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AMADOR BUENO E SUA EST1RPE 

"A RESPEITO DE QUESTOES HISTORICAS DE 
ANTIGAS ERAS, SoBRETUDO MUITO SE 
GUIOU O LINHAGISTA PELAS VERSoES DE 
FONTE PATERNA; DA VIVAZ INTELLIGENCIA 
E RECTIDAO DE CONCEITOS DE BARTHOLO- 
MEU PAES FAZIA O MAIS ELEVADO E ALIAS 
JUSTO CONCEITO". - Professor Taunay - Pref. 
da "INFORMAQAO SOBRE AS MINAS DE SAO 
PAULO ", 38 — Pedro Taques. 

"APEZAR DE PAULISTA ATE' A RAIZ DOS CA- 
BELLOS, SENTE-SE TAMBEM LUSITANO ATfi 
O INTIMO DE SEU CORAgAO, ADMIRADOR 
INCONDICIONAL DE SEU REI E SEU GO- 
VERNO". — Professor Taunay -r- Pref. da "1NFOR- 
MAQAO SOBRE AS MINAS DE S. PAULO", 50 - 
Pedro Taques. 

PROVEM MUITAS ASSERgoES DE PEDRO TA- 
QUES DA TRADigAO ORAL, DAS INFORMA- 
goES QUE DO PAI E DOS PARENTES, PES- 
SOAS DA MAIOR SITUAgAO SOCIAL, HAURI- 
RA. COMO POR EXEMPLO, A INTEPRETAgAO 
QUE, EM 1698, AOS PAULISTAS DERA O CA- 
PITAO GENERAL ARTHUR DE SA E MENEZES 
RELATIVA AS INSTRUgOES DE D. PEDRO 11. 
ACERCA DA DEVASSA DOS SERToES. "1N- 
FORMAQAO SOBRE AS MINAS DE S. PAULO"', 
Pedro Taques, 38 — Prefacio do Prof. Taunay. 





P R E F A C I O 

Eu\ fui educado, como de resto todos os da minha geragao, sob 
a falsa comedia de lealdade de Amador Bueno, que as penas soli- 
tarias de Pedro Taques e de Frei Gaspar haviam disseminado. (1) 

Logo, na minha tenra infancia, me ensinaram a tal lenda de que 
Amador Bueno o meu glorioso antepass!ado, ao set aclamado pela 
turba, agulada pelos fidalgos espanhois, seus genros, D. Francisco 
e D. Juan de Rendon de Quebedo, que tentavam uimj golpe de 
reagao espanhola, contra a Restauragao portuguesa, a qual vinha\ 
de ser efetuada em Lisboa, havia, pot lealdade, gritado. em res)- 
posta, aos que o aclamavam com os brados de: 

"VIVA AMADOR O NOSSO REI", com a tinitroante replica de: 

"VIVA D. JO AO IV, PELO QUAL DAREI A V1DA". (2) 

Na minha infancia, seria natural que tal lenda inverosimil, me 
satisfizesse, e chegasse mesmo a seduzir o meu incipiente espirito, 
bem como os da minha geragao, que cristalizaram essa lenda de 
lealdade, formando com ela, as respetivas mentalidades. Amador, 
com isso, foi transformado em simbolo e elevado a az planaltino do 
seiscentismo. 

Entretanto, quando eu atingi edades, em que o raciocinio se 
faz mais maduro ,e a crendice nao '■ se satisfaz com contos de ca- 
rochinha, requerendo investigagao mais convincente para adotar 
determinados pontos de vista, fiz varios paralelos, que, aos poucos. 
destruiram a ingenuidade, com a qual eu interpretava esse fendmeno 

(1) Eu nada inovo ,ao julgar dessa forma os escritos de Taques, pois, ja Paulo 
Prado, ao escrever quinze anos atraz o Prefacio do seu brilhante "Paulistica" 
teve pensamentos como os mcus, a esse respeito, manifestados nas se- 
guintes palavras: 

"A historia dc S. Paulo, nos vclhos cronistas, c talvc? mais imagi- 
nosa do que cxacta. 

Taques e Frei Gaspar codificaram por assim dizer a legeada que 
tcm constituido grande parte do passado paulista. Atufados nos de- 
talhes eruditos c pobiliarchicos, nessas cronicas aparecem como figuras 
dc lenda Joao Ramalho, Tebiriqa, Raposo Tavarcs, Amador Bueno, etc." 

Poi^ ai se ve, nao ter eu senao palmilhado caminho, ja desbravado. Isso 
diminui muito a minha ousadia em me colocar na posiqao de critico dos dois 



do nosso passado. Sabendo bem o que havia significado a conju- 
ragao mineira. 'eu homenageava, com todo o calor da minha sinceri- 
dade, o papel representado pelos brasileiros, na horrorosa tragedia, 
em que o proto-martir fora o aureolado protagonista. Odtei, com 
vigor, as soturnas [iguras de Silverio dos Reis, de Barbacena, ae 
Luiz de Vasconcellos e de outros Portugueses! E' imutil' dizer que 
foi corn paixao incontida, que admirei os consagrados Claudto, 1 ho- 
maz e Alvarenga etc. Estudei, com avidez a tragedia imortal de 
Felipe dos Santos! Aprendi a abominar a causa horrenda dos As- 
sumar e da que, em S. Paulo, era representada por D. Rodrigo Cesar! 
Entronizei os irmaos Leme e nao pude deixar de relacionar essas 
vitimas, que na minha mentalidade eram mart ires del um psicologia 
que era a da causa crioula a do nativismo, essa que eu havia perfilha- 
do, com entusiasmo contra a dos reinois, que se resumiam na despo- 
tica cpressao e na tirania sangue-suga. Entao, um jorro de luz 
se projetou no meu cerebro! Era uma contradigao! A causa, que 
nds homenageauamos na pessoa de Amador Bueno, era a mesma, 
que abominavamos com Silverio dos Reis, com os Emboabas, com 
os- Assumar, os Caldeira Pimentel e outros ,que representavam o 
Reino hematofago e tiranico, enquanto que o povo, que aclamava 
Amador Bueno, gritava a voz colonial, este, com a sua recusa, se 
afinava pela causa, que 03 governantes lusos. fizeram sua, desde o 
famoso Salvador Correia de Sa, que em 1648, desertando, no Nord- 
este, a causa brasileira, ia se bater pelo interesse portugues, em An- 
gola, ate Gomes Freire, Luiz do Rego, Miranda Montenegro, Conde 
de Arcos e Oijenhausen, o reacionano. 

Como se poderia encarecer o gesto de Amador, ao lado da 
diretriz tragada pela causa reinol? Ao se engrinaldar a lealdade 
de Amador Bueno. nao estavamos nos a endeusar a causa do Rei- 
no, contra a mesma linha, mais tarde sustentada no campo da tra- 
gedia horrenda pelos massacrados no Capao da Traigao, ou pelos 
olindenses, na sua luta, contra os mascates reinois, ou ainda, por Ti- 
radentes, no alto da forca, onde foi arrastados pelos aulicos e apani- 
guados de D. Maria I, ou ainda pelos Portugueses brandindo as gar- 

unicos cronistas setentLstas do passado planaltino, deles duvidando, bem 
como qualificando o seus relates de lendas velculadas pela tradigao oral, 
que caminhava, se adulterando em cada gera<;ao, progressivamente, ac^ 
chegar ao linhagista completamente desvirtuada e irreconhecivei. 

(2) fiu sou descendente de Amador Bueno, tando do meu lado patemo, como 
do materno. sendo o nome Bueno conservado ate o meu avo, o Visconde 
da Cunha Bueno. 

Tanto meu pai, como minha mai eram netos de um tri-neto de um bis- 
netq de Amador Bueno, isso quer dizer que eu tenho nove geragoes de pcr- 
.raeio, figurando duas vezes, isto e, pela via paterna e pela via materna, 
ate Amador Bueno, (Silva Leme, "Genealogia Paulistana", vols. I, III e V, 
Aureliano Leite, "O Cabo Maior dos Paulistas na Guerra com os Em- 
boabas"). 



rafadas contra os crioulos ,na famosa noite de que resultou a ab- 
dicagao? 

Alem dessa contradigao, a qual crescendo na minha cerebra- 
bragao, me fez pesquisar. analisar e me aprofundar na reconstitui- 
gao desse episodic, buscando furiosamente a verdade que viesse 
satisfazer a minha cnriosidade atormentada pela duvida, ainda ha- 
via uma interrogagao, que suplementava a avidez,, que eu duvidaua 
e que completava a incerteza que eu vinha trilhando no processo 
da formagao da \alma nacional. 

Eu me fazia a seguinte pergunta? 
Por que se deu a nossa independencia] de Portugal? ' Foi por 

que haviamos adquirido uma alma, uma conciencia ou uma menta- 
lidade propria, crioula, diferente da de Portugal. 

Isso seria curiall 
Uma serie de ■ circunstancias, vigentes atraves de anos, havia 

concretizado a alma nativa, ja bem diferente da de Portugal. Qnan- 
do esse processo psicologico, moral, sentimental, etc., se havia com- 
pletado, [determinou ele a separagao poUtica, a qual so teve lugar, 
depois que, a formagao referida se fez. Nenhum povo proclama a 
sua separagao politica, sem que haja ultimado preuiamente a for- 
magao da sua conzciencia nacional constituida do complexo moral, 
psicologico, sentimental, etc., que e a sua alma, ou o seu espirito, etc.. 

Se, porventura, um agregado humano qualquer realizar politica 
e teatralmente a sua independencia, sem possuir preuiamente uma 
alma, esse movimento fatalmentc fracassara, quando faltar a forga. 
que tiver servido de base, para que essa independencia aparente 
tenha tide lugar. 

Sendo assim, naturalmente houve uma pre via elaboragao de 
uma alma nativa brasileira, a qual antecedeu a famosal qornada das 
"MARGENS PLACID AS". Quando teria tido inicio a forma- 
gao dessa alma brasileira? Teria 'tido o processo formador da men- 
talidadc nacional, separada da de Portugal comegado em 1789, com 
a conjuragao mineira? Mas entao, a alma nacional teria demorado 
250 anos, ou dois seculos e meio, para se formarl Por que essa len- 
tidao, quando vemos, senfimos e podemos observar nos processes 
de assimilagao dos elementos estrangeiros, que, ingressaram no nosso 
corpo etnico, que em uma geragao apenas, isto e em menos de meio 
seculo, essa 'assimilagao se da? Por que, entao, o mesmo nao se 
teria sucedido com o elemento portugues colonizador, nos dois pri- 
meiros seculos? Sim, por que afinal, o processo de acrioulamento. 
ou de nacionalizagao nao se teria dado ainda, uma vez que se tenha 
dado ja a assimilagao. isto e transformagao psicologica. sentimen- 
tal, moral, etc., do elemento europeu. em americano. do portugues, 
em brasileiro, do reinol, em colonial ou crioulo? A assimilagao do 
exotico, em nossos dias, nao e outra cousa. Entao, porque nao 
aplicar ao reinol dos primeiros seculos, o ique podemos ver. sentir 
e observar. nos nossos dias? Se o fizermos, vamos verificar que, o 
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acrioidamento. on a nacionalizacao do elemento portngues, nao te- 
ria levado tanto tempo, pois< o que hoje nos ensina a observagao, e 
que isso cxige apenas algumas decadas. Igual conclusao nos for- 
nece uma observagao do que aconteceu as Treze Colonias! anglo- 
americanas. La, a colonizagao inglesa se iniciou em 1607, na Vir- 
ginia e em) 1620, na Nova-lnglaterra, isto e 75 e 88 anos, depois 
que, Martim Afonso comegou a colonizat o Brasil. Entretanto, la, 
a independencia, se realizou em 1776, isto e 169 anos, em relagao a 
Virginia e 156, cm relagao a Nova Inglaterra, depois que, teve inicio 
a colonizagao. Isso quer dizer que, para a formagao da alma norte- 
americana, foi preciso, apenas, um seculo e meio. Nao seria curial 
que, o mesmo fenomeno tivesse tido lugar aqui. pom pequenas al- 
ternancias, em razao de diversidades? Entretanto, o que nos mos- 
trarn oa crtmistas. sob as luzes dos quais formamos, os da mi- 
nha geragao eieu a nossa mentalidade? Esses cronistas, nos most ram 
que, o Brasil levou, nao, apenas seculo e meio, comO.as Treze Co- 
lonias anglo-americanas. mas sim quasi tres seculos, isto'e o do- 
bro. Por que essa disparidade tao acentuada? Nao seria muito 
mais natural que, tivessemos Idemorado, mais ou menos, o mesmo 
lapso de tempo para nos acrioularmos, on formarmos a nossa mentali- 
dade nativa que os anglo-americanos? Por que levamos muito 
mais tempo que os anglo-americanos, no processo da nossa inde- 
pendencia? Sim, pbis eu me recuso a admitir que. os anglo-ameri- 
canos sejam superiores a nos, a ponto de passar pela vida colonial 
a metade do tempo do que nos foi' exigido. Os hispano-americanos 
tambem, em regra, se fizeram independentes antes que nos. Sera 
que esse atrazo, em relagao a todos, significa qualquer cousa de 
inconfessavel? Nao. Prefiro admitir que, os nossos capitulos his- 
toricos nao tern sido bem vistoriados e temos\ sido mistificados, pe- 
loSl interpretes do nosso passado. que nos tern levado a concluir 
uma cousa, quando foi outra muito diversa e muito mais lisongeira 
para a nacionalidade brasileira o que realmente aconteceu. 

Dai. a necessidade) absoluta de uma retificagao na interpreta- 
gao dos capitulos da nossa historia. 

Essa situagao interrogativa vein se sobrepcr a que eu havia 
chegado, na reflexao inicial acima e dai eu conclui que, o nosso 
passado estava sendo muito mal contado, dando uma ideia muito 
pouco veridica do que se tinha passado. Deveria haver qualquer 
cousa torta no que me haviam ensinado os cronistas do nosso pas- 
sado. 

Foram esses raciocinios, que fizeram me aprofundar no estudo 
da elaboragao da consciencia nacional e deram corpo a suspeita 
de que a aclamagao de Amador Bueno havia sido um acontecimento 
ntmto diferente, cheio de muito mais importancia historic a, revela- 
dora de um estado psicologico popular muito mais serio. do que fa- 
ziam crer os escritos de Pedro Taques e de Frei Caspar. 



O fque as simples lendas, veicitladas ate os nossos dias, pelas 
penas dos dois cronistas setecentistas, era muito diver so do que se 
vinha pensando, pois tudo nos levava a convicgao de que, em Abril 
de 1641, a psicologia do povo planaltino vinha evidenciar um estado 
de alma que atingia a maturidade e bem separado do que teria 
existido em Portugal. Nao teria sido possivel a ocorrencia do que nos 
relatam Pedro Taques e Fret Caspar. De /ato, um simples racio- 
cinio nos determina essa conclusao, que se faz,< cada vez mais ar- 
raigada no meu cerebro (1). Vejamos. O movimento da [aclama- 
gao d& Amador Bueno, esse que eu considero como o primeiro sinal 
de vida do nosso acrioulamento nativo, ou da elaboragaO do pro- 
cesso da nossa independencia psicologica, sentimental, moral, etc., 
que sempre deve anteceder, a independencia politica, teve lugar 109 
anos, depots de ter Martini Afonso, em 1532 iniciado aqui a colo- 
nizagao. Isso quer dizer que, o processo de acrioulagao ou de 
transformagao do reinol em nacional. ou ainda da assimilagao da 
portugues, exigiu, entre nos, no Planalto, 109 anos de gestagao. 
Na No via Inglaterra, onde havia muito menos, isolamento do' que 
no Planalto e portanto o acrioulamento devia se fazer com muito 
mais lentidao, a separagaoi psicologica, sentimental, moral, etc., da 
Inglaterra se deu em 156 anos. 

Eis que, o movimento da aclamagao de Amador Bueno surgia, 
aos me us olhos, sob nova feigao, dot ado de muito. mais significagao, 
satisfazendo a curiosidade cientifica dos que buscam no passado, 
explicacdes para certos acontecimentos .etc., dando tima solugao 
muito mais logica e lisongeira para a tragetoria do povoi brasileiro, 
pelos seculos, como encontrando uma situagao, qud se enquadrava 
muito mais, no nosso raciocinio, sempre avido de sohtcoes enge- 

(1) Sobre o reinolismo de Pedro Taques e de Frei Caspar, Paulo Prado, no 
seu "Paulistica", 95, diz; confirmando o que penso dessesrdois vultos : 

"Os dois vultos de cronistas paulistas que ■ se dcstacam nesse pe- 
riod© de crassa ignorancia e atrazo provam de sobWjo a inferioridade 
intelectual da epoca, com as suas preocupaqoes nobiliarchicas fe cortezans 
a que tudo subordinavam." 

Ora, se esses dois escritores setentistas subordinavam tudo as suas preo- 
cupagoes cortesans e nobiliarquicas, os seus rclatos sobre a vida planalti" 
na, nao merecem a fe cega, que os nossos ortodoxos conservadores a eles 
dedicam. Ao interpretarmos esses legados dos dois cronistas planakinos, 
precisamos dar o necessario desconto, que compense as! tendencias e preo- 
cupagoe ,que faziam com que Taques e Frei Caspar adulterassem a ver- 
dade historica, pois eles tinham em raente a ideia de serem agradaveis a 
Metropole. O prof. F. Taunay nao ensina que, o linhagista era portugues 
ate o intimo coragao?1 {"Inf. sobre as minas de S. Paulo", 50). 

E' exatamente* o que cu afirmo! 
Ve-se, por ai que, nada inovo! 
Outros, de muito mais coturno e autoridade, ja isso ensinavam. 
Eu aprendi e' aplico. 



nhosas, mas racionais, para os diferentes problemas, que a Histo- 
ria nos obriga. Com isso, eu mais me aprofundei no assunto. che- 
gando. com imensa [acilidade. a obter novas achegas confirmato- 
rias do met^iraciocinio. 

A lenda romantica de Pedro Tagues, a proposito da aclamagao 
de Amador Bueno, obrigava a ser o pouo planaltino um agrupamen- 
to extremamente leal a Portugal. 

Entretanto eu encontrei prova documental, exatamente do con- 
trario. Eis a famosa cart a de D. Joao de Lencastre, dirigida, a 7 
de Janeiro de 1700, da Baia, a D. Pedro II, rei de Portugal (Rev. 
do Inst. Hist.- de S. Paulo, V. 295), em que se ve um pedacinho de 
ouro, como este: 

"... MOR ADORES, POIS ESTES TEM DEI X ADO, EM 
VARIAS OCASIOES, SUSPEITOS A SUA FIDELIDADE. NA 
POUCA OBEDIENCIA COM QUE OBSERVAM AS LEISDE 
V.Mde " 

Isso so, ja nao seria bastante para evidenciar a pouca devogao, 
que os planaltinos dedicavam ao monarca portugues? Ha mais, 
porem, a confirmar o pensamento da carta acima: 

Em 1643, a 3 de Outubro. mandava, por um alvara, D. Joao IV. 
que. os jesuitas [ossem reintegrados no Planalto e seus bens Ihes 
fossem rstituidos, esses que Ihes haviam sido confiscados. com a ex- 
pulsao deles do Planalto. 

Entretanto. essa medida legal nao foi obedecida pelos planal- 
tinos! 

Bela lealdade! 
Em 1647. o mesmo D. Joao IV baixa novo alvara, concedendo 

o perdao para o que haviam tornado parte na expulsao dost jesuitas 
em 1640. O povo planaltino nao sc importou com essa medida real, 
nao realizando de modo algum a condigao para o perdao. a qual 
consistia na reintegragao jesuitica que o rei portugues desejava ob- 
ter por meios suasorios. 

Entretanto. os planaltinos nao acataram nem esta segunda 
medida real em relagao aos jesuitas. 

Belissima lealdade. a dos* planaltinos!, 
Ja anteriormente. a haver eu chegado a essa conclusao, isto e, 

que nao havia nenhuma lealdade do povo do Planalto para, com 
Portugal, eu tinha estudado os sapientissimos ensinamentos do 
Professor1 Taunay. que e um dos intelectuais a quern maiS devo na 
formagao da tninha mentalidade e quern eu considero como o "pri- 
mus inter pares" dos que nos oferecem preclosos relatos da vida 
seiscentista de S. Paulo. O eminente mestre ensina, no seu magni- 
fico livro: Hist, seiscentista da Villa de S. Paulo", I, 166, que: 
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"... DO ALTO DE SUAS MONT AN HAS R1AM-SE OS 
PAULISTAS DOS UKASES DO' BRAGANC^A, RECEMPOS- 
TO NO TRONO E' PARA ELES LETRA MORTA". 

Ora, que beta lealdade a dos planaltinos para quem D. Joao IV, 
o rei portugnes, era ridicularizado! 

Mas, nao era esse mesmo Professor Taunay. quem nos ensi- 
nava na sua citada "Hist, da Seiscentista da Villa de S. Paulo", 175, 
I, que: 

"... DESDE MUITO, ERA O PODER MUNICIPAL AB- 
SOLUT AMEN TE SOBERANO" ? 

A esse respeito, dizia anteriormente Washington Luis, na fiua 
"Capitania de S. Paulo", que, so no seculo XVIII, o Planalto iria 
reconhecer a poberania de Portugal. 

Por que isso tudo? Sera que. para isso teria interferido a be- 
Ussima lealdade dos paulistas a Portugal? 

Nao\esta se vendo, logo, a evidente contradigao de tudo isso. 
com a decantada lealdade do Planalto a Portugal? 

A conclusao logica. que tudo isso me ensina, e que, nao havia 
lealdade alguma do Planalto para com o rei e que, esse sentimento 
do Planalto em relagao a Metropole, so comegou a existir no seculo 
XV 111, is to e, do ouro, quando a multidao infrene reinol invadiu 
as minas instituiu novo ambiente psicologico, o qual presidiu os es- 
critos de Taques e do beneditino, determinando a estes a inconcien- 
te deformagao do sucedido e a alteragao dos perfis psioologicos dos 
planaltinos. Assim, eu passei a compreender o escritos do linha- 
gista e do monge e verifiquei que eles erraram e por que erraram (1). 

(1) Que houve modificagao desse ambiente, em virtude de um acontecimento, 
que tudo subverteu ,o qual foi a descoberta do ouro nas qerais, pelos plan- 
altinos, em fins do seculo XVII, nao deve restar mais dtivida. 

Atesta-o um precioso documento setecentista, o qual e um escrito do 
govemador 'Martim Lopes, que, em 1777, dirigiu ao Marques lo Lavradio: 

"... os paulistas de hojc ja Inao tlem o mesmo valor, e resolugao, 
que tinhao os seus antepassados; que gostao de viver mais rcgalada- 
mentc c que ja inao se expocnl a passarem pelos trabalhos e dcscomo- 
dos que tivetao seus avos." 
Devemos essa transformagao no caracter e na psicologia paulista ao 

ouro, que foi um chamariz da avalanche imigratoria do Reino. Por isso o 
governador' Luiz Antonio de Souza Botelho, o Morgado de Mateus, escrevia 
ao Conselho Ultramarino: 

. . sao os1 paulistas grandes servidorcs de Sua Majcstadc; no sen 
real nomle fazem tudo que se-lhes manda", 
Isso se referia ao setecentismo, quando o planaltino, reinolizado diferia 

profundamente do planaltino seiscentista, ja acrio.ulado, do qual falava o D. 
Joao de Lencastre, segundo vimos e ao qual se referia Froger, bem como 
se aplicam os dizeres de Taunay ("Hist, seiscentista da Vila de S. Paulo",) 
e de Washington Luis. 
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Depois de haver raciocinado de acordo com o que vai singela- 
mente acima exposto eu, estudando os ensinamentos do Professor 
Taunay, no sen monumental trabalho, "Hist. Geral das Bandeiras 
Paulistas", II, la, fui encontrar cousas preciosissimas, concernen- 
tes, ao que se me tinha sido imposto analisar. isto e a evolugao 
lenta e progressista da alma nacional que se elaborava. 

Quando se deu o assalto a Guaira, em 1628, relata-nos o mestre 
eminente, citando os depoimentos. por ele, encontrados no processo, 
contra o infeliz governador do Paraguai, Dom Luiz de Cespedes y 
Xeria, acuzado de ter seruido aos interesses dos apresadores' pau- 
listas, contra os jesuitas. houve urn evento digno de nota, testemu- 
nhado pelo padre Montoya. Os paulistas, mostraram, por intermedio 
justamente\ do [idalgo espanhol, Dom Francisco de Quebedo, esta- 
rem gozando de soberania, embora isso ferisse a situagao da mo- 
narquia espanhola, pois eles afirmam obcdecer unicamente ao rei, 
que tinham no Brasil. Ora, esse evento curioso nao tern para com o 
episodio da aclamagao de Amador Bueno, grande semelhanga de 
linhas gerais, a ponto de parecer que, nessa ocasiao ja estava em 
embriao a aclamagao de um rei proprio. no Planalto? Tudo faz 
crer que sim? 

Eu focalizo eses depoimento do padre Montoya, invoco outros 
testemunhos jesuiticos, citados pelo eminente Professor Taunay, sem- 
pre^no seu precioso volume 2° da "Hist. Geral das Bandeiras Pau- 
listas", e os oorrelaciono com a aclamagao de Amador Bueno, dal 
concluindo que, o planaltino sempre muito afastado, sob todos os 
pontos de vistajde Portugal, revelou, com o episodio da aclamagao 
de Amador Bueno, o seu estado psicologico, de modo que, se pode 
a fir mar, sent medo de erro, que. foi esse o primeiro sinal de vida 
da alma brasileira, a qual, em 1641, mostrou um suficiente grau 
de maturidade, a ponto de manifestar acentuada tendencia para a 
separagao de Portugal. 

Assim, teria \sido ele, a primeira manifestagao de nativismo. 
havida na historia ,brasileira. Circunstancias. que eu estudo no 
livro, e as quais eu procure aprofundar, fizeram com que o movi- 
mento 'nao tivesse sucesso, mas ele revela, entretanto que, o povo 
planaltino estava, no seculo XVII, maduro para uma vida separada 
de Portugal. Nesse seculo .porem, nao se apresentou oufra opor- 
tunidade de, os moradores da regiao sacudirem o jugo lusitano, o 
qual nao se fazia imperioso que fosse destruido, pois que os planal- 
tinos, em muito pouco, dependiam do reino. No seculo seguinte, 
a evolugao progressiva do flativismo planaltino foi subitamente pa- 
ralizada .pela superveniencia da intensissima imigragao (reino/, a 
qual oomo um avalanche esmagou tudo e aportuguesou tudo, como 
verificaremos (2). 

* ★ ★ 

(2) Que o planaltino tinha, no decorrer da prosperidade reinolizada do seculo 
XVIII, perdido a sua temptera, a arrogancia, a belicosidade altaneira 
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Este liuro, como [acilmente e de ser reconhecido, tem um fim 
didatico, pois eu execgo ,deilonga data, a fungao de ^professor,,de 
modo que, tenho pot um dos objetivos atingir a um fim, que logre 
preencher{essa fungao. A experiencia, tem \ me lensinado que, um 
dos metodos ,de ensino que melhor fere os propositos da catedra, 
e a repetigao dos conceitos. 

Por is so, \ eu empreguei esse metodo, nao poucas vezes, objeti- 
vando uma mais clara compreensao dos raciocinios e uma fixagao 
dos mesmos, por parte dos dicentes. 

Por' isso, e que se encontram muitas repetigoes no texto. Eu 
as fiz deliberadamente. 

Eu tinha por objetiuo o estabelecimento de um determinado 
espirito e este, eu] penso, para ser fixado, deve ser previamente muito 
repetido, mar cad o com clareza c com logica. 

O professor nao deve simplesmente fazer as suas doutrinagoes 
catedraticas,; no sentido expositivo, depois de pesquisar £ reconsti- 
tuir um capitulo qnalquer, mas ele precisa convencer o seu auditorio 
dicente, por meio de uma tal logica, que faga a conclusao irretor- 
quivel, a repetindo varias vezes, no sentido de a fixar bem, e usan- 
do de clareza meridiana, de modo que, o pensamento se faga crista- 
lino e facil de ser aprendido. 

* ★ ★ 

Nao se va concluir, pelos meus pensamentos e pelas expres- 
soes ''que consagrei neste trabalho, ora apresentado >ao publico de 
minha terra que, eu sou antegonico ao portugues. Pelo contrario! 
Tenho Portugal e os Portugueses em grande conta, no meu senti- 
mentalismo. Ninguem mais que ei^acarinha as tradigoes lusitanas. 

o espirito rebelde e amante da independencia e da liberdade, etc., nos ensi* 
nava Paulo Prado, no seu tao citado "Paulistica", 104: 

"Os divcrsos movimcntos dc rcvolta contra o podcr portugucz,, 
como o da inconfidcncia mincira, o die Joao dc Dcus na Bahia c da re- 
volugao Pernambucana dc 1817, nao encontravam nem adhcsao ncm 
sympathia no Paulista dcgenerado". 

O paulista crioulo seiscentisa, arrogante e nacionalizado, pouco fiel 
a Metropole, como dizia D. Joao de Lencastre, tinha se abastardado no 
individuo sem verticalidade, que a avalanche reinol tinha prostituido a 
alma, reinolizando o caracter como Paulo Prado admiravelmente retrata, 
dizendo mais: 

"A maioria da popula^ao era rcacdonaria e favoraVel a consoli- 
da^ao da monarchia una, pela reuniao das duas coroas. So trcs ou 
quatro familias, c — para honra do nomc paulista algumas camaras 
do interior acccitavam c-sc batiam pelas lldeas de liberdade « indepen- 
dencia." 

Nesse ambiente putrido, e que Pedro Taques e Frei Caspar escreveram 
os seus relates! Como emprestar a eles grande autoridade!? 
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pots tenho a 'ma/or parte dos metis antepassados originarios nesse 
pats, que conservo bem elevado no altar da ptinha devogao. Sem 
embargo disso, entretanto, para eu pudesse reconstituir um capitulo 
historico, 'referente ao regime colonial luso-brasileiro e, a paulatina 
emancipagao psicologica dos crioulos, tive que me colocar na esfera 
de pensamento, que [az parecer ser eu pontrario a Portugal. E' 
que este, ^segundo o seu interesse, procurava impedir os surtos de 
nativismo nas colonias brasileiras. Alias ,essa linha de conduta e 
de todas as metropoles. A \lnglaterra assim procedeu. em relagao 
as Treze-Colonias. A Espanha teve igual norma de agao no tocan- 
te as colonias hispano-americanas. etc.. 

Portugal .como as outras nagoes colonizadoras, procedeu no 
sentido de pcoteger os co-nacionais re no is. contra os crioulos. que 
eram elaborados nas suas colonias brasileiras pela paulatina assi- 
milagao. .Eu naturalmente. como seria humano, nao posso ocultar 
que. sou favorauel a causa dos crioulos. Certo, procure/ a impar- 
Cialidade rigida, mas, apenas mostrando os fatos e os comentando. 
sem "parti-pris" e sem paixao; entretanto. posso parecer haver to- 
rnado partido. Eu fui sereno e imparcial, mas nao fui gelido no 
comentario, que pode parecer forte, mas que tomou essa aparencia, 
por que eu quiz buscar a clareza. 

* ★ * 

Nao ha duvida que derroquei um tabu, esse estabelecido por 
Pedro Taques e por Frei Caspar, que se enraizava nas paginas do 
nosso passado. como a era serpenteante e rasteira se fixa amorte- 
cedora no tronco de uma grande e altaneira arvore. 

A verdade deve ser estabelecida. custe o que custar e uma 
vez que. o assunto se me clareou. no sentido de encontrar uma si- 
tuagao menos verdadeira, no que dizia Taques e seu companheiro 
do setecentismo. era minha obrigagao. a bem da minha sinceridade. 
buscar a versao que satisfizesse a logica. 

Sera isso iconoclastia? Sim, mas e dever de todo o observa- 
dor de capitulos do passado os retificar. sempre que compreenda 
que o erro, jain corporado a historia. deve ser corrigido em beneftcio 
da verdade. 

Para se conseguir esse desideratum, deve o • historiador langar 
mao -de todos os recursos que o saber humano coloca ao dispor da 
cultura e nao se -ater unicamente a cronica. que, nem sempre, faz 
resaltar a verdade do fato. Por certo, que. os acontecimentos ba- 
seados em documentagao cronologica e escrita. sao mais solidos e 
muito dignos de aptego, pelos que se cmpenham no restabelecimento 
da verdade. E' preciso, porem. alem de se saber interpretar essa 
documentagao, porventura existente, a respeito de qualquer capitulo 
historico, tirando dela tudo quanto ela pode fornecer e resaltar, co- 
mo supri-la. na sua falta, com elementos oriundos de variada proce- 
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procedincia, que possam ocotrer a hipotese, pois nem todos os qua- 
dros do passado aparecem amp at ados por documentos escritos e 
oficiais e, as vezes temos precisao de os stiprir. A interpretacao do 
documento tem muita impoctancia e o historiador que tem ante si 
um documento e dele nao extrai tudo quanto ele significa,; ja pov 
nao interpreta-lo com percuciencia, ja por nao> dar valor ao mesmo, 
nao esta realizando a verdadeira funcao do historiador. 

A Historia e um complexo de ciencias, isto e, ela representa 
um conjunto de elementos cientificos Jirados de varios ramos de 
conhecimentos humanos, os quais sao invocados com o objetivo de 
resolver pontos obscuros, que a documentagao inexistente ou de[i- 
ciente nao pode, so de per si, resolver. Por isso e que, acho que, 
para se poder tentar reconstituir dentro da verdade, capitulos do 
nosso passado, e precise que, se disponha de ampla,, embora pouco 
profunda, cultura geral. Quern nao se dispuser a langar mao de va- 
rios ramos de conhecimentos cientificos, afim de reconstituir a I gum 
quadro do passado, que uma certa documentagao ainda nao tenha 
iluminado, nao conseguira grande cousa. 

E' .essa a concepgao, que [ago do que seja Historia e do que 
se faz necessario, para que se possa refazer o que nao esta certo, 
ou nao esta afinado com a verdade. 

Eu tenho como principio que, Portugal tinha no Bvasil nao, 
apenas uma colonia, mas, sim colonias espalhadas ao longo de uma 
grande area territorial, separadas por distancias nao pequenas, as 
quais so podiam ser vencidas pelas comunicagoes maritimas, cer- 
cadas de condigoes ambientais as mais Hiversas, que pressionavam 
os moradores de forma diferente e engolfadas em ambientes eco- 
nomicos dos mat's variados matizes. Esses agrupamehtos heteroge- 
neos de colonizagao, recebendo os influxes tao diferentes, live ram, 
cedo g seu complexo' de circunstancias, as suas evolugoes proprias, 
a sua constituigao social diferente, a sua tonalidade economica par- 
ticular, etc.. 

O estudo da Historia do Brasil ,ainda, nad\tem sido compreen- 
dida assim, por que todos os trabalhos realizados sobre o passado 
brasileiro o tem encarado politicamente e sob o ponto de vista da 
sua administragao. Um trabalho de historia social ou de historia 
economica, so ggora vem sendo feito, com o pparecimento de livros 
como o de Roberto Simonsen, e outros ■ (1). 

(1)) Faz ecegao a regra geral, Oliveira Vianna, no seu magnifico livro "Evo- 
lugao do Povo Brasileiro", 235, que a esse proposito ensiria: 

"Dcsde o momento cm que o governo portuguez, para iniciar o 
povoamento do seu dominio americano, estabelecc o seu systema das 
capitanias, distribuidas por toda a costa brasileira, e cria, dest'artc. 
VARIOS CENTROS DE COLONIZAGAO a distancias cxtraordi- 
narias uns dos outros, ellc, implicitanientc, cria aqui asi condigoes de 
inviabilidade a qualquer governo unitario. O governo geral de 
Thome do Scuza repousa apenas numa ilusio, alias rapidamente dis- 
sapada. Chcgados aqui, e fenfradoi semi contact© com a terra, os ve- 
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Quer me paiecer que, so quando se tiuer em vista ip passado 
brasileiro, encarado s6b os seus aspetos social ou ■economico, poder- 
se-a oompreende-lo. Antes disso. e inutil e teriamos fatalmente a 
repetigao dos erros, que vemos enraizados no estudo do passado 
desta parte do continente sul-americano. Alem disso, so agora se 
vem fazendo luz sobre a Historia do Planalto, pois, ainda, ha muita 
ignorancia sobre as paginas do passado desta parte da capitania 
vicentina. Nao se poderia escrever a Historia do Brasil, sem um 
conhecimento veridico da Historia do Planalto, tao entrelagadas sao 
elas. E' preciso, previamente situar a Historia planaltina na His- 
toria brasileira. Esta nao pode ser estabelecida, sem que, aquela, em 
suas linhas gerais, esteja, feita. Exemplificando. temos que. para 
haver a industria-agricola do agucar no Nordeste pernambucano, [oi 
preciso que, tivesse havido apresamento de indios, que fornecesse 
mao de obra barata e abundante ao plantador da cana e usineiro do 
agucar. Ora o apresamento foi de realizagao planaltina e so agora 
vem se fazendo luz. sobre o que foi esse grande capitulo do pas- 
sado planaltino e mesmo assim ainda, ha muito individuo cheio de 
empafia a pensar que, o apresamento foi mera epopeia aventurosa. 
que apenas salientou a audacia. etc. dos seus autores. Seria pre- 
ciso que. a ignorancia fosse varrida que, a ma fe fosse abandonada, 
para o apresamento ser compreendido como atividade economico e 
so, entao, a Historia planaltina poderia ser bem enquadrada na His- 
toria brasileira, a qual. como esta, nao passa de mera soma de His- 
torias regionais, na qual a Historia do Nordeste tern muito mais valor 
e merece muito mais afengao. 

Ihos cstadistas coloniaes comprecHendem lucidamente a origJnalidade 
da situa^ao amcricana e, obcdccendo a fatalidadc gcographica, re- 
sign am-sc a essa conclusao inevitavcl: 

FRAGMENTA<pAO DO PODER COMO MEIO MELHOR DE 
DEFESA E ADMINISTRACAO." 
Alias ja Capistrana de Abrcu, antes havia se manifestado similarmente 

e com mais profundidade Euclydes da Cunha. Infelizmcnte as premissas 
de Olivcira Vianna ,acima citadas, nao tern sido seguidas, parecendo que 
ha um certo receio em se firmar conclusao. Esta, entretanto, na© sera 
de se recciar uma vez se a establega com justeza, isto e buscando o 
principio descentralizador ja entrevisto, no seculo passado por Tavares 
Bastos. O contrario e que seria perigoso, isto e esconder uma circunstancia 
de fato, nao ministrando a exata terapeutica a ela. 

Essa terapeutica e aconselhada por Oliveira Vianna, que justamente 
por ser uma eceqao, dentre os escritores e sociologos que se "tero manifes- 
tado, e tanto mais de src encarecido, o seu livro citado quo e um verda" 
deiro Evangelho, doutrinador das realidades brasileiras. 



P A R T E I 

A ASCENDfiNCIA 

CAPiTULO I 

Via materna — Os Pires 

Segundo Pedro Taques, na sua "Nobiliarchia", pela via materna, 
Amador Bueno procedia de Maria Pires. A cronica planaltina do seculo 
XVI e muito nebulosa e reconstituida a custa de muitas lendas e fanta- 
zias.' Como a Historia romana, nos primeiros tempos de sua fundagao, 
toda ela eivada de mitos, assira tambem e o passado planaltino, cujo 
conhecimento exato nao se firnrou ainda em escritos livres de duvidas. 
Quasi tudo quanto se sabe a respeito dos primeiros anos de Piratininga, e 
lendario. A fantazia ai estabeieceu solidamente o seu dommio e as uni- 
cas luzes, que bruxoleiam sobre esses primeiros tempos, sao inseguras e 
procedentes de recolhimentos de tradigoes verbais, feitos dois seculos mais 
tarde por duas pessoas, que sao as unicas de certa cultura a emergirem 
da inferioridade intelectual, em que sempre esteve mergulhado o Planalto. 

Sabemos que, todo o progress© cultural e um reflexo do estado eco- 
nomico. Assim, o Planalto nao tendo tido, nos dois primeiros seculos, 
o menor indice de prosperidade economica, tambem nao produziu acervo 
cultural e do estado de sotoplanura, em que esteve afundado, o Plan- 
alto nao teve quern, com seguranga e baseado em documenta^ao, lembrasse 
os seus primordios modestos. 

So, mais tarde, ja no seculo XVIII, quando duzentos anos eram de- 
corridos, desde os seus primeiros tempos, quando o ouro esplendorava nas 
Gerais, em Goiaz ou em Cuiaba, a regiao planaltina cuidou de reviver os 
seus prodromos. Entao, foram as duas figuras, que tanto nos enternecem, 
de Pedro Taques e de Frei Caspar, as que escreveram, recordando o ne- 
blinado passado piratiningano. Entao, porem, ja era muito tarde para o 
fazer com seguranga e a modestia, como a analfabetica incultura dos ha- 
bitantes do Planalto, negaram elementos, paar que esses dois abnegados 
planaltinos dos setecentos pudessem agir com fidelidade, na missao a que 
se haviam devotado. Eles, entao, foram obrigados a recorrer a tradigao 
oral, essa que caminheira, passa de geragao em geragao. Mas, essa for- 
ma de reconstruir a vida de um povo e passivel de um sem nmero de er- 
ros, pois a tradigao oral, nem sempre se conserva pura e ela, quando nao 
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recebe a base do documento, quasi sempre se adulteia, mormente quando 
tem de atravessar, sem ter sido fixada em escritos, a vastidao de duas 
centiirias. Seria natural que. quando Pedro Taques e Frei Caspar 
quizeram recolher essas tradigoes, ja elas estivessem adulteradas, nao so 
pela distancia do tempo, mas ainda por haverem elas sido veiculadas atra- 
ves de geragoes de gente inculta e rude. 

Mas, alem desse obice formidavcl, que menciono acima, ainda os 
dois escritores planaltinos dos setecentos tinham que varar mais uma bar- 
reira dificil, para atingir o que, naturalmente seria a sua meta, isto e a 
verdade historica. 

Essa barreira, que, a meu ver seria um obstaculo muito mais vul- 
tuoso, consistia no dominio portugues. Quando Pedro Taques e Frei 
Caspar escreveram, reinava em Portugal, D. Jose I e era seu primeiro 
ministro o famoso Marques do Pombal. A atmosfera politica de entao 
era a do nacionalismo mais estreito, fazendo Portugal cair a sua mao 
de ferro do despotismo mais tiranico sobre o Planalto. Entao, a gover- 
nanga reinol, que havia enviado para ca os caes de fila, como o vulto so- 
turno do Conde de Assuraar, o "gauleiter" Rodrigo Cesar, de tao fu- 
nesta memoria, o rapinico Caldeira Pimentel ou o prepotente Bobadela, 
ou ainda o iracundo Barbacena, para nao falar no fanfarrao Cunha Me- 
nezes, etc.. Como Portugal agia, contra qualquer ruido, por menor fosse 
ele, a denunciar a vitalidade de um espirito "crioulo" ou nativista: estao 
ai, para se observar a forma tragica e sanguinolenta como procedeu, em 
Minas, contra o martir heroico Felipe dos Santos, a figura torva de Al- 
meida Portugal: ou como agiu, irradiando felonia e torpeza, contra os 
irmaos Leme, a ferocidade voraz e gulosa de D. Rodrigo; ou ainda como 
pautou a sua misera conduta, contra os perigrinos da nossa soberania, os 
taumaturgos da Inconfidencia, o vulto empoado do Visconde de Barba- 
cena, o tirano de Villa Rica, o satrapa de Cachoeira do Campo. 

Portugal, com esse caes de fila, creara no Brasil, uma atmosfera de 
dom'mio e de terror, que e facil se reconstituir, em se analisando d pro- 
cesso contra os martires, companheiros de Tiradentes, em se vendo ai 
os termos empregados, contra os que haviam concebido o idealismo su- 
blime de ver creada, nestas bandas americanas, uma patria livre, que nao 
fosse explorada pela ganancia de Alem-Mar, de onde tinham vindo os 
borbotoes dos reinois emboabas. 

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

Seria precise que eles tivessera tido o condao da super-humanidade, 
pnra se conservarem imunes a essa psicologia coletiva, que obrigava, que 
constrangia, que determinava, que, tudo quanto saisse publicado e escrito 
sobre a cronica de alguma parte no Brasil, fosse vazado, de acordo com 
o espirito luso, fosse bitolado pela mesma atmosfera de terror, que os 
reinois iVriam soprar sobre a America portuguesa. 
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Mas, alem dessa pressa-o indireta, porem incoercivel que os lusos 
obrigavam, cultura brasileira, havia ainda outro instrumento de coergao 
e de intolerancia mental. Era a censura reinol, exercida pela Academia 
de Sciencias, como nos faz certo o documento publicado no vol. 4 de 
"Documentos interessantes". Esse documento prova que, havia um ins- 
trumento de coagao sobre a mentalidade brasileira, por parte dos reinois. 
Todos, que quizessem publicar, qualquer escrito, deviam passar por esse 
odioso filtro, que fazia tudo que, fosse publicado, se bitolar pelo espirito 
reimol (1). 

Eis por que a historia planaltina nao chegou ate nos em grande 
grau de pureza. 

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

Assim, temos que refazer, em suas linhas gerais, os capitulos do 
passad-o planaltino, mas a parte genealogica, parece-me jter, sido a menos 
adulterada pelo espirito luso, pois nao teria sido do interesse portugues 
a modificar. Por isso, dou mais credito nos ensinamentos de Pedro Ta- 
ques que se referem a Genealogia. 

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

Salvador Pires, o mogo, foi filho de Salvador Pires, o velho e de 
sua mulher Maria Rodrigues, esta filha dos dois povoadores portuenses, 
Garcia Rodrigues e Izabel Velho. 

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

Nao pode restar duvida de que estes dois povoadores vieram na 
primeira metade do quinhentismo, isto e, nos primeiros anos vicentinos. 
Pedro Taques, loc. cit., diz que, eles vieram com Martini AfonsO' de Sou- 

(1) Tudo dos escritos de Pedro Taques,, ou de Frei Caspar, evidencia que um es- 
pirito reinol os animava. Eles, poii certo, manifestavam um certo regionalismo, 

mas esse colorido dos escritos do autor da "Nobiliarchia", ou do beneditino nao 
lograva apagar o reinolismo, manifestado inequivocamente no estilo ou no pro- 
prio merito dos legados desses expoentes das nossas letras do.seculo XVIII. 

Uma simples inspegao confirma o que eu sustento baseiado em outros ar- 
gumentos. 

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

"Apezar depaulista ate a raiz dos cabclos, senfe-sc tambem 
lusitano ate o intimo de seu coragao, admirador incondicional de 
seu rei e seu governo". 
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za, Frei Caspar, tambem cronista setecentista, nas suas "Memorias para 
a Historia da Capitania de S. Vicente", nada diz sobre isso. Nao sei 
porque essa discrepancia, entre os nossos dois cronistas setecentistas! 

O povoamento da capitania se realizou de duas maneiras: 

a) P<M imigra^ao individuaL Esse genero de imigraQao se deu durante um 
seculo, mas foi o quasi insignificante fitrar ou antes gotejar de indivlduos 
tangidos da Europa, pelo seu espirito aventuroso. Os povoadores vi- 
nham escoteiros, mas cm ntimero muito apoucado, mesmo porque a na- 
vegagao de entao para a capitania vicentina era muitissimo rara, difidl c 
carissima, alem de irregular e muito sujcita a naufrSgios e outros aci- 

denies So mesmo os desesperados, vinham, pois seria miuito mais prc- 

ferivel uma colonlzagao de regioes prosperas, onde houvesse uma fonte 
de riqueza qualquer, como a do Nordeste, por exemplo. 

b) Por imigragao coletiva, em armadas, que vinham a realizar qualquer ob- 
jetivo a mandado de Governos luso ou espanhol. Essas armadas, aqui 
aportando, traziam gente, que se estabelecia na capitania. 

Assim a primeira camada de povoadores da Capitania vicentina foi 
naturalmente a pre-martimafonsina, ja aqui cncontrada pcla expedigao 
chegada em 1532. 

A segunda camada foi composta de individuos vindos na armada de 
Martim Afonso. A gente vinda nessa ocasiao teria sido bem numerosa. 
Infelizmente nao temos relagao nominal dos povoadores martimafonsinos. 
Frei Caspar da alguns nomes, nem todos concordando com os menciona- 
dos por Pedro Taques, que dilata muito a capacidade em passageiros dos 
navios martimafonismos, para que pudessem confer todos os troncos ini- 
ciais dos titulos da "Nbiliarchia", Infelizmente Pedro Taque nao invoca 
documentagao alguma, para nela embaseiar as suas afirmagoes, que assim 
ficam entregues unicamente a autoridade de Pedro Taques. 6ra nos sa- 
bemos que, o insigne linhagista recolheu grande parte de suas cronicas em 
tradigoes orais que corriam e sem fixagao, pelas geragoes e sabemos mais 
como errou o linhagista. 

Com isso, as afirmagoes de Pedro Taques devem ser controladas. 
sempre que cle, nad mencionei a fonte onde as obteve, ficando muito re- 
duzido o mimcro de povoadores martimafonsinos idenficados. 

Era 1549, com Tome de Souza deveria ter vindo gente povoadora. 
Infelizmente desconhecem-se os noraes dos que nao se fixaram em Sal- 
vador e preferiram se estabelecer em regiao pauperrima, sem qual- 
quer fonte de riqueza, porque nessa epoca, ja ter-se-ia decidido a ba- 
talha do agucar ,quc deu a vitoria decisiva ao Nordeste, deixando o li- 
teral viccntino entregue a miseria. 

Em 1583, na armada de Diogo Flores de Valdez, teria. vindo gente 
numerosa, prindpalmente os elementos espanhois tais como os Camargo, os 

Bueno, os Godoy, os Martins Bonilha, os Tenorio, etc.. 
Em 1599, com D. Francisco de Souza, teriam vindo outros, etc.. 

* ★ ★ 

Podemos sintetizar a genealogia ascendente de Amador Bueno, da 
seguinte maneira; 
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JoSo Pires, o Gago Garcia Rodrigues Izabel Velho Antonio Antonia 
I j Rodrigues Rodrigues 

Salvador Pires, o velho Maria Rodrigues Antonio Antonia 
Rodrigues Fernades 

Salvador, o mogo Meda Ussu 

Maria Pires 

Por at, verifica-se que, entre Amador Bueno e seus ascendentes'Por- 
tugueses, havia cinco geragoes. Os primeiros aportados, vieram em 1532, 
e Amador Bueno, teria'nascido, segundo Taques, em 1591, pois o casa- 
mento de seus pais foi, diz a "Nobiliarchia", em 1590, se baseando em 
documento. Temos que, para 59 anos de'diferenga, nada menos de 5 
gera^oes, o que e muito pouco provavel, mas possivel, pois a Sociologia 
outorga uma media de 30 'anos, para cada geragao. Mas, para que se 
realizasse o que nos diz Pedro Taques, bastaria que Maria Pires tivesse 
nascido em 1578, para poder se casar-em 1590 e ter o primeiro filho com 
13 anos de edade (dificil, mas possivel; que, Salvador Pires, o nrogo, ti- 
vesse nascido em 1560, para poder procrear 18 anos depois (dificil, mas 
possivel): que, Salvador Pires o velho, tivesse nascido em 1510, para 
poder ter vindo -com Martim Afonso, ja casado como 'nos diz Taques; 
tendo seu pai, nascido em 1490, para poder em 1555, ainda estar com 
vida para'ser Juiz Ordinario em Sto. Andre, comq se ve de "Adas", II. 

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

Assim, e facil se compreender que, Maria Pires, ja teria sido de men- 
talidade "crioula", perfeitamente consolidada, pois a sua ascendencia 
reinol, seria bem remota, para que ela pudesse ter o seu esplrito assimi- 
lado ao da regiao em que vivia. 

Eis, como Amador Bueno pelo lado materno, isto e, pelo qual o san- 
gue portugues Ihe fora inlundido, e pelo qual ele poderia ter recebido 
pressao psicologica ou sentimental, na sua formagao mental ou moral, 
ja tinha afastada a origem lusitana, pois so em distancia longinqua, ele 
procedia de estirpe lusa. Ora, em geragSes, mais ou menos, recuadas to- 
dos nos procedemosi de europeus, sem que, entretanto, sintamos qualquer 
prurido de saudade pela terra de origem de algum dos nossos antepassa- 
dos, vindos de outra margem do Atlantico. Nao seria, de se crer que. 
Amador Bueno fosse sentir alguma ternura, mais entranhada, pela Me- 
tropole lusa! Tudo nos faz crer que, ele teria sido um individuo ja bem 
assimilado pela terra, em que vivia, na qual tinha todos os seus interes- 
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ses, de onde ele recebia todas as pressdes, que Ihe modelavam o inte- 
lecto ou Ihe tangiam as cordas sentimentais, Seus maiores, desses que 
mais Ihe falavam a alma, tinham regado o solo planaltino, com o suor 
esfor^ado de trabalhos herciileos, em labutas diuturnas, que uma magra 
agricultura requeria, ou que um pastoreio diminuto exigia, nas correrias 
tonitroantes e teatrais, que a incipiencia primitiva impunha, ou na defesa 
do litoral, ameagado pelos corsarios e piratas, sofregos de saqueio e de 
pilhagem. Esses mesmos maiores, que o seu pensamento enternecido al- 
cangava, haviam embebebido esse solo sagrado em que viviam, com o 
seu sangue generoso, da defesa do mesmo, contra as arremetidas selva- 
gens dos tamoios ou dos carijos. Ainda, havia pouco tempo, em 1562, 
o avo, o bisavo, e os trisavos de Amador, haviam, ao lado de outros, de- 
fendido essa mesma regiao, contra os tamoios e seu pai, juntamente com 
seus tios, porfiava, com outros, na defesa contra os audaciosos carijos 
que vinham ate o rio Pinheiros, em constantes ameagas ao aglomerado ci- 
vilizado. Em 1592, quando Amador tinha apenas um ano de edade e ini- 
ciava os seus primeiros passes e comecava a balbuciar as primeiras sila- 
bas, em um a mal articulada algaravia, os carijos se arrojavam, sobre o 
grupo luso-planaltino, que ousava se localizar em serra acima. Furiosa 
luta, entao se travou na defesa da regiao planaltina. Amador Bueno 
conservava viva na memoria, a lembranga dessa homerica defesa do Plan- 
alto, pois ela se dera nos primordios de sua vida e seu pai com seus tios, 
encarnigados no prelio pela augusta regiao, em que viviam, foram partes 
esforgadas, de modo que, toda a suadamilia acompanhou com angustia, 
anciedade, temor, alacridade ,etc. os quadros da refrega, que haviam dado 
possibilidades aos civilizados em continuar os capitulos de estabelecimen- 
to de nova cultura nessa parte brasileira. 

Com tantas lembrangas, que Ihe traziam a mente tantos sentimentos 
concernentes ao Planalto, os quais Ihe haviam embalado o ber?o e Ihe 
moldado os afetos, como Ihe modelado o lintelecto, Amador nao podia 
deixar de ser pessoa solidamente enraizado na terra, sentindo, senao aver- 
sao pelas metropoles europeias, ao menos porfunda indiferenqa, pois que 
elas nao Ihe recordavam senao o egoismo reinol e a gelidez marmorea, 
em relagao a Brasil, quando os pioneiros planaltinos aprofundavam a ar- 
dida avanqada iberica, pelas selvas americanas. 

Alem disso, que fatalmente devia Ihe produzir na consciencia um 
profundo arraigamento pela capitania vicentina, a qual seus entes caros 
haviam defendido com sacrificio de seu sangue, ante a diferenga das me- 
tropoles ibericas, ainda, Amador Bueno, deveria considerar esse Planalto, 
com profundo carinho, pois em suas terras repouzavam os restos mortais 
de todos os entes, que Ihe faziam o coragao estremecer de ternura. Ai 
estavam, seu*pai, sua mai, seus avos, seus bisavos e ai, havia ele crescido 
e sentido todas as agruras da, vida, bem como todas as incertezas de um 
destino, que, para os europeus, nao era muito promissor, alem de todas 
as angtistias da diivida de capitulos, que se sucediam turbilhonantes, em 
sua vida acalorada, pelo apresamento, 'que Ihe bafejava indireta, mas 
influenciadoramente. 
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Com tudo isso, Amador Bueno sempre e ininterrutamente vivera na 
capitania vicentina, jamais dela se afastando para receber influxes ex- 
tranhos. Sua vida coincidira exatamente com o magno ciclo do apresa- 
mento exacerbado. Eram os mesmos horizontes, que se cinematizavam 
ante sens olhos embevecidos!; Eram as mesmas sensa^oes, provocadas 
pelo mesmo ambiente externo, que o pressionava, na sua obra continua 
de modelagao dos seres, que nele se engolfavam! Eram as mesmas no- 
vas, oriundas de sucessos, que se desenrolavam, sob a egide das mes- 
mas causas particulares a regiao! Nao havia o menor contato com o 
mundo exterior! Nao vinha da Iberia a menor influencia intelectual ou 
sentimental, moral ou material. 

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

Mas, alem de tudo isso, Amador Bueno havia ainda mais se enrai- 
zado na terra americana, pela sua indisfargavel procedencia americana, 
pois ele era trineto da india Antonia Rodrigues, filha de Pequerobi, um 
dos caciques guaianas. Amador Bueno, assim, tinha 1/16 de sangue 
amerindiano, era, portanto mameluco, ainda que, em distante geragao. 
Seus maiores nmerindianos haviam chefiado a regiao vicentina, isso in- 
fundia uma certa ufania em Amador Bueno, o que, por forga, havia de 
determinar nele, maior arraigamento a 'essa terra, que era profundamente 
dele, como houvera sido de seus maiores. 

Com todos esses liames sentimentais e morais, alem dos materials ou 
economicos a Ihe prender, bem como a sua geragao, como nao se sentir 
Amadot Bueno acorrentado a terra vicentina? 

Assim, teria sido fatal que, Amador Bueno tivesse sido um crioulo 
complete e nao sentisse por Portugal, senao essa mesma afeigao, que nos 
sentimos pela patria dos nossos avos, sentiraento, que nos obriga a des- 
tacar o passado lusitano, como paginas gloriosas, que remotamente tam- 
bem dizem respeito a nos, pois que nelas comungaram os nosso maiores 
com o seu denodo os seus esforgos, 03 seus sacrificios, etc.. 

Amador Bueno, oiplanaltino, que teve a sua vida a se adatar exata- 
mente com o periodo, em que mais se encarnigaram os seus coevos e corre- 
ligionarios no turbilhao agitado do apresamento, fatalmente teria sido um 
crioulo, dotado dos mais acentuados tragos dos natives e se, porventura 
isso nao tivesse acontecido, teriamos<nos defrontado com o mais salien- 
tado dos absurdos a contrariar os mais comesinhos delineamentos dos mais 
incipentes raciocinios. E' essa rigida conclusao, que nos determinam os 
silogismos mais evidentes, tirados da logica a mais cristalina. Querer o 
oposto e rezar pela cartilha do absurdo! Por isso, em parte, e que re- 
pugna ao bom senso, se levar a serio, o que conta Pedro Taques e repete 
Frei Caspar a proposito de Amador Bueno e da sua aclamagao! 



CAPlTULO II 

O POVOAMENTO 

Como vimos no capitulo anaerior, o povoamento da capitania vicen- 
tina se realizou, em grande parte, em ondas sucessivas de gente, vinda 
em armadas oficiais, que, destinadas pelos governos a realizar missoes es- 
peciais, traziam, para S. Vicente, porto muito pouco frequentado, porque 
nao havia o que comerciar com ele, camadas de gente povoadora, as quais 
vinham as dezenas e mesmo as centenas, se estabelecendo por sobre as 
massas preexistentes. Foram assim, se formando de elementos de di- 
ferentes estagios e niveis na evoluqao das respetivas mentalidades, isen- 
timentalidades, etc., as populaijoes fixadas na colonia planaltina. 

Sim, porque esses atributos psicologicos'e sentimentais nao podem 
ser mugulmanamente estaticos. A psicologia de um agregado humano 
qualquer, se modifica constantemente, como se fosse um ^bloco de scera 
mole, constantemente submetido a moldes rijos diferentes, que Ihe obri- 
gam a se alterar nos perf'is que apresentam (1). 

Os primeiros povoadores, que para aqu'i vicram, naturalmente tra- 
ziam um espirito reinol bem pronunciado e nele se refletiria toda'a men- 
talidade lusitana, entao, elevada ao auge. pela culminancia, em que estava 
a patria de Camoes, ide Albuquerque ,de Duarte Pacheco, de Gil Vicen- 
te, etc.. A sentimentalidade desses pioneiros, naturalmente, se enterne- 
cia com os motivos reinois, que a prosperidade da India iexacerbava. Se- 
ria natural que eles tivessem os seus pensamentos orientados pelos mo- 
tivos reinois, cuja j gloria resplandecente infundia justa ufania no nome 
portugues, entao ungido do maior prestigio em todas as terras civiliza- 
das. Na retina lacrimosa e saudosa dessa gente reinol, se refletiria toda 
a paisagem que ela havia deixado no velho reino dos Av'iz. Nelas se<re- 
viveriam, tremeluzindo, as doces ribanceiras do Mondego, como as acoli- 
madas margens do Douro, as arcadas solenes de Coimbra, o sofrego 

1) — Nao estamos vendo .porventura, como se modifica, ou antes como se vem mo- 
dificando o estado psicologico e sentimental da populagao paulista atual? 

Nas primeiras decadas deste seculo, os elementos italianos da corrente imi- 
gratoria vigente eram de se fazer notar, com o linguajar hibrido de portugues e 
de italiano com o japones, o sirio, o espanhol, o servo, ou o hungaro se obserav 
o mesmo fenomeno. 

Evolutivamente os quadros dos primordios deste seculo se foram modifi- 
cando na fisionomia hoje apresentada pela populagao paulista, que ja nao consta 
de elementos estrangeiros, pois que esses foram levados pela idade e seus fi- 
Ihos ou netos, ja tern complexes raentais e sentimentais diferentes, pois que 
sao ja individuos assimdlados. 



tumulto'da rua Nova dos Mercadores, as alcantiladas penedias das As- 
turias, da Galiza, ou das Beiras, os arcos manudinos dos Jeonimos, como 
as fledias espigadas da Batalha, as paragons ensolaradas do Alemtejo, 
ou as charnecas torridas do Algarves, ou, ainda as rocas douradas da 
Estremadura. 

A medida, porem, que os tempos iam correndo, fazendo aumentar 
o acervo de novas'impressdes, proporcionadas pelo novo meio vicentino, 
aquelas imagens, nitidas a prindpio, se iam esfuma^ando, nas recorda- 
<;6es estratificadas do povoadores, que envelhecendo iam substituindo a 
saudade suave daquelas memorias por novos estratos, que se foram pau- 
latinamente depositando na alma desses, que se haviam tornado coloni- 
zadores, formando nelas novas mentalidades psicologicas, morais e senti- 
mentais. As dificuldades da'navegagao dessas epocas distantes, a falta 
de ligagoes economicas, a modestia extrema de recursos desses povoa- 
dores, tinham imperiosamente determinado que eles nunca mais veriam 
o Reino, 

Assim, quando uma onda de povoadores, trazidos por alguma frota 
reinol, divisava ao longo no horizonte vicentino, a azulada montanha, que 
em recortes 'sinuosos perturbava a placidez erma do lagamar vicentino, 
via na linha perfilada de seus cumes as mesmas frases soturnas que o 
imortal Alighieri, havia escrito nos portais do "Inferno": 

"Lasciati ogni speranza, oh voi che entrati. 

Paranapiacaba, a imensa e escura cordilheira, fatalizava-lhcs um 
destine, de nunca mais volver ao Reino. Era assim que, ao morrer, quan- 
do aqueles velhos povoadores lusos, no fundo de um catre pobre, entra- 
vam nas boras mortas da agonia, os seus olhares embaciados pelo tres- 
passe que se aproximava, nao mais espelhavam a doce imagem da classica 
Torre de Belem que ficara na boca hiante do Tejo, a se desenhar nos 
olhares emperlados da saudade dos que se ex-patriavam definitivamente! 

Eis que, os velhos povoadores -lusos nao- podiam reter, para trans- 
mitir para a sua posteridade o pensar e o sentir que haviam, no inicio, 
chamado a saudade, entronizada nos'seus coragoes! Assim, aos poucos, 
os descendentes dos velhos povoadores reinois foram creando novas men- 
talidades, fruto de novos Interesses, que se abriam em'novas perspetivas, 
novos meios de vida, resultantes de outros cap'itulos dp evoluir, enristado 
de acidentes e arrecifado'de prelios, travados contra toda sorte de obs- 
taculos, proporcionados por uma natura gigante e por mil inimigos pro- 
prios do Novo Mundo. 

Depois, no Planalto se iriam repetir em grau mais elevado ainda, 
o que ja era patente nas plagas litoraneas de S. Vicente. Ai o isolamen- 
to ainda era maior! Nao havia, no Planalto piratiningano, o menor con- 
tato com o Reino, que entrava em acelerada decadencia. 
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Era o isolamento economico! 
A regiao nao produzia nada, que obrigasse a uma manutengao de li- 

gagao exportadora para o Reino, como no Nordeste, em relagao ao agucar. 
Com isso, as ideias, os sentimentos, os pensamentos, etc., nao atravessa- 
vam o oceano, deixando os lusos, aqui radicados, entregues^aos seus pro- 
prios exercicios cerebrals e sentimentais, os quais, como vimos, nao po- 
diam deixar de ser 'os que os ambientes externos proporcionavam. A 
regiao, por sua vez, pobre e fracamente povoada, nao exigia comercio 
importador de generos reinois, os quais deixaram de ser imprescindiveis. 
A capitania Vicentina pauperrima e com pouca popular;ao, em fraco es- 
tado de civilizagao, nao consumia muito. Alias, a importa^ao de qualquer 
grupo humano e sempre consequencia da sua exportagao. Como a ca- 
pitania quasi nada exportava', a nao ser escravos amerindios, tambem 
quasi nada importava. Dai, a nenhuma navegagao regular para os portos 
de S. Vicente e de Santos! Dai, as ideias, os sentimentos, os delinea- 
mentos morals lusitanos que nao se reavivavam! Dai, a nenhuma influen- 
cia da mentalidade, da sentimentalidade, ou da formacao moral de Portu- 
gal, na gente que, no Planalto, havia sido esquecida, em fenomeno de pal- 
pavel amnesia. 

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

O Nordeste, enriquecido pelo agucar, poude alimentar as suas ca- 
madas de moradores, que se foram sucedendo atraves de muitos seculos, 
na velha cultura lusa, pois era uma regiao na qual sobravam osirecursos 
para mandar anualmente a estudar nos colegios reinois, os chefes futu- 
res (das linhagens nordestinas, que se perpetuavam em lusitanismo con- 
tinue, em patriarcaiismo reconhecido na economia agucareira, e na aristo- 
crScia rural, que ai se foi formando e solidificando. Ai, os motives rei- 
nois foram, sempre, renovando a influencia lusa, no cerebro e nos cora- 
g5es nordestinos, cavando neles, bem fundo, sulcos delusitanidade, os 
quais nao podiam se apagar com os sucessos do evoluir historico, que co- 
locavam, 'nao poucas vezes, em antagonismo, o Reino e o Nordeste co- 
lonial. 

Com esses'acontecimentos, fatalizadores de um estado de psicologia 
coletiva, se foi estratificando um estado se alma especial, nos moradores 
estabelecidos no Planalto, que jamais haviam ido ao Reino, nao. tendoda 
nada que os prendesse, pois estavam em Aquem-mar, todas as suas rela- 
goes.1 Nem mesmo conheciam, de nome, sequer. os figurantes do teatro 
reinol, ou do taboleiro europeu, onde todos os assuntos Ihes eram profun- 
damente indiferentes e desinteressantes. Assim, como nao comprender 
nos moradores planaltinos uma super-estrutura'propria e diferente da que 
traziam os reinois que, em ondas, ou gotejados de uma imigragao que 
se perpetuava, em filete impercetivel? Estes, com suas mentalidades, tra- 
gadas mais pela saudade e pelo sabor agri-doce da recordagao, se acama- 
vam em separagao psicologica e ^ sentimental dos preexistentes, que ha- 
viam sedimentado as suas psicologias de modo diverse. 
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Teria sido assim que, os Pires, formando um iconjunto psicologico 
vicentino-planaltino, nao poderiam ter transmitido a Maria Pires, uma 
heranga mental, moral e sentimental, etc., que nao fosse a moldada no 
cadinho regional, unico a Ihes preocupar ,os sentidos e unico a Ihes fun- 
dir as almas. 

Por outro lado, a mestigagem com a india guiana, filha do maioral 
Pequerobi, terra importado, para a estirpe Pires, nao■ so um estado fisico, 
que se perfilava erii maior amongoilamento do facies, com maior enegreci- 
mento e alizamento capilar, etc., onas ainda em notavel influencia moral 
e mental. Alias, isso acontecia a quasi todas as estirpes planaltinas mes- 
ti^adas com amerindios. Ate o idioma guarani, tera o corrente no Pla- 
nalto! Por isso, se podera fazer uma ideia do quao importante teria 
sido a influencia indigena, na constituiqao do nosso grupo planaltino. 

No Planalto, durante os dois primeiros seculos, a influencia lusa foi 
diminutissima e, apenas, perceptivel (Sergio Buarque de Holanda, "Raizes 
do Brasil", 76) . Ela so exerceu um papel dominante no decorrer do se- 
culo XVIII quando o ouro atraiu para Aquem-mar, a satenqoes dos reinois 
e principalmente a imigraqao lusa. que se fazia, entao, como se fora ver- 
dadeira avalanche. 

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

Amador Bueno, no concernente a sua constituigao mental, moral, 
sentimental, fisica, etc., nao deveria ter fugido do que teria acontecido aos 
mais moradores do 'Planalto, nessa epoca. Ele carregava com a sedi- 
mentagao e a formagao de tres gerag5es de individuos, que nunca se ti- 
nham apartado da capitania vicentina, do seu ambiente ifisico, do seu 
meio social, do seu conjunto economico de interesses, etc.. Essa sedi- 
mentagao de tres geragoes.'isto {e, dq um seculo de estadia no novo meio, 
ja tinha tido tempo de se cristalizar, com o cordao umbelical, completa- 
mente cortado de Portugal, ao qual nao havia mais lagos que prendessem, 
a nao ser o politico. 

Alias, e bem essa marcha evolutiva que hoje se pode observar, ao se 
dar uma colonizagao tqualquer. Na primeira geragao o imigrante exo- 
tico, ainda traz certa saudade da patria, a qual se desvanece. logo a 
segunda geragao. A terceira se sucede, trazendo todosios tragos de exo- 
tismo, apagados. 

Se isso se podeiobservar ihoje, com maioria de motives era de acon- 
tecer nos primeiros seculos, quando o estado de isolamento seria muito 
maior, com a falta de uma, base economica, osque teria determinado con- 
tatos obrigatorios com o mundo exterior, com a falta de comunicagoes re- 
guiares, com at falta de correio, de telegrafo, de imprensa, de radio, de 
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cinema, etc., que trazem constante e continuamente noticias do mundo ex- 
terior, etc.. Alem disso, hoje ha muito mais cultura eimuito mais civili- 
zagao, de modo que, as evocagoes literarias, noticiosas, pitoricas, etc. da 
patria deiorigem, podem ser absorvidas com certa facilidade. Outrora, 
os povoadores lusos, que aqui vieram .tinham um cerebro temperado de 
tal estado de ignorancia e de analfabetismo, que nao seria permitido ab- 
sorver a cultura lusa, transmitida as geragoes pelas penas fulgurantes de 
Cambes ou de Joao de Barros, ou ainda pelo verbo flamante de Antonio 
Vieira. 

Alem desse fator, acima exposto, o qual teria sido de imensa valia 
no processo asimilatorio do provoador reinol, ainda havia um outro que 
deve ser considerado. 

Hoje, os etnias imigratorias mais prontamente assimiladas, isao as 
que trazem as tradigoes politicas mais pobres e as menos causadoras de 
ufanias. Assim, por exemplo, a corrente imigratoria italiana. Ela foi 
rapidamente assimilada, mesmo porque nao trazia muitas recordagoes glo- 
riosas, na sua bagagem psiquica, de modo a causar a ufania, por elas ge- 
rada, durar mais tempo, a emoldurar de prestigio a origem italica. 

Deifato a Italia, politicamente, recem unificada, sem glorias milita- 
res, sem nomes aureolados no campo da luta, nao tinha para oferecer 
muito prestigio ao seu emigrante. 

Ao contrario do imigrante italiano, o germanico, ou o anglo-saxao, 
ou ainda omiponico, traziam comsigo uma tradigao de passados lambre- 
quinados de glorias de nagoes que conquistaram o prestigio que pos- 
suiam, em arduas pelejas militares ou navais ou que cimentaram os seus 
primordios nacionais com o sangue do sacrificio e o suor de esforgo, ali- 
nhados em mil refregas e em embates sem conta. Gente assim e muito 
menos assimilavel! O seu ponto de fusao e muito mais elevado! O en- 
quistamento de gente assim, e muito mais de se»receiar! 

Ora, o elemento portugues do fim do quinhentismo apresentava to- 
dos os caracteristicos possiveis de baixa temperatura fusional. Nao po- 
deria acompanhar a gente lusa uma grande ufania pela sua procedencia! 
Os capitulos da cronica iberica dos fins do quinhentismo mao empres- 
tavam muitos laureis a Portugal. A' decadencia joanina, o milesimo de 
1578, acrescentava ao pais attrajedia de Alcacer-kibir, em que as armas 
lusas conheceram o po da derrota esmagadora. Depois, tivemos as cenas 
vergonhosas do fim henriqueano, em que a velha Lusitania agonisou do- 
lorosamente no sugar moribundo dos peitos carnudos de Maria da Mot- 
ta, a alimentar ridiculamente o (ultimo Aviz portugues, a quem a arterio 
esclerose prematura havia amolecido o cerebro na imbecilidade, que dei- 
xava o Reino sem sucessao nacional. Depois, aindaia vergonha se tornou 
maior, enxovalhando toda a nagao, com os episodios em que foram pro- 
tagonistas ,o "quinta coluna" iChristovam de Moura, a comprar para o 
rei estrangeiro o vbto da fidalguia portuguesa, que em Thomar exibiu 
a sua carcaga carcomida, no mercado de conciencias, em que naufragou 



o pundonor e a verticalidade da estirpe. Desse afundamento moral da 
velha patria dos Aviz >s6 se salvou a figura quixotesca, mas honesta do 
prior de Crato, a quem os reinois chafurdando na miseria de sen proce- 
der inconfessavel, presentearam com uma falsa barraide bastardia, para 
justificar a agao negregada do abandono em que ficou o filho do infante 
D. Luiz. 

Portugal, sem independencia politica, que nao soube defender, nao 
poderia infundir orgulho ou ufania aos seus emigrados! 

Portugal, cadaver material, com a sua soberania perdida aos pes dos 
Felipes espanhois e cadaver moral, com a sua dignidade amortalhada 
na triste debandada de Alcantara, nao podia oferecer ufania aos da es- 
tirpe dusitana, tque no fim do quinhentismo procuravam nas quebradas 
de Paranapiacaba, um isolamento, no qual ficassem esquecidas as suas 
mazelas nacionais! 

Depois, no seiscentismo, Portugal nao melhorou! A figura de abutre 
de Miguel de Vasconcellos, com a sua cohduta de "quisling", enxova- 
Ihava a procedencia reinol dos que vmham se emparelhar com os "criou- 
los" planaltinos, cuja aqao indomita, ousada, bravia, em luta perene con- 
tra toda a sorte de inimigos nao podia deixar de ser resaltada. Ele o 
Laval portugues do seiscentismo nao poderia impingir trunfos a uma 
estirpe que quizesse disputar prestigio com os aureolados planaltinos. 

Quem haveria de se ufanar em ser reinol, ante esses quadros, em 
que se panteiava o contraste para com os planaltinos! Que lusitano nao 
haveria de anciar em ver a sua descendencia se fazer "crioula", comun- 
gando no proceder dessa gente tao altiva! 

Esse fenomeno, por forga, teria tido lugar. nos primordios do povoa- 
mentos. 

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

Um outro fator, que muito favorece o process© assimilatorio, e o 
referente ao estado cultural do imigrante, em relagao ao de seus descen- 
dentes, ja nascidos e educados no novo meio. 

A inferioridade absoluta ido'estado cultural dos primeiros povoadores, 
nos e atestada, de uma forma documentada, pelos atos oficiais, em que 
eles figuraram. Assim, os documentos, constantes das publicaqoes muni- 
cipais e publicadas pelo Governo do Estado, nos mostram o estado 
de incultura dessa gente, que mais facilmente manejava a escopeta. a 
espada, o arco, ou a flexa do que a pena, ou oilivro. Esse estado rogava 
pelo analfabetismo, do qual, com imensa dificuldade escapavam, gragas 
aos garranchos incompreensiveis, icom os quais grafavam os nomes, quasi 
todos entremeiados de cruzes e de outros sinais. 

Ja os filhos, netos, bisnetos e trinetos, dessa genteiassim mergulhada 
na maior'das humildades e das indigencias mentais, foram educados pe- 
los jesuitas, chegados em 11549, pelos frades bentos, carmelitanos, ou 
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franciscanos, aqtu apostados em fins do quinhentismo. Com isso, eles 
puderam revelar um maior primor intelectual que os seus maiores. i E' 
isso que, nos demonstram os documentos referentes aos atos da adminis- 
tra^ao \municipal, nosiquais, na proporgao em que as gera^oes se vao su- 
cedendo, podemos observar uma nitida melhoria na caligrafia na orto- 
grafia e na'reda^ao, bem como na sintaxe, etc., com que foram escritos. 
Disso teria forqosamente resultado um certo prestigio intelectual dos des- 
cendentes, perante os ascendentes menos lustrados nas letras, etc.. Dai 
um mais rapido processo assimilatorio. E' o que se ve hoje! E' o que 
teria acontecido nos primordios! 

Com esses racioc'mios, a estirpe Pires, ao atingir ela a sua terceira 
gera^ao, ja estaria perfeitamente assimilada ao novo ambiente vicentino, 
nao restando mais residue algum de lusitanismo, ao ser transmitida a 
heranga psiquica, moral, sentimental, etc. de Maria Pires para seu filho 

•Amador Bueno, que teria sido mais radicado a terra do que nos, que re- 
cebemos tanta influencia de fora. 

Ele nao deveria se orgulhar em ser procedente de estirpe lusa, a 
qual, tao destacadamente contrastava no seu proceder com o dos "criou- 
ios", indomitos e altaneiros, que ameagavam enfrentar a inquisigao a fle- 
xadas e que nao hesitavam em hostilizar os reverendos da Companhia, 
apezar do prestigio imenso, que gosavam no mundo os membros do 
agregado inaciano! 

Devemos fazer pesar todas essas circunstancias, em qualquer re- 
constituigao historica, que se queira fazer, a bem da mais estrita ver- 
dade. Caso nao procede.sseremos assim, iriamos deixar de fazer sentir 
a sua forga na prientagao dos acontecimentos, uma serie de circunstan- 
cias que sao de cristalina evidencia. A verdade seria empanada! 



CAPITULO III 

VIA PATERNA - OS BUENOS 

Pelos lado paterno, Amador Bueno era procedente de etnia espa- 
nhola, pois nao ha menor discrepancia em ser seu pai, tido como dessa 
origem. 

Bartholomeu Bueno, o velho, ou o sevilhano foi o ascendente paterno 
de Amador. 

Quando teria vindo da Espanha, o povoador, que, foi o progenitor 
de Amador Bueno? 1 

Pedro Taques, que e a fonte original onde se foram buscar todos os 
conhecimentos sobre o passado planaltino, afirma que, Bartholomeu veiu 
da Espanha em 1571, em companhia de seu pai, Francisco Ramires 
("NobUiarchia", tit. Buenos de Ribeira; "Revista do Inst. Hist. Brasi- 
leiro"), 

Alicerceando essa afirmativa, o vetusto linhagista embaseia-a solida- 
mente com um documento indestrutivel, o que empresta a sua assergao 
tal firmeza, que se faz temeraria qualquer duvida. 

Entretanto, para que a verdade se fa^a, de modo absolute, exami- 
nemos com atenqao e com inteligencia o texto de Taques. Diz ele: 

"... passou-sc paraj S. Paulo nos principios de sua povoajao em 1571, na 
companhia de seu pai Francisco Ramirez de Porros (Carta da proc. da fa- 
zenda, liv. de reg. n. 2, tit. 1602 at^ 767, pag. 58). 

O periodo de Taques, analisado, tem duas sentengas afirmativas, 
separadas por uma virgula: 

1.°) Passou-se para S. Paulo nos principios de sua povoagao em 1571, 
2.°) na companhia de seu pai Francisco Ramires de Porros. 

O documento invocado por Pedro Taques, poderia servir de base, 
apenas a 2.° sentemja.deixando a -primeira senten^a sem que esse do- 
cumento a englobasse. 

Esse racicinio, esta visto que e apenas hipotetico, pois e -possivel que 
ele nao tenha razao! Eu ja tive ocasiao de aplicar esse sistema analitico 
de interpreta^ao documental e logrei obter sucesso. E' possivel, entre- 
tanto, que, no tocante a este caso, eu nao acerte, em buscar essa explica- 
^ao. Eu fiz aplica^ao do metodo analitico para poder acomodar a afir- 
ma^ao do linhagista, com outra, feita pelo padre jesuita Pablo Pastell's de 



- 34 - 

ter Bartholomeu Bueno, vindo em 1582 na armada de nauta espanhol 
Diogo Flores de Valdez. Essa afirmativa do reverendo espanhol, en- 
tre nos divulgada pelo probo e brilhantissimo historiador patricio Carva- 
Iho Franco, na sua magm'fica publicagao sobre os Bartholomeus Buenos, 
na Revista Genealogica Brasileira, e igualmente baseada em documento 
idoneo, qual seja uma lista decomponentes de membros dessa armada, 
que ja no tempo de Felipe, II, andou pelo nosso literal, aqui deixando nao 
poucos povoadores. ("El descobrimento del estrecho de Magallanes", 
Madrid, 1920, vol. II, 141) . 

A nao ser o recurso da hipotese que invoquei, nao se poderiam con- 
ciliar as duas afirmativas contrarias, acima enunciadas. 

Teriamos duas asseveragoes, ambas documentadas a se repelir: 

a) Oriunda de Pedro Taques, baseado em solido documento, pelo quc'.l 
Bartholomeu Bueno, o velho, teria vindo cm 1571. 

b) Oriunda do jesuita PastfelTs pelai qual Bartholomeu Bueno, o velho, teria 
vindo cm 1582. 

Qual dessas afirma?6es e a verdadeira? 
Teria Pedro Taques acertado, dessa vez, visto que, o que ele diz 

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

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

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

Enfim, tudo e possivel, mas nao me parece que tenha grande valor 
a controversia. Quer Bartholomeu Bueno, o velho tenha vindo em 1571, 
como quer Pedro Taques, quer ele tenha aportado em 1582, como ensina 
o padre Pastell's, quer ainda ele tenha vindo duas vezes, ^usr, por fim, 
seja mais verdadeira a analise interpretativa do periodo da "Nobiliar- 
chia," como eu disse acima, o fenbmeno nao se altera e nem modifka 
as consequencias dele decorrentes (1). 

1) — A proposito da data da vinda de Bartholomeu Bueno, o velho, ha uma passagem 
documental que confirma a versao de ter esse povoador vindo na armada de 
Diogo Flores de Valdez, a qual foi rememorada pelo sabio historiador patricio 
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Em 4 de Agosto de 1590, Bartholomeu Bueno, o velho, se casou, em 
S. Paulo, com Maria Pires, segundo afirma Pedro Taques na sua "Nobi- 
liarchia", tit. Pires; "Revista 'do Inst. Hist, de S. Paulo", XXXIX, 12). 
apresentando um solidissimo e indestrutivel documento, qual seja uma 
escritura de dote .passada no 1.° carlorio de notas de !S. Paulo, no ca- 
derno de 1590, fl. 65. 

Essa afirmagao do linhagista e absoluta e concludente! 
Nat) se pode admitir a minima dtivida sobre ela, pois que, ela esta 

documentada e nada ha em contrario, senao com mera hip6tese;conjetural. 
E' importantissimo esse ponto, porque dele decorre a idade de Ama- 

dor Bueno, que teria nascido, cerca de sete a nove meses depois do casa- 
mento de seus pais. 

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

Quanto a isto, nao pode restar duvida alguma! (2) 

Carvalho Franco, e referida pelo padre Pastell s, com base no documento, que 
e a lista de membros dessa armada, negando viabilidade a versao adotada por 
Pedro Taques e mencionada na "Nobiiiarchia". 

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

Ora, 1610 menos 30, resultam 1580, que e a data aproximada da passagem 
pelo literal vicentino, da expedigao de Diogo Flores de Valdez, que, por aqui 
andou em 1582. 

(2) A proposito de Amador Bueno, eu havia coligido as seguintes notas: 
Quando teria nascido Amador Bueno? 
Essa pergunta e importante, para que se possa avaliar a idade que 

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

Estou firmemente certo de que Amador nasceu em 1591, de acordo com 
o precioso documneto citado por Pedro Taques, conforme ja vimos no texto. 

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

As idades provaveis de todos os irmaos e filhos de Amador Bueno, co- 
mo as datas provaveis dos seus casamento respetivos, conduzem ao mesmo 
ponto, unanimemente a afirmar de acordo pleno com o documento mencionado 
por Pedro Taques que Amador Bueno veiu ao mundo em 1591. 

Seu irmao Francisco faleceu, no sertao, em 1638, e seu irmao Jeronimo 
faleceu em 1644 e isso nos levaria a admitir que, eles nao poderiam ter sido 
muito idosos, para ter forgas de penetrar no sertao. 

Mas os indicios documentais nao param ai! 
A primeira referencia documental que encontrei sobre Amador Bueno, 

depois de buscas cuidadosissimas, e de 1611 ("Sesmarias", I, 146), quando 
ele, entao ja casado e com filhos, mas nao com netos, pede que Ihe seja 
concedida uma sesmaria. Ele poderia ter, entao, cerca de vinte anos, se 
tendo casado com 18, o que faz com que o documento, citado por Pedro Ta- 
ques, seja confirmado. 
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A segunda referenda documental, concernente a Amador Bueno, e de 
1615, quando ele igressou como governante da terra ( "Actas", II, 365). Ncssa 
data, Amador teria 24 anos. 

O fato dc nSo ter ele ingressado antes, como homem da govemanga da 
terra, comprova bcm que, ele nao deveria ter nasddo Suites de 1591, ou pro- 
ximidades. 

Outra circunstancia, que apoia o documento sobre a data do casamento 
de scus pals referido por Pedro Taqucs, e o fato de em 1642, Ser vivo, ain- 
da, seu pa!, Bartholomeu (Bueno, o velho, segundo se ve de ( "Sesmarias", I, 
480). Para sc condliar a vinda de Bartholomeu Bueno, o velho, que por essc 
documento, ainda era vivo em 1642, com a data mencionada por Pedro Ta- 
ques, na "Nobiliarchia", devemos atribuir a ele a idade de, pelo menos 72 
anos, em se tendo em .conta que para( Bartholomeu, vir em 1571, deveria, ter 
nascido, pelo menos em 1570. A ser isso verdade, temos que Bartholomeu, 
por forga so poderia ter sldo 18 anos mais velho que sdu filho Amador. Nao 
seria possivel que foses menor a diferenga de idade ,entre pai e filho. 

Dai conclue-se que, Amador, teria cntao, no maximo 54 anos, tendo nas- 
cido nas visinhangas de 1590. Com esse encadeiamento de raciocinios, fica 
confirmado, de modo indestrutivel, o documento que serve e base a Pedro 
Taques, para estabelecer o nascimento de Amador em 1591. 

Confirmando isso, ha a notar uma circunstSncia significativa para se 
concluir a idade de Amador Bueno. E' que o biografado, entre os seus nove 
filhos legitimos, teve um de nome Diogo Bueno, que faleceu em 1700, de 
acordo com ensinamento ministrado por Silva Leme, na sua "Geneologia Pau- 
listana", I, 432, tit. Buenos da Ribeira, que' o colheu no cartorio de Orfams 
de S. Paulo. Cra, para que um filho de Amador Bueno tivesse vivido ate 
1700, necessariamente ele teria nascido entre 1615 e 1620, devendo, ao fa* 
lecer, ter o filho de Amador, cerca de 80 a 85 anos, mais ou menos (podia 
ter tido mais, tendo nascido antes, mas isso seria improvavel). 

Esse fato, confirmando o que acima fica estabelccido, parece-me ser ab- 
solutamente concludente para se estabelecer a idade aproximada de Amador 
Bueno. 

Ainda a confirmar o documento de Pedro Taques no qual eu me ba- 
scio para afirmar que Amador Bueno nascera em 1591, temos que, entre a 
data do casamento de sua mai Maria Pires, a qual foi dada documentada- 
mente por Pedro Taques, como tendo sido 1590, e seu antepassado Peque- 
robi, que viveu, mais ou menos velho, na primeira metade do quinhentismo, 
sao consignadas cinco geragoes, como eu calculei mais acima. 6ra, para 
que essas geragoes pudessem ter tido lugar, seria preciso que Maria Pires 
tivesse casado de 1590 em deante. Um casamento de Maria Pires, antes 
dc 1590, nao teria sido possivel, pois nao se poderia condliar esse fato, com o 
de ter havido entre ela e seu antepassado Pequerobi, nada menos de dnco 
geragoes. Isso quer dizer, que Maria Pires, mai de Amador Bueno, tendo sido 
trineta de Pequerobi e bisneta de Joao Pires, o gago, que viveram em pleno 
quinhentismo, na sua primeira metade, temos dc interpor entre eles, varias 
geragSes. Como se poderia fazer isso nao colocando muito adeantada a 
epoca do nascimento de Amador Bueno? 

Pode-se fazer o mesmo raciocinio no concernente a Bernarda Luiz, que 
cm 161Q, mais ou menos, teria casado com Amador Bueno. Como colocar 
esse casamento em epoca mais recuada, se entre Bernarda Luiz e seu tetra-av6 
Tibiriga, que viveu, mais ou menos velho, na primeira metade do quinhen- 
tismo, temos de acomodar cinco geragoes! 
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O fato de Amador Bueno ter sido filho de espanhol, nao deveria ter 
determinado um menor grau de nacionalismo da sua parte. 

As relagoes do Planalto para com a Metropole espanhola nao se afi- 
navam por um carinho muito acentuado. A colonia havia, 'em 1580, vo- 
luntariamente e sem protesto, passado para a dominagao espanhola dos 
Felipes. Nao se encontra na documenta^ao, de publicagao oficial, a qual 
eu examinei, o menor vestigio de qualquer perturba^ao, nem mesmo po- 
litica ou administrativa da mudan^a da soberania, a que estava o Plan- 
alto sujeito. 

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

Ate a soberania espanhola deveria ter sido mais 'vantajosa econo- 
micamente ao Planalto, fois ela acarretava a vantagem inestimavel de su- 
primir as fronteiras (dos dois 'reinos ibericos na America. Com essa fa- 
cilidade, os planaltinos, no exercicio do apresamento, nao encontravam 
obstaculo de monta, deante de si. A prova disso esta que, ao se iniciar o 
dominio espanhol, logo depois, o apresamento se fez ofensivo, saindo 
da suaitimidez primitiva'e iniciando uma penetragao audaciosa, por terras 
espanholas. 

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

Tenho a impressao, porem, ique Amador Bueno, so por isso nao iria 
perder o sen crioulismo, pelo contrario! 

Todos os raciodnios nos conduzem ao absurdo, se formos admitir o im- 
possivel de, Pedro Taques, a-pesar-de estribado em documento, ter errado 
a data do casamento de Bartbolomeu Bueno. 



CAPiTULO IV 

FORMAgAO SOCIOLoGICA DA REGIAO 

Nos sabemos^que, Portugal ao colonizar a terra brasileira, mandou 
para ca gente da burguezia, de formagao urbana, ou semi-urbana comer- 
cial e nao'perfilada no ruralismo. O Nordeste agucareiro, e opulento 
transformou a formaqao de seus elementos fixados no individuo que cons- 
tituiu a aristocracia rural e latifundaria de que nos da describees exube- 
rantes a pena fulgurante de Gilberto Freyre. 

O portugues comerciante, maritimo, senhor da pequena propriedade 
semi-urbana, das redondezas das aldeias, as quais eram as quintas, que 
amozaicavam, aos enxames, as ribas do Minho, do Monego, de Tejo 
ou do Guadiana, transplantados para a vastidao territorial do Nordeste, 
teve que modificar a sua formabao sociologica, ao se entregar ao fabrico 
industrial do abucar, o qual exigia, na sua parte agricola, o latifundio, etc. 

Mas no litoral vicentino, a estreita nesga de terras comprimidas, en- 
tre o mar'e a terra, bem como no Planalto, as poucas terras livres do 
p?rigo indigena, alem de outras circunstancias, oriundas do clima e da 
economia agricola principalmente, impuzeram aos povoadores, a conti- 
nuabao do estrato 'semi-urbano, mercantil e guerreiro do luso. 

Dai, ter-se formado em S. Vicente e principalmente no Planalto, um 
grupo social, que, mantendo a formabao portuguesa, logo divergiu. pa- 
tentemente da formabao social do Nordeste, aricola-industrial, latifun- 
dario, opulento, patriarcal, etc. se estribando na pequena propriedade e 
na psicologia nomade, mercantil e guerreira, que se foi estatificando na 
alma do grupo, cada'vez mais solidamente, a proporbao em que se suce- 
diam as geracoes. 

Nas sociedades, segundo os perfls em que se estratificam, se vao 
operando as diversificabQes sociais. Assim, por exemplo, nas sociedades 
cabadoras, sao os que se distinguem,' como mais habeis cabadores e por- 
tanto os mais audazes, os mais ageis, os mais fortes fisicamente, os mais 
espertos nas ciladas, etc., os 1 que galgam a mais elevadas camadas da 
hierarquia do prestigio, as mais altas culminancis da nobreza, que assim 
e formada, entre o sindividuos mais destacados pelas qualidades proprias 
para o exerc0cio do mister basico dessa sociedade. Nas sociedades Pes- 
cadores, sao os mais habeis fisgadores de peixes os que conquistam as 
mais altas poskdes. Nas sociedades pastoris, sao os pastores mais ha- 
beis e portanto os mais prudente, os mais envelhecidos nesse mister, os 
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mais experientes, que sobem aos mais encimados postos, fonnando as 
camadas mais afidalgadas. 

Na idade-media europeia, sociedades formadas pelo exercicio do 
musculo, em que o fisico, a valentia e o esforgo belico eram as virtudes 
mais valorizadas, as camadas sociais se foram formando com essa base. 
Eram nobres e aristocratas1 nos prelios, em que o manejo da arma branca 
exigia qualidades fisicas de fortaleza e de agilidade. 

Depois, com o aparecimento da arma de fogo'e com o advento da 
epoca moderna, com a queda espetaculosa do feudalismo, com a Renas- 
cenga, ^om a epoca mercantil, houve na'estruturagao da sociedade euro- 
peia uma modificagao, terremotica. O intelecto, a habilidade mercantil 
e a navegagao passaram a constituir padrbes para a transformagao so- 
cial sofrida pela humanidade de entao. 

No povoamento do Brasil'se pode observar identic© fenomeno. 
Seria natural que, Portugal, tivesse mandado para ca gente de toda 

extragao social. 
Se e verdade que, no povoamento do Brasil predominara a burgue- 

zia, fatalmente teriam vindo para ca, nos primeiros tempos, gente da ve- 
Iha aristocracia.homens blazonados, que encontravam facilmente as suas 
estirpes representadas na sala1 de Cintra, gente, que enferrujara os es- 
maltes dos seus brazoes, ou esmaeceram as cores de seus lambrequins, 
ou se prenomeavam com titulos nbombantes, desde o'de simples "doms", 
ate ao de Marqueses", passando pelo de "cavaleiro fidalgo", ou de 
"mogo da camara". Com esses homens, que se haviam despegado dos 
degraus do trono e que constituem as origens de; quasi todos os titulos 
de Pedro Taques, vieram os plebeus, os burguezes, 'e, dizem, que, ate 
degredados pelas violagdes das normas absurdas do famoso livro 5.° 
das Ordenagbes! 

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

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

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

Dessa maneira, pois, se teriam estabelecido as camadas sociais no 
novo mundo. 
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As hierarquias sc foram difercngando e as camadas sociais se esta- 
belccendo. As mais aptas destas as condi?6es ambientais, foram sobre- 
pujando as mais, dc modo que^ logo nos diferentes nucleos coloniais, al- 
guns foram galardoados com a aura do prestigio e outros foram relegados 
as geenas da infcrioridade. 

No Planalto, esse fenomeno, por certo, ocorreu, tambcm, com a di- 
ferenga, que ai, as virtudes, que fariam alguns veneer as condigocs do 
novo meio c das respetivas economias, como das suas particulares situa- 
goes, nao eram as mesmas que, as que se faziam mister alhures, ainda que 
no Brasil. 

Como as circunstancias, que rodeiaram os moradores do Planalto, 
quer as de origem na mezologia fisica, quer as decorrentes da economia 
regional, ou as derivadas da psicologia dos moradores, altaneira, ouzada, 
bravia, amantc de independencia, arrogante, etc., ou as proprias ao seu 
genero de vida aventuroso guerreiro, semi-nomadc, etc.. eram as que exi- 
giam energia, firmeza, audacia, altivez, bruteza, etc., as personalidades, 
que se destacavam pelas suas qualidades proprias para enfrentar cssas 
circunstancias, as que mais prestigio gozavam e as que mais alto haviam 
erguido as suas cotagoes. 

De fato, o Planalto era uma regiao rudissima. Os individuos, para 
ai vivcrem, deveriam se revestir de couraga psicologica e se armar com 
elementos proprios para os fazer vitoriosos. O modo de vida do morador 
planaltino, era o bandeirismo de apresamento, aventuroso, bravio, nomade, 
agreste, audacioso, esforgado, guerreiro, cruel, etc.. Quern tivesse feitio 
para se destacar nesse meio, e estivesse armado para se sobrcsair nessa 
vida, quct rogava com a barbaria, deveria fatalmente galgar as altas cul- 
minancias do prestigio. Por outro lado, quern nao tivesse o seu fisico 
e o seu moral, para veneer esse prelio vital, eram suplantados, na marcha 
fatidica e implacavel das selegocs sociais, pelos mais aptos, 

Isso ejo que, ensina a logica e o bom senso, alem de serem os dita- 
mcs que a Sociologia espalha, sem contestagao possivel (1) . 

So os individuos bem perfilados de qualidades de, bravura, de in- 
trepidez ou de animo, podcriam veneer no Planalto, ganhando prestigio, 
nesse meio arestoso,, formado por gente que estava semprc em convivio 
familiar com a morte e a aventura. Os timidos e os amedrontados nao 
podiam cncontrar vitoria, e, perante o conceito de seus parcciros, cram 
deixados cm pianos inferiores. 

1) ~ Eu nao estou isolado em ter essa concepgao de historia. 
Muito antes de mim, ja Paulo Prado dizia, no Prefacio de seu nunca assaz 
enaltecido "Paulistica": 

"Os documcntos — ja o dissc Fcrrero — nada clhicidam si o fcspirito hu' 
mano nao os liga, nao os encadeia e os faz fallar, c essa vc- 
zes augrrienta a abundancia documentaria. Os factos, por seu tumo, sao 
apenas dados, indicios, symptomas cm que apparece a realidade historica 
sao manifestafdes monrentancas do vasto processo vital/' 
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Com isso, temos que, no Planalto, eram os moradores, que mais se 
evidenciavam no apresamento, nas correrias atraz do indio, ou nos re- 
bates, em que os paulistanos se enfileiravam, militarizados, em socorro 
no literal ameagado, etc., os que mais alto se nivelavam. 

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

Os povoadores Portugueses, aqui aportandos haviam tambem tra- 
zido uma tradi?ao eminentemente municipalista, civada de profundo sen- 
timent© de "self-government" . Foi estabelecido aqui, pois, o regimem 
municipal, elevado ao maximo de sua intensidade. As celulas governa- 
tivas municipais, estabelecidas na capitania vicentina, atingiam as raias 
de verdadeira soberania. Penso que, podemos sintetisar as causas dessa 
fei^ao munipalista da nossa celula municipal no seguinte quadro: 

1.° Tradi(ao portugucsa. 
2.® Rcvolugao comerdal nos fim da idade-mcdia. 
3.° Fcigao militar das celulas munidpais brasilciras. 
4.° Conquista c defesa da terra pclos crioulos e govcrnantes munidpais, 
5.° Constitui(ao da governan^a mtmidpal plelos "homens bons" da terra, 

isto £ pclos melhores elementos da popual^ao, os quais deveriam ter a 
maximo prestigio. 

6.° Isolamento c meio Bsico de dificcis comunicafofes com a Mctropole. 
7.° Pobrcza intensa dos nudcos viccntinos defcrminando a Autarquia, a 

Pequena propriedade ic a Policultura. 
8.° Abandono piela Metropole. 

Essas causas podem ser analisadas da seguinte forma: 

A tradi?ao portuguesa, trazida para o nosso continente pelos primei- 
ros povoadores, teria sido cunhada no espirito do1 povoador pela configu- 
ragao geografica do solo enrugado da peninsula iberica, cavada de va- 
lados profundos, que se alternam em desordem com as serras formado- 
ras dos limites das bacias fluviais do Minho, do Douro, do Vouga, do 
Mondego, do Tejo, do Guadiana, do Guadalquivir, do Ebro, etc.. A» 
populagoes ibericas localizadas em pequenas aldeias e em quintas isoladas, 
como minusculas propriedades de um grande jardim, separadas por es- 
sas rugosidades de uma configuragao ingrata, ficavam relegadas e aban- 
donadas pelo poder central, a sua propria govcrnagao. Assim, devido a 
incuria c h desidia do centro, as celulas municipais foram se desenvolven- 
do em "crescendo" incontido, a ponto de absorver grande soma de po- 
deres, antes cxercidos pelo centro, que pelas dificuldades de comunica- 
g6cs se viu na contingencia de abandonar a si mesmo, as partes mcnos 
acessiveis. Com isso, durante milenios, a alma portuguesa foi se for- 
rando de um localismo, o qual, mais desenvolvido pelo comercialismo 
aventuroso dos Portugueses na India e nos marcs, nos foi transmitido por 
heranga, que aqui proliferou. 
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A revolugao comercial, que se operou nos fins da idade media, rea- 
lizou uma serie grande de fenomenos, que podem ser constatados pelo 
observador percuciente da historia Humana. 

Essa revolugao comercial, que poz termo ao feudalismo, que deter- 
minou a extin^ao de quistos economicos e autarquicos, amosaicados pela 
Europa, teve como instrumentos causadores de todas essas modificagoes, 
as inven^oes da polvora, da caravela, da biissola, do papel, da imprensa, 
etc.. Essas inovagoes, aplicadas no fim da escura idade media, fizeram 
com que, surgisse uma nova sociedade, uma nova organizagao politica, uma 
nova ordem economica, iniciaram o intercambio interlocal, interregional, 
internacional e intercontinental, para o que foi precise que, estradas fos- 
sem traqadas, que, linhas de navios fossem estabelecidas, etc.. 

Pode-se dizer que, entao, a historia da civilizaqao Humana comeqou 
a viver, pois havia terminado a era tetrica e trevosa da idade media, du- 
rante a qual o homem, abarbarado e carniceiro se erigolfou em misticismo 
impnetravel, passando mil anos a marcar passo no desenvolvimento so- 
cial, mental, o qual se atrofiou completamente. 

Ora, isso tudo sulcou na alma do povoador um rasgo marcado, no 
qual se firmava um espirito urbano, comercial, e aventuroso, como vimos. 
Esses traqos, foram transplantados para os que formavam as nossas in- 
cipientes camaras municipals, as quais tinham que se revestir dessa feiqao, 
que Ihes davam os seus componentes. 

Isso tudo forrava a formaqao dos povoadores da terra brasileira de 
um tal particularismo municipal, que nao houve forqa centralisadora, que 
pudesse deter a marcha politico-social na trilha de ter o poder municipal 
o maximo do seu desenvolvimento. 

Correndo em paralelo com os elementos acima mencionados, temos 
que, o contorno dos nossos antepassados quinhentistas, marcava profun- 
dos traqos de psicologias rudes e com decididos pendores militares, pois 
esses nossos maiores do seculo XVI, guerreiros e aventurosos, conquista- 
vam e defendiam a terra brasileira, contra o indio e contra o corsario 
Frances, holandes, ou ingles. Assim, provides de mentalidade belica, os 
moradores eram muito mais masculos e falavam muito mais fortemente, 
do que se fossem outros individuos. Naturalmente os poderes, por essa 
gente exercidos, o eram de forma mais varonil. files absorveriam muito. 
do que Ihes era deixado por gente fragil. que empunhava, na Metropole 
o leme do Governo, com maos tibias. Assim, os organismos proprios, cri- 
oulos e municipals, foram adquirindo consistencia granltica e volume bo- 
judo. 

Isso adquiriria uma coloraqao mais acentuada, em se tendo em conta 
que, os poderes municipais eram exercidos pelos legitimos conquistadores, 
e defensores da terra, contra os seus inimigos externos e internos. Isso 
teria dado a eles, ante o solhos perplexes dos reinois, governantes metro- 
politanos, um prestigio tao grande que, ninguem, la, ousava se antepor 
a eles, com o que os poderes municipais, graqas a isso tambem, foram se 
dilatando. 
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Para aumento do prestigio desses homens, que eram os verdadei- 
ros senhores da terra, pois que, eles a haviam conquistado, como a ha- 
viam defendido, havia a circunstancia de que eles eram os melhores ele- 
mentos da regiao, isto e, formavam os "homens bons", os quais se consti- 
tuiam da nobreza da terra, da sua verdadeira elite, dos elementos, que 
mais se destacavam nos diversos misteres a que se dedicava a regiao (1) . 

A pobrcza, que era x> estado economico, em que se estarrecia a agre- 
gado humano vicentino e principalmente o planaltino, como vimos alhu- 
res neste trabalho, produziram as scguintes consequencias, as quais, por 
sua vez, se fizeram causas de eventos cheios de importancia no evoluir da 
nossa regiao. 

A pobreza, teria, como e curial que tenha sido, gerado a fraqueza do 
poder de compra ou o poder aquisitivo dos planaltinos e isso teria impe- 
dido o comercio importador de cousas reinois. A logica e o mais rudi- 
mentar raciocinio nos conduzem a essa fatal conclusao. 

O isolamento, em que se achava a colonia vicentina, afastada de 
Portugal, por uma navegagao dificilima incomodissima e ineficientissima, 
bem como enferrujadissima, teriam concorrido para que a regiao vicen- 
tina fosse afastada da comunhao portuguesa. O Planalto, ainda, ele- 
vava esse isolamento a um nivel, que se majorava em espantosas dificul- 
dades na transposigao quasi impossivel de um meio fisico ingratissimo. 
De fato, uma cordilheira erigada de obstaculo, os quais se viam alterna- 
dos, em sucessao desordenada de rudissima morraria, com profundissimo 
abismq e preciplcios sem conta, no meio de pedregais arestosissimos e de 
mataria intransponivel, era a barreira separadora do Planalto de seu li- 
teral amornado pelo sol tropical torrido e por miasmas pestilenciais (2). 

Como veneer essa barreira, que para a atravessar, eram demandados 

1) — A esse respeito, diz Paulo Prado: 

"Do typo ancestral Ealta, porem, ao Paulisfa modcrno, a ancia de liber- 
dada e independencia que deo um cunho, tao caracteristico ao habitante da 
velha capitania. O amor e q devo^ao ao poder, herdados da estupida tyran- 
nia dos governadorcs do seculo XVIII, compHetavam a obra dc dccadenda 
que se iniciara nos primeiros quarteis desse seculo pelo phenomeno dispersive 
de desagglomeragao individualista e que tinha transformado o pionciro c aven. 
tureiro em povoador, mineiro ou fazendciro. O velho Paulista aos poucos 
se mudara no arrivista pacifico, que a tudo antcpoe a paz submissa e o du- 
vidoso enriquecimiento". — Paulistica", 41 e 42. 

2) — No seu admiravel "Paulistica" 15, o atico historiador patricio Paulo Prado ja 
dizia, a proposito do isolamento do Planalto: 

"Nessa lenta desaggregagao, nessa dccomposi^ao quie foi a mortc dc Portugal 
heroico, no descrto piratiningano, "NO MEIO DESTE SERTAO E CABO 
DO MUNDO, como dizia o padre Cardim, ISOLAVA-SE, ao findar o se- 
culo XVI, um nuclco de rude populacao quinhentista, que ia augmcntar b 
proliferar protcgido pcla propria natureza hostil. 

Importancia capital ia tcC o Caminho do Mar na constituigao da dndivi- 
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prodigies de acrobacia, em que os mais ageis e os mais fortes, conseguiam 
passar, mas os que nao podiam realizar a ginastica e o equilibrio nao 
conseguiam galgar? Eis, o isolamento em que se via o Planalto! Como 
pensar em estabeleccr uma corrente, mais ou menos volumosa, de im- 
portagao do Reino? Isso teria sido impossivel, se, porventura o planal- 
tino, pelo baixissimo teor de seu poder aquisitivo, ja nao tivesse um mo- 
tivo imperioso de importar muitissimo pouca cousa do Reino, mantendo, 
com a Metropole, uma liga?ao comercial qualquer, Um isolamento. quasi 
que absoluto, se teria feito imperiosamente, com cssas causas facilmente 
verificavcis. 

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

Os documentos, por mim vistoriados, em mais de duas centenas de 
dualidadie historica de S. Paulo. Foi die mais do que qualquer outro, o 
demento que prcparou e fadlitouo desenvolvimento da ra^a, constituindo 
o que Moritz Wagner denominou, na forma^ao das espedes, um "centro de 
isolamlento". 

Segundo a theoria de Wagner, desenvolvida pelo grande Ratzel, pac da 
Anthropogeographia, os factores prindpaes desse proccsso da (ormagao 
sao ^ adapta^ao dos individuoS immigrados as novas condi(5es de vida que 
cncontram, a transmissao dos caracteristicos individuacs dos pioneiros colo- 
nos aos seus dcsccndcnfcs, produzida pcla rcprodugao 'entre consanguineos 
trazendo o desenvolvimento dessas mcsmas caractcristicas, — e afinal, a acfao 
niveladora e comptensadora do cruzamcnto. (Moritz Wagner; "Die Enstehung 
der Arten durch anliche Sonderung", Basel, 1889. —' Frederich Jlatzel: "An- 
thropogeographie.) 

Admiravcl aplicagao tern 'esta Id biologica na constituifao cthnica do 
typo paulista, habit ante seggregado do mundo num altiplano que defendia 
tuna quasi intransdtavel via de communicagao, como na antiguidade grega 
o interior montanhoso do Pcloponcso era a suprema roca defensiva de toda 
a Hcllade." 

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

"Agrupamento isolado e longuinquo, so ligado ao resto do paiz pela ori- 
gem primidva da lingua e religiao pela antiga e vaga Fidelidade ao rei, a 
rcuniao de Portugal e Hespanha veio ainda mais favoreder e desenvolver os 
intentos de vida propria e indcpcndcntc dessesi avcnturciros qule se fiavam 
"En LAS ELEVADISSIMAS ROCAS QUE HACEN INACESSIBBLE SU 
PAIZ A LOS SOLDADOS DE FUERA", como informava um documcnto 
jesuita, le como ja o cxpcrimcntava nas Thermopilas do alto da serra a mi" 
licia de Salvador Correia. Essa independendal e isolamento iforam os trafos 
caracteristicos do povo de S. Paulo duranfc todo o desenrolar 'da hiattoria 
do Brasil." 

Seria crivel, entSo que um povo, assim caracterizado. nao tivesse se insur- 
gido, contra Portugal? — Como se ve, eu nada inovei! Apenas conclui! 
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inventarios dos 2 primeiros seculos, confirmam, de modo absolute, essa 
conclusao. E' ranssimo se encontrar, nas paginas desses papcis velhissi- 
mos, publicados pelos poderes publicos, cousas vindas da Metropole! 

Essa autarquia, que todos podem verificar, em que vivia o Planalto, 
para poder ser vigente, teria imperiosamente exigido a policultura. De 
fato, para que o Planalto tivesse podido se suprir de tudo quanto ncces- 
sitava para viver em civilizagao, uma vez que nao podia importar do Rei- 
no, teria que produzir aqui. Dai a policultura for^ada! (3) . 

Dessa policultura for^ada, mas que condizia com a pequena proprie- 
dade, no Planalto vigente, conforme ja deixei demonstrado (Ellis, "Raga 
de Gigantes"), ainda mais se coadunava com a Jormagao portuguesa, 
segundo se pode verificar acima, resultou a democracia reinante, de modo 
absoluto, no Planalto. Ja temos constatado esse espirito no qual esteve 
empolgado toda a regiao piratiningana. Havia, no Planalto, um nivel 
igual para todos. Nao havia saliencias desse nivel. Ai estao os docu- 
mentos dos dois primeiros seculos, para comprovar essa conclusao. Em 
mais de duas centenas de inventarios publicados, encontramos estupenda 
paridade economica, media de todos os acervos. Pelas suas posses ex- 
cepcionais, o que os marcava como pessoas muito abonadas, destacavam- 
se alguns. Isso eram, entretanto aberragoes da normalidade, que estabe- 
lecia a media dos bens arrolados, que vigorava para a quasi totalidade 
dos que foram inventariados, (4). 

Esse espirito democratico, irmanado com a pequena propriedade, com 
a policultura e com a autarquia aparece em todas as institui^oes plan- 
altinas, que se tern podido reconstituir. Assim e que a organizagao da 
bandeira espelha nltidamente esse espirito. Isso reflete nitidamente 
o que, havia no Planalto ,do qual a bandeira foi mero reflexo. 

Alias nao e so no Planalto, que se encontra a sincroniza^ao desses ele- 
mentos todos, com a pequena propriedade, a autarquia, a democracia e 
3 policultura. Um estudo sociologico dos "puritanos", colonizadores bri- 
ianicos da New England, nos mostra a perfeita veracidade da tese que 
sustento, obtendo-se a contra-prova com a observa^ao do que aconteceu 
com patriarcalismo escravrocrata e latifundario da Virgina, empolgada pela 
monocultura esterilizante, exatamente como acontecia ao Nordeste bra- 
sileiro, admiravelmente bem observado, pela sociologia percuciente de 
Gilbert© Freyre, no seu magnifico "Casa Grande 6 Senzala ". 

A essas causas todas, que militavam unanimes em fazer resultar o 
municipalismo o mais intenso, devemos acrescentar uma ultima, a qual 
tambem teria impulsionado o corpo social nessa mesma diregao. Qucro 

(3) ^ V. trabalho de1 Gerson Costa e Eli Picolo, na segunda parte deste Boletim. 
As pesquisas publicadas mais adeante nos oferecem base solidLssima para 

essa conclusao e confirmam os raciocinios alinhados acima. 

4) -— V., a esse respeito pesquisas dc Gerson Costa e Eli, Picolo, publicadas neste 
Boletim. 



- 46 - 

me referir ao abandomo, em que esteve a regiao vicentina, durante mui- 
tos seculos, esquecida pela Metropole, que a relegou a uma situagao de 
absoluta inferioridade. 

Essa causa, que parece nao ter sido a que menos influencia teve no 
"self government" local, nao foi extensiva a outras regioes brasileiras, 
como muitas das" que foram enunciadas. A atuagao dela, em favor do 
municipalismo e facilmente compreensivel. 

Nos sabemos que, do Brasil, o Nordeste era opulento e mantinha 
um intercambio ativo com a Metropole europeia, enquanto que o Sul 
vicentino, pobre, relegado mesmo a miseria, nao mantinha com a Europa 
corrente exportadora ou importadora. O unico comercio exportador da 
regiao consistia em escravos amenndios, apresados pela industria plan- 
altina. 

Nao havia outras cousas, para serem exportadas. Essa exportagao, 
entretanto, nao era dirigida para a Metropole, mas sim para o Nordeste 
agucareiro, que imperiosamente exigia nao de obra. Os documentos, por 
mim analisados, confirmam esplendidamente, essa afirma^ao que e con- 
cluida pelo simples bom senso, pela logica, como por um raciocinio, que 
constitue preferencialmente a minha orientacjao. Nada concliio, que nao 
convenga o meu raciocinio, bem como nao se estribe na verosimilhan^a 
e no espirito de logica, amparado pelo bom senso. 

Assim, o unico genero de exportagao, da longlqua capitania vicen- 
tina, era o escravo amerindio. Nem seria crivel que houvesse outra ex- 
portagao, por parte do Planalto, isolado por uma serra, que era uma se- 
riagao infindavel de arestas, que se alternavam com precipicios e vala- 
dos os mais profundos (5)! Para fazer com que a mercadoria, atravessasse 
essa barreira, ela iria chegar ao consume muito onerada, em situagao de 
nao poder arcar com a concorrencia de outras congeneres, provenientes 
de zonas mais afortunadas e nas quais as comunicagoes se fizessem mais 
faceis e mais baratas. Alem de que, todos os generos vegetais, que po- 
deriam ter sido produzidos pelo Planalto, ja o eram, em muito melhores 
condigoes por outras regibes tropicais, mais proximas do opulento Nord- 
este ou pela Metropole europeia, situada em clima temporado, que podia 
os fornecer a esse mesmo mercado nordestino, com o qual estava relati- 
vamente bem ligado por boas comunicagoes maritimas. 

Assim, segundo o raciocinio exposto acima, a capitania vicentina ex- 

(5) — A' proposito da serra de Panapiacaba cujo caminho ligado do Planalto ao Li" 
toral atravessou, em meiados do seculo XVII, assim se exprimia o jesuita padre 
Simao de Vasconcellos, na sua "Chronica da Companhia de Jesus", publicada 
em 1663: 

"Nao c caminhando que se faz a maior parte da viagem, c de rastros so- 

brc as maos le os pes, agarrando-sic as raizes das arvores, cm meio de roche- 

dos ponteagudos e de tao tcrrivcis precipicios que eu tremia, devo confessal- 
o, quando olhava para baixo. A prohmdeza do vale c aterrorizantc e o 
nutrtero de montanhas que se clevam, umas por cima das outras, faz quasi 
pcrdcr toda a esperanga dc chegar ao fim. Quando se acredita: estar no cumc 
de uma delas, chega-se ao sope de outra mais alta ainda," 
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portava unicamente escravos, para o Nordeste, avido de mao de obra. 
Era nisso que repousava toda a organizagao economica regional planal- 
tina. 

Quanto a importagao, a situagao nao se fazia melhor. Pelo contra- 
rio! Sabemos que, a importagao, em tese, e apenas um resultado da ex- 
portagao. Esta dosa aquela. Ou, antes a exportagao regula a importa- 
gao. Esta nao pode ser maior do que aquela. Se a exportagao e peque- 
na, o poder de compra do grupo humano, tambem e pequeno e tern for- 
gosamente que se regular pelo que ele vende. Como os vicentino-plan- 
altinos exportavam muito pouco e viviam em regimem autarquico, tam- 
bem importavam o mimmo que se possa pensar. Confirma plenamente 
esse raciocinio, logico e claro, a amplissima documentagao publicada ofi- 
cialmente. Percorri, em pesquisas minuciosas toda essa documentagao, 
como prindpalmente aos inventarios planaltinos, encontrando/ nessas 
buscas, a confirmagao mais absoluta da conclusao que expus acima, a 
qual se pode resumir em que o Planalto nao mantinha comercio aprecia- 
vel. Ao par disso, temos que, a populagao da capitania era minima, do- 
tada de fraquissima capacidade tributaria. Essas premissas fazem certo 
de que, a arrecadagao fiscal da Metropole, na capitania vicentina e por- 
tanto no Planalto, era insignificante. 

O mesmo fenomeno nao era de se observar no^ Nordeste baiano ou 
pernambucano, onde a industria-agricola da cana de agucar, outorgava 
as essas regioes valores economicos, em media, quinze a vinte vezes maio- 
res que os relatives a capitania vicentina. Assim, a Metropole, nao so, 
era atraida a dedicar mais atengao a essa partes brasileiras, que mais 
rendiam em arrecadagao fiscal, conu> cbnstituiam para a indiistria e para 
o comercio metropolitano os melhores mercados compradores e consumi- 
dores. 

Seria, natural que, pela sempre avida e gulosa Metropole fosse de- 
dicada muito atengao e carinho a essas partes que Ihes rendiam muitis- 
simo mais do que a miseravel regiao vicentina, relegada e esquecida no 
extreme sulino' das partes lusitanas na America, sem arrecadagao fiscal e 
sem poder constituir mercado para o produgao reinol. 

Dessa insignificancia economica teria fatalmente resultado o esque- 
cimento e o abandono da Metropole e desse esquecimento e desse aban- 
dono resultou, como e facil se concluir, o aumento da independencia lo- 
cal e, portanto, o fortalecimento do poder municipal. 

Essas causas todas militando no mesmo fim, colimando o mesmo ob- 
jetivo, caminhando na mesma diregao, impulsionando a nossa organiza- 
gao poHtico-social-administrativa, na mesma orientagao diretiva, todas 
sincronizadas em torno do mesmo principio, teriam feito resultar o grande 
avultamento da celula municipal, a qual no Brasil todo, chegou a grande 
porte, mas na capitania vicentina, atingiu ao auge no seu desenvolvi- 
mento. 



CAPITULO V 

O APRESAMENTO 

O apresamento erigido no Planalto em meio de vida, nao foi um 
divertimento aventuroso, um passa tempo de gcnte rica, ou o quadro 
brilhante de uma premeditada epopeia, na qual os sens protagonistas 
agiriam impulsionados pelo esforgo heroico de realizar a grandeza ma- 
terial de alguma patria! Nao! Nada disso! 

O apresamento foi uma ocupaqao economica ,a que os planaltinos cs- 
tavam predeterminados, afim-de remediar a miseria, em que foram rele- 
gados pelas condi?6es geograficas, sociais e economicas. O apresamento 
foi, um cido economico, que exigia um esforgo belico importante e con- 
digoes de moldagem psiquica especial. O apresamento foi um recurso 
economico, imposto pelas circunstancias ambientais externas, as quais 
constrangiam fatalizadoramente os moradores do Planalto. Estes, vcn- 
cidos na batalha anonima e surda do agucar, em que o Nordeste foi 
o vencedor, por larga margem de pontos, tiveram ,para suprir as suas 
necessidades de civilizados, de levar a cabo o ciclo do apresamento. 

Este, por certo, ja existia, antes da batalha do agucar, pois Martim 
Afonso, ja viera encontrar aqui o apresamento em rudimentar Inicio, ou 
antes em alicerces, pois ele satisfazia, apenas, as magras exigencias suple- 
mentares no minimo mercado reinol, o qual supria as suas precisdes na 
costa litoranea da Africa. Assim, era bem minguado o apresamento 
inicial, antes de Martim Afonso, pois era bitolado pelos pregos mimis- 
culos, que pelo indio, pagavam os europeus, mais apreciadores da melhor 
mercadoria humana de ebano, que o proximo literal africano oferecia cm 
abundancia ,a baixos pregos. Por certo, Ramalho, seus filhos, e os ha- 
bitantes mamelucos de Piratininga, viviam semprc em correrias, pelas 
cercanias do alto Tiete ou do vale do Paraiba, mas as quantidade de in- 
dios apresados nao teriam sido grande, dada a mesquinhez da procura, 
e dada, ainda, a miseria em que achavam os planaltinos, como nos reve- 
lam os documentos dos quinhentos. Fosse mais volumosa a quantidade 
dos apresados, na epoca pre-martinafonsina, os documentos nao nos te- 
riam evidenciado tanta pobreza no Planalto! 

So, depois que o agucar se fixou e se desenvolveu no Nordeste, e 
que, a demanda pelo brago, indiretamente clamada pelo agricultor e pelo 
industrial, que haviam vencido a primeira batalha de agucar, fez com 
que tivesse grande incremento a industria do apresamento. Esta foi 
mera consequencia da derrota viccntina na primeira batalha do agucar. 
Assim, foi o Nordeste, que indireatamente, atrav^s dos pregos, altamente 
convidativos, que oferecia, pela mao de obra indigena, o causador do 
apresamento. 
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E' certo que, existe muita gente ignorante, que tenx pretensoes a 
cultura enciclopedica, que ainda, pensa que, o apresamento foi uma con- 
sequencia do espirito abarbarado e cruel do planaltino! Esses devem 
retificar as suas no?6es erradas, para que nao continuem a intoxicar o 
proximo, com suas versoes pouco ineligentes, veiculadas a custa de 
sua situagao eventual. 

O apresamento foi a realizagao de um trabalho determinado, o qual 
visava um certo lucro. E' isso de se recriminar? Nao fazem a mesma 
cousa os medicos, os dentistas, os magistrados, os professores, os sacer- 
dotes, etc.? Nao e o fito de lucro, que movimenta, ou que motiva tudo na 
vida? Pois era isso que buscavam os apresadores. 

Se com isso, foi dilatada a area territorial da Capitania vicentina, 
nao houve intensao previa no que sucedia, senao inconsciente e indireta- 
mente. Nessa epoca remota, ainda nao havia a nogao de patria, como 
hoje a concebemos, de modo que, e simples raciocmio retrospetivo que 
elimina qualquer intensao idealistica na atividade apresadoras. 

Com o exposto, o apresamento resumia, nos dois primeiros seculos, 
a grande fungao planaltina . So se cuidava do apresamento, que centra- 
lizava todos os interesses, todas as atengoes, todos os pensamentos, to- 
das as atividades, etc., no Planalto, durante o quinhentismo e o seiscen- 
tismo. Alem de quasi toda a intensidade vital planaltina se concentrar 
no apresamento, so restava uma parcela diminuta, que os planaltinos de- 
dicavam a lavoura pequena, que circundava o povoado paulistanico, a 
qual produzia para o consumo local unicamente, (os documentos por mim 
examinados, revelando um pequenissimo numero de ferramentas usadas 
na regiao e uma resumida area cultivada, outorgam essa; conclusao). 

Sendo o apresamento a base economica, quasi que exclusiva do agre- 
gado humano de serra-acima, seria natural que uma estratificagao social 
se operasse tendo por alicerce basilar o apresamento. Assim, todos os 
individuos que se destacassem nesse capitulo de atividade, tenderiam a 
subir na escala social, assim como todo o individuo que se situasse em 
nivel inferior no apresamento, tambem seria relegado a um piano infe- 
rior na hierarquia social, que se sedimentava nesse seculo dos qui- 
nhentos. 

Eis que, os grandes titulos nobiliarquicos de Pedro Taques, na sua 
monumental "Nobiliarchia", teriam sido encimados por figuras, que se 
colocaram nessa eminencia pela sua atividade salientada no apresamento. 
Mesmo os Buenos que formaram um titulo, dos mais importantes da 
obra imperecivel do linhagista, tiveram o seu lugar conquistado, pela 
soberba atuagao dos irmaos de Amador Bueno, no apresamento, dois dos 
quais, Francisco e Jeronymo, morreram no sertao, pelos filhos e genros 
do aclamado de 1641, que tomaram parte na grande bandeira de 1628- 
1629, contra o Guaira, bem como na de 1637-1638, contra Tape; pelos 
sobrinhos, os dois Anhanguera, ou por Bartholomeu Bueno de Siqueira, 
que foi o descobridor do ouro, nas Gerais, etc.. 

A sociedade planaltina, pois. em fins do quinhentismo, fatalmente es- 
taria estruturada no apresamento. So deveria ter prest'igio e valia, en- 
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tao, no agregado humano do Planalto, os que eram tidos como esforga- 
dos e valorosos nesse capitulo, que era a infra-estrutura do grupo civi- 
lizado avangado, em serra-acima na capitania vicentina. 

Os individuos, que, nao logravam essa preeminencia social, eram, por 
que haviam se comportado mal, por motives varios, no apresamento, nao 
tomando parte de corpo e alma, nesse ciclo, que empolgava todas as ener- 
gias e valores piratininganos. 

Assim se constituiu a plebe planaltina, a qual resvalada das altipla- 
nuras, entretanto, nao se ombreava) com a massa de mamelucos, soldados 
das emprezas de apresamento, mas formavam no povoado piratingano 
o grupo aburguezado que realizava a fungao dos varios artifices e dos 
comerciantes, ou industriais, ou de fabricantes de artigos que se faziam 
precisos para a manutengao dos planaltinos em civilizaqao. Assim, para 
que houvesse um nucleo de civilizagao, eram precise carpinteiros, alfaiates, 
chapeleiros, moleiros, etc.. 

Quem iria exercer essas funqoes sedentarias e pacificas? 
Evidentemente que, esses misteres requeriam pessoas de feitio psi- 

cologico avesso as correrias truculentas e aos assaltos violentos, bem co- 
mo as caminhadas enormes, ou aos sacrificios sem conta. A eles, deve- 
riam ser entregues essas profissbes, que nao se aureolavam com o heroi- 
mo, o denodo, etc.. Mas, tambem, se essa gente era aquinhoada com 
misteres mais acomodaticios, urbanizados em profissoes mais chegadas a 
uma vida mais vegetativa e familiar, procriadora e patriarcal, e menos 
arestadas de sofrimentos espinhosos e de dispendios de energias masculas 
e aventureiras, em proceder tumultuoso e virulento, tambem, ela nao 
conseguia galgar as altas camadas do prestigio, etc.. 

E' certo que, alguns dos individuas pacificos e acomodados em ti- 
bieza psicologica, se emparelhavam com as camadas mais altamente co- 
locadas. Eis numerosos casos, como o de Amador Bueno, por exemplo, 
em que um simples comerciante e industrial, como era ele, se ergueu as 
alturas das camadas as mais elevadas e renomeadas da regiao. E' que 
os seus parentes, colaterais, descendentes, ou pessoas de sua familia, ha- 
viam se destacado muito na epopeia do apresamento, tornando possivel 
um erguimento de seu nome aburguezado e enriquecido no comercio e no 
industria, ate as raias elevadas do prestigio e da aristocracia que se 
formava na regiao. Por certo, Amador, era filho de um simples carp 
inteiro, mas pela sua via materna, ele procedia dos Pires, que se haviam 
destacado nas primeiras aventuras do apresamento, bem como das pri- 
meiras lutas contra os franceses do Rio de Janeiro, em 1565 ou em 1567, 
ao lado de Estadio de Sa, ou de Anchieta, ou na defesa da "acropole" 
paulistana, contra os tamoios de 1562, ao lado de Ramalho ou de No- 
brega. Seu tio, Salvador Pires de Medeiros, foi uma dos sertanistas mais 
evidenciados e na grande bandeira de Guaira, conta-nos o Prof. Tau- 
nay, baseado na "Relacion de los Agrabios", (1). Alem disso, Amador 
tinha varios irmaos, que reunia mglorias nao pequenas no apresamento. 
Eram Francisco e Jeronimo, alem de outros, cujas vidas nao se conhe- 
cem bem. Os filhosde Amador Bueno haviam chumbado ao nome do 
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aclamado de 1641, uma fama caminheira, com suas aventuras no Guaira, 
em 1628-29. 

Os genros de Amador, os dois fidalgos espanhois, Juan Matheus 
Rendon e Francisco Rendon, tambem haviam tornado parte evidenciada 
na conquista do Guaira, atuando na famllia de Amador como duas po- 
derosas e incoerciveis forgas prestigiadoras do nome do sogro, relegado 
a um sedentarismo proprio de seu feitio psicologico pouco animado ao 
desconforto de perigrinagoes erigadas de privag5es e de sacrificios, 

Personalidades assim, tao bera afamiliadas, conseguiam escapar a 
regra geral, acima exposta. Eram as excegSes, confirmandoi a norma so- 
cial que deixei enunciada. 

Teria sido assim que Amador Bueno, por exemplo, teria sido salvo 
do desprestigio, guindado as elevadas camadas do grupo social planaltino, 
pelo proceder masculo de seus ascendentes Pires, de seus filhos e genros, 
fidalgos espanhois, ja por si imensamente prestigiados e de seus irmaos, 
destacados nos meritos que os faziam azes no ciclo econoraico do apresa- 
mento que era a grande preocupagao do Planalto. 

(1) — O fato de Amador Bueno ter tido um tia como chefe destacado da grande 
bandeira de 1628-29, naturalmcnte nao obriga a conclusao de que ele deveria 
ser mais mogo, mas e um indicio nao desprezivel de que, ele, Amador1 Bueno, 
deveria ter idade limitada. 

Um sobrinho poderia ter sido mais velho det que o tio, mas isso nao era 
provavel, de modo que seria natural que Salvador fosse mais idoso do que 
Amador. 



CAPITULO VI 

O DOMINIO ESPANHOL 

As consequencias do dominio espanhol, em rela?ao aos nucleos co- 
loniais brasileiros podem sc resumir nas seguintes; 

a) Atrair, para as colonias lusas a inimizade dos inimigos da Espanha e 
contra os quais, os dominios Portugueses nada tinham. As hostilidades 
da Holanda advieram, unicamcnte motivadas pelo dominio espanhoL Ti- 
vesse o Brasil continuado cstritamentc com os lusos, os flamingos nao 
teriam nos atacado, com as consequencias e os resultados qifc as lutas 
holandesas proporcionaram a coloniza^ao. 

b) Intcgrar no Planalto cfcvado numero de colonizadores espanhois, que vie- 
ram nesse periodo, se Kxar entre nos,, taisi como BarthoIomJeu Bueno, o 
sevilkano, Juseppe dc Camargo, Baltazar dc Godoy, Francisco Martins 
Bonilha, Martim Rodrigues Tenorio, etc., e se tomaram pontos de parti da 
de estirpes, que set perpetuam avolumadas ate os nossos( diaS (essa conse- 
quencia foi unicamente efetiva ao Planalto, pois a!- e que houve coloniza- 
?ao espanhola). 

c) Incremental ao do aprcsamcnto, cm razaa da supressao das fronteiras en- 
Ire a America lusa e a America espanhola e de se ter localizado na Ame- 
rica espanhola o viveiro de indios amansados que eram os componentes 
das arganiza?6es jusulticas, (essa consequencia so teve lugar, em rela- 
gao ao Planalto). 

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

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

Logo apos haverem os Austrias tornado conta do trono dos Aviz, foi 
concedida aos jesuitas uma area imensa, nas terras propriamente da Es- 
panha, para que fosse realizada ai a sua grande obra de cristianizagao 
e dc civilizagao de amerindios. Estes foram reunidos nos viveiros dos 
estabelecimentos jesuiticos de Guaira, de Tape, do Itati, do Uruguai, 
etc., e ai amansados e tirades da selvageria, em que estavam antes. 

Isso, constituiu um grande e poderosissimo "iman" atraidor da gula 
planaltina. 

Pois se os moradores do Planalto viviam do apresamento dos amer- 
indios e estes eram reunidos em centenas de milhares, amansados, civili- 
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zados, ensinados, etc., pelos jesuitas, em regioes proximas ao Planalto 
e ligadas a ele, por caminhos comodos, como o de Peabirii, isso constituia 
um irresistivel convite aos moradores de Piratininga, que assim tivcram 
o apresamento grandemente incrementado, durante o penodo do domi- 
nio espanhol. 

De fato, o dominio espanhol comegou em 1580, e logo apos. os do- 
cumentos nos relatam o inicio da ofensiva apresadora, com o capitao Je- 
ronimo Leitao. O bandeirismo, que havia estado, ate entao, em defen- 
siva prudente, em um raio de agao mmimo, em torno da "acropole" achie- 
tana, tomou a iniciativa de incursoes mais distantes, sobre os carijos. 

Esse dominio espanhol, terminou em 1640, entao, sendo sensivel o 
declinio do apresamento! Este nao terminou com o dominio espanhol, 
por certo, pois ele continuou, mas a diminuigao da suaj intensidade e no- 
toria! O auge do apresamento coincidiu com o dominio espanhol. Co- 
megou ele, em ofensiva, exatamente quando Felipe II abocanhou o velho 
reino dos Aviz, e diminuiu ou decaiu quando a conspiragao Pinto Ribeiro, 
expulsava de Lisboa a duquesa de Mantua, matava o "quisling" Miguel 
de Vasconcellos e fazia a Restauragao, entronizando o Braganga. 

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

Se, antes do dominio espanhol ja o apresamento era o fulcro das se- 
legoes sociais que se operavam violentas, no Planalto, depois que Madrid 
passou a ser o centro do imperio ibero-americano, entao o recrutamento 
do prestigio e do valimen.to passou a se fazer, de acordo com o que se 
processava no apresamento, que, entao se fez, ainda, mais viceral no 
Planalto. 

Quando, porem os flamengos, gragas a sua hegemonia nos mares, 
ocuparam o Nordeste, entao, no apresamento, houve um grande recrude- 
cimento de atividade, pois a industria-agricola agucareira, na impossibili- 
dade de se refazer em suas precisoes imperiosas de mao de obra na Afri- 
ca, volveu seus olhos aflitos para o Planalto apresador. Entao, essa 
regiao fez elevar aos liltimos extremes o esforgo da gente que se dedi- 
cava a descer dos estabecelecimentos jesuiticos, a mercadoria que consti- 
tuia objeto do seu ciclo economico. As provincias jesuiticas, com isso, 
foram destruidas. Guira, Itatim, Tape, Uruguai, foram assaltadas, sa- 
queadas e destruidas, tendo os planaltinos apresadores tirado de suas 
redugoes fumegantes, cerca de 200,000 amerindios, os vendendo para o 
Nordeste, sequioso de bragos para a sua lavoura e a sua industria (1). 

(1) E' facilimo se concluir que, os planaltinos venderam para as outras capitanias 
a quasi totalidade de seus ameriindios apresados, em se levando em conta tres 
consideragdes: 

a) As lavouras no Planalto eram de tal modo apoucadas e pequenas, dc vulto 
tao minimo que, nao poderiam ter absorvido grandes quantidades de bra- 
gos. Houvesse essa lavoura absorvido grande quantidade de indios es- 
cravizados, por certo que elas teriam sido maiores do que os documentos 
nos atestam que foram: a area cultivada planaltina teria sido mais exten- 
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sa; a produ^ao planaltina teria sido mais volumosa, com maidr enriqueci" 
mcnto dos agricultores planaltinos, cousa que ninguem alirma e os do- 

cumentos nao atestam, (v. trabalho de Gerson Costa e Eli Picolo, no fim 
deste Boletim). 

b) Os inaios teriam aparecido, em mimero proporcional aos apresamentos, 
nos acervos inventariados. Entretanto, os documentos, por mim analisa- 

dos ("Invents; \t tests"), nao constatam o aparecimento nos acervos, das 
muitas centenas de milhares de indios apresados nas provincias jesuiticas. 
O planaltino que teve um acervo maior de indios arrolados no seu in- 
ventario, foi Antonio Pedrosof de Barros, cujo total de amerindios escra- 

vizados foi a cerca de 500; os demais planaltinos, ao morrer, deixavam 
em media 80 a 100 peqas de amerindios. O que seria feito das grandes 
quantidades apresadas? 

c) As ferramentas agricolas nas fazendolas dos principais apresadores, como 
Raposo Tavares, por exemplo, nao iam alem de uma trintena, absorven- 
do, quando muito, uma meia centena de escravos . O que era feito dos 
outros! Entretanto, Raposo Tavares apresou cerca, de 20.000 amerindios! 
Veja-se ,por exemplo o que nos ensina a proposito do mimero de apre- 
sados, o Prof. Taunay. 

Disso se verifica que, o Planalto nao reteve em seu solo grande parte 
da mercadoria que a sua indiistria de apresamentos produzia. 



CAPlTULO VII 

A RESTAURACAO LUSA 

Treze anos ja eram passados, depois que, tiveram lugar os aconteci- 
mentos desenrolados nos ataques a Guaira, lestemunhados por varios re- 
verendos da Companhia de Jesus, absolutamente insuspeitos, a esse res- 
peito, em impressfonante unanimidade, segundo reproduz o Prof. Taunay, 
no seu "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II! Espelham esses de- 
poimentos jesmticos, com expressiva nitidez e precisao absoluta, a alma 
ou o estado psicologico do povo, isolado no Planalto. Naturalmente, 
decorridos esses treze anos, essa regiao isolada, perdida nas extremas 
lindes meridionals do dominio luso-americano, continuou, durante esse 
lapso de tempo, a perlustrar as mesmas diretrizes que haviam gerado o 
estado psicologico, denunciado pelos depoimentos acima citados. E' pro- 
vavel mesmo, que esse estado psicologico se tivesse acentuado, por que 
teria havido maior persistencia nas causas, que haviam produzido as 
consequencias assinaladas. Essas causas hao foram removidas! Nao 
sobreveiu nenhum so evento que as anulasse! Assim, elas continuavam 
exacerbadas a produzir, em maior escala, o estado psicologico anotado 
acima. Isso nao e uma; quimera, mas sim e o que um raciocmio logico e 
honesto nos faz obrigatoriamente concluir. 

Se a gente planaltina havia amadurecido a sua alma propria. em ra- 
zao das causas, que analisei acima, tambem acontecia o mesmo a Por- 
tugal. dominado por Castela. 

Se e verdade, como parece curia! que o seja, que, o estado psiquico 
de um agregado humane, nada mais e do que um mero reflexo de suas 
circunstancias internas e externas, temos que, Portugal conservava-sua 
alma propria, a-pesar de haver passado quasi um seculo sob o jugo de 
Espanha. Esta foi impotente para assimilar a etnia nacional portuguesa, 
di!uindo-a, no territorio de toda a Iberia, da mesma maneira que, vemos 
o elemento italiano ser diluido, presentemente, em todo o territorio pau- 
lista. 

E' que, o grupo nacional lusitano conservou o seu sentimentalismo 
superecitado pelos panegiricos, declamados nas estrofes ribombantes e rit- 
madas de Caraoes, ou pelos relates ditirambicos, naturalmente exagera- 
dos de Joao de Barros ou de Damiao de Goes. 

Os episodios que erigiam altos pedestals de virtudes, aos herois Por- 
tugueses, eram embebidos no amago da ardente alma portuguesa, dando 
a ela tal consistencia e uma solidez tao cristalina, que os tempos dila- 
tados dos dominios exoticos foram suportados, com exacerbaqao de sua 
ulcerada alma nacional, a qual assim comprimida e em virtude de essa 
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coagao continua .obrigada a uma reagao constante e ininterupta, resistia 
enraivecida, muito mais. Essa atividade sentimental continuada, diutur- 
namente exercitada, fatalmente teria criado um atmosfera psicologica, na 
qual o amor enternecido pelas cousas e espiritos Portugueses, com a nos- 
talgia, amargurada pelo cativciro, dos dias soberanos dos Aviz, era a 
melhor couraqa protetora da etnia nacional portuguesa, contra a assimi- 
la^ao espanhola. Esta tinha todas as vantagens, na luta pcla assimila- 
^ao do elemento portugues; tais como identidade de laqa, similitude de 
costumes, situagao na mesma regiao geografica, semelhanga de idiomas, 
lagos de parentesco consangumeo, etc.. Nao bastaram todas essas afini- 
dades, pois a Espanha, sem embargo do period© dilatado da comunhao 
politica com Portugal, nao logrou homogenizar as etnias ibericas, inte- 
grand© o rigidissimo cristal de rocha portugues, na comunidade dos seus 
Habsburgos. Portugal continuou a ser um quisto durissimo e destacado 
na imensidao hispanica, a'-pesar-de ja haverem morrido e desaparecido 
os coevos dos tempos da soberania lusa e os Portugueses desas epoca 
seiscentista ja terem nascido em pleno dominio dos Felipes espanhois. 
Era umai nova geragao lusa que vivia no fim da priineira metade do seis- 
centismo! Nunca haviam visto a soberania de Portugal, pois ao nascer 
ja sua terra gemia sob as forcas caudinas dos espanhois. A-pesar-disso, 
gles teimavam em se considerar Portugueses, como se, porventura hou- 
vesse uma divisao de etnias. E' que, eles, Portugueses do medio seiscen- 
tismo, se haviam embriagado com as lendas, as tradigoes, do "porque me 
ufanismo" d ascronicas quinhentistas, as quais eram, ainda, lembradas com 
a saudade dos enternecidos e dos sentimentais, com o lustre que, no pas- 
sado, engrinaldara o nome portugues. Eis, como a Espanha conservara 
no seu bojo, um estopim acezo que iria deflagar um barril de polvora, 
prestes a explodir na ocasiao oportuna! Essa ocasiao se iria apresentar 
nos meiados do seiscentos. 

A encarnigada guerra dos Trinta Anos, iniciada em 1618 com a dcs- 
fenestragao de Praga, logo empolgou os imperials Habsburgo e, com eles, 
as forgas espanholas, entao em acentuada decadencia, foram arrastadas 
a um exercitar contmuo de armas, principalmente no norte da Franca e 
nas regioes trans-pirenaicas do Russilhao. Ao par desses acontecimentos, 
que entretinham as atengoes castelhanas em regioes afastadas da velha 
Lusitania, houve, ooncomitantemente uma rebeliao na Catalunha, atrain- 
do para Leste, os cuidados dos Felipes, que haviam sobrado de sua luta 
nos campos de batalha da Europa. Portugal, momentaneamente esque- 
cido, por ter a Espanha de ocorrer uma cruenta guerra em varias frcn- 
tes, ficou entregue a super-visao administrativa da duquesa de Mantua, 
a italiana, prima de Felipe IV. assistida pelo miseravel "quisling" Miguel 
de Vasconcellos. 

Era a ocasiao azada para que o estopim da rebeliao fosse comuni- 
cado com o barril polvora, que acima esta referido, constituido por Por- 
tugal, que, por fim, se iria levantar contra a inhabilidade estatica de Fe- 
lipe IV, orientado pelo famoso Conde-Duque de Olivares e antes pelo 
titular de Lerma, os quais nao foram capazes de remover o barril de 



polvora portugues, acomodando com suavidade e tolerancia os pruridos de 
uma etnia, que nao morrera, quando Portugal fora submetido ao jugo 
dos Felipes de Espanha. 

Seria fatal a explosao portuguesa! Outras circunstancias fataliza- 
ram essa explosao em 1640! Essas circunstancias foram oriundas da 
guerra dos Trinta Anos, entao no seu period© frances, o mais ingrato 
para a politica espanhola que teve que se haver com a habilidade vul- 
pinica do cardeal Mazzarino, bem como para as armas espanholas, em 
decadencia, que tiveram que enfrentar a estrategia paciente de Turenne 
e a tecnica enfurecida de Conde. Portugal, sob as instigagoes Richelieu 
e de Mazzarino, (Calogeras "A Politica exterior do Imperio", I), apro- 
veitou-se da oportunidade ,em que a corte espanhola estava com a sua 
atengao prsa na politica extensa e deflagrou a explosao, a qual foi ceni- 
ficar importantissimas consequencias na vida do povo metropolitano e do 
colonial. 

O Planalto foi uma das regioes mais afetadas por essa explosao, a 
qual obteve espetacular sucesso, nada podendo a Espanha fazer contra 
o movimento de Dezembro de 1640. Geralmente desapercebidas as 
consequencias no Planalto, tiveram viceral importancia, que avultaram 
mais do que em relagao a qualquer outro nucleo colonial, pois foi o pro- 
prio alicerce basilar do modo de vida planaltino, que tremeu, ante o golpe 
da Restauragao lusa. Os demais nucleos coloniais, ainda que, afetados 
pela mudanga politica, nao sofreram no amago medular do seu modo 
de vida basico, como o Planalto, que, com a Restauragao lusa, via um 
raio mavortico cair impiedosamente sobre a mais acarinhada devcxjao 
da sua economia, que era o apresamento. De fato, o apresamento, ate 
entao realizara as suas correrias em terras espanholas, das quais. as por- 
tuguesas planaltinas nao se separavam por fronteiras, as quais, se exis- 
tissem, seriam barreiras que teriam dificultado o apresamento. Com o 
dominio espanhol, isto e, com a supressao das fronteiras entre as terras 
portuguesas do Planalto e a espanholas do Paraguai, do Tape, ou ainda 
do Uruguai, o apresamento, livre dos antolhos de fronteiras, poude se 
exercer livremente, sobre os estabelecimentos jesuiticos. 

Ordinariamente, esse fenomeno nao e levado em conta por nenhum 
observador do passado colonial luso-brasileiro e principalmente do plan* 
altino. Ninguem, ainda, se deu ao trabalho de verificar, a luz da im- 
parcialidade, como repercutiu nos diversos nucleos coloniais luso-brasi- 
leiros, o fenomeno da Restauragao lusa. Parece que a preocupagao de 
querer forgar o estado de fato, de terem havido varies e heterogenos 
nucleos coloniais luso-brasileiros, reduzindo-os a uma so colonia, vein 
sendo a cortina de fumaqa, que tem impedido de, os nossos curiosos de 
cousas do passado verem a verdadeira situa<jao. Raciocinam, como se 
todos os nucleos coloniais tivessem sentido a mesma reagao! Escre- 
vem, comoi se tudo fosse igual e como se todos os grupos luso-brasileiros 
fossem homogeneos, sob o aspeto social, sob o ponto de vista economico! 
Ainda, se mostram, todos, apegados a velha e carunchada historia poli- 
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tica, nao sc iraportando com as cenas da historia social ou os capitulos 
seivosos da historia economica. 

O Planako tinha que reagir de modo inteiramente diferente, pelo 
qual o faziam os demais grupos luso-brasileiros! Eis que, o Nordeste 
agucareiro nao conheceu certos interesses, que determinavam ao Plan- 
alto apresador a sentir o golpe, no cerne da sua vitalidade economica e 
portanto social, etc.. Ao Nordeste pouco importava que, as fronteiras co- 
loniais luso-espanholas fossem restabelecidas, ou que, as terras dos dois 
reinos ibericos continuassem em comunhao! Ao Planalto ,isso afetava 
no mais profundo de sua estrutura economica. Nao seria possivel, ate me 
causa a mais viva admiragao que, isso nao tenha sido vislumbrado antes, 
que, arabas essas regioes, tao diversamente afetadas fossem reagir do 
mesmo modo! O Nordeste, saturado de espirito luso, empanturado de 
aspiragoes restauradoras, sentiu grande alacridade com a vitoria do 
duque de Braganga . Alimentado no seu profundo lusitanismo, pelos 
lagos que Oi prendiam a Portugal, pelo sangue que o filhava as casas rei- 
nois lusitanas, pela economia, que obrigava a grossa exportagao aguca- 
reira nordestina se encaminhar toda ela a Lisboa que a distribuia. pela 
psicologia, pelos lagos de coragao e pelos morais, bebidos pelo Nordeste, 
culto, que sorvia, com avidez, ditirambos encomiasticos da literatura ca- 
moneana, ou respirada, com sofreguidao, pelos filhos dos ricos usineiros, 
nordestinos nas arcadas coi'mbras, ou nas ruas alfacinhas de Lisboa, o 
Nordeste sentiu, com a Restauragao ao fim de um cativeiro, e por isso 
o Marques de Montalvao, na Baia, em meiados de Fevereiro de 1641, nao 
hesitou em aclamar ao duque de Braganga. 

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

toda a economia regional ! Ao apresamento sacrificavam-sc os mais aca- 
rinhado sraotivos sentimentais e ate a religiosidade, intensa entre eles, 
planaltinos, como se ve dos inventarios da epoca. 
f—  
1) — Podc-se bem aquilatar o que esse acontecimento teria causado no planaltino! 

Era, nao pode restar a menor diivida, um cerceamento a atividade apresadora 
do bandeirante. Era, indiscutivelmente, um onus, oposto pelas circunstancias 
politicas, aos interesses economicos dos planaltinos. Como teriam estes reagi- 
do, ante esse acontecimento, que tanto os feria, no seu utilitarismo? Para que, 
esclarecidamente se responda a essa pergunta, deve-se rememorar como reagiram 
os planaltinos, quando, em identicas circunstancias se viram eles, profundamente 
religiosos, fanatica e pitorescamente catolicos, ungidos da maior devogao e en- 
tranhados pela fe a mais absoluta, obrigados, em bem de seus interesses econo- 
micos, a se defrontar com os jesuitas, sacerdotes poderosissimos da sua religiao, 
travando contra a Companhia de Jesus uma luta das mais encarnigadas. En- 
tao os planaltinos, sufocavam em seus coracoes piedosissimos os pruridos mais 
salientes de profunda religiosidade e cuidaram utilitariamente de seus interesses 
economicos .incrementando a sua faina de apresamentos, buscando na luta de 
exterminio, contra a Companhia de Jesus, o elemento economico que deveria 
Ihes proporcionar meios de vida. Isso quer dizer que, os planaltinos abandona" 
vara os seus arraigados sentimentos, pelos seu interesses economicos. Se estes pr-e 
valeceram, contra a forte religiosidade dos planaltinos, porque nao continuariam 
a prevalecer, por ocasiao da Restauragao portuguesa, em 1641, contra os fra- 

gilimos sentimentos de lusitanafilia desses mesmos planaltinos? 
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A Restauratjao vinha prejudicar esse apresamento, creando barrei- 
ras fronteirigas e portanto dificultando a penetracjao, dai obstaculizando 
o apresamento. Era como se tivessem surgido de novo as muralhas de 
Jericho! For outro lado, o Planalto nao tinha a o prender o Portugal os 
mesmos lagos que faziam do Nordeste, uma verdadeira Nova-Lusitania 
ou um prolongamento americano de Portugal. O Planalto, apenas, muito 
remotamente provinha de Portugal, pelo parentesco consanguineo. Eco- 
nomicamente, o reino^ europeu nao mantinha com a sua colonia vicentina, 
nenhum intercambio, sendo que o grande mercado de consumo, para o 
qual o Planalto exportava, era o Nordeste brasileiro, fabricante de agucar 
e Portugal nao absorvia quantidade alguma do que o Planalto exportava, 
para se manter em civiliza^ao. Alem disso, o cerebro e o coragao do 
planaltino, igualmente como o seu estomago, nao se prendiam relaciona- 
dos a Portugal, pois, no Planalto, a cultura dos rudes planaltinos, que 
eram mais afeitos ao manejar da escopeta ou do arco, do que o da pena 
ou dp livro (os documentos dos inventarios nos comprovam a indigencia 
mental dos planaltinos ,pela absoluta falta de livros que se pode consta- 
tar em todos os arrolamentos), nao permitia a ser, por essa regiao sor- 
vido o espirito da lusitanidade. V. pesquisas de Gerson Costa e Eli Pi- 
colo, no fim deste Boletim. 

O isolamento geografico, cultural, economico e administrativo, ja 
tantas vezes aqui rememorado, cavava no planaltino, uma profunda e ra- 
pida americaniza?ao. Ate a lingua falada no Planalto, era o guarani e 
o portugues, so era pronunciado oficialmente e aprendido nas escolas 

Assim, a Restauragao lusa, fatalmente tinha que repercutir nas colo- 
nias luso-brasileiras, de modo, profundamente diferente! (2), (3).. 

2) — Quer me parecer que, em materia de ligaqao politica, a qual nao passa de mero 
reflexo de la^os economicos e socials existentes, em maior ou menor escala. po- 
de-se aplicar cm1 cada caso especial a seguinte equagao algebrica: cujos valores 
variam segundo as hipoteses divcrsas: 

liniao =: Similitudes ctnico sociais + Interesses economicos + Massas 
demograficas — distancias. 

Assim, toda uniao varia de intensidade, segundo o valor dos fatores que 
resolvem a igualdade supra. Ha uniocs, nas quais os fatores positives apre- 
sentam grande vulto . Sao as unioes solidas. Ha unioes, nas quais os fatores 
positives sao fracos, pelai pouca solidez dos interesses economicos; pelo pequeno 
volumes das massas demograficas ou ainda pelo laqos delgados da similitudes 
etnico-sociais, os quais compreendem os lagos sentimentais, com a tradifao de 
um passado comum os lagos psicologicos de uma cultura comum, os lagos sociais 
dc idioma, redigiao, costumes, ou formagao social comum. Ha unioes fracas, 
em razao do seu fator negativo ser elevado, nao so pelas distancias em quilome- 
tros serem muito longas, mas ainda pelas dificuldades de comunicaqoes, (Oli- 
veira Vianna, "Evolu^ao do Povo Brasileiro", 234 a 237). 

— No caso do Planalto, em relagao a Portugal, nos vemos, como seria fraca 
a uniao politica, resultante da aplicagao da equaqao supra elaborada, cm boa 
parte pela imensa influencia causada em minha mentalidade pelos sapientissimos 
ensinamentos de Oliveira Vianna, no seu livro citado, que e um precioso cate- 
cismo de sociologia politica, c e dos livros ao qual mais devo a minha 
forma?ao cientifica. 

3) —• Esse aspecto dc situaqao planaltina, jn tinha ferido a obscrvaijao de Rubens 
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Foi o que aconteceu, por isso vemos que, quando a noticia da vito- 
ria da Restaura^ao lusa chegou a S. Paulo, ao mais tardar em 17 de 
Margo de 1641, houve uma grande hesitagao em efetiva-la, no Planalto, 
sem embargo das ordens severas nesse sentido, mandadas pelo lusitano- 
filo Salvador Correia de Sa e so depois de haver fracassado o movimento 
de aclamagao de Amador Bueno, foi que a 3 de Abril (isto e 20 dias de- 
pois da noticia da Restauragao poctuguesa no Planalto conhecida), s(j 
deu a aclamagao de D. Joao IV. Nao e extranha essa demora? Nao 6 
ela sintoma de qualquer cousa? 

Nao e o que eu penso, profundamente logico? Custa a crcr que, al- 
guem, ainda nao tenha visto isso, antes! 

★ * ★ 

Entretanto, por circunstancias que advicram, na ocasiao, o Planalto 
perdeu a oportunidade que se Ihe ofercceu de se fazer independente, ao 
contrario do que aconteceu a Portugal, que em Dezembro de 1640, soube 
se aproveitar das circunstancias, que evcntualmentc favoreciam a rcbeldia 
contra Felipe IV. O Planalto, nessa ocasiao vital para o seu futuro, 
mantinha do sertao a grande bandeira, que foi batida pelos jesuitas em 
M'Borore, tendo longe do palco planaltino a quasi totalidade de sua po- 
pulagao masculina, (Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II). 
Essa circunstancia provenientc do meio externo, se correlacionava es- 
treitamente, coadjuvada, por outra que advinha do seu meio interno, a 
qual consistia na frouxidao de Amador Bueno, o fracassado. 

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

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

Borba Alves de Morais, uma das inteligencias mais lucidas que tenho conhecida 
A esse respeito diz ele, no Prefacio, que escreveu no livro de Augusto de Saint- 
Hilaire 8, da Biblioteca Historica Brasileira da Livraria Martins. 

"Govcmada tanto tempo die longt c com displicenda que inspirava 
uma terra 'sem a menor riqueza, nao podia scr muito forte o vinculo que 
prendia Piratininga a Portugal c ao resto da Colonla. 

Em nenhuma parte do Brasil a influenda portuguesa, foi tao pequena. 
E foi nesse isolamcnto empobreccdor que exerceu le se desenvolveu — essa 
concienda de sua autonomia, tao caracteristica da indole pauUsta  

Que difcrcnga dos ricagos do agucar, tao bem descritos pelos explorai- 
dores estrangdros, que demandavam seus portosl" 
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Desgragadamente, no Planalto, em 1.° de Abril de 1641, faltou uma 
Luiza de Gasman crioula! 

Quando, em 1580 o cardeal-rei Dom Henrique morria, sugando an- 
siado os carnudos peitos de Maria da Motta, a duquesa D. Catharina 
de Bragan^a acordou, com o outro pretendente a sucessao portuguesa, 
o rei da Espanha, a retirada de sua candidatura. Ela abandonava o pa- 
reo, tendo mesmo recusado o Brasil, como ficha de consolagao, que Ihe 
era oferecido, pelo rei espanhol. So o Prior do Crato, o impavido Dom 
Antonio, permaneceu em campo, a impunhar solitario o labaro da sobe- 
rania lusa, que Felipe embora nao tivesse legitimamente herdado, havia 
comprado, por intermedio do renegado "quinta coluna", Christovam de 
Moura e ia conquistar, por intermedio do seu cao de fila, o duque de Alba. 

Chegaram ao extreme de acoimar de bastardo, o Prior, afim-de o 
afastar da sucessao legal, a-pesar de ter ele exibido a certidao de casa- 
mento de seu pai, o infante Dom Luiz, filho da Dom Manuel, com sua 
mai, a linda Pelicana, Dona Violante Gomes, (Mario Brandao, "Coim- 
bra e D. Antonio, Rei de Portugal"). Dom Antonio continuou a lutar 
em prol da causa de Portugal e, a-pesar-de batido, foi o expoente do 
lusitanismo, que teimava em nao morrer, contra a gulosa ambicrao caste- 
Ihana dos Felipes. 

Sem embargo de tudo isso, o duque de Bragamja, entao, em meia- 
dos do seiscentismo, D. Joao, filho de D. Theodosio, primeiro par de 
Portugal, potentado de Vila Vi^osa, foi elevado a suprema chefia da 
atmosfera de lusitanismo, que ainda pairava indomita na parte ocidental 
da peninsula e ao mais alto nivel de futuro rei de Portugal, caso vin- 
gasse o movimento que ia ser concretizado, com o objetivo de restaurar a 
independencia lusitana. Eu atribuo essa escolha, pouco acertada, ao fato 
de nao poderem os Portugueses contar com gente de mais valia, que fosse 
da estirpe do Prior do Crato, falecido em 1595, cuja descendencia des- 
apareceu em bastardias, as quais se afastaram de; qualquer cogita^ao. 

Assim, a "vis propulsiva" portuguesa foi encabegada pelo duque de 
Braganga, que, timido e homem de pouco arrojo, mas de muito egoismo, 
queria se contentar com os gordos proventos de sua invejavel situagao de 
grande titular, imensamente rico, na sua magnifica quinta de Vila Vi- 
gosa. Parece, mesmo, que, o entao duque de Braganga, pessoa que nao 
fora eletrizada pela centelha do genio dos que preferem viver "perigosa- 
mente", acumulava a nevropatia, distilada, em suas veias pela sua as- 
cendencia, a qual fazia dele um individuo infra-normal, como provou a 
sua pessoa e a sua progenie, toda ela composta de tarados e desequilibra- 
dos, como Afonso VI, rei de 1656 a 1667. de tarados e celerados, como 
Pedro II, que roubou escandalosamente o trono e a esposa a seu proprio 
irmao, ocupando o posto real de 1667 a 1706 e a tarada e esteril Dona 
Catarina, rainha da Inglaterra de 1662 a 1685. 

Se nao fosse a energia mascula de D. Luiza de Gusman, a esposa 
do duque de, Bragan^a ,o movimento de restauragao lusa, levado a efeito 
em 1640, teria fracassado. 
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Em 3 de dezembro de 1640 explodiu o "barril de polvora" portu- 
gues e a soberama do reino luso foi restaurada com a morte do judas 
Miguel de Vasconcellos e com a deposigao da duquesa de Mantua. A 
Espanha de Felipe IV e do conde duque de Olivares, nada poude fazer 
contra a Restaura^ao portuguesa, ocupada como estava a nagao do Habs- 
burgo, com o periodo fiances da Guerra dos Trinta Anos, quando ela 
ofegante, langava mao de sua decadente forga armada composta desses, 
outrora temiveis "tercios" de quando a frente deles marchava invicto 
o famoso duque de Alba (falecido em 1582), vulto grandiose do tabo- 
leiro politico da Europa, dos saudosos tempos de Felipe II, quando a 
velha aguia bicefala dos Habsburgo, ainda dispunha de dois devoradores 
e gulosos bicos recurvos de forga rapinica. 

O movimento da Restaura?ao, vitorioso decisivamente logo a 3 de 
Dezembro, so em meiados de Fevereiro de 1641, repercutiu na Baia, com 
a chegada das noticias reinois, havendo, entao O' Marques de Montalvao, 
vice-rei do Brasil, aclamado ao novo rei portugues, o duque de Braganga. 
Essa demora, entre a consolida^ao do duque de Braganqa e aclamagao 
do mesmo na Baia, me parece explicavel, se bem que a travessia do At- 
lantico fosse realizavel em 40 dias. E' possivel, que essa travessia se 
tivesse demorado, alargando o periodo diferencial, entre a consolidaqao 
no reino luso e a aclamacrao na Baia, para mais de 60 dias. 

O Rio de Janeiro teve a noticia da Restauragao portuguesa, .a 10 
de margo seguinte, isto e 23 dias depois que, na Baia o Marques de 
Montalvao tivesse aclamado o novo rei portugues. Qualquer contratem- 
po na travessia de Salvador ao Rio, ordinariamente feita em 10 dias, 
teria demorado a aclamagao no Rio, por parte do lusitanofilo Salvador 
Correia de Sa. Mas a Restauragao portuguesa precisava, para ser com- 
pleta, o ser tambem nas capitanias do extreme sulino. A esse respeito 
diz o insigne prof. Taunay: ("Hist, seiscentista da Villa de S. Paulo", 
I, 239), citando Varnhagen, ("Historia Geral", II, 692 e 693); 

"De levar as villas do sul a notida da acdamagao do novo rei foi in- 
cumbido o capitao Arthur dc Sa, commandante dal rccende fortalcza da Ilha 
das Cobras. 

Tevc assim lugar a acclama?ao, alguns dias depois, nas villas dc Santos 
e Sao Vicente; a dc S. Paulo NAO SE APRESSOU . . . 

Se Arthur dej Sa, sahiu do Rio a 11, como diz Galanti, sem o documentar 
("Historia do Brasil", II, 233), c provavel que cm Santos estivessc a 15 ou 16. 

A 18 podiam os paulistanos saber da grande notida. Foi pois na se- 
gunda quinzena dc manjo c no maximo ate 3 de abril dc 1641, que se podc 
ter dado a dc Amador 'Bucno, a mcnos que ella nao haja ocorrido como reacfao 
a proclamagao de D. Joao IV, cm S. Paulo, a 3 dc abril daquelle anno, em 
que vemos " 

6ra, em virtude de tudo isso, verifica-se que: 

a) D. JoAO IV FOI ACLAMADO NO RIO DE JANEIRO A 11 DE 
MARCO |DE 1641. 

b) D. JOAO IV FOI ACLAMADO EM SANTOS E EM S. VICENTE 
A 16 DE MARCO DE 1641. 

c) D. JOAO IV FOI ACLAMADO EM S. PAULO A B DE NABRIL DE 
1641, ISTO E' 18 DIAS DEPOIS. 
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Nao e isso profundamente eloquente? Nao resoa isso como uma 
bronzica advertencia de que alguma hesita^ao reinava nas altas esferas 
governativas de S. Paulo? 

Sim, por que essa inexplicavel demora? Sabe-se que a noticia da 
Restauragaoj e da aclama<jao de D. Joao IV, em Santosi e em S. Vicente, 
teria podido chegar a S. Paulo no mesmo dia. Nao e essa demora sin- 
toma claro de que houve hesitagao dos. paulistanos em embarcar na Res- 
tauragao portuguesa, a qual, como vimos, contrariava os interesses eco- 
nomicos vicerais dos planaltinos? Nao esta patente, desses elementos 
que a aclamagao de D. Joao IV. e consequente adopgao da Restauragao 
do dommio lusitano, se deu depois da aclamagao de Amador Bueno e que 
so depois de haver esta fracassado lamentavelmente, foi a outra adotada? 

Tudo isso, nao esta gritando que, a tese, que defendo, com ardor, 
e a verdadeira? 

Sim, porque do Rio de Janeiro a Santos e a S. Vicente, poucos 
dias bastaram para que a noticia da Restauragao portuguesa, produzisse 
resultados. Por que, entao, teria essa noticia, de Santos para S. Paulo, 
cuja distancia separadora, poderia ser vencida em horas, por um proprio 
veloz, que conduzisse uma comunica^ao de tanta importancia, teria levado 
tanto tempo para produzir resultados? 

Esta clarissimo, que, a visivel hesitagao do Planalto, em continuar 
atrelado ao carro portugues, cousa que Ihe contrariava os interesses, co- 
mo vimos acima, so foi resolvida, com a quebra da indecisao, depois do 
fracasso da sua independencia, com a dolorosa falencia do movimento, que 
aclamou Amador Bueno, Isso esta tao evidente que, todos que nao es- 
tejam saturados de preconceitos, ainda agarrados ao carunchado "tabu", 
iniciado pelo genealogista e cronista Pedro Taques, ou ainda, acorren- 
tado a mumificada ortodoxia conservadora, baseiada nos lusitanofilos e 
censurados relates do nobiliarquicomaniaco Frei Caspar, concordarao 
comigo, (4) . 

Naturalmente nao foi sem motive causal que, a aclamagao deD. Joao 
IV, em S. Paulo, levou tanto tempo para ser concretizada , Tambem nao 
for sem que houvesse uma fortissima razao a exigir com imperio que, a 
aclamagao de Amador Bueno precedesse a de D. Joao IV. So depois 
que, Amador Bueno enterrou, com a sua timidez acovardada, a causa 
do primeiro movimento nativista americano, e que a Restauraqao se 
operou no Planalto, alias a contrariar o sinteresses economicos regionais. 

Eis o por que da hesitaqao! Eis o por que da demora! 

4).—'.A esse proposito e de ser lembrado o pensamento magistral de Sergio Buarque 
de Holanda, no seu magnificO "Raizes do1 Brasil", 72, manifestadoi nas seguintes 
palavras: 

"Nao e mcro acaso que faz com que o primeiro gesto de autonomia ocor- 
rido na colonia, a aclamagao" de Amador Buenoi sc verificasse justamtentc cm 
Sao Paulo, terra dc pouco contacfo com Portugal e de muita mcstigagero com 
aborigcncs, ondc ainda no scculo XVIII as crianqas iam aprender o portugues 
nos colegios como as dc hoje aprend'emi o latim." 

* * 
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A objegao, que adivinho, podera ser atirada contra a tese que sus- 
tento, e de que, Amador Bueno, ja deveria ser conhecido, no Planalto, 
como individuo fraco e a sua tibieza ja deveria ser sabida por todos os 
seus coevos, de modo que, estes, ao intentarem um golpe da importancia 
do da independencia, nao o iriam deixar ao sabor de uma individuali- 
dade, que nao estivesse a altura do mesmo golpe. 

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

Mas, isso acontece apenas, a primeira vista, porque e precise se 
levar em considera^ao: 
1." — que quasi toda a populagao masculina dc S. Paulo cstava no scrtao, cm luta fe- 

rocis.sima e cncarnigada contra os jesuitas, no tenitorio mcsopotamica de entre 
os rios Uruguai e Parana. 

En* margo de 1641, ensina-nos o Prof. Taunay, se estava dando o combate 
de M'Bororc, ("Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 302), no qual se cm- 
penharam com furia, 400 brancos e uns 2.500 a 3.000 tupis. Os depoimentos 
jesuitas, mencionados pclo Padre Teschauer, na sua Historia do Rio Grande do 
Sul", ainda lelevam a maisi esses totals, que, para a tese que sustento, e melfaor. 

Ora, se no distante sertao do rio Uruguai) ,foram assinalados tantos planal- 
tinos, seria natural que no Planalto naoi tivessem ficado muitos, para neles recair 
uma escolha de um individuo forte. E' predso notar que, para a regiao meso- 
potamica da luta, contra qs jesuitas, na qual o Planalto cstava vivamentc cm" 
penhado, seria natural que tivessem parti do os el'ementos mais masculos, xnaia 
cnergicos, mais arrojadoa ,ctc., da cstirpc piratiningana, dcixando no povoado, 
apenas uns poucos dc homens amaricados, timidos c fracos. V 

Entre lestcs, naturalmentc cstaria Amador Bueno, pois este era useiro e 
vcsciro em nao seguir seus companheiros c seus parentcs para d sertao, prcfe- 
rindo o doce aconchego de um confortavel e pacifico lar, no qual elie poderia 
continuar a sua incxpressiva vida vegetativa dc comer, bebcr, dormir e crcar 
filhos patriarcal e bonan^osamcntc como tinba vivido ate entao. 

Amador Bueno, entao, com 50 anos rceditou o sett procedimcnto pacato de 
trezc anos antes, em 1628-29, por ocasiao da conquista do Guaira, quando ele 
prefcriu ficar no macio Planalto a acompanhar Raposo Tavares, aos sertoes 
bravios da Guiara. Dentre os que haviam permaneddo no Planalto ,em 1640-41, 
juntamente com Amador Bueno, muita poucos homens; seriam de se notar. Con- 
firmando csse scguro radodnio, encontramos, apenas 40 homens subscrevendo a 
aclamagao de D. Joao IV. Isso e bem signiHcativoil 

Assim, nao poderia haver muita gente boa, isto c valcntie, mascula, etc., 
para dentre ela ser escolhido a que seria adamado rei. Por isso, a escolha teve 
que recair, prcdpitadamcnte, em quern nao poussuia as virtudes requeridas para 
chefe de uml movixOento independista, isto e, cm algum queinao fosse varonil, etc.. 
etc.. 

2) — Amador Bueno, slcndo, desdlc 1616, assinalado como moleiro (Prof- Taunay^ 
"Hist, da Villa seiscentista de Sao Paulo"), teria sido um rico burguez e assim 
destacado do nivel economico muito baixo, no Planalto, e por isso, seria, no 
momento, eminence figura na regiao, de modo que, a I escolha, por parte dos 
nossos antcpasaados, que tinham muito embotadas as suas acuidade e subtileza 
de visa© politica, foi desculpavd. 

Em assim se raciocionando, levando em conta esses dois postulados 
logicos e facilmente compreensiveis ,nao so se explicarao, como ficara 
amplamente justificada a malfadada escolha de Amador Bueno, para ser 
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o fulcro de um golpe importantissimo que seria desferido. Houve, na- 
turalmente, precipita^ao na escolha e portanto no golpe. Pensou-se que 
nao poderia, ser retardado, ate que chegassem de volta do sul os expedi- 
cionarios de M'Borore. Caso o golpe pudesse ser desferido, com a pre- 
senqa no Planalto, de toda a popula^ao masculina dai regiao, e claro que, 
a escolha poderia ter recaido em pessoas mais aquinhoado de virtudes 
varonis! Desgra^adamente, porem, os homens planaltinos estavam muito 
longe, a cerca, de 2.000 quilometros do povoado paulistanico e seria im- 
possivel esperar pela volta deles, o que so ocorreria em Outubro ou no- 
vembrodesse ano. 

A adesao do Planalto a D. Joao IV, ja retardada de alguns dias, 
como vimos, nao poderia demorar mais, sob pena de consequencias, que 
se afiguravam graves para a regiao entao esvaziada de sua populagao 
masculina. 



CAPITULO VII 

O mito do espanholismo e da improvizagao. 

Pedro Taques e Frei Caspar, em suas cronicas, ao descreverem a 
aclamagao de Amador Bueno, o fazem, atribuindo ao movimento dois ca- 
racteristicos, um dos quais antipatico e o outro leviano, os quais desvir- 
tuam o snobres fins objetivados pelo movimento,o qual ficaria desfigu- 
rado, de tal modo, pelos dois caractensticos, a ele emprestados por Pedro 
Taques e pelo beneditino que, o glorioso movimento aparece, ante os 
nossos olhxjs embriagados de espanto, como sendo uma aventura incom- 
preensivel e isolada, despida de bom sense, sem o menor nexo causal, 
sem verosimilhanga, sem logica, e sem a menor projegao de consequen- 
cias. Assim, segundo o linhagista e Frei Caspar o movimento da acla- 
magao de Amador Bueno continha no seu bojo as seguintes finalida- 
des: 

a) O movimento scria fruto dc uma reagao cspanhola, contra a orientagao 
politica do Planalto vir a sc atrclar ao carro portugues, obedccendo as 
ordens do Marquesl de Montalvao, as quais haviam sido trazidas por Ar- 
thur de Sa. Seriam os elemcntoa hispanicos, que, numlerosos no Planalto, 
quiz cram, cm golpc dc forga, fader com que a regiao nao acompanhasse 
as demais coldnias luso-americanas, que ja Se haviam manifestado em 
favor do rebclde bragantino. 

b) O movimento teria sido levado a efieito brusca e repcntinamcnte, sem prc- 
-via preparagao, sem piano, sem que a psicologia da massa popular hou- 
vesse rccebido uma doutrinagao prolongada, ou sem que cla tivesse dado 
mostras de cvolu^ao psicologica, etc.. 

A versao dos cronistas do setecentismo planaltino, ja pecava, por 
nao levar em conta uma serie de elementos, entre os quais a evolugao di- 
namica da psicologia coletiva da gente moradora do Planalto, a qual, 
ainda se mostra em falha absoluta, de modo que, ela se apresenta, ante 
os nossos olhos, como um rendilhado de inverosimilhanqas. 

Para que se verifique logo a inverdade dessa versao, que e a de 
Taques e de Frei Caspar, gramas a qual, vem sendo o movimento da 
aclamagao de Amador Bueno, desvirtuado, nao sendo evidenciado o seu 
grande merito, como pedra inicial da nacionalidade, bastaria que, repetis- 
semos as citagoes os depoimentos jesuiticos da grande bandeira raposia- 
na (Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 124, 161, 162, 
etc.), no Guaira, as quais ja reproduzimos acima. 

De fato, a uma argui^ao do padre Montoya,, precisamente o fidalgo 
espanhol D. Francisco Rendon de .Quebedo, o genro do aclamado 
Amador Bueno (que admiravel coincidencia, a qual pode significar muita 
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cousa!), respondeu: "affirmaram estar em campanha por mandado del 
Rey que tenian en el Brasil". Or a isso significava que, os planaltinos 
estavam em rebeliao e se consideravam desligados da Metropole, que 
era ESPANHoLA, em 1628. 

O proprio Montoya verificou isso, pois ele teria replicado, segundo 
ensina o Prof. Taunay. "Hist. Geral da sBandeiras Paulistas", II, 162: 
"Surprezo Ihes retrucara Montoya, arguindo os de traidores." SOLO 
NUESTRO REY DON PHELIPE ERA EL REY DE TOD AS ES- 
TAS YND1AS Y QUE ELLOS ERAN TRAYDORES". (1) (2) 

A conclusao, que eu tirei, do que e atestado pelo egregio sacerdote 
pemano, no seu precioso depoimento no processo contra D. Luiz de Ces- 
pedes y Xeria, nao e baseiada em palavras isoladas, as quais pudessem 
ter sido mal interpretadas„ mas ha uma grande abundancia de fatos e de 
frases, bem como de agoes, revelando a existencia de um espirito crioulo, 
o que confirma, in totum, as conclusoes da tese, que sustento. Essa con- 
firmagao e de maneira tao evidente e tao nitida, como, em historia e di- 
ficil de se conseguir obter semelhante! Eis, por exemplo ,este outro do- 
cumento, a confirmar, de modo impressionante, o acima citado. Trata-se 
de um topico do "Relacion de los Agrabios", citado igualmente pelo 
Prof. Taunay, no qual ha, testemunhos dos dois jesuitas, que o escreve- 
ram, os padres Mancilla e Mazzeta, que assistiram o assalto paulista de 
1628-29. Eis o topico documental confirmativo do que eu mencionei 
acima: 

"Lcvantaron sus capitancs y otros officiales de gucrra con vanderas, COMO 
SI FUERAN LEVANTADOS Y AMOTINADOS CONTRA SU REAL 
CORONA." 

Ora, jesuitas autores do documento, os reverendos Mazzeta e Man- 
cilla, afirmaram a mesma cousa que o padre Montoya, provando que a 
minha conclusao e certissima. 

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

"las vanderas qule levavan no tenian las arm as del Rey, sino otrosi senales 
difcrentes". 

1) Taunay comentando, ("Hist. Geral das Bandeiras", II, 162) diz; 
"Para elle Montoya, fizera-se cvidentissimo que, os paulistas profzctavamj 

tornar-se indepcndcntes, acclamando rei algum dos bastardos do ja bastardo 
prior do Crato , . 

Esse maravilhoso trecho do sabio mestre, significa duas cousas importantissinias: 
1.°) Para Montoya, segundo o prof. Taunay, os planaltinos, ja em 1628 

tinham ideias de separa?ao em rela?ao a Espanha. Para Montoya 
segundo o prof. Taunay, ja havia crioulismo-nacional, no Planalto o 
qual vinha de se manifestar, entao, de uma forma inequivoca. 

Isso e exatamente o que eu digo! Custa a crer que, outros ja, nao 
tenham visto, pois tudo isso me parece tao claro! 

2.°) A aclamacao, que se faria em 1641, estava delineada nas intengoes 
planaltinas. la o padre Montoya diz isso, mencionado pelo Prof. 
Taunay. 
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Isso seria perfeitamente condizente com o fato dos apresadores plan- 
altinos serem "leuantados y amotinados", ou "traydores" contra "su 
Real Corona", que era precisamente da Espanha. Como, pois, esses 
amotinados, traidores, etc., contra a Espanha, iriam, mais tarde, promo- 
ver, no Planalto, uma reagao a favor dessa mesma Espanha, desse mes- 
mo rei, contra os quais se haviam tao violentamente manifestado, treze 
anos antes, a ponto de terem merecido serem chamadas de rebelados, etc.? 

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

E' preciso resaltar que o "traydor" da sobcrania espanhola, segun- 
do. o documento citado acima, era, precisamente o fidalgo espanhol Dom 
Francisco Rendon de Quebedo, o genro aclaraador de Amador Bueno. 
Isso quer dizer que, Rendon, ja tinha espirito proprio e estava bem di- 
vorciado da espanholidade. Nao se pode conceber, em sa conciencia, 
como e que esse mesmo Rendon iria promover, 13 anos mais tarde, uma 
reagao a favor dessa mesma espanholidade, da qual, ele se mostrava tao 
divorciado! 

Ve-se, com meridiana clareza, como era infantil, fragil, sem logica 
e impossivel, como absurda e sem nexo a versao de Frei Caspar e de Pe- 
dro Taques! 

Mas alem dessa argumentagao abafadora e irrespondivel, temos o 
documento registrador do depoimento do Padre Oespo, outro jesuita, 
que presenciou o assalto paulista, contra o Guaira, documento esse cons- 
tante de um memorial enviada a Felipe IV, e citado pelo Professor Tau- 
nay, na sua tao recorrida quao insubstituivel "Hist. Geral das Bandeiras 
Paulistas", II 124. Diz o padre Crespo, nesse documento, a proposito 
dos apresadores planaltinos: 

"SIN CONOCER A LA DIVINA Y UMANA VUESTRA MAGESTAD". 
Ora, se os planaltinos demonstravam tanto desamor a Felipe IV e 

tanta independencia da Espanha, segundo o testemunho unanime de sa- 
cerdotes, que presenciaram as manifestagoes concretas disso ,como iriam 
esses mesmos "traydores" e esses memo "amotinados", tentar um movi- 
mento alucinado e aventuroso, em favor desses mesmos espanhois, dos 

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

"Era, com elfcito, o caso dos mais graves* essa questao de lesa ma- 
jestadc, de lesa patria". 

Que patria? Espanha, Portugal ou Brasil? 
Pcrdoe-me o Mestre, mas nao posso concordar corn as suas palavras! 
Eu nao sei porque q Professor Taunay atribue aos planaltinos uma patria, que 

elos tumca haviam visto e pela qual nao poderiam sentir senao indifcren^a! 
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quais os planaltinos se mostravam tao inimigos? Ve-se bem corno esse 
documento citado apoia a tese, que sustento. 

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

Nao sei, ou pelo menos, nao ha documenta^ao assertiva de que, em 
Portugal, o movimento restaurador tivesse tido, nas massas, uma prepa- 
ra^ao tao antecipada e que, o estado da alma popular estivesse tao ajus- 
tado para uma deflagragao! 

O Planalto estava, segundo a amplissima documentagao jesuitica, 
perfeitamente preparado para o movimento, que deveria fatalmente so- 
brevir. 

Onde houve manifesa improvizagao, precipitagao mesmo, a qual lan- 
gou por terra a causa planaltina, foi a execugao do movimento, a concre- 
tizagao das ideias longamente firmadas pelos expoentes planaltinos. Essa 
execugao do movimento foi desastrada, pois fez recair a escolha do seu 
chefe na pessoa errada de Amador Bueno, que pela sua timidez, nao era 
quem deveria fazer vingar o movimento, que assim confiadoi a maos im- 
proprias, teve um destino lamentavel (1) . 

Parece que, a atmosfera psiquica estava perfeitamente preparada em 
toda a popula^ao planaltina, mas os acontecimentos surpreenderam os 
moradores do Planalto, que nao tiveram a visao de que a ocasiao, para 
ser deflagrado o movimento se aproximava, e, nao obstante tudo concor- 
dar para que a Restauragao lusa fosse tentada, nessa ocasiao, os planalti- 
nos fizeram partir para o sertao distante do Uruguai, a totalidade da po- 
pula<jao masculina regional, de modo que, ao ter o Planalto de por em 
pratica o movimento, longamente acalentado, teria sido surpreendido, 
em flagrante delito de esvaziamento de gente mascula, assim fracassando 
o que vinha povoando de sonhos a imaginagad do morador da regiao, a 
longo tempo e o que tinha saturado a mentalidade do povo, sempre al- 
tivo, arrogante e amantissimo da liberdade. 

De fato, o depoimento de Montoya e clarissimo e nitidissimo, em 
afirmar prerentoriamente que, o fidalgo espanhol, o genro de Amador 
Bueno e o expoente maximo da sua aclamagao, D. Francisco Rendon de 
Quebedo, dissera-lhe que: " TEN IAN RBY EN EL BRASIL", em cujo 
mandado estavam. Nao emana disso, o espirito de que a aclamagao de 
um rei proprio estava no horizonte planaltino, aguardando, apenas, a 

1) Convenhamos que, o Planalto nao oRrecia muito campo para outra escolha,. pois 
estava na ocasiao precisa, com a sua popula^ao masculina ocupada uma distancia 
imensa da regiao. Pudessem os planaltinos contar com os elementos, momentanea- 

mente afastados, em M'Borore, no exercicio do apresamento, e era luta de exter- 
minia contra os jesuitos, teriam, por certo, agido com mais acerto, na escolha! 
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oportunidade. que podeda se apresentar a qualquer momento? Nao esta 
ai o embriao daquilo que foi o movimentcv de aciamagao do primeiro rei 
americano? Nao se espelha nessas palavras de Montoya, um estado de 
alma popular, que, apenas esperava uma ocasiao propicia para se con- 
cretizar? Note-se que, o padre peruano, procedeu com inteira isengao de 
espirito, a este respeito, depondo sobre um assunto do qual ele nao ca 
interessado (1) . 

Parece que a surpreza dos acontecimentos colheu desprevenidos os 
planaltinos, que, no momento estavam com a sua gente masculina e a 
melhor parte dela, no sertao do extreme sul, junto as ribanceiras do rio 
Uruguai. Essa surpreza evidente, teria feito com que os moradores do 
Planalto se precipitassem e fizessem o movimento de independencia an- 
teceder a volta dos homens apresadores ,entao, retidos em M'Borore. 
Nao tiveram paciencia, os planaltinos, em esperar a volta dos expedicio- 
narios de Jeronimo Pedroso e de Manuel Pires! 

Essa bandeira, acima referida, foi derrotada pelos jesuitas (Prof. 
Taunay, "Hist. Geral das Bandeitas Paulisjtas", 11; Padre Carlos Tes- 
chauer, Hist, do Rio Grande do Sul ; Padre Luiz Gonzaga Jager "In- 
vasoes bandeicantes no Rio Grande do Sul"; Ellis, "O Bandeirismo Pau- 
bsta e o Recuo do Meridiano"). 

De fato, a gente paulista foi estrondosamente batida, todos unani- 
memente o afirmam, baseados em ampla documentagao jesuitica, confir- 
mada pelos indicios apoucados da documenta?ao paulista, mas a maior 
derrota dos planaltinos, apresadores, nao consistiu, evidentemente na 
simples perda militar de um combate encarni^ado, fendo a cerca de 2.000 
qmlometros do Planalto, mas sim na falta, que os componentes da ban- 
eira hzeram, por ocasiao da deflagragao do movimento da independen- 

ce. beriam, cerca de 400 homens brancos, com 2.500 a 3.000 tupis, os 
apresa ores, que, nessa ocasiao estavam muito longe do povoado pau- 
hstanico ensina-nos o Professor Taunay, na sua tao citada "Hist. Geral 
as Bandetras Pauhstas , II. Mas os depoimentos jesuiticos, talvez exa- 

esses numeros. Assim, o padre Teschauer, na sua 
d? Rt0 Grande do Sul , eleva esse total, para 600 paulistas e 4.000 
Pra p clue esse sensivel desfalque representaria para o Planalto, que entao, nao contaria com populagao total muito superior a isso, pode- 

nm0^terVari (:m;ten considera?ao um trecho de Montoya em um memorial, feito em 1643, no qua! ele diz: 

Quie la villa dc San Pablo y otra drcunvecinas cchen quatra o cinco 
conpamas dc quatrocientog y quinientos hombtes mosqueteros con ouatro 
mil y mas indios flcchcros . " n qUatr0 

1) O proprio Montoya, ensina a Prof. Taunay. loc. dt. II, 152, estava na evidentis- 
sima^ crenga de que os "paulistas projectavam tomar-se independentes". A con- 
clusao logica se impoe! 

Eu nao posso explicar como isso nao foi visto! 
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Confirma a tese acima o pequenissimo niimero de assinaturas, que, 
em 3 de abril de 1641, subscreveram a ata da aclamagao de D. Joao 
IV. (1), (V. "Registo", v. VII, suplemento, 251). 

Esses documentos, mostrando como tinha ficado reduzida a popula- 
^ao masculina do Planalto, durante o periodo de tempo em que a bandeira 
de M'Borore, esteve no sertao, evidenciam como teria sido impossivel o 
movimento independentista vingar contra os reinois lusitanos, protegidos 
pela lusitanofila governanga de Salvador Conreia de Sa. 

1) Esse fato e altamente significativo. E' admiravel, como tenha escapado de muitos 
observadores do passado planaltino! 



CAPITULO IX 

Cenauras. 

Os trabalhos de cronica escritos pelos dois unicos vultos paulistas. 
que se cvidenciaram acima do nivel de inferioridade em que cstavam 
os habitantes dessa parte da capitania vicentina, foram modificados pela 
censura portuguesa que incidiu sobre eles, fazendo, com que os relates, 
provenicntes dos dois cronistas planaltinos, nao reflctissem a verdade. O 
Reino, no setecentismo, atravessava uma epoca em que o nacionalismo 
era exercerbado pelo que era chamado despotism© csdarecido. Govcr- 
nava a Metropole portuguesa a nao ferrea do famoso Marques de Pom- 
bal, de modo que, tudo quanto podia contrariar a orientagao exagerada- 
mente nacionalista lusitana, era sistematicmente censurado. Vemos isso 
pela linguagem dos documentos da epoca. 

Sabemos documentadamente que, essa censura reinol pesava sobre 
os escritos que nos foram legados por Frei Caspar. Que valor poderiam 
ter as suas afirmaqoes, uma vez que sabemos que, as mesmas foram mo- 
dificadas pela censura portuguesa? Em face disso, devemos encarar os 
escritos dos nossos cronistas dos setecentos, com o espirito de dcscon- 
fian?a, os estudando convenientemente e dando o necessario desconto, 
para o que podcria ter contrariado aos interesses reinois. 

Assim, segundo nos assegura um document©, exlistente em "Do- 
cumentos Interessantes", 4.°, 25 e 26, a censura, exercida em Portugal 
pela Academia Real das Sciencias de Lisboa, modificou o trabalho de 
Frei Caspar, modelando-o a sua fei?ao, fazendo com que o mesmo chc- 
gassc ate nos nos seguintes termos, que devenam ter sido, os mais favo- 
raveis aos reinois: 

"Muitas Vczcs texiho advertido que as fabulas relativas a S. Vicente,, 
publicadas pelos extrangciros nas suas historias, todas ou a maior parte del' 
las Se originarao de algum facto vcrdadeiro, viciado pelos escriptores. A 
esta classe pert en cc a impostura de que os mamchicos sacudirao o jugo da 
autoriadde Divina e hum ana, cotno explica Chalevoix. 

E' bem natural que esta fabula dvesse a sua origem de um sucesso mais 
notavel da Historia de S. Paulo, o qual, por me parecer intcrcssante, vou 
relatar, em substanda coma se pasSou. Chegando a S. Paulo, a notidai de 
que Luiz Dias Leme ha via acdamado Rd nal Villa Capital de Sao Vicente 
ao Sercnissimo Senhor Duque dc Bragan^a com o nomlc die D. Joao IV, por 
ordem, e rccomcndagao que para isso Ihe dirigira em carta particular D. 
Jorge Mascarenhas, Marquez dc Montajvao fe Vice Rd do Brazil; foi esta 
inesperada novidade hum golpe scnsibilissimo aos Espanhois, que se? achavao 
estabdeddos c cazados na dita Villa dc Sao Paulo, para ondie tinhao con- 
corrido nao so da Europa, mas tamHem das Indias Ocddentacs. , EUcs da- 

sejavao conservar as Povoa^oes de Serra adma na obediencia de Castella, 
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nao se atrervcndo a manifcstar o scu iniento, por coahccerem que scriao 
victimas sacrificadas a colera dos Paulistas, se i aconsclhasscm, que perma- 
neccssexn debaixo do aborrecido jugo Espanhol, resolverao entre si usar da 
artilicios .esperando conscguir ppr mcio de Industria, o que nao haviao de 
al can far, se fossem penetrados os seus dcsignios. . Tinhao por certo, qiie d 
Capitania de S. Vicente e quasi todo o Scrtao Brasileiro, antes de muitos 
annos tomariao a unir-sc as Indias de Espanha, ou pel a forga das armas, 
exigindo hum Govemo seiiarado, qualquer que cllc fosse, supposfa a com- 
municafad quo havia, por diversos rios, entre as Villas de Serra acima, e as 
Provincias da Prata le o Paraguay. . Com estaa vistas, fingindo-se penetrados 
do amor do Paiz, onde cstavao naturalizados, e do hem commun, propuzcrao 
aos seus amigos, parcntes, e alliadog c a outroa hum mcio, que Ihes pareceu 
o mais seguro, para conscguirem os seus intcntos, tal era o de elegcrem hum 
Rei Paulista; c ao mcsmo tempo apontarao, como o mais digno da Coroa, 
a Amador Bu'eno de Ribeira, cm cuja pessoa, para nao scr rejeitada pclos 
seus Patricios, concorriam muitas circunstancias de s|er de qualificada no- 
breza e de muito rcspeito, e authoridade pelos Emprcgos publicos que) havia 
ocupado e ainda excrcia, pela sua grande opuienda,' pcla roda de parcntes, 
0 amigos c pelas aBianfas de seus nove Mhos c Jilhas; duas dasl quacs esta- 
vao cazadas com os irmaos Fidalgos espanhoi D. Joao Matheus Rcndon, 1c 
Frandsco Rendon de Qu'evcdo, que tinhao passado o Brasil em 1625 mili- 
tando a Armada Espanhola, destinada para a restaurafao da Bahia. Ma^ 
os Espanhoes em designarem a Amador Bueno se Esongieavao, que por ses* 
filho de Bartholomeu Bueno da Ribeira, natural de Sevilha, produziria nelle 
maior clfdto o sangue de seus Avos patcmos, para vir dedarar-sc Vassallo 
de Espanha, do que o hcrdado de seus Ascendentel maternos da nobrc Fa- 
milia dos Pires c o tcr nasddo cm hum a Provinda! portuguleza, para haver 
de seguir o legitimo Partido das outras do Brazil .Reino e Conquistas." 

Esse x> texto de Frei Caspar, que chegou ate nos, depois de haver 
conseguido o necessario "imprimatur", por parte da censura reinol, que 
na cronica original do monge fez alguns cortes. Assim, foi o procedi- 
mento da censura reinol, segundo o documento contido no volume 4.° dos 
"Documentos Interessantes"; o qual provinha de papeis encontrados, no 
arquivo do General Jose Arouche de Toledo Rendon, tendo sido obse- 
quiosamente cedido pelos parentes do aludido paulista: 

PARECER SOBRE A OBRA DE FR. CASPAR. 

A Academia Real das Scfencias cm consequencia da informafao dos 
Commissarios a qucm encarrlcgou do cXaitnc da Obra m. si. in ti tula da "Fun- 
dafao da Capitania de S. Vicente, e acfoes de Martim Affonco de Souza" — 
composta pclo Pe. Mc. Frei Caspar da Madre de Deos, Ex-Provincial da 
Ordem da S. Bento, aqual Vmcc. Ihc aprezentou, nao tern duvida cm qc. ella 
se imprima debaixo do scu Privilegio, ou isfo dejai por conta'da mesma Aca- 
demia, ou de outra qualqr. pessoa particular, com tanto porem que 1." o seu 
titulo se mudc cm de MEMORIAS PARA A HISTORIA DA CAPITANIA 
DE S. VICENTE; 2.° Qua as Ancdotas refcridas no §§ 13 'c 14 se ponhao 
cm uma nota scparada do corpo da Obra; 3." Que se omitao os cpythetos 
de doutissimo c erudito, e outros semelhantes que o A. da ao Pc. S. Maria 
e a mais alguns Escriptores de merccunento nao distincto, qe .cita na sua 
Obra; ou qc. pclo menos sic uzc neste par. de mto. maior parcimonia; 4." 
Que o cpythcto novatos que no ;§ 51 da aos Portugueses recentcm. tc. che- 
gados a terra se converta em outro mais proprio ou c bihuma periphrasc, qfe, 
exrima o mo. pcnsairiento.; 5.° "lugar qe. supimha so dc fcras, c bugrcs" se 
diz que o termot Bugrcs dc que uza no mom; § se iomita, oui se Ihe substitua 
outro que cxprima o m. ou p<elo menos, qe. em hum a nota se cxplique a 
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sua significa^ao, pois qc. nao he termo gcralmc. adoptado nai Lingua/ Portu- 
gueza, sendo talvcz par, do Brazil, fara a Oragao cscura nao scndo ctxpll- 
cado; 6j" Quie oxdo. sc faga em todos os outros lugares cm qc. sc encontra- 
rcm semes, termos; 7." Quc sc corrija a phrase em todos os passes desta 
Obra onde se encontrao expresses tacs como "Contendas qufe ouvcrao " &, 
escrcvendo antes "Contendas que houve, hem como praticarao constantcmffe. 
os nossos Escritores de mclhor nota, sem se atrcvcrem a plertender emendar 
hum idiotismo geramte, adoptado. 

Finahnte., qc. toda e qualqr. mudanga qc. sc ha dc fazcr ao originaf Ihe 
scja comunicada paar obtcr a sua aprova^ao. O qc. partidpo a Vmce, reme- 
tendo-lhe o M.S. pcireque. sic digne comunicarme! a sua ultima rezolu^ao, on 
a do A. da Obra, cazo qc. ellc haja dc ser ouvido nesta/matleria. 

Deos gc. a Vmce. Sccrctara. da Academia Real das Sciencias aos 23 
dc Fcvexo. da 1796. 

Scnr, Diogo de Toledo Lara Ordonhes 

Franco, de Borja Gar^ao Stockier. 
Vice Secrctario da Academia. 

Eis, pois, como se pode verificar que, os escritos relatando os eventos 
planaltinos, tinham que, passar pela censura reinol, que nao so os modi- 
ficava, como cortava neles, o que pudessem conter de contrario aos rei- 
nois! 

Com isso, se faz nitido que os pontos de vista" "crioulo", eram de- 
sobedecidos e desconhecidos, sendo os acontecimentos, que os salientavam, 
adulterados da maneira mais manifesta e evidente. 

Que confian^a mais poderemos ter nos relatos de Pedro Taques e 
de Frei Caspar, nos quais o "crioulismo", era sistematicamente apagado 
e o reinolismo enaltecido, para que Portugal pudesse impedir qualquer 
surto a mais de rebeldia de uma gente ja com espirito proprio? Era ne- 
cessario nao fazer resaltar a existencia desse espirito! 

Em sintese, do documento. acima reproduzido, podemos concluir o 
seguinte: 

1.°) Que o acontecimento, relatado por Frei Caspar, sobre o fato da 
aclamagao de Araador Bueno, e absolutamente veridico, nao tendo 
a censura alterado a obra de Frei Caspar, nesse ponto. 

2.°) Que a obra de Frei Caspar, tendo passado por uma depuradora e 
filtradora censura reinol, nao nos merece inteira fe e so depois de 
um exame sobre o relatado nessa obra pode-se ter os seus dizeres 
como fieis, 

3.°) Que havia um interesse de Portugal em policiar a alma colonial, 
impedindo que o espirito regional se pudesse revelar e se desen- 
volver. 

Essa seria a censura material, que a Metropole exercia sobre as suas 
colonias, as prendendo, como se elas fossem meras possessoes. A 
Metropole nao compreendia que. o Brasil havendo recebido gente colo- 
nizadora, com o perpassar das geragoes, ja tinha populagao propria e 
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esta dispunha de mentalidade e de sentimentalidade, que Ihes eram par- 
ticulares, mesmo porque a hereditariedade nao pode substituir, sem que 
as modificagoes nela causem as. delimitagdes dos ambientes externos, ne- 
cessariamente diferentes dos da Metropole. 

Nao era so Portugal, que tinha esse odioso procedimento, pois a 
Inglaterra, tambem agia assim, para com os seus nucleos colonials da 
Nova Inglaterra e da Virginia. La, nas ilhas, perdidas nas brumas do 
mar do Norte, nao ecoava a voz estentorica de Lord Chathan, clamando 
pela causa americana, no Parlamento ingles. Predominava a cegueira 
de Lord North e a Inglaterra fez correr rios de sangue, sofrendo humi- 
Ihagoes sem conta, que Ihes sucederam nas rendigoes, a que eram obri- 
gadas a passar as suas armas infelizes, deante da nobreza, que animava 
as invictas e gloriosas legioes de Washington. 

Portugal tinha para com o Planalto identico procedimento, que a 
Inglaterra haveria de adotar no fim do setecentismo, para com as suas 
Treze Colonias. A diferenga estava, apenas na intensidade da reagao. 
La, as colonias, muito mais homogeneas, mais em comunica^ao e muito 
menos distanciadas, umas das outras, bem como, com muito maior soma 
de recursos e portanto muito mais americanizadas, reagiram com muito 
mais eficiencia, esmagando belicamente todos os elementos que a pode- 
rosa Inglaterra dos Hannover alemaes, arrojava contra eles. Aqul, as 
colonias, muito disperses e muito heterogeneas, eram muito saturadas 
de gente vinda do reino, atraida pelo ouro, isto e, muito mais reinoliza- 
das e muito menos americanizadas (so depois que, diminiuiu a vinda de 
lusitanos, ou quando os filhos e netos de lusos atingiram a idade adulta, 
o Brasil chegou a se libertar psiquica e moralmente de Portugal. Isto 
so se deu em 1831 no memoravel 7 de Abril, nao obstante, desde 1822, 
o Brasil estar polticamente separado de Portugal). Por isso e que, o 
Brasil demorou mais em se separar da Europa. 

Motivada por essa situa?ao, Portugal, alem da censura material, 
exercia uma censura moral, sobre as suas colonias brasileiras e o Plan- 
alto foi, no setecentismo, alvo dessa censura moral, que a Metropole exer- 
ceu, talvez, inconcientemente. 

fissa censura moral consistiu em ter sido a mentalidade dos cronistas 
planaltinos setecentistas inconcientemente moldada pelo ambiente exter- 
no, no qua! eles viviam de modo que, ao escrever as suas cronicas ja as 
adulteravam, de acordo com os interesses metropolitanos, que neles agia, 
por intermedio do ambiente externo, que havia sido creado pelas circuns- 
tancias (1). Vejamos: 
1) Alias ja Paulo Prado, no seu "Paulistica", afirmou que o ambiente reinol teria in- 

fluido muito nos escritos da Pedro Taques e de Frei Caspar pois que, estes dois 
nao passavam de registradores de lendas, com pontos acentuados de cortezania e 
de nobiliarquicomania. 

Ainda a esse respeito temos a aditar o seguinte: 
E' o proprio Taques quern nos informa que a tradi^ao verbal patema 

fora sua fonte de informa?oes( pois ele se referindo a seu pai na pg. 39 do 
prefacio do livro "Infortnaqoes sobre as minas de S. Paulo" diz, com co" 
mcntarios do Prof. Taunay; 
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No seiscentismo o Planalto constituia uma regiao isolada do reino, 
povoada por uma gente que se americanizara com rapidez, nao conser- 
vando, por circunstancias varias, grandes tragos comuns com Portugal e 
lao mantendo com o Reino muitos la?os de ligagao. 

A sua economia especial, fraca e produtora de consequencias isola- 
doras, a sua feiqao sociologica propria, diferente da de Portugal metro- 
politano, a configuragao de seu meio geografico, a quantidade pequena, 
que formava o grupo humano planaltino, as suas ligagoes consaguineas 
com gente de outras estirpes, que nao a lusa, a sua fraquissima capaci- 
dade tributaria e portanto o diminuto interesse, que a regiao provocava no 
Reino, fazendo com que ela fosse esquecida, abandonada, etc.. Isso tudo, 
formando um grande complex© de condigoes, determinou a fatalidade de 
ter sido o Planalto, uma regiao mais americanizada e portadora de ca- 
racteres proprios do que qualquer outra da America-lusa. 

Mas, a descoberta do ouro, em fins do seiscentismo, modificou com- 
pletamente esse cenario que elevava ao maximo o crioulismo regional, 
cujos moradores eram arrogantes, altaneiros, pundonorosos e atrevidos, 
que "riam-se dos ukases, dos Bragangas". como nos ensina Taunay, 
na sua "Hist4 seiscentista da Villa de S. Paulo". O ouro serviu de polo 
atraidor de dezenas de milhares de reinois, que, aos borbotoes, inundaram, 
nao so as Gerais, mas ainda o Planalto, porque essa regiao era o entao 
entreposto mercantil e a passagem obrigatoria das regioes mineiras de 
Goiaz, de Cuiaba, de Camaquan, de Coxipo, etc.. Assim, a populagao 
planaltina, que, no seiscentismo, subia a 6.000 individuos, com os escravos, 
no setecentismo foi a cerca de 116.000 almas, segundo Machado de Oli- 
veira. Ora, com isso , ve-se, com facilidade, daramente, como foi o Pla- 
nalto aportuguesado, no seculo XVIII. O guarani foi esquecido, como 
idioma popular e muita razao tem Washington Luis, ao dizer na sua "Ca- 
pitania de S. Paulo". que so entao S. Paulo reconhecera a soberania de 
Portugal. 

Foi nesse ambiente profundamente reinol, que escreveram as suas 

"Inunenso dcplora havcr-lhc o pai morrido quando mal passara dos vinte 
annos. Na mcninicc de quanta cousa predosa Ihc ouvira a relagao, cm coo- 
versa com outros, como a narrativa pormcnorisada do caso tragico dos Le- 
mes. "FORA POREM EM TEMPO QUE- NAO SOUBERA APROVEI- 
TAR, DELLE INDAGANDO, ENTAO, TODAS AS CINCUMSTAN- 
CIAS, AINDA AS MAIS MIUDAS ACONTECIDAS EM TABS ACgOES." 

O seu habitual critierio e reflexao levaram-no, por cm, a acceitar pru- 
dentemente, ate ccrto ponto, os subsidies da tradi^ao oral, como varias vezes 
o tern comprovado as pesquizas hodiemas. Assam os lactos succedidos a 
Thimothco de GcJcs a que ja alludimos." Ensina Taunay, loc. dt. 

Mais adeante, a paginas 63 do mesmo trabalho, Taunay ensina: 
"Repetiu o chronista o que de parente c amigos ouvira accrca das for tunas 
dos antigos paulistas, obedeccndo a tradi^ao oral e cujas tendendas sao as 
que o sabio) rilao sensafamente qualifica quando se rcfere aquclles que "CON- 
TAM UM CONTO" ... 
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cronicas, os dois unices vultos de elevagao mental no Planalto, Frei 
Caspar e Pedro Taques, (2). 

Seria profundamente natural que eles tivessem sido influenciados 
pelos ambientes externos que se extremavam em lusitanismo sem par. 
Vejam, por exemplo os termos apaixonados e estremados com quais 
sao referidos os companheiros de Tiradentes, nessa mesmo epoca! Isso 
nos ensina no referente a situagao do ambiente psiquico que reinava no 
Brasil, em fins do seculo XVIII! Pedro Taques e Frei Caspar eram 
meros reflexes do ambiente em que viviam, nao podendo escrever o que 
nao correspondesse a esse ambiente! 

2) Que o linhagista se influendava pelo meio, ao pressionar, nao pode restar duvida 
Quem nos ensina isso e o ja tao invocadd Prof. Taunay, que nas paginas 61, loc. 
cit. do trabalho sobre Pedro'Taques, diz: 

"Arauto das suas ideas le scntimentos do meio em qut vivia coubc a 
Pedro Taques exteriorizal-os nos seus escriptos." 

e mais adeante: 

"Fcz-sc Pedro Taques) denunciador dc tal cstado cfalma qute foi da cul- 
tura de seu tempo a do scu meio. E' o rcflexo fiet de um lestado psychico 
que se exemplifica nas numerosas justificacoies nobiliarchicas, no seu tempo 
havidas   

Que a versao de Pedro Taques e portuguesa, ainda e o eminente Prof. Taunay 
quem o afirma no seu prefacio ao trabalho de Pedro Taques: "Inloma^ao sobrfe as 
Minas dc S. Paulo", 36 em que diz, reproduzindo palavras amargas do proprio li- 
nhagista: 

"Assim, por exemplo, nao rendiam preito a mcmoria dc Amador Bueno 
que os consetvara Portugalezes", a lealdade daquellle que recusara a coroa" 
era mais cstimada em Portugal do que aplaudida na cidade tdc S. Paulo, 
"porquc o segredo do tempo fizcra consumir aquella ac?ao digna dc Sc| 'pcr- 
pctuar com um padrao que sempre que accuzassc a hercricidadc". 

Ve-se por essas palavras queixosas o quanto veneravel linhagista era contrario 
ao espirito da terra, que ansiava pela independencia e favoravel a continuagao do 
dominio reinol. 

Lamenta que os paulistas estivessem tao imbuidos do espirito nativista, a ponto 
de nao renderem grande preito a memoria de quem os conservava sob o jugo por- 
tugues! 

E' assim1 que, ainda a essa proposito, ensina o eminente Mestre, a! pagina 49, 
loc. cit.;   

"Todos esses motivos dc justo mielintrc nem por isto impedem que Pedro 
Taques deja o mais fid dos vassalos do Rci dc Portugal. Admirava-lhes 
sempre incondicionalmentc o critcrio aos actos, a extensao do podcrio, a rd- 
velar-se o subdito mais obcdicntc e rcspeitoso dc um monarcha absolute, 
sentindo-se perfeitamcntc solidario com os interesss daquclle grande soberano 
de quem teve a Ventura de nascer sujeito". 



CAPiTULO X 

Lealdade por que? 

De acordo com a lenda de Frei Caspar, desvirtuando o fato da acla- 
ma?ao de Amador Bueno, transfigurando-a e deformando-a, a ponto de 
torna-la irreconhecivel monstrengo, Amador Bueno passou a historia, co- 
mo sendo um expoente de um sentimento, que teria imbmdo a populagao 
toda. Esse sentimento comum a todos os planaltinos teria sido a leal- 
dade, para com Portugal. Para os superficiais, esses que aceitam as ex- 
plicagoes sumariamente, sem as examinar, para os que abdicam do pro- 
prio raciocinio em favor do "magister dixit", o caso de Amador Bueno, 
ao ser aclamado rei, e na verdade ,de ser adotada a lenda dos cronistas 
setecentistas. Na verdade, e muito mais comodo e simples nao ter o tra- 
balho de raciocinar! Mas, convenhamos, para os que preferem usar o 
proprio cerebro, para resolver, segundo a logica e a verosimilhanga, os 
problemas sociais, que a historia brasileira antepoe, a lenda da lealdade 
popular, extremada na pessoa de Amador Bueno, tal qual nos transmitem 
Frei Caspar e o linhagista, nao convence nao satisfaz e e necessario ser 
feita a luz de um raciocinio, sobre esse sentimento. 

Duas perguntas surgem imperiosas sobre essa pretensa lealdade. 
Ppr que o povo planaltino havia de manifestar lealdade a Portugal? 
Por que essa lealdade haveria de ser extremada por Amador Bueno? 
Lealdade ou sentimento de dedicagao, so se alimenta para com pes- 

soas, que se destaquem, por virtudes inherentes aos seus perfis psicolo- 
gicos, fisicos, mentais, sentimentais, morais, etc.. Nao seria possivel, 
lealdade para com pessoas, que nao fossem providas de qualquer traqo de 
superioridade. Da mesma maneira, o povo planaltino so deveria tributar 
lealdade a Portugal, ou aos Bragangas, se, porventura, houvessem liga- 
?oes de ordem sentimental, psicologica, sociologica, moral, linguistica, 
mercantil ou economica com a Metropole lusa. Ora, nos ja demonstra- 
mos abundantemente que, o Planalto se achava isolado do mundo, sob 
todos esses aspetos. Portugal estaria quasi que, esquecido, esmagado 
na memoria dos planaltinos, pelo dominio espanhol. Portugal deveria 
manter ,no animo dos moradores seiscentistas da regiao vicentina de 
Serra-acima, muito pouco prestigio. 

Em abono dessa conclusao, sao de se evocarem as duas palavras do 
Prof. Taunay, impulsionadas por uma aguda observaqao: 

"   do alto de suas montanhas RIAM-SE OS PAULISTAS 
DOS "UKASES" DO BRAGAN^A, recemposto no throno c PARA ELLES 
LETTRA MORTA". 

("Hist, scisccnt.da Villa de S. Paulo", I, 166). 
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Ora, como se admitir lealdade dos planaltinos para com D. Joao IV, 
se este, em suas determinagoes, era ridiculo, aos olhos desses mesmos 
planaltinos, segundo a felicissima observagao do erudito Prof. Taunay? 

Ve-se pois, com clareza, que, qualquer sentiment© de lealdade tri- 
butado a Portugal, como a D. Joao IV, era absurdo! 

A confirmar, de modo evidente, esse ndiculo, em que era tido pelo 
planaldinos a figura de D. Joao IV, ha a notar o seguinte fato, que e, 
por si, bem eloquente, na sua significagao: 

A 3 de Outubro de 1643, o rei D. Joao IV ordena, por alvara, bai- 
xado nesse dia, a reintegragao dos jesuitas no Planalto. Esse decreto 
real nao foi obedecido pelos moradores da regiao. Quatro anos mais 
tarde, a 7 de Outubro de 1647, o rei D. Joao IV volta a cena e decreta 
novamente medidas tendentes a reintegragaoi dos jesuitas, promovendo a 
anistia aos planaltinos, desde que, os reverendos fossem, de novo admiti- 
dos no Planalto. Nova desobediencia e isso nao pode ser taxado de mui- 
ta fidelidade ao Braganga senao com muito desprezo pela inteligencia 
alheia! 

Naturalmente, tendo em vista esses fatos, pelos quais e facilimo se 
descobrir a pouca devogao, inspirada nos planaltinos pela personalidade 
vasia de D. Joao- IV e mesmo, enovelada com esse sentimento de pouco 
acatamento, uma certa dose de ridicula conta, em que era tido o soberano 
de Braganga, e que Washingto Luis na sua explendida "Capitania de 
S. Paulo", diz que, so no seculo XVIII, reconheceu, o Planalto, a sobe- 
rania portuguesa. 

Por certo, em virtude de procedimentos como esse, e que o Prof. 
Taunay, na sua tantas vezes recorrida "Historia seiscentista da Villa 
de S. Paulo", I, 175, diz: 

"E' prteciso notar, comtudo, que, em S. Paulo, dcsdej muito, era o poder 
municipal absolutamente soberano". 

Alias o povo planaltino, arrogante, altivo, intratavel, particularista, 
atrevido, e belicoso, como nos contam os depoimentos jesuiticos, como 
conciente da sua forga, que Ihes emprestava o isolamento geografico, em 
que vivia e da impotencia do reino, para o atingir, sempre se mostrou 
de uma intratabilidade, de um rebeldia, de uma irritabilidade e de uma 
insubordinagao, que nao demonstram muita fidelidade ao reino (1) . 

Atestam-nos isso, nao so as observag5es inteligentes e agudas, acima 
citada, mas toda a vida seiscentista do agregado humano planaltino. 

1) Paulo Prado, no sen ja tao citado, quanto cheio de preciosos cnsinamentos "Paulis- 
tica", parece extasiado ao constatar como eram vincadas as linhas desse tipo castigo 
de altivez, de arrogancia, de fanatismo pela independencia de amor entranhado pelo 
"self-government". ("Paulistica", 24 e seguintes). 

Esse tipo nao se iria prostrar, baboso de dedicagaoj servil e de incompreensivel 
lealdade, aos pes pouco merecedores de quem nada fizera para se entronizar no 
culto do planaltino, passando por cima da conveniencia economica da regiao, a qual 
dominava empolgantemente o planaltino, a ponto de os fazer esquecer a sua in* 
tensa religiosidade! 



— 80 — 

constantc dos relates e percucientes comentarios do Prof. Taunay, na sua 
"Hist, seiscentista da Villa de S. Paulo". 

O modo pouco sereno e impetuoso, como os planaltinos conduzi- 
ram o "seu procedimento, nos diferentes casos, em que tiveram dportuni- 
dade de se manifestar, fazendo ressaltar a sua alta e destacada in- 
dividualidade, revclou sempre uma conciencia ardorosa e independente 
e u mespirito altaneiro e, insubmisso, que nao sc curvam ante a medidas 
Jegais, ainda que, porvenientes da governanga. 

Em 1660, Salvador Correia de Sa e Benevides, o jesuitofilo e lusi- 
tanofilo almirante lusitano, restaurador de Angola, para o que abando- 
nou os brasileiros, na sua guerra encarni<jada de Restauragao, contra os 
flamengos, teve ocasiao de expenmentar o quanto era altiva e destacada 
a alma particularizada do planaltino. Ante a ameaqa desse govemante, de 
vir a S. Paulo, os moradores mandaram dizer a ele, que se tivesse or- 
dens regias que as mandasse de Santos, pois excuzava a ele vir a Sao 
Paulo. 

Mais tarde, Arthur de Sa e Menezes deveria, tambem, sentir a fa- 
ceta cortante da alma audacfosa e vincada da gente de S. Paulo, ao re- 
ceber as palavras admiraveis de Pedro Ortiz de Camargo, dizendo que, 
os paulistas sabiam muito bem se governar e que por isso, ele que nao 
viesse a S. Paulo. Alias esse sentimento de arrogancia ousada, nada 
mais era do que a reedigao, das palavras do rustico filho de Joao Rmalho, 
que, ao ser amea^ado com1 a inquisigao, respondeu que acabaria a mesma 
a flechadas. 

A heran^a secular, transmitida pelas gera^oes, se ampliou enorme- 
mente, pelo modo da vida livre e em constantes conrerias, bem como pelo 
isolado esquecimento em que se manteve o Planalto, ate o fim do seiscen- 
tismo. Teria sido por isso, que, os planaltinos se mostraram tao senhorcs 
dessa psicologia, tao especial e propria, como vem sendo assinalada, co- 
mo o fizemos acima. Teria sido por isso, que os viajantes, impressiona- 
dos com a destacada mentalidade dos planaltinos ,a mostraram como 
relevo, na comunidade lusitana, o que a salientava de um modo todo es- 
pecial. Assim escrevera mtodos, desde Ulrico Schmidel, ate Frogger, 
no seu "Relation d'un voyage fait em 1695, 1696, et 1697 aux cotes 
dAfrique, Detroit de Magellan, Brezil, Cayenne, Isles Antilles, par une 
E scad re des Vaisseaux du Roy, commande par Monsieur de Gen- 
nes!" (1). 

6ra, esse trago em que se perfilava a psicologia planaltina, evidencia- 
do de modo unanime por todos os observadores, coevos ou nao, resaltado 
por todos os transes tumultuosos da evolugao seiscentista da sua vida, 
nao condizia com a fidelidade a Portugal, com o que e fadlima a condu- 
sao de que, o grupo humano planaltino teria muito pouco apego a Por- 
tugal. Alias, seria natural que o Planalto tivesse pouco apego a Por- 
tugal! 

1) Encontra-se e&sa passagem de Frogger no livro do doutissimo mestre, o Prof. Ba- 
^ilio de Magalhaes, "Expansao Geographica", 169, Cia. Editora Nacional, serie 
brasiliana. 



Vimos que, tena sido a literatura panegirista e ditirambica, que fez 
com que Portugal, ocupado pela Espanha, durante sessenta anos, portanto 
em mais de uma geragao, (o que quer dizer que os que restauraram a so- 
berania lusa, ja haviam nascido em pleno regime do dominio espanhol), 
resistisse vitoriosamente a assimilagao espanhola. Entretanto, os plan- 
altinos, como vimos, nao participaram dessa literatura salvadora. O 
isolamento intelectual, em que se encontravam, nao permitia a eles ser- 
ver o espirito de lusitanidade, nessa esplendida reserva conservadora da 
nacionalidade lusa, que era o patrimonio literario, portugues, rebrilhante- 
mente desenvolvido no quinhentismo, unanimente declamando as glorias 
da estirpe enaltecidas nos liricos alexandrinos de Camoes ou nas decadas 
entusiasticas de Joao de Barros. 

A indigencia mental dos habitantes da capitania vicentina ,a qual 
pode ser comprovada, pelas paginas carunchadas dos documentos, teria 
os isolado hermeticamente do fulgor espiritual lusitano, impedindo, por- 
tanto, que ele aquecessem o seu ja empalidecido e frigido lusitanismo em 
contato, com o calor desprendido dessas paginas e dessas estrofes, que 
eram clarinadas vigor'osas de patriotismo. 

Nessa situagao, sendo conservados, fora do alento, que deu persis- 
tencia e vida a alma lusitana, que a Espanha ameagava, nao seria de 
esperar que a gente isolada da capitania vicentina fosse conservar muito 
apego a Portugal! Constatando isso, e, tambem, de ser posta em linha de 
conta a especial circunstancia de que, os planaltinos apresadores tinham o 
maximo interesse, em que a Restauragao lusa nao se operasse, pois com ela, 
as fronteiras dos dominios americanos dos dois reinos ibericos se restau- 
rariam, tambem, e isso viria dificultar a continuaqao do apresamento, que 
tao lucrative se mostrava, ainda, antes de haver a pnmeira metade do se- 
culo atingido ao fim. 

A lusifica^ao do Planalto so se deu no seculo XVIII, isto e na epoca 
do ouro, quando as enormes massas de reinois invadiram as Minas, avas- 
salando tudo, na avalanche da sua passagem. S. Paulo foi, nessa oca- 
siao, o entreposto das minas goianas, das mato-grossenses, bem como 
das situadas no sul de Minas Gerais, as quais ficavam pouco distantes do 
Planalto, via Atibaia e via morro do Grav'i, em Itapira. 

So, entao, com a imensa sedimentagao da espessissima camada de 
renois, sobreposta a dos preexistentes paulistas, procedentes das velhas 
estirpes planaltinas dos seculos XVI e XVII, formando-se a populagao 
reinolizada do Planalto, a qual foi elevada a cerca de 116.000 almas, 
segundo Machado de Oliveira; o elemento portugues predominou, na 
indomita, arrogante, e particularista regiao planaltina, (2). 

No comego do seculo XVIII, ainda, os planaltinos da velha cepa 
quizeram se opor a onda, que tudo submergia. Dai a guerra dos emboa- 
2) A dccadencia, em que entrou o Planalto, sob o ponto de vista de suas popula- 

c5es, a qual e tao vivamente salientada pela pena magistral de Paulo Prado, no seu 
tao citado "Paulistica", verdadeiro Evangelho do( passado paulista, quer me parecer 
foi apenas motivada pela queda qualitativa de sua demografia, vitima da selegao ne- 
gativa migratoria, que as minas exerceram no setecentismo sobre o Planalto, atraindo 
os melhores elementos de sua populagao. 



- 82 - 

bas, que nao foi outra cousa, senao o resultado do encontro antagonico 
de duas correntes contrarias! Desse encontro nao poderia ter havido 
outro resultado senao o esmagamento da corrente crioula ou nativa, 
pois, a outra, era imensamente maior em numero.alem de ser protegida 
pelo governanga, em maos reinois. So, com o avangar do seculo, e que, 
se foram desaparecendo os reinois, que foram morrendo, nao sendo re- 
novados, pois as minas, se empobrecendo, nao mais atraiam a onda rei- 
nol, que quasi se paralizou, no fim do setecentismo. Os filhos e netos dos 
reinois, vindos do inicio do seculo, ja eram elementos da camada crioula 
e dai, ter havido, so nesse fim de setecentismo, em 1789 e em 1798, re- 
beldias, contra o governo da Metropole. Eis, a conjuragao de Tira- 
dentes! Eis, a gente, que, paralizada, durante quinze anos, pela vinda 
da Cortc, em 1808, fez o movimento incoercivel, que culminou no 7 de 
Setembro de 1822! 

Com a dominagao do elemento reinol, no Planalto, no seculo XVIII, 
tudo passou a respirar intense lusitanismo. O ambiente planaltino, antes 
no seiscentismo, tao acrioulado, foi profundamente modificado. O po- 
der aquisitivo do planaltino .majorado, gragas ao ouro das diversas minas 
de cuja regioes, S. Paulo era o entreposto mercantil ou uma especie de 
capital economica, fez com que, o paulista fosse subtraido do isolamento 
mental e sentimental, em que vinha vivendo secularmente. O isolamento 
psiquico, moral e sentimental, bem como o economico e por consequencia 
o administrative, encontrou o seu termo e o geografico poude ser di- 
minuido sensivelmente, pela melhoria das comunicagoes entre o Planalto 
e o Litoral. Sim, porque, aumentado o seu poder aquisitivo o planaltino 
poude sorver a cultura portuguesa, nas arcadas das universidades reinois, 
ou em mais assiduo contacto com as letras, as tradigoes, as artes, as cenas, 
as noticias e os homens de Portugal, etc.. 

Alem disso, que fazia com que, o Planalto fosse galvanizado, em um 
banho de lusitanoplastia, o qual o obrigava a tomar um vivo colorido 
reinol, o governo portugues, antes tao esquecido da regiao, fe-la se in- 
corporar violentamente nos quadros de um aceso lusitanismo. Para 
isso, empregou as armas da virulencia, da compressao e do terror, sobre 
a infeliz parte, antes abandonada de suas colonias. Seguindo essa poli- 
tica os reinois mandaram a governar o Planalto, verdadeiros tipos de 
caes de fila e de satrapas violentos e carniceiros, como Rodriguo Cesar, 
Caldeira Pimentel, Assumar, Cunha Menezes e outros mais, que, com 
sequito de reinois do tipo do guloso de Sebastiao Fernandes do Rego, do 
maquiavelico Godinho Manso e outros, calcaram a alma crioula e a su- 
meteram a um infernal jugo portugues, que deu ao Planalto um ambiente 
profundamente luso. So entao, a regiao paulista, deixou de usar o idio- 
ma guarani, para falar o portugues. Foi essa a metamorfose, que fez, 
com que, o Planalto mudassc subitamente de colorido, de um acriouli- 
zagao, que se processava com rapidez, para uma lusitanizagao evidente, 
com uma paralizagao daquele processo, o qual so continuou, quando os 
descententes dos reinois, imigrados no comego do setecentismo, se a- 
crioularam asimilados. 



CAPITULO XI 

Pedro Taques e Frei Caspar 

Como vimos, no capitulo anterior, a lusitanizagao; do Planalto, se fez 
no setecentismo, com a virulencia de proceder dos "gauleiter" prepo- 
tentes, que aqui perseguiram implacavelmente, com uma tirania, que ir- 
rita os que conhecem os seus detalhes, os expoentes da velha estirpe plan- 
altina. Eis, o fim tragico e heroico que tiveram os masculos irmaos Le- 
mes, que o miseravel satrapa reinol Rodrigo Cesar pintou com a fantasio- 
sas cores de bandidos! Eis, o fim tristissimo, a que foi relegado o ada- 
mastorico vulto do Anhanguera, com a sua descendencia! Eis, o que 
Caldeira Pimentel fez a Bartholomeu Paes de Abreu! Eis, o feroz pro- 
cedimento do Assumar, contra o glorioso protomartir Felipe dos San- 
tos, que ate hoje nao e suficientemente homenageado! Eis, o que nos re- 
latam as cartas chilenas! 

Tudo isso e muito mais foi feito por Portugal setecentista, contra 
nos e contra o crioulismo, que no Planalto havia adquirido foros de vulto! 

O bandeirismo esquecidoi e o apresamento abandonado, sem mais a 
causa, que o reativasse, pois faltava a necessidade de um consume gran- 
de e o pequeno, que continuava a existir, era facil, comoda e economica- 
mente suprido pelo trafico africano, atividade da qual o portugues foi o 
eximio executor, ate os meiados do seculo XIX, quando a lei Eusebio, 
obrigou a cessa-la. 

Entao, os paulistas, sem o apresamento, em que se ocupar, sem as mi- 
nas das Gerais, de onde fora miseravel- e aladroadamente esbulhado, 
pelos adventicios, forasteiros e reinois, protegidos pela deshonesta Me- 
tropole, esquecida dos estoicos descobridores dos Pactolos das Gerais, 
de Goiaz, ou de Cuiaba, foram empregados pela sempre avida corte lis- 
boeta, para a satisfagao da gula do seu impenalismo, no Prata, (1). 
Eis, a masculinidade planaltina servindo de carne para os canhoes dos 
espanhois Jose de Garro, Zeballos, Salcedo, Valdez, Vertiz, etc.. 

Durante todo o setecentismo, a varonilidade planaltina foi arrojada 
nas campanhas inglorias e profundamente desinteressantes ao Brasil, 
pelo imperialismo bragantino, avido de ver as aguas do Prata espelharem 
as cores das bandeiras de Portugal. . Entao, o Planalto se sangrou nes- 
sas lutas estereis e sem nenhum proveito direto para a patria. mas se 
evidenciou uma regiao profundamente aportuguesada e que a tudo se 
submetia, pelo maior pretigio e gloria dos soberanos bragantinos, os quais 
so entao, passaram a nao ser extranhos e exoticos a regiao! 

1) V. Paulo Prado, "Paulistica", 76. 
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Pois bem, as cronicas e os relates do passado planaltino foram es- 
cntos, nesse ambiente profundamente reinolizado. Seria natural que, os 
primordios da regiao, bem como o seu evoluir, pelos seculos, vistos com 
olhos Portugueses, se deformassem, fossem desfigurados, para que pu- 
dessem satisfazer os verdugos e para que se correlacionassem com as 
bitolas das linhas ambientais. Tudo corria paralelo, em estreito con- 
tacto, com as forgas psiquicas, morais, sentimentais, etc., emanadas da 
Metropole lusa. Seria pois, perfeitamente natural que, os cronistas, que 
relataram a vida planaltina, respirassem a atmosfera profundamente lusa, 
escrevessem, como Portugueses, que eram, (2), (3), (4). 

2) Os erros. qi^ Pedro Taques e que Frei Caspar veicularam ate nos, sobre o pas- 
sado planaltino tem sido julgados com extrema indulgencia pelo nosso conserva- 
torismo, de maneira a transforma-los em verdadeiros "tabus", os quais nos negam 
o direito ate de os discutir. Entretanto os erros, como eu disse, que o linhagista 
c o monge veicularam ate nos, sao alguns, verdadeiramente imperdoaveis. 

Eis que, foi ele, Pedro Taques, que na "Nobiliarchia", intoxicou o espirito 
fulgurante de Oliveira Vianna, o induzindo no errado supor que, o Planalto haviam 
mirificas riquezas e opulencias rebrilhantes, culminadas pelo maravilhoso Padre 
Guilherme Pompeu, que, seria uma especie de rajah^ pelo esplendor das suas ma- 
nifestagoes de cultura c pelo trato, etc.. Pela pena do linhagista, tudo, no Planalto 
corria( pela bitola, que ele havia emprestado ao Padre Guilherme Pompeu. Haveria 
riqueza, nobreza, grandes e patriarcais propriedades, comercio, etc.. Entretanto, vie- 
ram os documcntos e a calva de Pedro Taques ficou bem a mostra! Verificou-se 
o quao prodigiosamente opulenta era a imaginagao do linhagista! Iniciando as re- 
tificagoes, eu, no meu livro "Raga de Gigantcs", mostrei que, o ambiente descrito 
pelo linhagista, a proposito do Planalto, nao passava de mera fantasia. 

Oliveira Vianna, que nSo estava ao par das retificagoes a proposito da "No- 
biliarchia", se deixou iludir e reconstituiu o ambiente planaltino, tendo em conta 
as fantasias de Pedro Taques. Por isso, o ilustre sociologo, tratando do Pla- 
nalto, fe-lo similar ao opulento Nordestc. 

Confronte-se, por exemplo, os relates magnomaniacos da "Nobiliarchia", com 
as justas conclusoes de Alcantara Machado, na "Vida e Mortc do Bandeirante" 
e teremos uma nogao do quanto fantasiou o nosso cronista dos setecentos! Os escrr 
tos de Roberto Simonsen estabelecem em algarismos a pobreza e a modestia do nosso 
Planalto, evidenciando o quao errado andou o linhagista, ("Hist. Econom. do Bra- 
sil"). 

Eu, mesmo, ja tive oportunidade de realizar a comparagao numerica da hr 
significancia planaltina, ou da andrajosa pobreza da nossa terra em confronto com 
a nababesca opulencia do Nordeste agucareiro. ("Resumo da Hist, de S. Paulo"). 

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

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

LOURENCO CASTANHO TAQUES, o velho, foi bisavo do linhagista. Pe- 
dro Taques, que tinha a obrigagao de) saber, ao menos) por tradigao da familia, da- 
dos certos, sobre ele. 

Na pagina 91 da "Rcvista do Instituto Historico Brasikiro", tomo especial, em o 
titulo Taques Pompeu da "Nobiliarchia", Pedro Taques afirma que, seu bisavo: 

"RECOLHIDO DAS CONQUISTAS DOS CATAGUASES O COVER- 
NADOR LOURENQO CASTANHO TAQUES QUEBRADAS JA' AS 
FORCAS POR AVANCADA 'edade de annos, pouco tempo 
LHE DUROU A VIDA, QUE A PERDEU A' 5 DE MARCO DE 1677". 



- 85 - 

Isso nao quer dizer que, esses cronistas tivessem a inten^ao de frau- 
dar a verdade historica, a deformando, com o intuito previo, de que os 
reinois fossem agradados, em seus pruridos nacionalistas. Penso que, 
os cronistas planaltinos dos setecentos foram homens, a-pesar de eivados 
em satura^ao de intense e evidente reinolismo, de profunda boa fe. Nao 
os animava o desejo de prejudicar o Planalto, regiao a qual tributavam a 
mais enternecida dedicaqao. Mas, inconcientemente, as for^as ambien- 
tais atuaram com energia nos escritos, que os cronistas planaltinos dos 
setecentos nos legaram, a relatar a vida civilizada, na capitania vicentina, 
durante os dois seculos anteriores. 

i 

e ainda; 

TOR ESTE MOTIVO, ACHANDO-SE COM DISCIPLINA MILI- 
TAR NA GUERRA CONTRA BARBAROS INDIOS E PRATICO CO- 
NHECIMENTO DOS SERTOES, QUE HA VIA PENETRADO NA 
CONQUISTA DE VARIAS NAQOES DOS MESMOS INDIOS, TENDO 
RECEBIDO LIMA CARTA DO PRINCIPE REGENTE O INFANTE D. 
PEDRO, DATADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 1674, SOBRE O DES- 
COBRIMENTO DO OURO E PRATA, PARA CUJA DILIGENCIA, TI- 
NHA JA' PARTIDO FERNANDO DIAS PAES . . 

) Ora, esse mesmissimo Lourengo, de quem Pedro Taques era bisneto, faleceu 
em 1671, "Inventarios e testamcntos", XVIII, 69 a 151! 

Pedro Taques. poderia ter errado, sobre outros capitulos que nao Ihe dissessem 
respeito tao perto, ou sobre o que teria acontecido em data mais remota, etc., ttnas 
6 indesculpavel que, entre os seus erros. os quais sobre a varias centenas, figure 
este sobre um seu antepassado tao proximo, e que viveu em epoca tao aproximada 
a sua! 

Com essa amostra, pode-se avaliar o que vale uma afirmativa de Pedro Taques! 
Como erigir em "tabu", INTOCAVEL, uma assevera?ao do linhagista? 

3) Acho importantissimo o detalhe de ter sido a "Nobiliarchia", escrita em 1765, se- 
gundo nos ensina Azevedo Marques, "Apontamcntos", 9, pois, nessa ocasiao, a in- 
fluencia lusitana, em S. Paulo, era tao pronunciada que, ate a individualidade da 
velha capitania havia sido suprimida, cm 1748, quando foi ela incorporada a do 
Rio de Janeiro, so sendo restabelecida precisamente em 1765. 

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

4) Paulo Prado, no seu "Paulistica", 95, e mais rigoroso que eu, no seu julgamento 
sobre Pedro Taques e Frei Caspar, pois o brilhante historiador paulista contempo- 
raneo e de opiniao de eles terem sido simples cronistas de legendas, atufadas de 
detalhes nobiliarquicos nas quais aparecem as figuras lendarias de Joao Ramalho, 
Tibirica, Raposo Tavares, Amador Bueno, etc.; alem de que eles se subordinavam 
aos seus pruridos de cortezaos e de nobiliarquicomanias. 

A severidade desse juizo e evidente! 
Eu sou de opiniao de que os nossos cronistas setecentistas, ainda, que, defor- 

madores da verdade e pobres de autoridade, quando afirraavam desaraparados de 
ocumentos, cram) e boa fe. 

Paulo Prado, muito antes de mim, concluia da mesma forma que eu, embora 
nao me tivesse guiado a essa conclusao que expus e a qual eu cheguei por ca- 
minhos diversos. 
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Eis como, eu penso, nao se poder entregar com. inteira confianqa, a 
interpretagao dos acontecimentos historicos, segundo nos vem relatado 
pelos cronistas setecentisas, que foram Pedro Taques e Frei Caspar. 

Alem dessa natural tendencia em detcrminar que, os escritos desses 
dois* planaltinos se desviassem da verdade historica, ainda temos a consi- 
gnar outra forga, que teria feito, com que as noticias dos eventos do 
passado planaltino, nos chegassem desvirtuadas pela for?a da deriva, 
que teria agido sobre os cerebros parciais e cortezaos dos cronistas 
citados. Estes, ainda que inconcicntemente e de inteira boa fe, nos trans- 
mitiram os relates dos primordios vicentino-planaltinos, deturpados pela 
vesguice, em os ver atraves da cortezania e da mania de linhagem, que 
fanatizava os dois cronistas acima mencionados. A nobiliarquicomania sa. 
turava todos os relatos de Pedro Taques, como os de Frei Caspar, a pon- 
to de iludir os historiadores contemporaneos, que neles buscam os elemen- 
tos para a reconstitui?ao do passado regional. De fato, a preocupa^ao do 
linhagista, em maior escala e de Frei Caspar, em menores proporgoes, 
de esdarecer a parte genealogica dos ptotagonistas dos eventos histo- 
ricos planaltinos, ressalta a vista, despercebida, dos que buscam contacto 
com eles. Parece que, o espirito cortezao em simbiose com uma onda 
de nobiliarquicomania invadia, na ocasiao, todo o mundo intelectual sete- 
centista e isso teria emprestado um vivo colorido de genealogista, aos 
dois vultos, que os contemporaneos, filiados a ortodoxia e o conservato- 
rismo querem promover ao nivel de historiadores, posto ao qual jamais 
sonharam ser guindados, (1). 

(1) Paulo Prado no seu "Paulistfca" acha que Pedro Taques e Frei Caspar foram 
apenas codificadores de lendas, as quais passavam verbalmente e portanto sujeitas 
a serem adulteradas, de pai para filho, de geragao em gera^ao. A mesma conclusao 
chega Taunay, no prefacio a "Infonnatao sobre as Minas dc S3o Paulo", de Pedro 
Taques, 39. 

"Ondc nos parece que Pedro Taques sc deixa arrastar pelas tendendas 
exagero e ao descrever os bens dos antigos "POTENTADOS" paulistas. 
Da-lhes sdtuafocs e opulenda qule nao condizem com a antiga pobreza do 
planalto piratingano, a penuria pelos inventarios revclada: pois 'S. Paulo 
tornou-se rico da segunda metade do scculo XIX emi dcanife." 

O caso do padre Guilherme Pompeu de Almeida, proximo parente do linha- 
gista, e quase seu) coevo, sobre o quai Pedro Taques cometeu uma das suad gran- 
des dncadas, nao escapou a percudencia do Prof. Taunay, que na paginal, 63 de seu 
trabalho citado sobre o linhagista. diz: 

"Nos mesmo, percorrendo o inventario da prata do ere so parnahybano 
Padre Guilherme Pompeu de Almeida per die proprio feito, encontramos 
muito rcduzida, a sua "COPA" onde, no dizer do chronista,, deviamj Hgurat 
dezenas de dezenas de arrOubas em prataria e —< curiosa demonstrafao de 
amor ao luxo —• nada mcnos de cem vasos noctumos, t am hem cm metal 
nobrc, destinados a commodidarle mcnos nobrc dos sens hospedes por oca- 
siao das grandes festas da Concciyao." 
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Estou na firme crenga de que, tanto Pedro Taques, como o beneditino 
devem ser tidos como genealogistas de alto valor. Eu os tenho, nisso, 
na mais alta conta. files trouxeram, com fidelidade relativa, quando nao 
documentados e com fidelidade absoluta, quando estribados em do- 
cumenta^ao, citados os elementos basiliares, (2). 

Com isso, nao se pense que eu nao tribute imenso culto a Pedro To- 
ques e a Frei Caspar. Pelo contrario! Reverencio profundamente as sa- 
crosantas memorias desses dois emeritos escritores setecentistas. files 
deram ao Planalto, o que nenhum outro povo possue, isto e, o conheci- 
mento de toda a sua genealogia, com o maravilhoso encadeiar de todos os 
vultos dos velhos povoadores. Penso que o planaltino seja, no mundo, 
o unico agregado humano a conhecer o catalogo completo de todos os 
seus antepassados, ligados de uma forma admiravel em relagoes consan- 
gumeas. magnificamente documentadas pela paciencia memoravel de dois 
individuos privilegiados, (3) . 

S. Paulo, de hoje, grandioso em sua inegualavel vis propulsiva que 
evidencia um transbordamento de vitalidade, pujanga, opulencia, civiliza- 
qao e eficiencia, etc., ainda nao prestou a esses dois vultos imortais de seu 
passado setecentista, a sua gratidao devedora. Deveriamos tributar as 
mais altas homenagens a Pedro Taques e a Frei Caspar, pois se, o nosso 
agregado humano atual tem raizes conhecidas nesta terra, devemos aos 
seus escritos. Sou dos apologistas mais dedicados e mais entranhados 
em se reconhecer que, neste caso se devia aplicar as palavras de Chur- 
chill: "Nunca tantos deveram tanto a tao poucos", pois se temos cons- 
ciencia das nossas origens, devemos a Pedro Taques a Frei Caspar, 

2) A mania de nobreza.grande e obsecada preocupagao do linhagista, e ainda ressal- 
saltada pela pena doutrinadora e respeitavel do insigne Prof. Taunay, que no pre- 
facio as "Informagoes" de Taques, 42, diz: 

"Dominado alias pclas ideas de casta e sentindo-se um poucoi parente de 
todos os seus biographados, dava Pedro Taques expansao e fortissimo, vi- 
sceral sentimento aristocratico de precondeitos de familia, senao de dasse". 

Continuando, em longa serie de consideracoes a proposito dessa marca nos re- 
lates do veneravel linhagista, ensina o Prof. Taunay, loc. cit., 44: 

"E* que para o linhagista sentimento mais arraigado, talvez nao hou- 
vesse do que o da imprescindivel neccssidadc da selecgao aristocratica." 

Concluindo doutos ensinamentos, sempre a respeito desse assunto, o Prof. Tau- 
nay, diz na pagina 46, loc. cit: 

"Tcve o espirito nobiliarchico colonial o seu maximo representante cm 
Pedro Taques, por elle viveu lempolgado, pretendendo ao Brasil transplan- 
tar ideas e sentimentos que nao se coadunavam ihtciramentc com as con- 
digos sociologicas da vida portugueza setedentista." 

3) Alias para encontrar primeiro, quem, antes de mim, apontasse falhas no trabalho de 
Pedro Taques, eu nao deveria ter muito trabalho, pois o Prof. Taunay ensina no 
seu prefacio no livro de Pedro Taques; "Informacoes sobre as minas de S, Paulo".: 

"Muitas das suas noficias, deixou-as Pedro Taques truncadas". 
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Nao obstante (x>do esse imenso culto que tributo aos dois ilustres 
varoes planaltinos, sou de opiniao de que eles nao devem ser erguidos 
ao nivel de semi-deuses infaliveis. Nao devemos e nao podemos abdi- 
car do nosso intelecto, reproduzindo, sem analise previa e sem exame 
raciocinado o que relatam, sem base documentaria, os dois luzeiros do 
setecentismo paulista, mesmo porque, sou de opiniao, que o historiador 
nao se deve estribar no magister dixit, para afirmar qualquer postulado. 
Um radocinio baseado na logica e no bom senso deve se emparelhar com 
qualquer pesquisa. Aquela nonna de ideias e tanto mais de se verificar, 
no concernente a historia planaltina, quanto se me afigura, que Pedro 
Taques e o monge beneditino, nao se dedicaram a pesquisas em docu- 
mentos, senao em escala minima, pois me parece que eles se limitaram a 
recolher as tradigoes historicas, que oralmente passavam de geragao em 
geragao, naturalmente nessa marcha, sendo adulteradas, embora conser- 
vassem um fundo de verdade. Raramente Pedro Taques abandonava 
essa norma de agao, para evocar algum fato concreto, mencionando os di- 
zeres de algum autor! Isso acontecia, porem, com certo desamor pela opi- 
niao alheia, voltando ele, quasi sempre, para o trabalho de fixar os re- 
lates verbais, que com infidelidade, eram transmitidos atraves dos se- 
culos. 

Assim sendo, as cronicasde Pedro Taques e as de Frei Caspar de- 
vem ser revistas de novo analisadas e sob a luz dos documentos, que pos- 
suirmos, referendadas com a confirma^ao ou com a retificagao. Bern 
sei que, isso e trabalhoso e representa u mesforgo a mais. E' muito mais 
dificil se reconstituir uma epoca historica, se elaborando os elementos, 
tirados diretamente dos documentos ou encadeados de um raciodnio com 
base na logica, do que os buscar ja elaborados por um cronista como 
Pedro Taques ou o monge beneditino. O historiador honesto, que visa 
apenas a verdade historica, sem outra preocupagao, deve agir assim, re- 
correndo aos diversos elementos que o saber humano coloca a disposigao 
da Historia e raciocinando com logica, correlatando o que aconteceu no 
Planalto, com os eventos que tiveram lugar alhures, Quem agir desta 
forma, a intuigao o guiara ao objetivo, por certo. 



CAPiTULO XII 

Consideragoes varias 

Verificamos que, Amador Bueno. so por circunstancias ocasionais, 
foi o escolhido, dentre os pouquissimos planaltinos, entao em povoado, 
para ser o aclamado. Foi o fato de estar fora, no longinquo sertao de 
M'Borore, a maior parte da populagao varonil do Planalto, que levou a 
minuscula parcela de indiv'iduos do grupo crioulo a escolhe-lo, para a sua 
aclama^ao. Vimos como foi pouquissima a gente, que, no Planalto, acla- 
mou D. Joao IV, em 3 de Abril de 1641. Apenas, poucas dezenas de 
nomes proclamaram o duque de Braganga, obedecendo as ordens do Mar- 
ques de Montalvao, emquanto que, em relagao a outros assuntos muitissi- 
mo menos importantes, os planaltinos subscreviam com centenas de nomes 
de pessoas em evidencia, como dando o assentimento da gente, que mo- 
rava nessa regiao brasileira, (Ellis, "O Bandeirismo Paulista e o Recuo 
do Meridiano") . 

O movimento sob exame fracassou, em vutude de tres causas que 
se conjugaram: 

a) Estar no sertao de M'Borore a maior pa;rte da populagao masculina do 
Planalto do grupo dos crioulos, so ficando na regiao, um diminuto nu- 
mcro de membros dessa gente, alem de maioria do grupo dos renois, que 
fez prevalecer a sua vontade de que o Planalto ficasse jungido a 
causa portuguesa. 

b) Amador Bueno, individuo fraco, pusilanime, tibio, e timorato. ter se 
acovardado no momcnto em que era guindado ao supremo nivel de rei. 

c) Ter Planalto, ate entao, ou antes, ate o fim do seculo, por abandono da 
Metropole, devido a sua insignificancia economica, atingido a quasi so- 
berania de fato. Pouco ou nada interessaria a regiao, ter a soberania 
de direito, se a ja gosava de fato. 

Com a sincronizagao, correlata dessas tres eventualidades, aconte- 
ceu o doloroso e irremediavel fracasso. 

Entretanto, este nao deveria ter sido efetivado, em virtude de algum 
perigo, pelos seguintes motives: 

a) A Espanha, ocupada no periodo frances da Guerra dos Trinta Anos, 
nao poderia intervir no sentido de subjugar a regiao que tivesse se se- 
parado. 

b) Portugal, aterrorizado com uma possivel, mas nao provovel, invasao, es- 
panhola, a tremer, repelindo com dificuldades as hostes inimigas cm Mon- 
tijo, nao poderia pensar em tentar reprimir a sua colonia rebelada. 

c) As colonias luso-americanas do Nordeste, as voltas com os holandeses, 
ate 1654, ou ate 1661, quando foi a paz feita com a Holanda, teriam de dei" 
xar em calma a regiao planaltina. Depois dessas datas seria possivel uma 
tentativa, por parte do Nordeste em reconquistar a regiao rcbelde. Mas, 
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Valeria a pena isso, dada a insignificancia economica e fiscal do Planalto 
de.spovoado e facilmente defensavel pelas arestas geograficas, que o fa- 
ziam inexpugnavel aos recursos apoucados da epoca. 

d) As colonias fluminenses, cspirito-santenses e litoraneas de S. Vicente, 
seriam naturalmente abrangidas pelo novo reino, o qual naturalmente nao 
se circunscreveria ao Planalto, muito pequeno c muito fracamente povoa- 
do, mas naturalmente, compreenderia outras rcgioes, principalmente a co- 
lonia do Rio de Janeiro, igualmente com os mesmos objetivos que o 
Planalto e que em 1661, por ocasiao de se rebelar contra Salvador Cor- 
reia de Sa, procurava o apoio paulista. 

Assim, nao haveria perigo algum na efetivagao de ser levada a efeito 
a separagao de Portugal . Tudo augurava ao novo reino uma farta raes- 
se de Venturas. 

De fato, a Espanha, preocupada pela tremenda guerra dos Trinta 
Anos, no seu periodo Frances, que foi o mais critico para as decadentes 
armas espanholas, de Felipe IV, e empolgada pelas cenas desastrosas de 
Rocroi, de Noordlingen, de Friburg e mais tarde de Lens, nao podia se 
desviar para dingir a sua atenqao para uma regiao desvaliosa, como era 
o Planalto, I ou o sul do Brasil. Pudesse a Espanha distrair uma parte 
de sua atengao da guerra contra a Franga de Luiz XIII, de Richelieu, de 
Mazzarino, de Turenne, ou de Conde, dirigiria suas forgas sobre o rebeldc 
de Braganga, isto e, sobre Portugal metropolitano. 

Foi alias o que aconteceu, tendo Portugal sido invadido, e so com 
a batalha de Montijo, na qual o Marques de Alegrete, o velho Mathias 
de Albuquerque, foi o comandante portugues, poude o Braganga, isto e, 
D. Joao IV, se consolidar no trono. 

E foi essa a norma de agao da Espanha. A guerra dos Trinta 
Anos, a absorvendo, impediu-a de prestar mais atengao ao Brasil, ocu- 
pado, em boa parte, pelos holandeses. 

Como, pois, essa Espanha, que nao poude repelir do Brasil, os ho- 
landeses, iria fazer algum esforgo para se ocupar do Planalto! Mas, 
ainda ha um ponto importante a notar. O Nordeste era opulentissimo, 
enquanto que o Planalto era pauperrimo. Valeria a pena fazer esforgos 
no sentido de restaurar o Nordeste, enquanto que o Planalto, pelo insi- 
gnificante do seu 'valor economica e fiscal, nao justificava senao a mais 
absoluta indiferenga. Alem disso, ha ainda um ponto a ser considerado. 
E' que a Espanha pouco se havia preocupado com o Brasil Nordeste, 
para o livrar dos holandeses, (1). Nessa epoca a Espanha ainda, nao 

1) De fato a Espanha, preocupada, com a guerra dos Trinta anos, a qual durou de 
1618 a 1648, justamentei quando do dominio batavd no Brasil, nao realizou grandes 
esforgos para libertar o pais do invasor e nao deixou que Portugal os fizesse, o que 
foi, ainda peior. Foram muito poucos os capitulos de reagao, contra o holandes, 
devidos ao poder espanhol. Vejamos resumidamente, como agiu a Espanha deante 
da invasao holandesa. 

Em 1624, quando a Baia se achava ameagada, a Espanha, as voltas com o 
segundo period© da guerrados Trinta anos, o dinamarques, negligenciou a sua de- 
fesa, so em 1625, enviando uma armada, a de D. Fradique de Toledo Osbrio, que 
aqui chegou, quando a sorte dos flamengos ja estava selada. Foram os coloniais os 
autores da expulsao dos flamengos da Baia, pois a chegada de D. Fradique, ele se 
resumiu a apressar o desfecho. 
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enfrentava a poderosissima Franga, na Guerra dos Trinta Anos, a qual 
so no ultimo periodo foi eficiente. 

Portugal, logo depois da sua Restauragao, teve de atravessar um 
periodo de impotencia e de terror, pois a paz com a Espanha so teve lu- 
gar, depois das batalhas de Ameixial em 1664 e de Montes Claros em 
1665, no ano de 1668. Foi tal o terror de Portugal de que a Espanha 
Ihe fizesse qualquer cousa no sentido de militarmente o esmagar que, D. 
Joao IV esteve pronto para realizar a transmigragao do Reino para o 
Brasil, e o padre Antonio Vieira imaginou a politica do "papel forte", 
de aproximaijao com a Flolanda, a custa do sacriflcio do Brasil nordes- 
tino, a qual so nao poude ser ultimada favoravelmente, para a nova di- 
nastia dos Bragangas, por que os crioulos coloniais-brasileiros, a isso, se 
opuzeram e promoveram eles a expulsao do invasor flamengo. (Caloge- 
ras, "Politica Exterior do Imperio, (2). Alem disso, a regiao planal- 

D. Fradique, apenas deu o golpe de misericordia nos flamengos ja feridos de 
morte pelos coloniais. A Espanha mandou forgas, por que estava aliviada na 
Europa. 

Criminosamente os espa.nhois repetirara em Pernambuco, em 1630 a sua incii- 
ria de 1624, na Baia. Abandonaram o infeliz Mathias de Albuquerque, que nada 
poude fazer em materia de resistencia. E' que ela, Espanha, entao estava preocupa- 
da com Richelieu, Bernardo de Weimar e 0 ultimo periodo da guerra dos Trinta 
anos. 

Em 1631, a Espanha mandou a esquadra de Oquendo, mas ela, apenas rogou 
no Brasil, Nada fez para, expulasr os invasores e se teve contrariedades nos Abro- 
Ihos, isso nao dependeu de sua vontadep a iniciativa foi dos flamengos, que tambem 
tiverami o seu objetivo atingido, o qual era a sua manutengao na regiao conquistada. 
Enfim a esquadra de Oquendo nacj se destinava ao; Brasil e s6 acidentalmente foi 
empenhada, pois o seu destino era o Golfo do Mexico. 

Em 1635, com as forgas de Rojas y Borja, a Espanha dispendeu mais um es- 
forgc em pro! de Restauragao, mas foi um esforgo ineficaz, pois foi batido na Matta 
Redonda. 

Em 1639, veiu mais uma expedigao, quef foi a do conde da, Torre, a qual tam- 
bem fraca, foi espetacularmente derrotada. 

Logo em 1640, se deu a Restauragao portuguesa e a, Espanha ficou libcrtada 
do fardo de ter que fazer forga contra os flamengos, no Nordeste brasileiro. 

Assim, em resume, a Espanha, eml6 anos, so mandou, para a obra da Restau- 
ragao do Nordeste, 3 expedigoes, tendo duas delas resultado em fracasso e mesmo 
a unica vitoriosa, so chegou, depois de a luta se ter resolvido. 

Com facilidade se verifica, como foi pouco o esforgo dispendido pela Espanha, 
em favor do Nordeste. O mesmo se podera dizer de Portugal, embora em menor 
escala do que a Espanha. Seria natural que, Portugal se esforgasse mais, em se 
tratando da libertagao de regiao diretamente a si pertencente. E' explicavel, assim, 
a indiferenga- da Espanha. 

Creio que, a Inglaterra, com a guerra anglo-holandeza de 1651-1655, fez mais 
pela Restauragao do Nordeste do que a Espanha, a querrj se deviam as invasoes ho* 
landesas, pois, a Holanda nao era inimiga, dd Portugal, e sim da Espanha, e so in- 
vadiu o Brasil, porque este passou a ser um dominio da coroa espanhola. 

2) Eu sou dos que estao arraigados ao pensamento de que foram os crioulos os gran- 
des autores da expulsao dos flamengos, por isso a revolugao do Nordeste, contra 
o dominio batavo, durou de 1645 a 1654. Tivessem os reinois a auxiliado mais, 
ela nao teria durado tanto tempo. Foi longa demais a agonia dos flamengos no 
Recife e nao teria sido assim se os coloniais tivessem sido auxiliados. Portugal, 
porem, tinha outros interesses! Dai a recuperagao de Angola em 1648! 
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tina era tao fraca, sob o ponto de vista economico e fiscal que, no mo- 
men to, nao se justificava o menor esforgo, no sentido de a reter na co- 
munidade portuguesa. Penso que, Portugal metropolitano, nao so nao 
se importaria com o fato do Planalto abandonar a comunidade portu- 
guesa, como ate daria gramas, por esse sucesso. 

As colonias nordestinas, no momento, estavam assoberbadas com a 
guerra de expulsao dos flamengos, a qual so teve termo em 1661, quando 
a Holanda reconheceu o fato da derrota, mediante a indenisagao de 4 
milhdes de cruzados. Elas„ no momento, nada poderiam fazer. Depois 
dessa data, teria sido possivel a elas, um esforgo, contra o Planalto. 

Isso, porem nao era de se justificar, pois o Planalto alem de ser imen- 
samente pobre, vinha de se privar em boa parte, da sua unica fonte de 
receita economica, a qual era o apresamento, tao duramente golpeado, 
como vemos deste trabalho, em outra parte. Alem disso, o Planalto era 
uma regiao, para a qual a Natureza fora prodiga em proporcionar meios 
de defesa. Situada na crista de uma serra erigada de rocas e de abismos, 
a regiao planaltina era inexpugnavel as armas da epoca, de modo que, 
nao e crivel que os nordestinos fossem arriscar uma campanha mortifera 
e dificilima, apenas pelo amor de conservar o Planalto na sua comunhao 
politica. 

Nao seria de se pensar que, o novo pals, resultante da separa^ao do 
Planalto, fosse se resumir unicamente a sua regiao. Pensar isso, seria 
dar mostras de pouco atilamento mental. 

Todo inicio e sempre mimisculo, e so com o tempo esse minimo se 
iria tornando grande. O conceito, encasulado na historia da bola de ne- 
ve, rolando pela montanha, e de se aplicar ao caso. Alias, ja temos ca- 
pitulos na historia brasileira, que nos oferecem campo de observagao. 
A conjuragao mineira, de inicio, so teve em mira libertar a regiao do 
ouro, isto e as Gerais, que era a unica afetada pela ganancia reinol, que 
a esmagava de impostos, etc.. O resto do Brasil, se nao vivia bem sob 
o regime reinol, entretanto suportava com maior dose de paciencia o seu 
infortiinio. Mas, naturalmente, os conjurados mineiros sabiam que, uma 
vez realizada a independencia da regiao das Gerais, o resto viria de- 
pois. O Planalto ,ao lado das Gerais e com as minas tao Jigado que, 
seria for^ado a as acompanhar. O Rio de Janeiro, fazia parte economi- 
camente das Gerais ,sendo sua porta de exportagao e de importagao, ja 
sendo seu entreposto mercantil, alem de ser seu mercado de braqos. Des- 
sa maneira, o Rio de Janeiro estava condicionado a acompanhar as Ge- 
rais no seu movimento de 1789. O Planalto arrastaria todo o sul. O 
Nordeste aderiria mais tarde, como fez depois de 1822, em que foi pre- 
cise a luta da Baia, contra Madeira, alem do esforgo de Cochrane, no 
Maranhao, etc.. 

Em 1641, aconteceria o mesmo, pois o Planalto nao sairia so! 
O Rio de Janeiro, regiao interligada ao Planalto, atravessava uma 

evolugao psicologica semelhante. Sua populagao se acrioulava, como a 
do Planalto. Ela percorria as mesmas etapas nacionalizadoras, que as 



93 — 

popula^oes planaltinas. Seria de se esperar que, ela, a gente do Rio de 
Janeiro, seguisse o mesmo destino que, fosse reservado aos planaltinos. 

So quem conhece as afinidades, que ligavam os planaltinos aos flu- 
minenses e cariocas, evidenciadas na solidariedade demonstrada pelos 
habitantes do Rio de Janeiro, em 1640, aos planaltinos, por ocasiao da ex- 
pulsao dos jesultas e so os que sabem que em 1661, os habitantes do Rio 
de Janeiro, pediram aos planaltinos o concurso destes, contra Salvador Cor- 
reia de Sa, (Prof. Taunay, "Hist, seiscentista da Villa de S. Paulo"), no 
sentido nacionalizador mostrando que marchavam paralelamente aos pla- 
naltinos, na dire^ao do acrioulamento brasileiro, podem fazer ideia de que, 
o movimento de 1641, tinha po robjetivo uma area bem mais dilatada do 
que o Planalto. Sabemos, alem disso que, Minas Gerais foi de descoberta 
dos planaltinos, assim como Goiaz e Mato-Grosso. Seria, pois de logica 
que, essas enormes regioes fossem acrescentadas ao Planalto, a medida 
que, os planaltinos as fossem trazendo a descoberto. O mesmo se dira 
do territorio do Parana, de Sta. Catarina e do Rio Grande do Sul. O 
Nordeste, depois, seria incorporado por adesao, tao natural, que seria 
inutil recorrer a for^a, para consegui-la, uma vez que o ouro tivesse, co- 
mo seria de acontecer, revelado o imam atraidor da imigragao nortista 
para as minas. 

Em 1822, nao foi assim? 
Como se procedeu ao movimento da Independencia, em torno de 

Pedro I? 
Tudo foi realizado, entre a Corte, Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo. 

O resto veiu depois! Sabemos bem, como se passou o movimento! Nas 
cortes portuguesas, muitos deputados do Norte, preferiram ficar ao lado 
dos lusitanos reinois e contra os coloniais! Os canhoes de Labatut e de 
Cochrane, entretanto, realizaram a uniao. 

Por que nao se daria a mesma cousa em 1641? 
Quem pode garantir? 
Quem poderia garantir, ainda, que ao proclamar a Independencia, 

nas "margens placidas". em 1822, o grupo independentista contava ja, com 
um pais identico ao que e hoje? 

Deixemos de lirismo falso! Em 1822, D. Pedro I ao gritar a famosa 
frase da independencia, ainda nao tinha em mente fazer a liberta^ao de 
todo o territorio brasileiro, para o que foi preciso o emprego da forqa, 
em 1823. 

Onde o indicio longinquo de que isso nao iria acontecer em 1641 
e depois? 

O que teria resultado de, se o movimento de 1641 tivesse tido su- 
cesso? 

Portugal nunca teria tido forgas para reprimir a rebeldia e, pela 
energia acorrentar ao seu dom'inio a regiao, que se separara. Pois, esse 
mesmo Portugal, nao foi capaz de expulsar os flamengos da terra nor- 
destina e, se nao fossem os homericos csforgos dos denodados crioulos 
da regiao ao nordeste da Baia, os holandeses se teriam radicado no Bra- 
sil. A eliminaqao do invasor holandes foi obra quasi exclusiva do nor- 
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destine. O reinol concorreu para isso, com muito pouco. Estava a 
corte lisboeta, ate disposta a entregar o Nordeste aos holandeses! A 
politica do padre Vieira, imaginando o "papel forte", nao determinava 
outra cousa! A agao rapida e energica dos rebeldes pernambucanos de 
1645, nao obedecendo a Portugal, a sua corte, a sua torva e aterrorizada 
politica, foi a causa de haver essa regiao escapado dos judas de Lisboa. 
Sabem-se, quais os esforgos dos reinois, no sentido de fazer com que o 
Nordeste se subordinasse aos holandeses. 

Mas alem desse argumento, ja de si esmagador, no sentido de nao 
se admitir que Portugal de 1668, isto e, depois de ter sido a sua sobera- 
nia reconhecida pela Espanha, pudesse obrigar o Planalto a voltar ao 
aprisco lusitano, temos ainda outros, que igualmente sao irrespondiveis. 

Iria Portugal realizar um gigantesco esforqo militar para dominar o 
Planalto? 

Valeria a pena, no momento? 
O Planalto e as regioes, que fossem com ele formar o Brasil inde- 

pendente em 1641, justificariam um esforgo belico, que nao seria barato 
nem facil, na situa?ao estrategica, em que estava o Planalto? 

A Inglaterra, a poderosa Inglaterra, cem anos depois, quando quis 
domar os seus coloniais de Washington, o que aconteceu? Lexington, 
Saratoga e Yorktown, respondem a essa pergunta. Portugal poderia fa- 
zer o que fez a Inglaterra, a rainha dos mares, recensaida, com grande 
vitoria, da guerra dos Sete Anos pelo tratado de Paris, que Ihe tinha ou- 
torgado imenso poderio? Nao, Portugal se fonformaria com a perda! 
Isso teria sido fatal! 

lima consequencia, para o Brasil, teria sido importantissima. 
O fisco e a economia reinol nao se teriam associado a mineragao! 
O pactolo das gerais nao teria sido recambiado para Lisboa, para 

ai serem realizados os conhecidos desperdicios arquitetonicos de D. Joao 
V ou de Pombal, alem de alimentar a devotice exagerada e morbida do 
quarto soberano de Braganga, de tao funesta memoria para o Brasil! 



P A R T E II 

AMADOR BUENO O ACLAMADO. 

CAPITULO I 

A queda de urn astro 

Amador Bueno nasceu no dominio espanhol. Nao pode mais restar 
a minima duvida, quanto a data de sen nascimento, deante da afirmativa 
de Pedro Taques, na sua "Nobiliarquia", a proposito da data do casa- 
mento dos pais de Amador Bueno, pois a asseveragao do honestissimo 
linhagista nao esta desacompanhada de provas documentais, em vista 
de o texto vir embaseiado em uma escritura. Seria precise, em primeiro 
lugar destruir esse solido documento, invocado por Pedro Taques, para 
depois ser posta em duvida a sua afirma^ao, sobre o casamento dos pais 
de Amador Bueno. Caso o linhagista nao houvesse citado um documen- 
to, em abono da sua assertiva, seria possivel se duvidar da veracidade da 
mesma, pois sou de opiniao que, Pedro Taques, quando desacompanhado 
de documentagao, nao merece fe integral e cega, pois ele tem errado muito, 
como se sabe. Mas quando a "Nobiliavchia" constroi sobre um documen- 
to, que menciona, quer me parecer, ser mostra de ma fe, se acoimar de 
erro, uma vez que nao se prove convincentemente essa alegaqao. 

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

Ele viveu, pois o periodo magno da sua existencia, em pleno auge 
e fastigio do apresamento. Quando este capitulo epopeico da historia 
planaltina atingiu ao seu auge, tambem Amador Bueno, coevamente, ou 
concomitantemente, teve a oportunidade de nele participar, pois foi entao 
que ele passou a sua adolecencia e atravessou o seu periodo de idade, em 
que sao permitidos esfor^os belicos e desconfortos, bem como episodios 
de audacia, de aventuras e de conquistas, etc.. 

Amador Bueno viveu em plena primeira metade do seiscentismo, a 
fase do maior desenvolvimento do apresamento. 

Dado o rumor, feito, em torno do nome de Amador Bueno, deveria 
ele ter sido um dos brilhantes azes dessa epopeia mirifica, que ate hoje 
aureola de gloria e lambrequina de fidalguia o Planalto piratiningano. En- 
tretanto, isso nao se deu! 

Amador Bueno nao foi apresador! 
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O fenomeno fulgente do apresamento, revelador de importantissi- 
mas virtudes psiquicas, fisicas, morais, etc., dos que nele tomaram parte 
teve, durante o dominio espanhol, e maxime durante a invasao flamenga, 
o climax da sua expensao maior, como ja vimos. 

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

fado se arrolado em qualquer expedigao de apresamento! 
Ninguera, dos que tem se especializado nos estudos do apresamento, 

menciona o nome de Amador Bueno, em qualquer expedigao sertaneja, 
ou em qualquer data. Ai, temos o maior repositorio cronologico de fa- 
tes do apresamento, a monumental "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", 
do eminente prof. Taunay! 

Ai, temos diversos trabalhos meus, especializados no apresamento! 
Ai, temps trabalhos historicos de Capistrano, Calogeras, Paulo Pra- 

do, Southey, Simonsen, Varnhagen, Aureliano Leite, Barros Brotero, 
Carvalho Franco, Belmonte, Ermelino de Leao, Washington Luis, Basi- 
ho de Magalhaes, Silva Leme, Azevedo Marques, Machado de Oliveira, 
Nuto Sant'Anna, Alcantara Machado, Derby, Theodore Sampaio, Frei 
Caspar, Antonio Piza, Pedro Taques e outros! 

Ai, temos as cronicas da Companhia de Jesus, com os escritos dos 
padres Montoya, Mancilla, Mazzetta, Ruyer, Duran, Techo, Simao de 
Vasconcelos, Jarque, Charlexoix, Pastells, Techauer, Jager, Serafim 
Leite, e outros! 

Ai, temos os documentos de publica^ao oficial do govcrno de Sao 
Paulo! 

Ai, temos os documentos espanhois, entre os quais, os referentes ao 
processo contra D. Luiz de Cespedes ,o infeliz governador do Paraguai! 

Em nenhum desses trabalhos e em nenhum dos escritos desses no- 
mes apontados ninguem anota um so ato de bandeirismo qualquer, ou 
em qualquer epoca, da parte de Amador Bueno. 

Nao ha um so bandeira com o nome dele! Nao ha uma so nomi- 
nata, um so rol de sertanistas, uma so referencia ligeira, da qual se possa 
concluir alguma cousa sobre o nome de Amador Bueno! Nao consta que, 
ele haja exercido qualquer cargo, em que virtudes masculas sao exigidas! 
Ele nao foi siquer capitao de indios, por exemplo, e nao chefiou nenhuma 
expedigao do Planalto, ao literal ameagado! 

Da grande bandeira de 1628-29, que havia reunido toda a popula- 
qao masculina de S. Paulo, sob suas armas, nao fez parte Amador Bueno. 

Segundo Taunay, reproduzindo um documento jesuitico {"Hist. 
Geral das Bandeiras Paulistas". II, 79), nessa ocasiao, so ficaram em S. 
Paulo, 25 homens em condi?6es de tomar armas. Enquanto, essa .gran- 
de empreza belico-economica arrastava empolgante e incoercivelmente 
para o sertao ,todos os varoes de Piratininga, Amador Bueno ficou man- 
sa e pacificamente a lavrar sentengas, como Ouvidor Geral, que era entao, 
(Actas", IV, 18 e 19). 
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A unica referencia vaga e imprecisa sobre, ter sido Amador Bueno 
apresador de indios, e de Pedro Taques na "Nobiliarchia", em que a 
respeito de Amador Bueno diz: 

"Teve grande tratantento e cpulencia por dotninar debaixo de sua ad' 
ministragao muitos centos de indios, que die genio barbaro do sertao se ti" 
nham convertido a nossa sanfa £e, pcla industria, valor e forga de armas, 
com que os conquistou Amador Bueno cm sleus reinos c alojamentos". 

6ra, essa mengao neblinada de Pedro Taques nao pode servir de 
base para se emprestar a Amador Bueno, virtudes de masculinidade, ne- 
cessarias para o apresamento. Duas sao as razoes para que esse texto 
do "Nobiliarchia' , nao sirva de base para conclusao alguma: 

a) As palavras de Taques sao muito aejr'cas e abstratas,j com ai £orma pragma- 
tica, se asscmclhando as que clc usou para muita glente, das que figuram 
no scu trabalho citado, sem que ele emprcstasse ao scu fraseado um sen' 
tido particular afim de que dissessei ter Amador Bueno pertencido ad "team" 
dos aprcsadores dcstacados. As palavras de Taques mais parecem elogios 
ou gentilczas, que ele teria bordado convencionalmcntc, stem Iquer'er, com 
elas significar nada de concretol. 

b) Taques, quando nao documenta suas alirmagoes, costuma errar muito. A 
"Nobiliarchia" esta rcchciada de crros, os mais flagrantes. Isso acontecc, 
quando Taques nao indica onde foi eolher o informe da) sua cronica. Haja 
vista, por exemplo, para o caso de Lourenco Castanho Taques, o veiho, 
bisavo ds Pedro Taques, o autor da "Nobiliarchia"! 

Esse livro de scu bisncto assinalow o velho planaltino, no sertao' dos 
Cataguazes em 1675, Ora ele, o velho bisavo do linbagista, havia morrido 
1671, como se ve do inventario de sua mulher Maria de Lara, ("Inventars. 
e tests," XVIII, 69 at 151). 

Com esse erro indesculpavel do linbagista, podc-sc bem aquilafar do 
valor das suas afirmativas graciosas! 

Pedro Taques poderia ter crrado, a respeito de sucesso acontecido, ent 
epoca rcmota e que nao Ihe dissesse respeito tao de perto. Issa seria des' 
culpaVel, embora o qualificando ma!. Mas errar 'em cousas tao recentes <2 
que Ibe dizem tao de perto! Isso nao so o deixa mal como cronista, como ainda 
faz conn que ele mcreca palmatoria, pclo erro fremendo de sua afirmativa. 

Sera que tudo quanto e'e diz c; de igual quilatc? Se ele errou de forma 
tao patente em maferia que tao de pierfo the dizia, imagine-se no rcsto! 

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

Com essas duas objecgoes, nao se pode levar em conta o dizer de 
"Nobiliarchia" de Amador Bueno ter side sertanista apresador. A afir- 
mar ter sido Amador Biieno um "az" do apresamento, temos, apenas essas 
palavras amblguas do amblguo Pedro Taques! 

E' pouco! Nao basta arrojar abstrata e vagamente uma imprecisa 
alusao de que certa pessoa foi apresadora! E' precise materializar e con- 
cretamente afirmar a ocasiao e a data, em que teria havido o exercicio 
do apresamento, por parte dessa pessoa. A fantasia povoava a cere- 
bragao de Pedro Taques! Vejamos a veracidade do topico da "Nobiliar- 
chia" .referente a Amador Bueno! 

O topico reza que, Amador Bueno tinha grande tratamento e opu- 
lencia. 
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Hoje, entretanto, com a publicaqao dos documentos oficiais, sabemos 
que isso so podia ter sido imaginaijao do nosso ingenuo linhagista! Nao 
havia opulencia no Planalto, mas Taques, gragas a fertilidade de sua 
imagina^ao, conseguiu iludir muita gente de boa fe, a esse prpposito! Eis, 
por exemplo, o que diz o linhagista sobre o seu primo, o padre dr. Gui- 
Iherme Pompeu de Almeida! Pedro Taques, que nasceu um ano depois 
da morte do "Creso colonial", tinha a obriga^ao de nao errar! Entre- 
tanto, sabemos o que disse o linhagista a proposito de seu primo! 

Eis, porque e perigoso se levar muito a serio a "Nobiliarchia", sem 
o necessario desconto compensador dos visiveis exageros, que foram 
o telescopio, com que se armou Taque, ao nos relatar as cronicas de fa- 
tos ou de pessoas, que Ihe eram agradaveis, sem se estribar em prova do- 
cumental! (1) (2). 

1) Que o caracter e o perfil psicologico de Amador Bueno nao revelava muito vincados 
p; traces masculinos de intrepidez, de audacia, de bravura ou de estoicismo, 

os quais nao se adornavara de espirito de aventura, de esforgo ou de 
tenacidade belica, etc., a confirmar a tese que sustento acima, sao os proprios ter- 
mos de um requerimento do proprio punho de Amador Bueno, feito para obter 
uma doagac* de uma sesmaria em: Mogy, que, entao, se povoava, os quais ele usou 
e estao pubheados no volume I, paginas 145 de "Sesmarias". Aji, ao requerer 
terras, era habito quasi inveterado, os rcquerentes alegarem os servigos prestados, 
afira de fazerem jus as doagoes. Quasi sempre esses serviqos alegados consistiam 
em lutas contra inimigos externos e internes, rebates contra desembarques ou amea- 
Cas, ou em lutas de defesa da terra da comunidade, etc.. Assimi agiam todos! 
Vejam-se, por exemplo, os termos inflamados e timbrados dos requerimentos dos 
outros peticionarios os quais somam a mais de uma centena: todos a alegar essa 
especie belica de scrvicos.1 Assim e que Bartholomeu Bueno, pai de Amador, logo 
na mesma ocasiao, em paginas 143 da mesma publicaqaoi e do mesmo volume, faz 
uso desses termos, salientando servigos belicos prestados a comunidade. Todos 
faziam isso! 

Logo a paginas 147, do mesmo volume I de "Sesmarias", encontramos um re- 
querimento de Manuel Alvares Chaves, alegando, tambem, os mesmos servigos, etc.. 
So mais tardf. isto e, na segunda metade do seculo XVII, essa pratica de alegar 
servigos foi abandonada e encontramos pedidos do sesmarias, sem que preciosos 
relates de s-mvicos prestados sejam lembrados para jiistificar os pedidos. 

Entretanto, Amador Bueno. no seu requerimento, fez notavel excepcao a 
essa regra! 

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

Porque ele fez excepcao e nao requereu como os outros, ou nao procedeu 
como seu pai? 

E' , que, ele nao podia alegar o que nao tinha, pois jamais defendera a terra 
e nunca acudira a rebate algum. 

Assim, por ele mesmo, sabemos que Amador Bueno, ao omitir as alegacoes, 
contidas, como se fossem condecorados motives de ufania, em todos os requeri- 
mentos de pessoas notoriamente masculas, confessou um ponto de sua psicologia 
e deu mais base a tese que sustento, ei proposito de seu perfil moral. 

2) Vejam-se as notas consignadas no Prefacio pelo prof. Taunay no citado trabalho 
de Pedro Taques "Inf. sobre as Minas de S. Paulo", a proposito do valor e da auto- 
ridade de Pedro Taques, erigido em semi Deus, digno de fe absoluta, pelos nossos 
ortodoxos" conservadores. 



CAPITULO II 

— O casamento de Amador Bueno — 

— Amador Bueno e o apresamento — 

Nascido em 1591, no sen inicio, Amador Bueno, ao se organizar, 
em 1602, a bandeira de Nicolau Barreto, estaria com onze anos e, por- 
tanto ainda nao poderia ter o seu nomc emparelhado com os que forma- 
ram essa empreza, da qual se tern amplos esclarecimentos, mas em 1607, 
houve outro empreendimento de apresamento, chefiado por Belchior Car- 
neiro, dirigido, contra Guaira, entao, Amador Bueno estaria com 16 anos 
e, portanto em idade de participar do movimento, que a todos, no Plan- 
alto empolgava. Conhecem-se cerca de vinte componentes dessa em- 
preitada e desse total nao se ve o nome de Amador Bueno. 

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

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

Eu, me firmo em que o casamento de Amador Bueno foi em 1610 ou 
aproximadamente, em virtude do seguinte raciocinio: 

a) Essie casamento nao poderia ter sido antes pclo seguinte: 
Bcinarda Luiz ,com quem se casou Amador Bueno, era filha de Anna 

Camacho; esta, fiiha de D. . . . Camacho; esta, filha de Bartholomeu Ca' 
macho e de Catharina Ramalho; esta, filha de Joao Ramaiho e de Izabel Dias 
(Bartyra); esta), filha de Tibiriga. 

Por essa genealogia, temos que, Bernarda Luiz, a esposa die Amador 
Bueno, seria filha de Anna Camacho,nefa de D  Camacho, hisneta de 
Catharina Ramalho, trineta de Izabel Dias (Bartyra), e tetraneta de Tibiriga. 
Isso qucr dizcr que Bernarda Luiz era dcscententc de Tibiriga, na 5.a geragao, 
ou antes que, iem menos de um scculo, dccorreram 5 geragoes entrc Tihiriga 
e a esposa de Amador Bdeno. 

Essa genealogia e ensinada pclo genealogista Silva Leme, nai sua monu- 
mental "Genealogia Paulistana", I, 48, tit. Carvoeiros, que a obteve no livro 
Razao —■ do dr. Guilhermle Pompeu de Almeida, c podc-sc grafa-la da se- 
guinte maneira: (1): 

1) Supondo que Bernarda Luiz, uma dos sete filhos de Domingos Luiz e de Anna Ca- 
macho, se casando em 1610, com, 14 anos de idade ,o que hoje e estranhavcl, mas 
na epoca era muito comum ,temos que ela teria nascido em 1596, (cinco anos 
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Tibiriga 
I 

Izabel Dias (Bartyra) Joao Ramalho 

Catharina Ramalho Bartholomeu Camacho 

Jeronymo Dias Cortes D Camacho 

Anna Camacho, fal. 1613 Domingos Luiz o Carvoeiro 
fal. 1615 (?) 

BERNARDA LUIZ 

Ve-se por al que, decorreram cinco gera^des, entre Tibiriga e a 
esposa de Amador Bueno! Isso quer dizer que em 100 anos, para seJJ 
chegar de Tibiriga a Bernarda Luiz, temos que perpassar cinco geragoes. ^ 
Ora, a Sociologia nos ensina que em media, cada geragao de 33 anos, 2 
com o que teriamos que, as cinco geracjoes do nosso caso, normalmente m 
seriam 165 anos, os necessaries para que elas decorressem. Entretanto, a» 
temos que as conciliar em 100. So nos restaria um remedio, que e as ^ 
comprimir. Esse e o unico recurso para poder se acomodar as cinco ge- 5 
ra^oes, que Silva, Leme, nos diz, que tiveram lugar, em espa^o de menos ■= 
de um seculo. F 

Assim, para acomodar a dificuldade, que Silva Leme, com o seu -3 
subsidio genealogico, nos outorga, teriamos de conceber a realiza^ao do | 
casamento de Amador Bueno, em data seiscentista, isto e, deveriamos ; 
localizar esse casamento em data o mais retardada possivel, no seculo n 
—   m 

depois de Amador Bueno). Nao teria sido provavel uma sincronizagao de datas, « 
muito diferente. J 

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

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

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

Sua trisavo Izabel Dias (Bartyra), teria nascido aproximadamente em 1519, 
para que, pudesse ser mai de Catharina Ramalho, 14 anos mais tarde. 

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

Penso que, so dessa forma e possivel acomodar as cinco gera^oes, que medeiam, 
entre Bernarda Luiz e seu tetravo Tibiriqa. Realmente e admiravel que, em rae- 
ros de um seculo tenham vivido cinco geragoes! Para conciliar esse fato nota- 
1;. i, e precise admitir muita coincidencia! Em regra. em um seculo so se passam 
tres geragoes. O nosso caso sai dessa regra, a menos que, Silva Leme esteja errado, 
o que I dificil. 
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XVII. Caso fossemos antecipar a data do casamento de Amador 
Bueno, o localizando no fim do seculo XVI, teriamos incorrido em erro 
flagrante, pois Amador Bueno nao se poderia casar com menos de 10 
anos de edade. Assira, sou forgado a situar o casamento de Bernarda 
Luiz, em data posterior a 1610. 

b) O casamento de Amador Bueiio nao tcria podido passar de 1610, pelo se- 
guinte: 

Encontramos, nos documentos de publicajao oficial, ("Sesmarias', I, 
146), uxnal referenda de 1611, a Amador Bueno. Elel nessa ocasiaol ja se 
dizia casado e com fiihos, com o quc podemos concljuir que, o casamento 
dele foi, pelo menos um ano, anterior a cssa data, isto e, em 1610. 

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

Nesse ano de 1610, Clemente Alvares e Cristovam de Aguiar, ban- 
deiravam contra os "carijos", fazendo o mesmo Joao Pereira, em 1611, 
contra os "pes largos". Em nenhum desses empreendimentos, figura o 
nome de Amador Bueno, igualmente omitido, dentre os companheiros de 
Pedro Vaz de Barros em 1611, na avan<jada desse sertanista, contra 
Guaira, cousa que, tambem, aconteceu, em relagao a bandeira de apresa- 
mento, que em 1612, Sebastiao Preto dirigiu ao sertao. Em 1613, assi- 
nala-se no Guaira, uma bandeira de apresamento, coraandada por Garcia 
Rodrigues Velho e o nome de Amador Bueno igualmente nao surge, fa- 
zendo companhia ao seu primo, pois ambos eram netos dos povoadores 
Garcia Rodrigues e Izabel Velho, (Silva Leme, "Genealogla Paulistana"r 
tit. Garcias Velhos), (Ellis, "O Bandeirismo Paulista"). 

Em 1615, na sua primeira metade ,o Planalto testemunhou a partida 
da bandeira do capitao Antonio Pedroso de Alvarenga, da qual sao co- 
nhecidos duas duzias de nomes. 

Quanto a regiao trilhada por essa bandeira, eu estive muito tempo 
na crenqa de que ela tivesse ido ao sertao do Tocantins, mas hoje, penso 
que a razao esta com Carvalho Franco em localizar essa empreza no 
Guaira {"Bandeiras e Bandeirantes", Cia. Editora Nacional, serie Bra- 
siliana). 

No ano de 1615, houve em S. Paulo ,um rebate de que o litoral es- 
tava ameagado. 

Organizou-se a expedigao planaltina de socorro ao litoral, entao as 
voltas com o corsario flamengo Van Spielberg, cuja viagem e objeto de 
revelaq5es, pela pena magistral do prof. Taunay, {"Na era das Ban- 
deiras" ) . 

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

Nao e eloquente essa continua omissao do nome de Amador Bueno, 
em todas as expedi?6es em que era demandado esforgo, nao obstante ele 
ter, entao 24 anos? 

Ainda nesse ano de 1615, e assinalado no sertao dos "carijos", isto 
e de Guaira, uma bandeira chefiada pelo capitao Lazaro da Costa, e 



~ 102 ^ 

dentre os seus companheiros, identificam-se cerca de uma vintena de ho- 
mens planaltinos. Amador Bueno, entao, com vinte e quatro anos, nao 
figura em lista alguma e nem ha o menor indicio da sua cooparticipagao 
nessas correrias de apresamento. 

Depois disso, so, em 1623, vamos encontrar um empreendimento se- 
rio no apresamento. Quern nos revela isso e um texto de "Actas". Ill, 
41, quando diz: 

"  que esta villa estava despejada pclos moradores sere idos ao 
scrtao, pella qual rezao se nao podia fazer o caminho do mar per nao 
aver gente pera o podcr fazer coformc esta mandado " 

E' possivel que, essa referenda diga respeito a uma bandeira, inter- 
nada no sertao dos carijos ,da qual fez parte Henrique da Cunha, que 
morreu no sertao, (Ellis, "O Bandeicismo Paulista e o Recuo do Meri- 
diano", 48), gragas a cujo inventario identificaram-se meia duzia de no- 
mes, aos quais podem-se acrescentar mais uma dezena de outros, de 
outras bandeira, em 1624, assinalada no sertao dos indios "abueus". 
Nesse mesmo ano de 1624, alem da atividade no apresamento, por parte 
do infatigavel Manuel Preto, de Fernao Dias Paes (tio do futuro caga- 
dor das esmeraldas), de Paulo do Araaral, de Francisco Roiz da Guerra, 
de Alonso Perez Canamares, de Jorge Rodrigues Deniza e de outros. 
podemos marcar uma expedigao de socorro ao literal, ameagado pelo fla- 
mengo, organizada pelo capitao mor Alvaro Luiz do Vale, ("Registo". 
I, 1,457). Tomaram parte nessa expedigao de socorro ao literal amea- 
gado, como chefes Manuel Preto, Antonio Pedroso de Alvarenga, An- 
dre Fernandes, Fradique de Mello Coutinho, Salvador Pires de Medei- 
ros, (chefe dos aventureiros) e Pedro Vaz de Barros, ("Actas", III, 136 
a 142) (Ellis, "O Bandeicismo Paulista e o Recuo do Meridiano", 52). 
De Amador Bueno nao ha a menor referencia! 

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

Organizou-se, entao, a grande bandeira raposiana. Taunay, a ela, 
se refere, com abundancia de minucias, de modo a esmiuga-la completa- 
mente. Conhecem-se cerca de uma centena e pico de componentes, gra- 
mas a referehcias de nomes contida do "Relacion de los Agrabios", do- 
cumento de procedencia jesuitica e reproduzido pelo prof. Taunay 
("Hist. Geraldas Bandeiras Paulistas"), numero esse aumentado de uma 
vintena, devido a pesquisas feitas pelo mesmo Prof. Taunay, no proces- 
so contra D. Luiz de Cespedes (Taunay, loc. cit.). Eu consegui acres- 
centar a lista, de nomes, mais vinte e tres, depois de realizar a analise 
dos documentos de publica ?ao oficial, (Ellis, "O Bandeicismo Paulista 
e o Recuo do Mecidiano". l.a ed., 57). 

Entretanto, em nenhum desses rois de nomes, se descobre o de Ama- 
dor Bueno, que entao tinha cerca de 37 anos! 

A bandeira de 1628-29, chefiada por Antonio Raposo Tavares, em- 
polgou, de tal modo o Planalto, que o Prof. Taunay cita um document© 
jesuitico (Taunay, "Hist. Gecal das Bandeicas Paulistas", II, 79), que 
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diz que, em S. Paulo so ficaram, 25 homens, bons para tomar armas. E' 
o prof. Taunay quem ensina que, nessa ocasiao "todo S. Paulo se des- 
pejava atraz daquelas entradas". Pois bem, a-pesar-de tao empolgante 
movimento absorver toda a atmosfera planaltina, Amador Bueno nao 
tomou parte nele! Ele ficou, em S. Paulo placida, confortavel e mansa- 
mente a dar sentengas, como Ouvidor, como se ve em "Actas", IV. 19, 
em companhia das mulheres, velhos e criangas, alem dos invalidos. 

Que nao se diga que o movimento, alucinante na sua profundidade, 
com que poz em atividade todos os elementos varonis do Planalto, nao 
empolgou, tambem, a mentalidade de Amador Bueno! Penso que ele, 
igualmente foi turbilhonantemente arrastado pelo avassalador impulso, 
que dominava toda a regiao! A prova disso e que, da lista dos expedi- 
cionarios do Guaira, figurarem o nome de um filho de Amador Bueno, um 
genro e dois irmaos, (Basilio de Magalhaes, "Expansao Geographica", 
120), (1), alem do tio Salvador Pires de Medeiros. 

Depois dessa bandeira de 1628-29, tivemos varias outras, agindo no 
Guaira, mas delas nao conseguimos organizar nenhuma lista de compo- 
nentes e so em 1635, localizamos um empreendimento de apresamento no 
sertao de Aracambi. Conseguimos estabelecer uma quinzena de nomes 
de planaltinos, como tendo feito parte da empreitada, mas da lista que 
organizamos ,nao figura o nome de Amador Bueno, a-pesar-dele estar, 
nessa ocasiao com, apenas, 44 anos e portanto em pleno vigor flsico! 

No ano seguinte, houve outra expedigao ao Tape e esta, muito co- 
nhecida, obedecendo ao mando de Raposo Tavares, sao dela identifica- 
dos cerca de trinta e cinco nomes, nao aparecendo, tambem qualquer ves- 
tigio de Amador Bueno! 

Em 1637, os irmaos de Amador Bueno, organizam nova leva de apre- 
samento, a qual se internou no Tape (Ellis, "Meio seculo de banderis- 
mo", Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, n. 9). Dessa 
expedi^ao sao identificados 33 nomes, entre os quais 3 irmaos de Ama- 
dor Bueno, 2 filhos e um genro do nosso biografado. Apesar disso, 
nada se encontra a respeito do nome de Amador, (2) . 

1) O filho de Amador Bueno assinalado na grande bandeira de 1628-29, foi Amador 
Bu!e(no o mo?o, que nascido em 1611, na ocasiao da bandeira raposiana teria 17 

anos, em idade, portanto de acompanhar a bandeira. O outro filho de Amador 
Bueno, de nome Antonio, mais mogo, so aparece mais tarde, pois em 1628-29, ainda 
nao teria idade para seguir. O genro teria sido talvez D. Francisco Rendon de 
Quebedo, que ja estaria casado com sua filha. Os outros genros, como D. Juan 
Matheus Rendon se casou com Maria Bueno, so a 17 de Novembro de 1631, se- 
gundo Taques, na "Nobiliarchia", e Antonio Preto, so em 1632 iria se casar com 
Catharina Bueno. 

2) Parece que foi chefe desta bandeira o capita© Andre Fernandes (Aurclio Porto, 
"Missocs Orientals do Uruguai"). 

Que Andre Fernandes teria sido esse? Em S. Paulo havia com esse nome 
o fundador de Parnahyba e havia ainda o que teria sido o companheiro de Ra- 
poso Tavares em 1648 na campanha em que esse caudilho travou na regiao de 
M'Botetei, no Paraguai. 

Eu, nao obstante ser professor catedratico da Universidade de S. Paulo, por- 
tanto um, orgao oficial do ensino superior, tive que promover grande empenho por 
adquirir no comercio o magistral livro de Aurelio Porto, o que so conscgui fazer 
muito tardiamente para que eu pudesse o comentar. 
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Ate 1641, os planaltinos, como se sabe (Ellis, "Meio seculo de ban- 
deirismo"), destruiram e conquistaram o territorio rio-grandense e va- 
rias centenas de milhares de escravos amerindios, os quais venderam 
para o Nordeste, entao, em estado de nao poder receber africanos. Po- 
de-se identificar uma centena de planaltinos, que tomaram parte ativa e 
destacada nessa campanha memoravel. Pois, a-pesar-de, nessa ocasiao 
Amador Bueno ter menos de cincoenta anos, o sen nome nao aparece, em 
qualquer lista, que se tenba conseguido organizar dos que tomaram parte 
nas lutas do extreme Sul! 

O apresamento ainda continuou virulento ate a metade do seculo 
XVII, mais cm menos. 

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

Na destrui^ao dos estabelecimentos jesuiticos do Maracajii, do que 
o prof. Taunay outorga magnificos relates, das suas minucias as mais 
detalhadas {"Hist. Geral das: Bandeiras Paulistas"), conhecera-se mais 
uma centena de nomes identificados por documentos, (Ellis, "O Bandei- 
rismo Paulista e o recuo do Meridiano") e, entretanto, dessa epopeia ma- 
ravilhosa nao se encontra o nome de Amador Bueno, o mesmo aconte- 
cendo em relagao ao corpo paulista de socorro ao Nordeste, em poder 
do flamengo, sem embargo de haver sido esse socorro organizado pelo 
seu genro, D. Francisco Rendon (casado com Anna Bueno, segundo 
Pedro Taques, "Nobiliarchia", tit. Rendons), em 1639, a mando de Sal- 
vador Correia de Sa. A ausencia de Amador Bueno, nessa expedi^ao 
e altamente extranhavel, pois na ocasiao ele estaria com 48 anos, na ple- 
nitude de suas forgas, (3). 

Do exposto, temos que, a-pesar-de sabermos de 500 nomes de pla- 
naltinos, que puderam ser identificados no bandeirismo de apresamento 
de 1607 a 1651, isto e durante o periodo em que Amador Bueno poderia 
ter tornado parte na arrancada notavel, nao se encontrou o menor vestl- 
gio da participa^ao de Amador Bueno no bandeirismo! E' mais de se 
notar a ausencia do nome de Amador Bueno em todas as nominatas de 
apresadores, que se conhecem, pelo fato patente de ter feito parte do 
movimento ,que tanto engrinalda o Planalto, pessoas muitos aparenta- 
das com ele. Seu tio Salvador Pires de Medeiros, irmao de sua mai 
Maria Pires, foi um dos chefes da grande bandeira raposiana de 1628- 
1629; sens irmaos Francisco e principalmente Jeronymo, foram sabidos e 
infatigaveis cagadores de escravos; seus filhos Amador Bueno o mogo e 
Antonio Bueno, tambem se destacaram na epopeia do apresamento; seus 
genros D. Francisco Rendon e Antonio Preto, como se sabe, tambem se 
destacaram na grande arrancada. Em 1639, seu genro D. Francisco 

3) Pedro Taques, na "Nobiliarchia", enumerando os que fizeram, parte da expedi?ao 
de 1639 de auxilio ao Conde da Torre, para a Restauragao do Nordeste e quera 
exclue dessa forga militar o nome de Amador Bueno! 
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Rendon ,com um trabalho imenso, conseguiu levantar uma expediqao de, 
apenas uma dezena de homens para auxiliar a Armada luso-espanhola 
do conde da Torre. Qual deveria ser o procedimento de Amador Bueno, 
se ele tivesse o perfil psicologico adornado de masculas virtudes, fosse 
esforgado e muito interessado pela Restaura^ao luso-espanhola do Nor- 
deste? Caso Amador Bueno tivesse todas essas virtudes deveria ter feito 
parte da expedi^ao. Mas, ainda desta feita o seu nome nao aparece! 
For que? 

E' claro!* A resposta esta em que, Amador Bueno era tibio apasi- 
guador, timido, pacato, timorato, pacifico, contrario a violencia, as guer- 
ras, etc.. Nao e preciso de se usar de muito raciodnio para se chegar 
a essa conclusao. Ei-lo como precursor de Chamberlain na politica de 
apasiguamento! 



CAPITULO IV 

Fatalidade da geragao do espirito crioulo. 

Ja tivemos ocasiao de dizer repetidamente que, os povoadores rei- 
nois traziam no cerebro e no coraqao um enorme apego a Iberia, sua terra 
de origem, bergo da sua etnia ,essa que eles transplantavam para as pla- 
gas vicentinas do Novo Mundo. Repisamos, entao que eles vieram, mas 
saudosamente se voltavam para a velha Europa, onde tinha ficado parte 
dos seus amores. . . 

Eles se enchiam de ternura e seus olhos se afogavam humidos, com 
seus sentimentos a transbordar de nostalgia, quando evocavam, nos seus 
cismares, aquelas aguas mansas e espelhantes do Minho ou do Douro, 
cujas margens se bordavam orladas de vergeis, que se alternavam com 
os olivais mais escuros; aqueles "suaves" campos do romantico Monde- 
go, cujos erva^ais flondos lembravam a poesia camoneana e o tragico 
episodic da inditosa Ines de Castro; aquelas margens sombrias e flores- 
tadas do Guadiana; os pincaros, acavalados, em serras continuas da Ga- 
liza; o ondular macio da morraria das Beiras; as montanhas enrocadas 
do Tras-os Montes ou da Estremadura; as campinas formosas e tepidas 
do Alentejo; os espraiados quentes e resequidos do moreno Algarves. 
Essas imagens que os povoadores traziam vividas nas retinas, se casa- 
vam bem com as lembrangas das fisionomias dos entes queridos, que la 
ficavam, em confusa mistura com os horizontes enquadrados pelas azu- 
ladas serranias da Almada, da Arrabida, da Gata ou da Estrela, em que 
o enristado das eleva?6es desodenadamente se alternava com os vala- 
dos, ao fundo das quais, se plantavam as loutjas aldeias ou as ajardina- 
das quintas, a rodeiar os povoados maiores. 

Era com o carinho Ihes povoando as almas rusticas que esses colo- 
nizadores pioneiros dos quinhentos se recordavam dos parentes, la, no 
Reino, deixados na pobreza, os quais, os pedregais, que atapetavam o solo 
safaro e desnudo da velha Lusitania, nao permitiam que, evoluissem para 
situagoes mais folgadas e abonadas. Com amargura, a Ihes invadir as 
almas, eram, pelo povoadores, evocados os tristes dias de aperto e 
de miseria, passados no Alem Mar, mas tambem com frequencia Ihes 
vinha a memoria, os momentos jubilosos, vividos nas festas lisboetas, nas 
touradas algarvianas, ou nas cavalhadas galegas, como nas solenes pro- 
cissoes de todo Reino. 

Eles, os povoadores dos quinhentos, haviam gravado na retina as 
arcadas de pedra manuelina, dos Jeronymos, ou o rendilhdo gotico da 
Batalha, que Ihes recordava o estrepito simbolioo e maravilhoso de Al- 
jubarrota, o poema imortal da liberdade lusa, para nao falar na esbelta 
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torre de Belem, que parecia magica caravela de lioz, plantada na foz 
do Tejo, a lembrar a magnifica epopeia da navegagao, com os seus vul- 
tos adamastoricos que capitulavam toda uma epoca de glorias, embria- 
gadas com o fumo da polvora e os vapores capitosos, soprados do Oriente 
feiticeiro. 

Os mais cultos, ou antes os menos incultos, traziam na retina a magni- 
fica vista de Alcobaga, a das arcadas lendarias e universitarias de Coim- 
bra, ou a das cores, que se alternavam com o esmalte refulgente da ma- 
gestatica sala dos Veados, na Cintra dominadora. 

Com eles, os primeiros colonizadores da terra vicentina, vinham as 
sombras imensas dos que haviam feito grande o nome portugues. La 
estava, enfileirado o vulto giganteo de Afonso Henrique, todo vestido 
da parda loriga, a empunhar- o bojudo montante, ao lado de D. Joao I, o 
glorioso Mestre, que salvara a iiberdade augusta da patria ameacrada! 

La, se via a pesada figura de D. Joao 11, o mais habil! politico, que 
Portugal jamais teve! La, estava o gordo perfil de Afonso V, o afri- 
cano! La, estava o infante Navegador, que arremessara Portugal atras 
de uma rota econdmica, que por fim fora concretizada por Vasco da 
Gama! 

Todas essas imagens .cinematizadas nos calidos pensares dos povoa- 
dores das terras vicentinas, tremeluziam-se baralhadas e sem nitidez, 
nos seus olhos marulhados. Elas se refletiam esfumaqadas, nas copiosas 
lagrimas de saudade e de ternura, vertidas e a escorrer escaldadas pe- 
las faces riscadas de rugas, que os sofreres e os desalentos haviam ca- 
vados nos rostos descarnados, dos dos que haviam deixado parte dos 
seus seres, no Alem-Mar lusitano e buscado na emigragao e no expatria- 
mento um alivio para as suas miserias reinois. 

Aqui chegados, os povoadores logo compreenderam que, jamais vol- 
veriam ao reino, a essa Europa, avelhantada e mumificada em tradigoes, 
que se haviam cristalizado e as quais eles cantavam nas cordas plangentes 
de suas violas, acompanhados, pelo som dolente e abaritonado de suas vo- 
zes nostalgicas, que, pelas selvas ecoantes e soturnas das Americas vi- 
centina, declamavam os alexandrines camoneanos, as satiras de Gil Vi- 
cente ou as fantasias dos Bernardim Ribeiro, ou ainda as poesias he- 
roicas de Diogo de Teive! 

Naqueles remotissimos tempos quinhentistas as viagens demoradis- 
simas, lentissimas, carissimas, dificilimas, e irregularissimas, exigiam um 
ano inteiro, para quern se dispuzesse a ir ao Reino. Os povoadores, pau- 
perrimos, nao poderiam arcar com as despesas. 

Aos poucos a mentalidade dos povoadores lusos foi se modificando. 
As suas recordagoes, antes tao vivas e que haviam assinalado tantos sul- 
cos profundos, se foram, paulatinamente empalidecendo! As sensa^oes, 
que eles, os povoadores, haviam trazido, sedimentadas no amago de suas 
almas, foram sendo, vagarosa mas seguramente, substituidas por novas 
emo^oes e sentidas atribulagoes, colhidas em perigos, que haviam arros- 
tado, com empolgada ansiedade, ou com angustiada intranquilidade, nas 
tristezas, que ensombravam o micleo colonial vicentino, ou nas agonias 
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quc atormentavam o recemnascido nodulo de civilizados, ilhado nas sel- 
vas do exuberante Novo Mundo, ou ainda, nas alegrias, que coloriam de 
roseos os horizontes litoraneos ou planaltinos. 

Todos esses transes se enovelavam, sedimentando novos, pensamen- 
tos e outros sentimentos naqueles lusos, que haviam no voluntario expa- 
triamento, cortado todo os la^os que os prendiam a Metropole. 

Perdiaxn-se neblinadas na vastidao dos anos de intense isolamento 
as rusticas e pouco permeaveis memorias dos povoadores ibericos. 

Ah! A ferocisma defesa do povoado paulistanico, contra os vo- 
razes tamoios, havia pelo, tumultuar de emogoes agitadas freneticamen- 
te, removido empalidecidas muitas evocagoes. Essas evocagoes trazidas 
da Iberia, por esses povoadores, que aqui iriam viver capitulos aventuro- 
sos e trepidantes, cheios de emogoes intranquilas e tuniultuosas! 

Elas nao podiam resistir aos dias cheios de momentos vivos e sus- 
penses de apreensoes, de contrariedades, de desalentos, de entusiasmos, 
de trefego e infantil arrebatamento, de lutas memoraveis e encarnigadas, 
de fadigas, de estasiamento embriagador, etc! Tombavam vencidas, por 
forga! Nao eram aviventadas! Nao se refaziam! 

Depois, eram os perigos e as ameagas de vidas, constantemente de- 
brugadas sobre a aventura e o estoicismo, casados no Novo Mundo em 
capitulos de epopeias, em que se sobresaiam o heroismo, a audacia, etc.. 
Todos esses sentimentos turbilhonavam, em cenas, que se desdobravam, 
cavando na psicologia dos povoadores europeus, sulcos profundos, os 
quais iam substituindo .aqueles, que foram trazidos de Alem-Atlantico, 
demodo que, ao chegar ao fim, ja aquelas memorias ibericas esta- 
estavam cobertas pela vegetagao musguenta, ou enterrados pela poeira 
acamada pelos sucessos que se iam desenrolando. 

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

Esta ja era profundamente diferente! 
Seus elementos constituidores jamais se haviam arredado da "terra 

mater". 
A patria deles nao podia ser a. Europa! 
Eles desconheciam o Reino metropolitano, com suas variegadas len- 

das, suas solenes tradigoes, sua cronica majorada, etc.! Por isso, nao 
iriam reverenciar as mesmas magestades, ou bbedecer aos mesmos pre- 
conceitos, ou ainda seguir aos mesmos delineamentos sentimentais! Pois, 
nao era diferente a respetiva estruturagao social ou economica dos rei- 
nois e dos coloniais? Nao eram diferentes os capitulos da trajetoria vi- 
tal de cada grupo humano, na Metropole e nas colonias? La reinavam 
a seguranga, o conforto, o sossego, a tranquilidade. Aqui, viviam o co- 
loniais em lutas, em perigos, que se alternavam com as ameagas, as aler- 
tas, as afligoes, os desanimos, as interrogagoes, as tragedias, as alegrias, 
as agonias mortificantes das fatalidades, etc.. Tambem nao eram dife- 
rentes os horizontes, que os reinois e os coloniais contemplavam? La, na 
Metropole, era tudo acanhado, em torno da aldeia, comprimida nos pe- 
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dregais dos valados apertados nas serranias, que se dobravam ao longo 
da peninsula. Aqm, nas regioes vicentinas, tudo se alargava em areas 
enormes, que se estendiam, em solo ondulado e manso e em horizontes 
que se dilatavam, limitados por azulada morraria, que se estendia, re- 
cortada por caudais imensos e torrentosos. 

Assim, teria sido diferente tambem a sedimentagao psiquica, senti- 
mental e moral, a qual se ia depositando lentamente na forma^ao da 
alma crioula. Foi-se estabelecendo, pois, uma camada colonial, a qual 
paulatinamente se engrossava, co mo perpassar das geragoes. 

Os componentes dessa camada, ainda conservavam certos resaibos 
do velho espirito reinol, mas a-pesar-disso, eles ja representavam impor- 
tante passo, no processo evolutivo da nacionalizagao. 

Os novos "crioulos", jamais tinham ido a Iberia, vivendo sempre no 
isolamento geografico, proporcionado pelas distancias, separadoras da 
boca hiante do Tejo, corao pelas grandes dificuldades das, ligagoes mari- 
timas, ainda avelhantadas pela lentissima e penosissima navega^ao a 
vela, nas niinusculas, raras e inseguras embarcagoes dos quinhentos. Os 
"crioulos" do Planalto, ainda, estavam muitissimo mais isolados, sepa- 
rados do literal, pela barreira espinhosissima das serranias maritimas, 
eri<jadas de despenhadeiros e de insendaveis abismos como vestidas de 
impenetravel mataria cortadas de obstaculos e de antolhos, para cuja di- 
ficil e ingratissima transposigao eram exigidos fenomenos de acrobacia 
e prodigies de agilidade ou de fortaleza fisica, 

Esse isolamento, ja de si causador de uma ascelerada marcha na- 
cionalizadora, era ainda mais salientado pela falta, em que se debatia a 
colonia vicentino-planaltina, de um nrotivo economico qualquer, que im- 
perativamente exigisse liga^oes permanentes e continuas com a Metro- 
pole, (1). Eis o Nordeste, em repetidas e perenes comunicagoes com 
Lisboa, em virtude do acucar exportado e da importagao reinol, causada 
pelo teor de vida, pelo elevado poder aquisitivo nordestino e pela demo- 
grafia, a qual tendia a evolumar, na regiao, grande quantidade de con- 
centragao humana, a medida que a industria-agricola do agucar se desen- 
volvia. A colonia vicentino-planaltina, sem fonte economica, que outor- 
gasse a regiao um comercio ligador com a Metropole, exportava a unica 
mercadoria, fruto de sua atividade, que se resumia no escravo amerin- 
diano, mas para o Nordeste, apenas, e importava do Reino muito pouco, 

1) V. Paulo Prado, "Paulistica". O egregio historiador do magnifico "Paulistica" atri- 
bue ao "isolamento" o fato de terem, os planaltinos as virtudes que ninguem Ihes 
pode negar. Tambem e esse o meu pensamento. Entretanto o elegante escritor 
patricio ere que o abastardamento dessas virtudes se deu no setecentismo, por ter 
sido desfeito o "isolamento" seiscentisa, em virtude de terem sido feitos muitos ca- 
minhos ligadores do Planalto ao Literal. Sem deixar de atribuir a essa causa grandes 
consequencias, penso que foi Portugal, o ouro, e a onda imigratbria de Portugal os 
agentes responsaveis pela degenerecencia do planaltino. 

A causa, a qual Paulo Prado atribue a decadencia Planalto, parece-me, ter sido 
mera consequencia do ouro. 
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como se verifica dos documentos da epoca, (2). Com isso, houve mais 
uma determinante fatalizadora para uma muitlssimo mais apressada mar- 
cha para o acrioulamento. 

Alem dessas forgas assinaladas, que tendiam todas para a pronta 
forma^ao da alma naional, nao podemos despresar a seguinte, que se es- 
tatela ante os olhos do observador percuciente: 

Nas ondas povoadoras, que colmataram as terras da colonia vicen- 
tino-planaltinos, nos sabemos, veiu uma grande modestia intelectual. Os 
primeiros troncos povoadores da terra paulista eram analfabeticamente 
incultos e rogavam com uma lamentavel indigencia de nivel intelectual. 
Isso todos sabem, mas e bom se observar o grosseiro da caligrafia, da 
ortograflia, da sintaxe, como da redagao dos documentos quinhentistas e 
seiscentistas da regiao vicentino-planaltina com isso se podera facil- 
mente compreender, como eram impermeaveis as letras, aos panegiricos, 
as declamaQoes e aos apaixonados relates lusitanos, as cerebragoes dos 
antepassados dos paulistas. Com isso ,eles nao puderam alimentar as 
suas recordagoes saudosas do Reino, sorvendo as notas apaixotiadas da 
lira camoneana, ou bebendo os panegiricos das decadas de Joao de Bar- 
ros, ou ainda se narcotizando nas cronicas declamatorias de Damiao de 
Goes, ai aprendendo as proezas da aventura oriental ou das correrias 
dramaticas pelos mares, que tanta ufania instilavam aos lusos da epoca. 

Pauperrimos, com a miseria a Hies bater as portas, os povoadores 
vicentinos, nao puderam enviar os seus filhos a formar os seus caracteres 
e os seus espiritos, nos estabelecimentos reinois, em estreito contato com 
a atmosfera coimbra, a respirar a aura que aviventava o sentimentalis- 
rao patriotico luso. Assim, facilmente eles foram cocainizados pelas even- 
tos tragicos e emocionantes, que a vida americana proporcionava. O 
unico caso de ter podido estudar em Coimbra, que a cronica planaltina 
nos relata, e de Pedro de Moraes Madureira, alem do padre Manuel de 
Moraes. 

Em virtude de todas essas causas apontadas ,o Planalto principal- 
mente, nao' produzia rendas fiscais de grande monta e assim era, admi- 
nistrativa e politicamente relegado, pela Metropole, sempre guloza de 
rendimentos, ao mais completo esquecimento, como abandonado a si mes- 
mo, com muito poucos e frouxlssimos liames ligadores a essa Metropole. 
madrasta. 

Todas as cronicas, todos os relates e todos os comentarios se afi- 
nam, uniformes em atestar esse fato. Washington Luis, em palavras la- 
pidates, no seu "Capitania de S. Paulo", resume esse estado de fato, ao 
dizer que so no seculo XVIII, S .Paulo iria reconhecer a soberania por- 
tuguesa e o prof. Taunay diz, mais ou menos, a mesma cousa, no seu 
"Historia seiscentista da Villa de S. Paulo", quando ele afirma que, 
o Planalto era quasi soberano, (2a). 

Assim, foi se constituindo, no Planalto, uma atmosfera de particula- 
rismo, de autonomia, de altivez, de arrogancia, de independencia, etc., 
2) De fato, os documentos seiscentistas nao mostram grandes cousas importadas do 

Reino. Pesquisamos em centenas de inventarios e conduimos que, o Planalto, e 
economicamente isolado, vivia em regime autarquico. 
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a qual nao foi outra cousa senao mera consequencia das causas apon- 
tadas. 

Com facilidade, pois, se compreendera que, essa atmosfera, indecli- 
navel e, por todos, reconhecida como unanimemente proclamada, era um 
colorido "crioulo", que ia progressivamente e cada vez mais acentuada- 
mente, tingindo a alma nacional que, nascia, (3). 

Na evolu?ao progressiva desse espirito, que crescia, foram se su- 
cedendo as geraqoes. 

O dommio espanhol fez com que, diminuisse e quasi se extinguisse 
a emigragao lusa, para o Planalto. Sucedeu-lhe uma onda de espanhois 
aventuorosos, os quais trouxeram outra mentalidade nacional, a qual se 
caldeou com a preexistente. Os poucos lusos, que, entao, integraram o 
corpo etnico e social do Planalto, vinham com o moral abatido e em 
estado de grande depressao. Nao seria para menos, pois, o fim da mo- 
narquia dos Aviz, com a derrota esmagadora de Alcacer-Kibir, a morte 
ridicula do Cardeal-rei de cerebro prematuramente amolecido, a sugar 

2a) Eu nao estou isolado em pensar assiro, pois encontramos em "Raizes do Brasil", 
72, Sergio Buarque de Holanda dizendo o seguinte: 

"Nao e mero acaso que faz com que o primciro gcsto de autonomia 
ocorrido na colonia, a adama^ao de Amador Bucno, sc verificasse justamen- 
t)e em Sao Paulo, terra dc pouco contacto com Portugal c de mtxita mestiga- 
gcm com aborigenes, onde ainda no seculo XVIII as criangas iam aprender 
o portugues nog colegios como as dc hoje aprcndem o latim." 

3) Identica evolugao psiquica se podera constatar nas Treze Colonias anglo-ameri- 
canasl Essas colonias tiverant inicio em 13 de Maio de 1607, com a fundagao de 
Jamestown, na Virginia e em 1620, com o estabelecimento no New England das 
19 primeirag fam0lias nos famosos Pilgrims, sob o governo de John Crver. 

Seculo e meio depois, os anglo-americanos, ja em maioridade, com a sua alma 
propria, robustecida por mais de cinco geragoes nativas, haviam se desligado da 
Metropole Reinol de George III, sedimentando camadas "crioulas" perfeitamente 
distintas, das que os emigrantes que a Europa anglo-saxonica continuava a gene- 

rosaraente Ihes enviar. 
Note-se que, la, nas Treze Colonias anglo-americanas ,o isolamento em que 

os moradores se viram. da Metropole ,era muitq menor do que no Planalto! Tenho 
a impressao de que o nivel intelectual dos habitants anglo-americanos das Treze- 
Colonias era muito superior ao dos planaltinos. Acredito, ainda qu.e la, os micleos 
coloniais eram muito mais ricos e cultos do que os do Planalto, de raodo que, 
rendendo mais, atraiaml sobre si a atcngao mais viva dos emigrantes da Inglaterra, 
fazendo com que eles preferissem as suas plagas,, bem como as do Governo Metro- 
politano, que, sempre avido de maiores rendaa fiseais, para essas regioes dedicava 
mais atengao e maior carinho. 

A prova disso esta no volume imenso da populagao anglo-americana, a qual 
atingia a varies milhoes de almas ao tempo de Washington, de Jefferson, de Adams, 
do Patrick Henry, etc.. Alem disso, os anglo-americanos, muito mais cultos que 
os planaltinos neles se embebia o espirito reinol, com muito mais permeabilidade, 
do que nos moradores da terra piratiningana. 

Sintetizando tudo, temos que, a America inglesa, muito mais proxima da me- 
tropole londrina, do que o misero Planalto da sede lisboeta, esta muito mais modesta 
e mais desprovida de tradigoes historico-politicas do que o Reino britanico, teria 
levado mais tempo no processo de "acrioulamento . 

A America espanhola, com ligeiras variantes, testemunhou o mesmo fenomeno. 
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ansiado os peitos carnudos de Maria da Motta, ou a desordenada de- 
bandada de Alcantara, as torpes, vergonhosas e ignominiosas aclama- 
^oes de Thomar, o jugo velipendioso dos Felipes, com a morte ingloria 
da soberania lusa, varrida pelo miseravel proccdimento de Christovam de 
Moura, nao podiam infundir rauita ufania nos procedentes de troncos Por- 
tugueses! Isso teria, como e curial, ascelerado o "acrioulamento" das 
gera^oes que se foram superpondo no Planalto, no fim dos quinhentos e 
no principio dos seiscentos. Tao fraca se fez a influencia portuguesa 
no Planalto que, entao, nem a lingua servia de liame luso-planaltino, 
pois, na regiao falava-se o guarani, sendo que o^ portugues era reservado 
unicamente para atos oficiais. 

Por isso, e que, Capistrano de Abreu ja dizia, em seus "Capitulos de 
Historia Colonial", 302: 

"Cinco grupos ethnographicos, ligados pda communhao activa da lin- 
gua e passiva da religiao, moldados pelas condigoes ambientcs de cinco re- 
gioes diversas, tcndo pelas RIQUEZAS NATURAIS DA TERRA UM EN- 
TUSIASMO ESTREPITOSO SENTINDO PELO PORTUGUEZ AVER- 
SAO OU DESPREZO, nao se prezando potfem uns aos outros dc modo 
particular — eis em summa — ao que se rcduziu a ohra da, trcs seculos". 

Com todos esses elementos sabidos, e de facil compreensao, de se 
haver forjado aqui uma alma propria, ou uma mentalidade que se nao 
afinava com a dos reinois, ou ainda, uma ideia de patria, que nao a Me- 
tropole, onde as causas basicas da superstrutura psicologica eram outras, 
ou antes, persistiam no que haviam sido, enquanto que, na colonia vi- 
centino-planaltina tudo se estruturava em motives, que a Metropole nao 
conhecia. 

Assim, no Planalto foi-se sedimentando uma mentalidade "crioula", 
exclusivamente baseiada no apego a terra, essa terra, que eles haviam 
conquistado, a custa de seu esforgo ,suor, lagrimas, sangue; essa terra, 
que cobria os ossos de seus maiores queridos, e que haveria de os rece- 
ber, no dia em que terminassem a sua Jornada nesta vida; essa miracu- 
losa terra, que os alimentava generosamente, Ihes outorgando tudo 
quanto o seu teor vital exigia, para Ihes mitigar a fome, a sede, os pro- 
tegendo das intemperies, etc.; essa terra "mater", que representava os 
cruciantes momentos de agonia, de afliqao, ou de apreensdes, como os 
doces encantos do presente e as mirificas promesas de um futuro risonho, 
que seria vivido esperan^osamente pelos seus descendentes; essa terra 
policromica, que se conformava em horisontes magicos, que se sucediam, 
em suas ardentes imagina^oes; essa terra, que se envolvia no at purissi- 
mo, respirado por todos os capitulos de seu passado, aureolado de tantas 
vitorias contra o ambiente externo hostil e salpicado de mil angustias de 
muitos sofreres e de alegrias sem conta, sintetizados em transes uni- 
camente seus, e extranhos aos reinois. 

Isso tudo forraya a alma colonial do "crioulo" vicentino-planaltino 
de um rijo amalgama psicologico, que, em absolute, nao corria em pa- 
ralelo, com que o reinol trouxera antes para ca. 
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Eis como se teria estabelecido no Planalto, a mentalidade "crioula"! 
Isso nao e uma simples hipotese, mais ou menos verosimil e alicer- 

ceada em probabilidades ou em indicios, mas sim uma certeza, baseada 
na logica, no senso comum, na inteligencia e na propria observaijao! (1) . 

1) S. Paulo, tanto a cidade, como o Estado, desse nome-, e um maravilhoso campo de 
observagao a respeito da tese acima e e onde se pode verificar de forma absoluta 
a mais evidente e cristalina comprovagao do que eu sustento. 

De 1890 ate, mais ou menos, 1920, o Estado de S. Paulo recebeu cerca de 
1.000.000 de italianos, vindos em ondas de 30.000 individuos, por ano, mais ou 
menos. 

A mentalidade desses "reinois", vindos no fim do seculo XIX e nos principios 
do seculo XX, era nitidamente europeia. Eu, na minha infancia e, mesmo na minha 
adolecencia, ainda, alcancei-os no auge das suas exuberantes raanifestai;6es da mais 
colorida e teatral italianidade. Eram as passeatas das bandas Fieramoscas, que 
desfilavam bamlhentamente, como se fossem procissdes religiosas, em que as exi- 
bi^oes dos bordados estandartes, lembravam os andores das divindades catolicas, a 
fazerem resaltar as cores do verde, rubro e branco, com a aguia sossegada dos 
Saboia! Eram os velhos garibaldinos, de blusa vermelha e quepi muito pequeno 
para conter as longas e niveas madeixas, que se sincronizavam bem com o riscado 
de faces encarquilhadas pelas procelas da vida! Eram ventrudos individuos que 
se protegiam com largos sombreiros enfeitado sde penas de galinha, a fingir de 
"bersaglieri", empunhando instrumento de miisica que Ihes dava a volta pelo porte, 
a resaltar apenas o rosto atrigueirado e Eigodudo de napolitanos, ou calabreses! 
Em todas as lojas ou oficinas das cidades paulistas, vianrse cataplasmadas a se 
resaltar no branco da cali?a das paredes, os cromos,. em cores vivas e em: tragos 
berrantes, com distico aquixotados e loquazes, o culto profundo que a primeira 
camada de italianos tributava envaidecida, mas modesta ao "re galantuomo", a 
Garibaldi, a familia real da dinastia dos Saboia, a Regina Elena, etc.! 

Eis a alma italiana, a mostrar o variegado de sua consciencia nacional! 
Eis os "reinois" italianos, na sua primeira geragao de colonizadores! 
Essa gente, envelhecendo, se exprimia na algaravia italo-portuguesa, que so 

nos paulistas, entendiamos, porque estavamos em assiduo contato com essa camada de 
gente, que foi popularizada na simbolica figura do famoso Juo Bananere, o qual 
sintetiza magnificamente nao so uma gente acamada no Planalto paulista, mas uma 
epoca em que haviaml "renois" italianos, entre nos! 

Depois, esses colonizadores, foram morrendo e surgiu, aos poucos, quasi que 
imperceptivelmente uma nova mentalidade. Ja eram os italo-crioulos, os creadores 
dessa nova mentalidade, que dcspontava e se desenvolvia. Esses, ja eram bem 
nacionais! Haviam se esquecido, como que por magia, das velhas tradigoes pa- 
ternas! Garibaldi e o apaixonado culto pelos Saboias, como em furiosa galopada, 
desapareceram, com os seus velhos cromos grudados a sabao, na caliga alva das 
paredes! 

A seguir, ja na terceira geragao, os procedentes da etnia italica, bem entro- 
zada com a gente da camada preexistente, nem mesmo o sonoro idicma de Dante 
sabem. 

As Academias de Letras, as Assembleias Legislativas, os Institutes cientificos, as 
Associagoes de classes, os Clubes aristocraticos, as Corporagoes industrials, os Con- 
selhos Tecnicos, os Departaraentos e Secretarias administrativas, os Corpos dirigentes 
das casas de educagao, o Professorado, etc., estao cheios dessa gente, ja perfeita- 
mcnte "acrioulada", com um numero de mais de 2.500.000 de individuos, vivendo 
errt admirvel engrenagao com os preexistentes. 

Os velhos "reinois" desapareceram, levados pelo vento do tempo, e pelo incoer- 
civel evoluir das idades, deixando apenas a saudade dos que se foram e ass suas 
memorias recsbcm ainda o carinho das nossas devogoes, as quais tributamos aque" 
les que nos sao caros. Deles nao ficaram residues de italianidade, etc.. 

As nossas populagoes sao pois, bem crioulas! 
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So podem nao acompanhar o raciodnio acima, os que nao se ungirem 
de boa fe, ou os que nao querem racionac com espirito de logica, o apli- 
cando a historia, se prendendo em exagero a velha ortodoxia, que inter- 
pretava a historia como sendo esta exclusivamente uma serie de re- 
lates cronologicos, empilhados, para sobrecarregar a memoria dos que se 
vem interessando por cousas do passado. 

Assim. em 1628-29, por ocasiao da grande bandeira raposiana, ja 
haviam perpassado no Planalto, varias geraqoes de "crioulos", que 
nunca haviam ido ao Reino, que nao tinham o sentido portugues muito 
agugado, mesmo porque Portugal era entao, mera repartigao administra- 
tiva da Espanha, sem a menor individualidade pohtica e esse estado devia 
produzir repercugoes psicologicas concretas. 

Sim, porque o povoamento da colonia vicentino-planaltina ,datava de 
mais de cem anos e havia ocasiao de se poderem registrar casos, em que 
havia decorrido no Planalto, cinco ou seis gera?6es de "crioulos". 

E tem sido essa a marcha nacionalizadora da "terra mater", que tudo empolga 
e tudo homogeniza no culto a patria nova. 

Nos Estados Unidos tambem fol assim! E' Siegfried quem atesta. Na Ar- 
gentina e no Uruguai os "reinois" italianos tambem, procederam da mesma maneira. 

Coraigo se deu fenomeno pcrfeitamentc identico. 
Meu avo era britanico. Ele trazia para ca a grandeza dos dias vitorianos, 

constelados de noraes que prestigiavam a origem dos provenientes da velha Albion. 
Com ele veiu tambem um culto apaixonado por todas as rebrilhantes tradigoes, que 
no lendario arquipelago sao as divindades de uma religiao sempre rezada com 
enternecimento e profunda devogao. 

Eu, rebento da terceira geragao de solida cepa britanica e portanto reinol, ja 
sou seguramente acrioulado . Alias, ja meu pai, elemento da segunda geragao, era 
bastante acrioulado, tambem. 

Por certo, que eu ainda dcdico uma profunda reverencia a tudo que e ingles. 
Desde os piratas elizabeticos, ao eco longinquo do verbo flamejante de Chathan e 
de Pitt, no parlamento, ou ao ribombo das bombardas de Nelson em Trafalgar e dos 
canhdes de Wellington em Waterloo, ou das incursoes da R.A.F. no Ruhr, ou 
ainda a firmesa de Churchill em Downing Street me emocionam e cavam na minha 
sensibilidade um culto cujas manifestagoes me sao dificil conter. Mas, muito acima 
de tudo isso, esta a minha dedicagao a minha terra: Essa terra sublime, qua co- 
bre os ossos de todos os meus antepassado, dos meus descendentes e que me ira 
receber no dia final da minha vidal Essa terra, que envolve em si, sintetizadas, 
todas as tradicoes da minha gente! Essa terra generosa, a quem tudo devo, pois 
ela me viu nascer e me mantem com a sud seiva opulenta! Essa terra, que contem 
todos os horizontes formosos que contemplo embevecido, desde as mais tenras idades! 

6ra, si esse evoluir fatal, eu posso observar, no mcio em que vivo; vejo, ougo 
e sinto todas essas sensagocs, que uma marcha paulatina para o acrioulamento pro- 
vocam, porque nao se teria dado a mesma cousa, n esses prime iros seculos, quando 
o nosso isolamento era muitissimo maior, sem ligagbes economicas obrigatorias, 
sem o telegrafo, sem a navegagao eficiente e rapida, sem o radio, sem o correio, 
semi o comercio, sem a imprensa, sem o telefone, sem o cinema, sem o teatro, sem 
os livros, sem o intercambio cultural, etc. que nos estao sempre a lembrar a 
Europa? 

Entao a formagao da mentalidade "crioula" se teria feito sentir muito antes. 
Teria sido fatal! Impossivel ter sido de outro modo! 



CAPITULO V 

O nascimento do esp'mto crioulo. 

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

E' provavel que, entretanto, uma completa assimilagao pela terra 
planaltina tenha se realizado so em 1628-29, de quando temos amostras 
concretas, palpaveis e evidentes do sen aparecimento no Planalto. 

Duas circunstancias, entretanto, nao devem ser esquecidas. A in- 
significancia numerica do niicleo civilizado planaltino e a continuidade 
da pequena imigracrao reinol, a qual avultou no decorrer do quinhentismo 
e no principio do seculo seguinte. O nucleo planaltino, sendo minusculo, 
nele atuava, com muita eficiencia influenciadora, o gotejar, continuo, dessa 
imigra^ao reinol. Esse nucleo planaltino, fraco em numero, como se viu, 
deveria ter sofrido tambem, a influencia das personalidades reinois, que 
formavam seus quadros administrativos. Iss-o teria feito retardar qual- 
quer manifestagao do espirito crioulo, que se elaborava lentamente. 

Eu penso que, a luta contra os jesuitas, talvez fosse a primeira ma- 
nifestagao vital do espirito da terra, embora nao se haja o mesmo paten- 
teado por qualquer forma, mais visivel. 

Em 1611 , essa luta anti-inacina manifestou as suas primeiras hostili- 
dades contra os jesuitas, as quais se tornaram, mais ou menos violentas 
ate o fim do meio seculo, tendo alcangado as fases mais agudas, em 1633 
e em 1640, se acalmando admiravelmente na segunda metade do seculo, 
com o declinio* do apresamento e portanto com a diminuigao dos motives 
de atritos entre as duas partes. 

Isso e significative! 
Entretanto, eu nao acho que, essa luta, no Planalto ,tenha paten- 

teado evidenciagoes nitidas da marcha nacionalizadora. Nao ha um so 
documento, que denuncie que essa marcha fatal tenha tido inicio em 1611. 
Eu sou levado a suspeita acima, por que, em 1611, encontra-se como 
uma das primeiras marcas da altivez, da arrogancia, da rebeldia, etc. no 
paulista (1). 

1) Nao ha duvida de que o espirito emanado da Companhia de Jesus pairou sempre 
a favor da Restauragao lusa. 

Quem se dispuzer a estudar esse capitulo da historia portuguesa, nos seus an- 
tecedentes, bem como nos sucessos que a constituiram, ou nos que a sucederam, quer 
os descnrolados na Europa, coma nos que se cenificaram em AqueurAtlantico, en- 
contra a absoluta concordancia de uma diretriz basilar. 
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Mas se a luta no Planalto nao mostra nada, que obrigue a se con'- 
cluir diretamente pelo que eu susteto, tenros que, a citar a luta, entre 
paulistas e jesuitas, no Guaira em 1628, encontramos os mais solidos 
elementos, em apoio, do que eu afirmo acima. Esses elementos, consis- 
tentes em documentos inatacaveis, sao de tal eloquencia que, marcam a 
mais absoluta confirmagao das ideias que eu venho externando. Eles 
asseguram de um modo completo e irretorquivel a marcha evolutiva para 
o acrioulamento, oferecendo verdadeiras fotografias, nas quais se refle- 
tem, concretamerite, os estados da alma popular planaltina. 

Consistem esses elementos, em tres preciosissimos depoimentos je- 
suiticos, constantes da obra monumental do prof. Taunay, "Historia Ge- 
ral das Bandeiras Pauli$tas", II, os quais sao os seguintes; 

1.°) Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas" II, 162, rcproduz 
um trechct do depoimento do padre Montoya, no processo contra o 
Luiz de Cespedes o infeliz" governador do Paraguai. Diz o Mestre: 

"Quanto a Antonio Pcdrozo c Dom Frandsco Rendon de Qucvedo (gcnro 
"dc Amador Bucno), cstes ao proprio depocntc affirmaram cstareml cm cam- 
"panha, por mandado DEL REY QUE TENIAN EN EL BRASIL". 

Surprezo Ihes retrucara Montoya, arguindo os de trahidores. 

"SOLO NUESTRO REY DON PHELIPE ERA EL REY DE TODAS 
"ESTAS YNDIAS Y QUE ELLOS ERAN TRAYDORES". 

2.°) Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas". II, 79, cita um 
trecho do "Relacion de los Agrabios", o qual testemunha: 

"Lcvantaron sus; capitancs y otros offidales dc gucrra con vandcras, COMO 
SI FUERAN LEVANTADOS Y AMOT1NADOS CONTRA SU REAL 
CORONA". 

3.°) Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 124, menciona, 
um topico do padre Crespo, o qual confirma magnificamente as conclusoes 
que se lira dos acima referidos. Assim, o jesuital Padre Crespo, em memo- 
rial dirigido a Felipe IV; se referindo aos apresadores: 

"SIN CONOCER A LA D1VINA Y UMANA VUESTRA MAGESTAD". 

Como testemunhas do que afirmo, bastaria lembrar a situagao do jesuita padre 
Antonio Vieira, no reinado de D. Joao IV, ou o perfil vincado de Salvador Cor- 
reia de Sa e Benevides, o lusitanofila e extremamente jesuitofilo, chefe do grupo, 
que, em S. Paulo, obedecia; a atitude, a qual foi, em 1653, que momentaneamente 
predominou, fazendo com que os padres, expulsos, em 1640, fossem readmitidos. 
Esse grupo lusofilo e jesuitofilo foi que, em 1641, fez fracassar o primeiro movimento 
"crioulo nacionalista", em toda a America, usando da pouca varonilidade de Amador 
Bueno e do fato de estar o Planalto, momentaneamente esvaziado de sua popula- 
qao masculina, apresando indios, em alem rio Uruguai, no sul mesopotamico. a uma 
distancia de mais de 2.000 quilometros do centro planaltino, exatamente nessa mes- 
ma data dc margo de 1641 q lutando contra os jesuitas cm M'Borore. 

Taunay, na sua "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", vol. II, assignala os pau- 
listas nessa regiao, nessa data c em numero, a ponto de terem desamparado o Pla- 
nalto, onde acontecimentos importantissimos se passavam. 
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Por esses precioslssimos d'ocumentos, merecedores da mais absoJuta 
fe, alem de serem eles admiravelmente concordantes, no tocante a con- 
clusao, verifica-se que, no Planalto, em 1628, ja se cuidava de um rei 
proprio, o que quer dizer de soberania proprla, no Brasil e portanto de 
uma desligagao com a Metropole, a qual, nessa ocasiao nao era lusa, mas 
sim espanhola. 

Com iss'o tudo, ve-se, pois, com notavel evidencia e grande clareza 
que, a alma nacional, que se forjava, no Planalto paulista iniciava vigo- 
rosa e iniludivelmente os primeiros passos, em manifestagoes soberbas 
contra a. Espanha bem como contra o dommio espanhol, com demonstra- 
goes positlvas da existencia de um esplrito de independencia indisfargavel. 

Nao se fazem evidentes essas manifestagSes? 
Esses tres documentos nao formam uma impressionante unanimidade, 

indicando maravilhosamente essas coriclusoes, em magnifica previsao do 
que iria acontecer? 

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

1.°) O Planalto manifestava iniludivelmente uma alma ja acrioulada, mo- 
ralnientc independente dos Reinos metropolitanos. 

Sim, por que, se no Brasil havia, ou os apresadores proclamavam, 
a existencia de um rei proprio, ainda que nao houvesse, de fato, mas, 
apenas, na vontade dos planaltinos, isso quer dizer que um espirito 
nacional era, no Planalto bastante forte, de maneiras a se concluir 
que, o episodio da aclama?ao de Amador Bueno, ocorrida no Plan- 
alto, 13 anos mais tarde, foi uma continuagao ou uma concretizagao do 
que diziam os apresadores, segundo o depoimento de uma testemunha de 
vista, da estatura de um padre Montoya. O sentimento popular seria 
esse . 

2.°) O espirito de rebeldia, evidente no depoimento de Montoya, nao era 
dirigido, contra Portugal, em favor da Espanha, tal qual vinha sendo 
interpretado o animo de alguns hispano-paulistas, entre os quais D. 
Francisco de Rendon de Quebedo, segundo o que vinha sendo eve- 

cado como hispanofilo, pelos ortodoxos que seguem cegamente o "tabu" 
relatado por Pedro Taques e por Frei Caspar (2) . 

2) Eu ja havia firmemente estabelecido a minha tese a proposito do capitulo da Ada" 
magao de Amador Bueno, como se podera ver de varias publicagoes minhas, da- 
tadas de epocas bem recuadas, assim como de uma confcrencia, que proferi no 
Instituto Historico de S. Paulo, em 1941, em comemoragao ao tri-centenario do 
movimento da aclama^ao de Amador Bueno, ("Rev do last. Hist, de S. Paulo , XL, 
63 a 79), quando a minha atengaa foi chamada pelos depoimentos, acima, mencio- 
nados pelo egregio Prof. Taunay ,no seu trabalho citado, depoimentos esses, os 
quais maravilhosamente se coadunara com a minha tese, alicerceando-a de uma 
base solidissima. Essa base consiste em uma serie de depoimentos de lestemunhas pre- 
senciais, que nos transmitem verdadeiras fotografias da psicologia planaltina. Isso 
reforcou talmente o meu modo de pensar, que ele tomou uma consistencia granitica 
a respeito doi ponto de vista basico da tese que sustento. 

Nao me importa que eu seja, por emquanto, o unico a ter o ponto dc vista 
acitra enunciado. Tambem, nao mo faz mossa a iconoclastia da mmha tese! Eu 
prossigo, tendo cm vista, apenas, o objetivo de fazer luz, sobre um capitulo do 
passado. Nisso a minha fe adquire aspetos de verdadeira religiao. 
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Sim, por que dos depoimentos unanimes, dos mencionados acima, 
transpira cristalinamente o pouco acatamento e a pouca dedicagao 
ao rei da Espanha, cujas autoridade e magestade eram desconhecidas 
e substituidas por outras, de origem diversa e de cor local. 

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

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

* * * 

E' de se notar, a profunda e admiravd similitude de linhas marca- 
doras, entre o acontecido no inicio da conquista do Guaira e relatado pe- 
los padres Montoya e outros e a aclamagao de Amador Bueno. Isso 
nao sugere que, o fato relatado pelo padre Montoya, teria sido o embriao 
ou o projeto da futura aclama^ao? O objeto da cronica-depoimento do 
padre guairenho-peruano nao teria sido um desejo do fidalgo espanhol, 
desejo esse, que ele tentou por em pratica 13 anos depois, isto e, quando 
julgou de oportunidade? Essa similitude nao e uma quiraera, mas e de 
evidencia notoria! 



P A R T E III 

A segunda metade do seiscentismo. 

CAPITULO I 

A torrents continua  

Nao se sabe, com precisao, quando tenha morrido Amador Bueno. 
file desaparece do cenario planaltino, nao se tendo mais noticias a sen 
respeito, na segunda metade do seculo. 

Penso conjecturalmente que, Amador Bueno, tendo nascido em 1591, 
o que e certo, deveria ter morrido, mais ou menos de 1651 a 1652, quando 
ele atingiu os 60 a 61 anos, (1) . 

1) A-pesar-dessa conjectura, realize! extenuantes pesquisas, nos documentos do tempo, 
encontrando as ultimas referencias a Amador Bueno, no ano de 1651. 

Nesse ano, ele, que havia sido Juiz Ordinario em 1650, entregou a vara, por 'exnr 
pedimcnto que tuiha de enfermidade", conforrae se ve de "Actas". V. 457, cousa 
confirmada por outras referencias a ele, como Juiz Ordinario, contidas em "Registo", 
II, 221. 

Depois disso, nao mais se encontra o nome de Amador Bueno, sem embargo 
haver eu vistoriado milhares de nomes de pessoas identificadas no Planalto, no enor- 
me documentagao que cuidadosamente examinei. 

Penso ter Amador Bueno morrido em 1651, pois o seu nome desaparece ab- 
soluta e bruscamente do Planalto, nao obstante ter essa regiao, entao, passado 
por capitulos bcm turbilhonantes, na sua evolugao historica e seria de se pensar 
que, Amador Bueno parte mais saliente neles. Assim, em 1653, os paulistas read" 
mitiram os jesuitas no Planalto, tendo sido assinados muitos termos de composr 
gao. Todos os paulistas de nomeada subsscreveram, como seria natural, os arran" 
jos e as acomodagSes com a Coiripanhia. Entretanto, o nome de Amador Bueno, 
continue! desaperecido! 

Nessa ocasiao desenrolava-se bravia, a luta entre os jesuitofilos e lusitanofilos 
Pires contra os Camargos, ardorosos representantes do espirito crioulo da terra. 

Muitos foram as documentos subscritos, entao. Mas o nome de Amador Bueno 
continua na mais absoluta escuridao! 

Que tipo foram os paulistas escoiher, em 1641, para aclamarl! 
Fosse ele, um homem que se destacasse, teria aparecido, ao se cuidar, no Pla- 

nalto, de assuntos tao serios! Explica-se que, e provavel, nessa data ja Amador 
Bueno tivesse morrido. Se essa hipotese for confirmada, a idade, com a qua! teria 
morrido o aclamado, nao foi muito avangada. E' preciso, entretanto, convir, que 
nesses tempos recuados dos primeiros seculos, com o atrazo das condi?5es sanita- 
rias, e com o pouco adeantamento da medicina, a media da idade humana era 
muito restrita. 

Seja ou nao verdadeira essa probabilidade, que aventei, o que se pode afirmar. 
entretanto e que, Amador Bueno dcsapareceu. como viveu, isto e. mansa e paci- 
fica, sem deixar vestigios da sua passagem pelo mundo . Ele nao teria vivido, 
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E' excuzado repetir que, o seu nome nao aparece em nenhuma no- 
minata de bandeira, a-pesar-de, ainda, podermos assinalar expedigoes, 
de apresamento, cujo movimento nao se extinguiu por complete, na se- 
gunda metade do seculo, (2). 

Por certo, houve sensivel declinio no apresamento, que entao, era o 
grande alimentador do bandeirismo, pois a Restauraijao da soberania por- 
tuguesa criou a separagao, entre as terras hispano-americanas e as luso- 
americanas, por meio de fronteiras erigidas como barreiras, mais ou me- 
nos solidas, entre as colonias ibericas na America. Isso, naturalmente 
dificultou a penetragao apresadora, em terras diretamente pertencentes a 
Espanha, (3). 

Alem desse impecilho natural ao apresamento, devemos constatar 
mais tres fenomenos, os quais, como concausas, atuaram, no sentido de 
diminuir a furia do apresamento. Foram eles: 

1) A diminui?ao dos cstabelccimentos jcsulticos aa alcancc das razias apre- 
sadoras, as quais ja haviam se ccvado nas provincias jesu'ticag mais fa- 
cilnicnte atacaveis pela atividadc bandeirantistica planaitina. As prof- 
vincias restantcs do gran^ impcrio guaranitico c teocratico, se achavam 
mais defendidos, mais distantes, etc., do alcancc planaltino. 

2) A grande dixnimiigao da procura de bracos, pelo Nordcstc acucarciro, o 
qual com a Restauragao contra o bclga, tinha podido importar africanos. 

mas sim vegetado! Comera, bebcra, dormira, criara filhos e morrera, sem que a 
posteridade ficasse sabendo da sua passagem por este mundo e se nao fossem as 
penas fantasiosas de Pedro Taques e de Frei Caspar, ele teria sido urn anonimo. 
Entfetanto, ele foi o alvo central do primeiro movimento nativista nas Americas! 

2) Azevedo Marques foi menos feliz que eu, pois a ultima refcrencia que encontrou sobre 
o aclamado, foi de 18 de Outubro de 1649, como se verifica de "Apontamcntos", 
9, enquanto que eu consegui o localizar em 1651. 

Isso, entretanto, nao tern importancia alguma, a nao ser para mostrar que, 
Amador Bueno viveu mais um ano! 

3) A eregao da fronteiras nas parte lusas c espanholas na America, determinada pela 
infausta Restaura?ao lusa, foi como sc tivesse acontecido, para o Planalto, feno- 
meno inverse, ao das trombetas de Josue, nos muros de Jericho, os quais cairara 
para que, os israelitas pudessem entrar na cidade. O Planalto, com a Restauragao 
lusa, viu se erigirem barreiras fronteiri^as, atraves da quais os seus bandeirantes- 
apresadores nao poderiam incursionar, pelo sertao espanhol, com a mesma facili- 
dade de antes. 

Dir-se-a que, essas fronteiras teriam existido apenas no papel e que teriam 
existencia formal, apenas, pois que de fato elas nao eram defendidas. 

Entretanto, so a existencia delas ja constituia uma dificuldade para a pene- 
tragao planaitina. Tanto mais que o governador espanhol do Paraguai sempre se 
dispunha a agir e se alguns eram frouxos, como Domi Pedro de Lugo y Navarro, 
outros eram mais iracundos, sendo que, o proprio D. Luiz de Cespedes .acuzado 
pelos jesuitas de haver sido comprado, ao se defender, menciona varios atos em que 
teve, de usar a violencia contra os paulistas. O episodio de Andino, governador do 
Paraguai, e de se mencionar, em abond do ponto de vista que sustento, alem muitos 
outros casos, mencionados pelo Prof. Taunay, na sua tao recorrida, "Hist. Geral 
das Bandeiras Paulistas", pela qual se pode verificar o obstaculo creado ao apre- 
samento, pela Restauracao portuguesa, tao funesta para o Planalto e tao condizente 
com os interesses reinois e nordestinos! 
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principakncnte de Angola, de novo na soberania porfugcsa, livrem da be- 
gemonia flamcnga ho Atlantico sul. 

3) A decadenda na produgao afucareira no Nordcste brasileiro, o qual, lentao 
tinha a cnfrcntar a concorrencia vitoriosa das regioes hispano america" 
nas, prindpalmentle das Antilhas, muito maisi perto dos centros consumi)- 
dores e das colonias anglo-americanas, ond'e havia magmlico consumo dc 
mcrcadorias tropicals, entre as quais o agiicar. Isso natura.mente teria con- 

corrido para a diminuicao da procura da mao de obra indigcna, antes for- 
necida pelo Planalto. 

Essas concausas reunidas a que ficou acima mencionada, por forga, 
agiram no apresamento, que assim teve a sua atua^ao fortemente dimi- 
nuida. Mas ele nao foi extinto, entretanto. 

Pode-se comprovar isso, que ai fica asseverado, pela analise da do- 
cumentacao paulistana. Esta, que ja nao era abundante e nao era farta 
em esclarecimentos, a proposito do bandeirismo, tornou-se de um mutis- 
mo quasi que absolute, de modo a nao se poder obter grandes cousas 
em materia de cronologia apresadora. 

Apesar-desse declinio, evidente, pela deficiencia de noticias do mes- 
mo, so subsistindo, sobre o apresamento, ate 1648, o pouco que e rela- 
tado pelos cronistas da Companhia de Jesus, ("Hist. Geral das Bandei- 
ras Paulistas". Ill, do Prof. Taunay). 

Muito pouca cousa se sabe sobre o bandeirismo de entao, que exer- 
cia a sua atividade apresadora, na regiao norte do Paraguai e sul de Mato- 
Grosso, o Maracaju, como era chamado, em vista de se haverem exgota- 
do o Guaira, o Tape e o Uruguai, ficando muito, longe do Planalto, a parte 
mesopotamica, isto e a provincia jesuica do Parana. Parece que, com 
a extingao dos ataques dos apresadores aos estabelecimentos jesuiticos, 
nao se teve mais noticias, sobre a continuagao do bandeirismo, mas a 
verdade e que, este sofreu um acentuado declinio. Sim, por que as cau- 
sas, que eu mencionei, acima, sobre a queda do1 apresamento, sao tao 
claras e evidentes, que se acham ao alcance de qualquer cerebragao' in- 
fantil! 

Mas, o declinio do apresamento e de facil compreensao, entretanto, 
nao se pode constatar a sua extimjao. Ele continuou, muito atenuado, 
unicamente para satisfazer a pequena procura de bragos, para a diminui- 
da lavoura nordestina, que havia sido golpeada pela a America espanho- 
la, na segunda batalha do agucar e que realizou, ao inverse da America 
portuguesa, pois, so ao findar a sua extragao mineradora, se entregou a 
agricultura, enquanto que, a America portuguesa, so teve mineragao, de- 
pois da agricultura ter existido, em dois longos seculos. 

Mesmo nesse apresamento diminuido e unicamente realizado, 
atraves das muitas dificuldades, com as novas fronteiras hispano-portu- 
guesas na America, o nome de Amador Bueno, nao surge, em nenhum 
rol de sertanistas, escapo ao esquecimento. Alguns destes subsistiram, 
sem embargo, da queda do sertanismo. E' que o planaltino, tendo sido, 
pelas circunstancias, privado do exercicio, em grande escala do apresa- 
mento, como vimos repetidamente, buscou na atividade pastoril. um meio 
para acomodar a sua economia. 
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C arabiente clinnatico do Planalto emprestava ao morador um tal di- 
namismo que, nao havia lugar para ocio, sossego, ou vagabundagem, etc., 
por parte do individuo, que recebia o "stimulus", proporcionado pelas 
variagoes termometricas na regiao do altiplano vicentino (Ellis, "Raga 
de Gigantes"; "Primeiros troncos paulistas e o cruzamento euro-ameri- 
cano"; "Evolugao da economia paulista e suas cauSas"). Diminuida a 
atividade bandeirante-apresadora, o planaltino buscou uma base para a 
sua economia no pastoreio. Como nas imediagoes do Planalto, nao hou- 
vesse extensao em quantidade de area territorial apropriada para o pas- 
toreio, os planaltinos tiveram de procurar bem ao longe, em grandes ro- 
tas, no Piaui, no R. Grande do Norte, em Sta. Catarina, no Parana, ao 
longo do rio S. Francisco, no Rio Grande do Sul, etc.. O Planalto e 
pequeno demais, para o exercicio de uma atividade, para a qual grandes 
areas planas e vestidas de vegetagao herbacea, sao necessarias. Dai as 
grandes migra^oes patriarcais, testemunhadas, pela segunda metade do 
seiscentismo, as quais levaram do Planalto, os Dias Velho, os Brito Pei- 
xoto, os Jorge Velho, os Matias Cardoso, etc.. 

Por esse motive, o pastoreio foi exercido, tao longe do Planalto. 
Seria muito mais comodo e facil e muit'issimo menos tiabalhoso, se o pas- 
toreio se tivesse realizado nas imediaqoes planaltinas, ou a uma distancia 
curta dessa regiao, mas nao foi o que se deu e a causa desse fenomeno 
(mesmo por que, todos eventos tem causa e o mister do historiador e 
busca-las, desvenda-las e evidencia-las), esta na configuragao topogra- 
fica e na composigao quimica do solo enrugado e Horestado, como pedre- 
goso do Planalto. Dai a expansao paulista, a qual foi um acontecimento 
fatalizado pelo ambiente geografico. 

Pois bem, mesmo nessa fase do passado planaltino, o nome de Amador 
Bueno permanece no mais absolute anonimato e no mais completo e se- 
pulcral silencio, pois nao surge, emprestando destaque especial a qual- 
quer capitulo do magno episodic da expansao paulista, tao celebrada, 
como ignorantemente chamada de marcha para Oeste (como se o Piaui, 
o Rio Grande do Norte, ou o vale do rio de S. Francisco, como se La- 
guna ou os pampas do Rio Grande do Sul, fossem Oeste)! 

Ate ao fim do seculo, a historia planaltina empaturrou-se de episo- 
dios de expedigoes povoadoras de paragens longinquas. Eram caravanas 
imensas, formadas pelas familias volumosissimas, que o patriarcalismo 
planaltino havia constituido com sua abundante escravana, que deman- 
dando as planuras distantes, ai se afazendavam, povoando enorme area, 
com a prolificidade de sua formagao social, no qual o velho "pater fami- 
lias" chefiava numerosas familias de seus descendentes ou colaterais, com 
seus apaniguados, gente de servir, etc., (1) . 

1) Segundo Paulo Prado "Paulistica"j 
"diig Capd.'itrano ^ainda antes do descobrimento das minas havia mais de cem 

familias paulistas entregues a criagao de gado . — "Paulistica", 76. 
Ora, cem familias, seriam cerca de 500 ou! 600 pessoas, as quais, com os es- 

cravos seriam cerca de 2.000 pessoas. 
Ve-se, por ai, como teria sido vultoso o pastoreio saido do Planalto, sendo 

que a populagao total dessa regiao seria de 6.000 almas. 
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Mas nao se limitou a esse quadro a vida planaltina, da segunda 
parte do seiscentismo. Entao, no Planalto, comprimida tanta belicosi- 
dade dinamica, sem que pudesse se espraiar, como no apresamento da 
primeira metade do seculo, sem a valvula de expansao, que nas eras pri- 
meiras do seiscentismo, fazia com que o vigor e o ardor da estirpe se 
manifestassem fora da regiao, esta se transformou em foco de desorde- 
nada agita^ao e de tumultuosa seriagao de acontecimentos tragicos, em 
que o sangue tingia de rubro as ruas da vila de Anchieta e em que o 
rumor das desordens se alternava belicoso com o estrepito ensurdecedor 
da multidao enfurecida, ou com o entrechocar de armas carniceiras, vi- 
bradas em motins, que ululantes perturbavam, em constancia, o silencio 
das ermas paragens do Anhembi, ou o misterio da sombra magestatica e 
adamastorica do Jaragua. 

Tivemos, em alucinantes quadros, que, galopeantes, perpassavam 
como tragedias, que se sucediam, cinematizadas no Planalto, a guerra 
civil dos Pires contra os Camargos: tivemos a luta infrene, teimosa con- 
tra o caviloso Albernaz; tivemos em 1660 os tumultos agitantes contra 
o jesuitofilo e lusitanofilo Salvador Correia de Sa e Benevides; tivemos 
os motins desordenados, em que a popula^ao, dominada pelos gover- 
nantes lusos, se prejudicava,crucificada aos interesses reinois, nos casos 
da alteragao do padrao monetario, ou do monopolio do sal, etc.; tivemos. 
por fim, os ardores vigorosos, manifestados contra o govemante reinol 
Arthur de Sa e Menezes, pela impressionante figura de masculo, altivo 
e arrogante, que foi Pedro Ortiz de Camargo, que em terremotica tirada, 
lembrava o filho de Ramalho, que queria acabar a Inquisigao a flechadas. 
Isso emoldurava o teatro planaltino, o qual como um renovado acropole 
projetava cenas, nas quais facilmente se lobriga, a existencia de um es- 
pirito proprio que se desenvolvia, (1) . 

Entretanto, em nenhum desses abrazados capitulos do passado seis- 
centista do Planalto, se encontra o nome de Amador Bueno! O que si- 
gnifica esse silencio em torno do nome do Aclamado? Nao esta isso a 
gritar que, Amador Bueno, nao era homem para agitagoes? Nao esta 

1) No fim do seculo Pedro Ortiz dc Camargo, manda dizer a Arthur de Sa e Me- 
nezes que os paulistas sabiam bem se govcrnar e, portanto^' que elfe nao precisava 
vir a S. Paulo, Ve-sc com predsao como a pslicologia admiraVel dosi pla^altinos, 
repetindo emi inumeros lexemplos de ousadia, arrogancia, destemor c indice de espi- 
rito de indcpendencia, que se evidcndava, a confirmar a tese que sustcnto ncstc tra- 

balho. Com linhasi psicologicas c morals tao definidas e marcadas cm sulcos profun- 
dos, seria impossivel que o primeiro movimento nativista no Brasil nao tivcsse lugar 
no Planalto! 

Os relates de Taques e dc Frci Caspar, coucementes ao movimcnta del ada- 
ma^ao die Amador1 Bueno, sao ridicularoente impossiveis! 

Um povo como o planaltino tao profundamentc delinieado por tragos psicologicos 
e morals tao sinuosos e acentuados nao poderia jaroais ter tido o procedimlento ti- 
mido c acarndradamentc conformado com o downio luso, como queremi os dois 
unicos cronistas) sctcccntistas, Tudo concorre para dbsrncntir as lendas por eles 
cspalhadas, no conoeirnentc a' calma padf'ca e a tibieza fieugmatica c timorata que 
tcriam imbuido o povo planaltino na adamagao dc lira sobevano proprio. 
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isso a clamar que, o Aclamado vivia em doce e pacifico sossego na sua 
patriarcal perigrinagao, pelo vilarejo planaltino a qual burguesmente se 
escoava, em dias, que se vegetavam, sucedendo em uma monbtona se~ 
quencia de comer, beber, dormir e criar filhos? 

Alem dessa vida febril e congestionada, que tumultuava os dias pla- 
naltinos, tinhara os moradores seiscentistas da regiao de, atentamente cui- 
dar d'o litoral, constantemente ameagado pelas piratarias flamenga, fran- 
cesa ou inglesa, as quais recrudeciam, quando os dirigentes reinois, em 
Portugal inclinavam o timao da sua politica internacional contra os Han- 
nover, os Bourbons, ou os Habsburgos, ou ainda contra os mercadores de 
Antuerpia de Haya, ou de Amsterdao. 

Em 1640, houve necessidade do Planalto enviar, as pressas, uma ex- 
pedi?ao de socorro, ao litoral ameagado, (Taunay, "Grande Vida de Fer~ 
nao Dias Paes"). Essa expedigao de socorro ao litoral em situagao 
grave, pelas tentativas flamengas, parece ter tido lugar em fins de 1640. 

Dessa acao, o documento, que no-la revela e uma certidao, passada, 
a 16 de dezembro desse ano, por }oao Luiz Mafra. capitao mor de S. 
Vicente, e mencionado pelo Prof. Taunay, "Grande Vida de Fernao 
Dias", 37. Eu suponho que, essa expedigao, a qual deveria ter sido 
numerosa, permaneceu, no litoral, a ponto de, seus membros nao terem 
podido assistir ao movimento fracassado de Amador Bueno e a conse- 
quente aclamaqao de D. Joao IV. E' precise que se recorde que a acla- 
maqao de D. Joao IV foi feita apenas por algumas dezenas de individuos, 
pois a vila estava despejada de seus moradores, em luta longinqua con- 
tra os jesuitas, no combate de M'Borore, nas margens distantes do rio 
Uruguai, a cerca de 2.000 quilometros do Planalto. E' de se estranhar 
que, D. Joao I V tenha sido aclamado por uma parte minima da popula- 
cao piratiningana, pelo fato de que, as decisdes graves costumavam sem- 
pre ser tomadas por grande numero de moradores! Assim, a expulsao 
dos jesuitas, em junho de 1640, foi subscrita por 280 assinaturas. Com- 
pare-se esse magnifico atestado de unanimidade de pensar com a min- 
guada ata, que proclamou o titular de Braganga, (Azevedo Marques, 
" Apontamentos" )\ Em 1647, o povo planaltino, a proposito do Vigario 
Albernaz, dirigiu uma publicagao assignada por 300 pessoas ("Registo , 
VII. Suplemento, 295) . Isso me convida a supor que os companheiros 
de Fernao Dias tenham feito falta na aclamagao do Braganga, tao fraca 
teria sido ela, pelo mmimo numero de pessoas que assinaram a ata da 
proclamacao. 

Parece que, a vila, tendo sido esvaziada, pelos seus moradores, que 
estavam bandeirando, em sertao distante, ficou momentaneamente entre 
gue aos lusitanofilos, como Lourengo Castanho Taques, Antonio Pom- 
peu de Almeida e outros, bem como aos reinois, e estes com a maiona 
ocasional, determinaram, nao so o fracasso do primeiro movimento nati- 
vista, em torno de Amador Bueno, como tambem a proclamagao do du- 
que de Braganga, fazendo com que, o Planalto continuasse atrelado a 
Portugal. Sim, pcrque a aclamagao do Braganga, so reuniu 34 assina- 
turas de moradores, alem de mais 10 de sacerdotes e frades de varias 
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congrega^oes. Isso faz figura rid'cula deante tres centenas de assinatu- 
ras de planaltinos, que realizaram a expulsao dos jesuitas e que delibera- 
ram a proposito do vigario Albernaz. 

Por que um total tao apoucado de nomes a aclamar o novo rei por- 
tugues? 

Nao esta isso gritando que, os reinois e os lusitanofilos se aproveita- 
ram de eventual maioria, causada pela expedigao, que proseguindo no 
apresamento, foi ate a margem direita do rio Uruguai, deixando o Pla- 
nalto esvaziado de crioulos? 

E' justamente, por que me impressionei pela pequenissima quanti- 
dade de assinaturas, que subscreveram a aclama^ao de'D. Joao IV. que 
acreditei que, alem de estarem os planaltinos afastados na longinqua re- 
giao sertaneja de M'Borore, parte deles estariam no literal, com Fernao 
Dias Paes. Entretanto, contrariando esta minha hipotese, ve-se que, 
Fernao Dias Paes foi precisamente um dos que encabegou Oi movimento 
reinol e foi contra o crioulismo, que fez aclamar Amador Bueno! Era 
natural que, isso se desse, pois, Fernao Dias foi precisamente um dos 
elemenfros vanguardeiros do lusitanismo, no Planalto. Jesuitofilo, um 
dos que promoveu a Reitegragao dos jesuitas, ele deveria ter sido lusi- 
tanofilo! 

Seu tio Luiz Dias Leme foi o obediente cumpridor das ordens de. ser 
o aclamador em S. Vicente do titular de Braganga, as quais haviam sido 
mandadas, por intermedio de Arthur de Sa, pelo Marques de Montalvao. 
Ele, mesmo, foi dos elementos, que mais fez pela reintegragao dos je- 
suitas no Planalto, (Azevedo Marques, "Chronologia"). Tudo nos 
leva a crenga de que, Fernao era dos antagonistas mais temerosos do 
crioulismo, o qual fatalmente teria existido, como deixamos evidenciado. 
Entretanto, aqui fica a hipotese, que levantei . Pode ser que ela nao te- 
nha tido lugar, mas isso, em nada afeta a tese qua sustento sobre o mo- 
vimento nativista, com convicgao e com grande copia de argumentos, ba- 
seados na logica e no raciocinio, bem como em varies documentcs. que 
lembrei, dentre os muitos que oferece o genial trabalho sobre a cronica 
bandeirante do Professor Taunay. 

Mas em 1641, ainda nao se havia dado a Restauragao do Nordeste 
brasileiro! 

Este teria de permanecer, ainda mais de uma dezena de anos sob o 
poder flamengo. Assim, o apresamento ainda nao tinha contra si a to- 
talidade das causas, que, mais tarde determinaram o seu acentuado de- 
clinio. O apresamento, se bem que golpeado, ainda estava de pe e so 
tinha, nessa ocasiao, contra si, a conjugagao das seguintes causas: 

a) As provenientes da Restauragao de Portugal, ocorrida, no Brasil, em 
1641. 

b) As decorrentes da rareagao dos estabelecimentos jesuisticos, dentro do raio 
de agao das bandeiras paulistas.agindo em ofensiva de apresamento. 

So, mais tarde, os planaltinos deveriam ver acrescer a essa seriagao 
de moFvos que determinariam a queda do apresamento, mais algumas 
decorrentes da Restauragao do Nordeste que seriara: 
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a) Provenientes da restaura^ao do trafico africano .importador de escravos 
pretos, o que viria suprimir o monopolio disfrutado, ate entao, pelo 
amerindio. 

b) Proveniente da decadencia mais ou menos acentuada dai lavoura de cana 
e do fabrico de agucar, no Nordeste, que perdia, em, favor das colonias 
espanholas, a segunda batalha do agucar. 

Como eu dizia, so mais tarde deveriam interferir as causas do sc- 
gundo grupo de modo que, o apresamento continuava, embora ele ja esti- 
vesse sofrendo o resultado de fonjas adversas. Tivemos, em 1642, a 
bandeira chefiada por Vicente Bicudo, alem de outra que se organizara, 
em fins de 1641. Nao se sabe, por onde tenham andado esses magotes 
de planaltinos (Ellis, "O Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano", 
129) . 

E' de supor que, mdios bravios tenham sidos apresados, entao. Creio, 
porem que, em 1644, ja a regiao do sul de Mato-Grosso ou do Norte do 
Paraguai, deveria estar sendo trilhada, pela gente planaltina. Pelo me- 
nos, Pedro Taques, o inefavel linhagista, atribue, essa data a destrui^ao 
da bandeira de Jeronymo Bueno. E' verdade que, o sabio Prof. Taunay 
duvida da, veracidade do relato, no tocante a data. E bem certo que, Pe- 
dro Taques errou muito, pois como eudisse, ele foi um mero coletor de 
tradigoes verbais, que se transmitiam de geragao em geragao e assim eram 
adulteradas. Mas, por ocasiao desse milesimo, era de se crer que, os 
planaltinos, esgotadas as possibilidades das outras provincias jesuiticas e 
se situando algumas delas fora do raio ofensivo bandeirante, a gente do 
Planalto se tenha voltado sobre regiao de Maracaju, bem proximo do 
Paraguai, onde os jesuitas enfrentavam as perseguigoes do bispo Carde- 
nas. Era precise aproveitar a ocasiao, pois a atuagao do bispo Cardenas 
foi um excelente auxdio recebido pelos planaltinos. Eu atribuo, pois o 
proceder desse bispo, contra os jesuitas, a reatividade apresadora dos pla- 
naltinos, no Maracaju-Itati. Entao, ja os estabelecimentos jesuiticos ha- 
viam sido aliviados da penetragao apresadora. Parece que, as causas 
do primeiro grupo tinham paralizado a atividade sertanista, quando em 
1644, diz Taunay, "Hist. Cera/ das Bandeiras Paulistasi', III, 146, repro- 
duzindo o que relata Chalevoix, a respeito da luta entre jesuitas e o Bispo, 

Note-se o torn dezabrido e violento, com que se manifestam os cro- 
nistas da Companhia, contra o bispo frei Bernardino de Cardenas. Isso 
prova que, a furia dos suaves sacerdotes da religiao de Cristo, nao se 
desacadeiava unicamente sobre os apresadores, mas a sua paixao se pa- 
tenteiava, contra todos que Ihes contrariavam os interesses. 

O bispo-governador do Paraguai, desse medio seiscentismo, foi uma 
das vitimas da paixao e da evidente falta de imparcialidade jesu'tica. 
files nao podem set livres de suspeita, pois eram partes. Nao obstan- 
te isso, eles tem logrado sugestionar muitos dos nossos cronistas, que ba- 
seados nos seus abrazado relates, tomam partido por eles. 

O bispo Cardenas, entretanto, parece que, foi muito violento, con- 
tra os inacinos, pois a 6 de margo de 1649 os expulsou, segundo ensina- 
nos o Prof. Taunay, na sua "Hist. Gdral das Bandeiras Paulistas ', III, 
148. 
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Distraidos os loiolanos, nao puderam evitar que, o Maracaju-Itati 
fosse assaltado pelos paulistas, que, em 1644 sao assinalados, com Jero- 
nymo Bueno e, em 1645 surgem com uma expedigao, comandada por 
Joao Mendes Geraldo. Eu poude identificar essa bandeira, gragas ao 
inventario de Antonio Gomes Borba, procedido no sertao ("Invent, e 
tests." XI, 347 a 370), com 14 companheiros assinalados, (Ellis, "O Ban- 
deirismo Paulista e o Recuo do Meridiano", 132 da l.a edigao). No 
inicio, eu nao soube identificar o sertao, percorrido por essa empreza, mas 
agora vejo claro que, foi o do norte do Paraguai. Aproveitando-se da 
diversao, que o Bispo Cardenas exercia sobre os jesuitas o apresamento 
continuou, por esse lado. Era essa a unica regiao, que os planaltinos es- 
tavam assaltando, nessa ocasiao, diz-nos a razao, que a solugao teria sido 
essa, ainda que, nos falte uma documentagao mais concreta, para que, os 
ortodoxos da historia se fagam convencer. Entretanto, outra nao deve- 
ria ter sido a regiao alvejada pelos botes planaltinos. O procedimento 
do bispo Cardenas os teria atraido, para ai. Em 1646, houve uma grande 
expedigao de assalto, saida de S. Paulo, reunindo a quasi totalidade dos 
moradores, sob as suas bandeiras e estandartes, que tinham signos pro- 
prios, diz-nos o Prof. Taunay, na sua "Hist. Geral", II, e nao os da coroa, 
a cuja soberania estavam, de direito, os planaltinos submetidos. (Ellis, 
"O Bandeivismo Paulista", 133, l.a edigao). No ano seguinte houve 
atividade na provincia de Maracaju-Itati, conta-nos o Prof. Taunay, 
{"Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", III, 167). Talvez a ban- 
deira de Antonio Domingues, que encontrei nos documentos, ("O Ban- 
deirismo Paulista e o Recuo do Merid.") fosse a mostra dessa atividade. 

Foi, entretanto, em 1648 que, se deu a arrancada raposiana, a qual 
foi chefiada por Andre Fernandes e pelo grande sertanista, vulto maxi- 
mo do apresamento, na primeira metade do seculo. Em outro trabalho, 
aprofundo mais esse feito, {"Raposo Tauares e a sua epoca" Jose Olym- 
pio Editora) . 

Em 19 de outubro de 1649, ensina-nos o erudito Prof. Taunay, 
{"Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", III, 169), o bispo Cardenas, 
foi apeiado do governo do Paraguai, sendo nomeiado interino D. Andre 
Garavito de Leon. 

Foi a porta, que se trancou hermeticamente para a avangada pla- 
naltina. 

Estava o apresamento barrado por esse lado, como o fora para o 
sul, em virtude do infeliz combate de M Borore. 

Dai temos que a queda de Cardenas teria determinado com que o 
apresamento planaltino se paralizasse e assim nao assinalamos mais nenhu- 
ma empreitada apresadora nessa regiao do norte paraguaio ou do sul mato- 
grossense. A causa esta evidente! 

Mas em 1651, o apresamento, ainda que golpeado rijamente, como 
vimos, teimava em resistir. A Restauragao lusa estava feita, mas 
ainda nao tinha sido suficiente para golpear de morte o ciclo economico 
dos planaltinos. Os holandos ainda nao haviam sido expulsos, ainda 



— 128 — 

que estivessem na iminencia de o ser, pois ja haviam perdido as duas 
batalhas de Guararapes, alem da das Tabocas e da da Gasa Forte, etc.. 
Salvador Correia havia, em 1648, reconquistado Angola, seus efeitos, ainda 
nao haviam se projetado e a guerra anglo-holandesa, ainda nao havia 
tido lugar, portanto o trafico de pretos africanos ainda nao havia sido 
restabelecido. For tudo isso, ainda havia na industria-agricola a?ucarei- 
ra, uma certa fome de brago amcricano, a qual haveria de se extinguir, 
na segunda metade do seculo XVII. quando todas as for^as contrarias 
ao Planalto estivessem incidindo sobre a decadencia e a quasi paraliza- 
?ao do apresamento. 

Assim, nesse ano de 1651, continuando no apresamento ameagado, 
golpeado impiedosamente, mas, ainda nao paralizado, se aprestou nova 
expedi^ao planaltina. Como vimos, M'Borore barrara, em 1641 o ca- 
minho do sul, aos apresadores e a queda do bispo Cardenas, no Para- 
guai, fechara, para os planaltinos o celeiro de escravos, que os jesuitas 
tinham reunido nessa regiao. Assim. os planaltinos resolveram, entao 
tentar, mais uma vez, o sul mesopotamico, corrientino, pois talvez, pudes- 
sem realizar alguma cousa ai. 

Por isso, teria Barbosa Calheiros, em 1651, tornado essa regiao por 
objetivo de sua arrancada. Essa teria sido a ultima avangada pla- 
naltina, contra os jesuitas, no ciclo moribundo da caqa ao indio. Estc 
continou periclitante e quasi que em definitive por terra, baqueado pcla 
conjungao que o devia fazer em declinio acentuado, como vimos. O seu 
fim decisive deveria ter lugar no fim do seculo, com o advento do ouro, 
que entre as suas consequencias poude enfileirar esta, isto e do fim do 
ciclo de apresamento, o qual, portanto, so terminou quando a centuria 
atingia ao ocaso. 

Nesse apresamento diminuido, os planaltinos viveram longas deca- 
das, continuando o exerdcio do apresamento, com muitas dificuldades. 
Sim, porque nao havia, entao, um celeiro comodo, onde os apresadores 
se fossem abastecer, como era antes, nos estabelecimentos jesuiticos. O 
Paraguai estava, para os apresadores barrado pela queda do bispo Car- 
denas ,e a provincia do Parana, situada na regiao mesopotamica, entre 
os rios Uruguai e Parana, tinha-lhes sido vedada, nao so pelo combate in- 
feliz de M'Borore, mas tambem pelo "raid" aventuroso de Barbosa Ca- 
lheiros, a distancia tal da base planaltina que o apresamento seria anti- 
economico. 

Entao o apresamento, durante cerca de 25 anos, viveu mediocre- 
mente, em incursoes anonimas em sertao ignoto, buscando indios bravios, 
nas selvas. Seria natural que, desse mediocre apresamento tivesse re- 
sultado um total de resultados muito baixo, pois a apresamento, ja nao 
exercido nas grandes massas concentradas dos adensados estabelecimen- 
tos loiolanos e sim em grandes areas dispersas, pelas quais se espalha- 
vam a ralissima populagao aborigena. Assim, o apresamento realizado, 
nao podendo contar com as grandes massas facilmente apresaveis, co- 
mo nas redugoes inacinas, na primeira metade do seculo XVII, foi de- 
clinando com as dificuldades antepostas pelas fronteiras hispano-lusita- 
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nas na America. Tambem nao se fazia necessario que o apresamento 
produzisse muitos escravos amerindios, pois o Nordeste, antes, na pri- 
meira metade do seculo, tao faminto de bra^os, para a sua prospera in- 
dustria agricola do a^ucar, com o restabelecimento do trafico africano e 
com a diminui^ao da lavoura aqucareira, ja nao era um mercado, que 
imperiosamente exigisse grandes porgoes de homens preados. Dai nao 
terem havido grandes esforgos dos planaltinos, no sentido de apresarem 
maior quantidade de gente. 

Os mercados de consume, existentes, entao, se satisfizeram no exer- 
^icio do diminuto apresamento, que e facil prever tenha havido, em razao 
de terem sido restabelecidas as fronteiras hxspano-portuguesas na Ame- 
rica e terem se esgotado os gordos mananciais das redugoes jesuiticas. 
que no decorrer da primeira metade do seculo foram tao prodigas, em for- 
necer tanta gente escravizada, ja dotada de relativo grau de civilizacao 
e ja cristianizada, etc.. 

Com essas condigoes imperantes, o apresamento foi evoluindo, ate 
que em 1675, saiu do Planalto uma expedigao chefiada por Francisco 
Pedroso Xavier, tendo em 1676, caido sobre o Paraguai, voltando com 
inaudito sucesso ao Planalto. 

Era uma tentativa de resurreigao do apresamento, a qual talvez, 
fosse o resultado de uma momentanea e precaria revivecencia do ciclo 
do agucar no Nordeste que assim, solicitava mais mao de obra ao Pla- 
nalto, o qual para satisfazer a esse subito e momentaneo agugamento da 
voracidade nordestina, se viu na obrigagao de tentar ressucitar o apre- 
samento sobre os estabelecimento jesuiticos. Tambem seria possivel que, 
os planaltinos, sabendo das afligdes que os indios guaicuriis estavam cau- 
sando ao Paraguai, delas tenham querido se aproveitar para o assalto de 
1676. Depois disso o apresamento continuou alternadamente, sobre os 
estabelecimentos loiolanos, com Manuel de Campos Bicudo e outros, ou 
sobre os indios bravios, com os Doraingues e os Lemes da Silva, em 1682 
no sul de Mato-Grosso. E' o que os documentos e a cronica nos mostram! 

Eis o apresamento nos ultimos estertores, ja no fim do seiscentismo! 
A ultima tentativa mencionada de revivecencia do apresamento. Este 

recebeu, por fim o golpe de morte com o descobrimento do ouro. 



CAPiTULO II 

Ainda o bandeirismo na segunda metade do seculo. 

Como vimos, o apresamento declinou sensivelmente, depois que ces- 
saram as causas, que o haviam exacerbado. Com o termino do dominio 
holandes no Nordeste, ou antes com a extingao da supremacia holan- 
dica no Atlantico, o que foi conseguido, em parte, pela Inglaterra de 
Cromwell, que havia, entao adotado uma pol'tica nacionalista, com o 
famoso "Navigation Act", restabeleceu-se a corrente importadora de es- 
cravos pretos da Africa, o que se tornou possivel, em razao da reconquista 
de Angola, em 1648, por Salvador Correia de Sa e Benevides, que para 
o servigo da metropole portuguesa, sacrificava de bom grado os interes- 
ses coloniais. Concomitante com esse grande e profundo golpe, desfe- 
rido impiedosamente contra os magnos interesses planaltinos, que, mais 
uma vez se sacrificavam, pela comunidade lusa, sobreveiu a decadencia 
da lavoura agucarcira do Nordeste, em razao de terem as colonias his- 
pano-americana, principalmente as antilhanas, iniciado a produgao agu- 
careira. Estabelecida a concorrencia economica entre o Nordeste brasi- 
leiro e as regioes hlspano-americanas, ambas se dedicando ao mesmo 
genero de produgao, houve ,como e facil de se imaginar, uma grande di- 
minuigao na industria-agricola agucareira, pois as colonias hlspano-ame- 
ricanas, situadas a distancias muito menores dos centres de consume ou 
dos centres de distribuigao comercial, poderiam produzir em condigoes 
excepcionalmente mais baratas, em razao de terem de arcar com um 
transporte mais curto e portanto muitissimo menos oneroso. Venceram 
elas a segunda batalha do agucar. O Nordeste que vencera a primeira, 
perdera a segunda. Dai, a natural diminuigao da procura da mao de 
obra indigena, com o que o Planalto ficou seriamente afetado. 

Ao lado desses sucessos dolorosos, para a economia planatina, te- 
mos a assinalar o encarecimento do apresamento, devido a duas causas, 
que se acumularam, na mesma ocasiao. 

Foram elas: 
1.°) O natural esgotamento dos celeiros jesulticos de amerindios ja 

domesticados, nas redugoes da Companhia. Isso obrigou a um alonga- 
mento grande do raix> das penetragoes planaltinas, para a busca da mate- 
ria pnma de sua industria, que consistia na escravizagao do amerindio das 
redugoes jesulticas. Em 1641, os planaltinos tiveram de ir alem do terri- 
torio, hoje, ocupado pelo Estado do Rio Grande do Sul, a cerca de 2.000 
quilometros do centro planaltino, para encontrar a materia prima da sua 
indstria. Em 1648, a regiao do Norte do Paraguai e a do Sul Mato- 
grossense, foram trilhadas por expedigoes apresadoras, (Taunay, Hist, 
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Gera/ das Bandeicas Paulistas"). Foi uma espasmodica e precaria revF 
vencencia do apresamento, ja golpeado rudemente. Com a extingao desse 
fooo de abastecimento, que havia sobrado das razias anteriores, o apresa- 
mento ficou, sem ter onde se abastecer economica e viavelmente de mate- 
ria prima para a sua industria que morria. Ainda, em 1651, Domingos Bar- 
bosa Calheiros tentou, segundo nos ensina o Prof. Taunay, na sua tan- 
tas vezes reoorrida, "Hist. Gera/ das Bandeiras Paulistas", III, alongar 
o raio da penetracao apresadora ,indo ate Corrientes, na regiao mesopo- 
tamica dos rios Parana e Uruguai, a cerca de 3.000 quilometros do Pla- 
nalto. Esse rasgo da audacia e de inaudita intrepidez, ainda que, tenha 
lavrado profundissimo sulco para a historia epopeica das bandeiras, o 
qual embriaga de entusiasmo os que se deixam embalar por grandes fei- 
tos de bravura, belica, ignorando lamentavelmente a infrastrutura eco- 
nomica, essa parte magna do feito esplendoroso nao aparece, senao, ante 
uma analise mais profunda. file, aprofundado, com mais percuciencia e 
meditagao, nos leva a compreender o fenomeno, em suas causas fatali- 
zadoras ou determinantes. O homerico empreendimento de Barbosa 
Calheiros, em 1651, se internando, aloucadamente, na aparencia, em ter- 
ras catelhanas, teria sido, economicamente, um lancinante e agonico re- 
curso de que langava mao o apresamento em declinio. So quem estuda 
as causas desse declinio do apresamento, pode compreender a tirada ma- 
gestatica, que representa na historia dos grandes feitos do sertanismo, o 
"raid" fantastic© de Domingos Barbosa Calheiros, aparentemente 
um desgarrado e insignificativo feito, dentre os muitos realizados pela 
gente indomita do Planalto. 

Era o supremo recurso, com que a gente planaltina, no afan de salvar 
o apresamento em decadencia acentuada, arrostava os perigos do alonga- 
mento dos "raids" bandeirantes, mesmo depois da tragica amostra dos 
combates infelizes no rio Uruguai, entre os quais o desgragado e lamen- 
tavel M'Borore. 

2.°) O fim do dominio espanhol. Esse evento, para a economia 
planaltina, foi esmagador. Lamentavelmente, os nossos intelectuais, que 
estudam o fenomeno da Restauragao portuguesa, ainda, nao tiveram os 
olhos voltados para essa face do problema! A Restaura^ao portuguesa 
tem sido vistoriada, sob o ponto de vista exclusivamente portugues, alem 
da sua repercugao no Nordeste. 

Ninguem, ainda, se importou com a profundissima significagao dessa 
transformagao politica, na economia planaltina. Eu explico esse des- 
caso patente, tendo em vista a ignorancia e o desprezo pela historia pla- 
naltina, ao lado do profundo abandono pela historia economica brasileira. 
A evolugao brasileira, so preocupou a gera^ao que se finda, no 
no seu aspecto de historia politica com as suas cartas regias, alvaras, no- 
mes de governadores, titulares, generais, batalhas, etc., ao lado de uma 
fastidiosissima e desinteressante cronica, que procura interferir, mais 
com a memoria do curioso, do que com o seu raciocinio. Entretanto, pa- 
ralelamente com o estudo da cronica e da historia politica, devemos es- 
tabelecer os problemas da historia social e da historia economica. Ao 
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lado do estudo da historia das colonias do Nordeste brasileiro, e precise 
se analisar, tambem, o passado das coldnias do Sul do Brasil, entre as 
quais a do Plaualto, que em tudo, profundamente diferia das demais. 

Infelizmente isso nao tem sido feito, nem mesmo pelos intelectuais 
novos, ou pelos que se julgam uns "sabichoes", discreteando, superficial- 
mente, sobre tudo, bem como querendo, sobre todos os assuntos dar o 
seu "palpitezinho errado". Essa falsa cultura de uns, o conservatorismo 
ortodoxo de outros e o regionalismo de outros ainda, tem constituido a 
barreira opaca, para impedir que, a clara visao de um nitido panorama 
seja bem observada. 

Com essas duas eventualidades, que originaram, com uma clareza 
e uma nitidez espantosas, um encarecimento da produgao do brago amer- 
indiano, o Planalto teve, em concomitancia que, enfrentar a queda da 
procura. Dai a crise aflitiva, que assoberbou o apresamento, o qual, an- 
te essas circunstancias, entrou em acentuado declinio, originando, por 
sua vez, uma serie enorme de consequencias para o Planalto, as quais 
tem sido observadas, mas muito mal compreendidas, nao se fazendo sen- 
tir o menor nexo de causa e efeito. Essas decorrencias da queda do 
apresamento tem sido apenas constatadas, mas nao diagnosticadas, no 
concernente as suas causas e aos efeitos, consequentes desse fenomeno, 
como se porventura. tivessem podido as manifestaqoes se gerar por si, 
sem causa, como tambem nada fazer resultar! A missao do historiador 
e reconstituir esses fenomenos, aplicando a logica iraplacavel de um ra- 
ciocinio seguro, se socorrendo de todos os recursos, que o saber humano 
outorga, como correlacionando o observado aqui, com os acontecimentos 
constatados alhures. 

Infelizmente, isso nao tem sido feito! Outras conveniencias militam, 
para que nao se proceda assim. Mas, alem disso a historia planaltina tem 
side reiegada ao olvido e a indiferenga, pelas razoes economicas apontadas. 

Os acontecimentos do passado planaltino, conhecidos, tem sido mui- 
tissimo mal diagnosticados e tidos como capitulos de aventuras e heroica 
disciplicencia, sem logica, sem base economica e sem verosimilhan^a! 

Com esse procedimento pouco cientifico nao tem sido possivel se apu- 
rar a verdade! 

Mas o declinio do apresamento, na segunda metade do seculo, logo 
comecou a apresentar as suas consequencias. A primeira delas foi a me- 
Ihoria das relagoes, entre planaltinos e jesuitas. Isso e de facilima com- 
preensao, pois cessado o motivo, que fazia com que, houvesse cenas de 
violencia, entre os planaltino e os jesmtas, uma vez que, a causa deixou 
de cxistir, nao mais houve motivos para que o antagonismo perdurasse, 
entre os dois grupos, que se haviam virulentamente degladiado, na pri- 
meira metade do seiscentismo. "Sublata causa, tolitur efectus!" 

Isso e de tal modo diafano que, me parece dificil conceber, como nao 
icr1-1 sido entrevisto antes! E realmente dificil de se atinar, nao tenha 
sido o fenomeno bem diagnosticado antes, cm suas causas e consequen- 
cias! 
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Deante desse quadro economico, isto e de uma situagao de miseria 
em perspectiva, o Planalto, imprimindo, pelas circunstancia excepcionais 
de seu clima, um dinamismo, que tem sido sempre evidenciado, em sua 
populacao, tinha, fatalmente que recorrer a outra norma de atividade, que 
Ihe proporcionasse uma fonte de renda a qual substituisse a que vinha 
de perder, com o declinio do apresamento, como ja tivemos ocasiao de 
ver. Dai essa nova forma de atividade, que teve lugar, apenas, na se- 
gunda metade do seculo! Admira que, isso nao haja chamado a atengao 
dos intelectuais, amantes de cousas do passado planaltino, em ocasiao 
muito anterior! (1) 

Com o pastoreio, o resto do exercicio do apresamento, o qual nao 
teve fim, mas apenas acentuada diminuigao, o planaltino poude dedicar 
a sua atividade dinamica as pesquisas mineralogicas de riquezas, exe- 
cutando longa serie de buscas, em expedi^oes, que tinham mais o co- 
lorido de "entradas" do que de " bandeiras", Por isso e que, no decorrer 
da primeira metade do seiscentismo, nao encontramos, em numero, as 
expedigoes de pesquisas mineralogicas, (Taunay, "Hist. Geral das Ban~ 
deiras Paulistas"; Basilio de Magalhaes, "Expansao Geographica"; Ellis, 
"O Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano"). Estas so se fize- 
ram sentir, em numero, na segunda metade do seculo. 

De fato, nos primeiros cincoenta anos do seiscentisiao, os planalti- 
nos, so se preocupavam pelo apresamento, que ihes proporcionava lucros 
imediatos e diretos, se bem que, nao muito grande, mas segurissimos. De- 
pois, uma vez que, essa seguranga diminuira e quasi se extinguira, os 
planaltinos se voltaram, para os misteres menos certos, mas mais pro- 
missores em maiores lucros, ainda que, mediates e demorados. 

Dai, terem os planaltinos se deixado embalar, pelos canticos promis- 
sores da lendaria Sabarabugu e obedecido aos acicates, que a gulosa am- 
bigao da corte lisboeta, Ihes movia, prometendo titulos e merces e organi- 
zando expedigoes, que eu disse acima eram mais "entradas" do que "ban- 
deiras", as quais nao devem ser confundidas. 

As "entradas" eram pequenos grupos de individuos armados, mais 
de ferramentas do que de recursos belicos. Elas agiam, em absoluta de- 
fensiva e procuravam as riquezas de um sub-solo, no qual possivelmente 
ou provavelmente, podiam encontrar o que buscavam. Eram essas pe- 
quenas e diminuta expedigoes defensivas ou organizadas oficialmente, ou 
a mandado, ou, ainda, a incentivo das autoridades. Elas tiveram lugar, 
principalmente no Norte, onde a Governanga Geral sediada na cidade 
de Salvador avida de conhecer as possiveis, ou provaveis riquezas do 
nosso sub-solo, nao descangavam em ordenar partidas de grupos escla- 
recedores desse sub-solo. Eram as "entradas" oficiais e expedigoes de 
pesquisas mineralogicas, perfeitamente distintas das "bandeiras", gru- 
pos bojudos e volumosos de homens armados em ofensiva, constituidos 

1) Por ai, se verifica o radocinio que me leva a pensar que o pastoreio foi umai mera 
consequencia da queda do apresamento. 

Eu sei que, Paulo Prado parece pensar que o pastoreio foi uma causa do 
apresamento, mas creio firmemcnte que, o eminente autor do "Pnulistica". se cngana. 
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militarmente, por particulares, que exerciam uma industria economica 
de escravizaijao de amerindios. 

As bandeiras, segundo diz Paulo Prado, no seu magnifico "Pau- 
listica", so tiveram lugar no Planalto paulista-vicentino. Foram elas os 
instrumentos de um ciclo economico, so conhecido pelos planaltinos, pois 
estes eram os unicos luso-americanos a nao possuirem uma fonte de ren- 
das, que Ihes garantisse a subsistencia. Por isso, foram obrigados a re- 
correr ao apresamento. Os colonos do Nordeste nao tinham precisao 
de recorrer ao apresamento, pois que, tinham uma fonte de renda, pro- 
porcionada abundantemente pela industria agricola do a?ucar, a qual Ihes 
empolgava os modos de vida, de tal modo que, eles nao podiam se preo- 
cupai, com o que nao estivesse diretamente ligado a esse ramo de ativi- 
dade, (1) . 

O a<jucar dava para que todas as necessidades nordestinas fos- 
sem supridas, bem como absorvia todas as atividades produtoras da opu- 
lenta industria-agricola, a qual era o paradigma da regiao. 

Como querer que, essa parte do Brasil se fosse preocupar com um 
genero de economia, que era muito menos remunerador e muito mais 
rude em proporcionar desconfortos e sacrificios, para os que nesse ge- 
nero economico secundario se engolfassem? 

Assim, no Nordeste agucareiro, ninguem iria abandonar a lucrativa 
industria-agricola do agucar, para se entregar ao apresamento que exigia 
muito mais esforgo e produzia muito menos lucro? Isso e logico e cla- 
rissimo, so nao cabendo em cerebros apaixonados, saturados pela ma fe, 
em querer fazer o Nordeste, tomar parte em um capitulo historico, unica,- 
mente realizado pelo Planalto. So nao ve e nao percebe esse raciocinio 
simples, quem nao quer! 

Entretanto, se o a^ucar empolgava todas as energias produtoras do 
Nordeste, aos Governantes restava promover as pesquisas, de lucro in- 
certo, possivel, provavel mesmo, mas remoto e indireto. Isso era feito 
por meio de "entradas", que visavam a explora(;ao de riquezas mineralo- 
gicas. So, mesmo ,os Governos podiam promover essas "entradas", que 
riscaram as regioes possivelmente opulentas em jazidas preciosas. 

Os planaltinos, preocupados, tambem pelo seu genero economico, o 
qual Ihes proporcionava um lucro pequeno, mas imediato, rapido e direto, 
nao queriam ter as suas atengoes desviadas do apresamento, ao qual de- 

1) A prova mais evidente e significativa de que no Nordeste, nao houve apresamento 
e, portanto, bandeirismo € que la nao houve o antagonismo, entre moradores e 
jesuitas. Se esse antagonismo se fez sentir no Sul e no Maranhao, e que nessas 

• regioes havia o indio a apresar. Este era o pomo de discordia. O morador queria 
realizar a escravizagao e Q jesuita queria impedir essa agao. Dai a luta de ester- 
minio entre o colono e o jesuita, luta essa que no Planalto se extremou em atos de 
violencial inauditos. 

Mas, no Nordeste nao houve esse antagonismo! 
Nao e eloquente e significativa essa inexistencia? 
Tivesse havido apresamento, escraviza?ao, bandeirismo, etc., teria havido fa- 

talmente antagonismos, luta, malquerengas, etc. entre os habitantes da regiao e os 
padres da Companhia. 
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viam tudo da sua civilizagao e da sua economia, ainda que, esse genero 
de vida fosse desconfortavel, cheio de sacrificios, exigente em virtudes 
varonis, etc., e pouco remunerador. Enquanto durou o ciclo do apresa- 
mento, o planaltino so teve as suas vistas voltadas para as "entradas", 
quando havia um Governador, como D. Francisco de Souza, que havendo 
o sertao misterioso Ihe acenado com as mirificas riquezas de uma Sabara- 
bugu lendaria, promovia, a custa dos cofres piiblicos, uma serie de expe- 
digoes de pesquisas, como as de Andre de Leao. Essas expedigdes foram 
unicamente defensivas, eram compostas de apenas algumas dezenas de 
expedicionarios e visavam unicamente o lucro remoto, mediato- e indireto. 
O exame dos documentos planaltinos, publicados pelo eminente historia- 
dor e estadista Washington Luis, nos da solidamente essa convicgao. 

So, quando o apresamento em declmio, ja na segunda metade do se- 
culo XVII, isto e, quando o ciclo do apresamento ja nao remunerava, se- 
nao com parcas migalhas, os seus emprezarios, e que os planaltinos, sem 
objetivo, para as suas dinamicas atividades, resolveram obedecer, acatar 
e acojher as ordens e as diretrizes governamentais metropolitanas, no 
sentido de ser o sub-solo centro-brasileiro pesquisado, objetivando, com 
isso um lucro remoto, que so poderia ser empreendido pelos Governos e 
dificilmente por particulares. 

For isso e que, nunca poderiamos confundir o movimento bandei- 
rante, com o entradismo. Eu bem sei que essa minha distingao ira pro- 
vocar sensagoes desagradaveis em muita gente, mesmo de ultra-moder- 
nas geragoes, mas eu recorro, para realizar o raciodnio acima a logica 
fria de premissa indeclinavel e nao a paixao regional de querer estender o 
movimento bandeirante ao Nordeste, ja aquinhoado com a vitoria na ba- 
talha do agucar, o que Ihe impediria de buscar em meras possibilidades 
remotas, a custa de enorme soma de esforcjos e de sacrificios, aquilo que 
o sedentarismo das casas grandes ja Ihes outorgava gordamente. 

Alias, nao fui eu o primeiro a estabelecer a diferenqja entre entrada 
e bandeira. 

Eu aprendi esse sabio ensinamento com o eruditissimo mestre o in- 
signe historiador professor Basilio de Magalhaes, ao quern me liga um 
sentiment© de grande admiragao, todoi ungido do mais profundo respeito 
e da mais proclamada reverencia. 

Estabelecida essa diferen^a profunda e relevante, entre as duas 
formas de penetragao no sertao, temos que, uma vez constatado o acen- 
tuado declinio de apresamento, o planaltino poude distrair a sua aten- 
^ao, entao em sobras, para o entradismo. 

So, entao, podemos constatar o grande acatamento e mesmo a pro- 
funda ufania produzida no planaltino, pelas ordens dos dirigentes me- 
tropolitanos, e pelos autografos reais. 

Estes passaram a ter um prestigio imenso (2), contradizendo apa- 
rente e superficialmente, as ordens e disposigoes regias, as quais os pla- 

2) A intere^sante coincidencia de terem recebido autografos reais os sabidamente lu- 
sitanofilos, explica admiravelmente essa superficial c aparcnte contradi?5o. E' 
que enquanto os crioulos ridicularizavam os soberanos bragantinos, como nos en- 
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naltinos ridicularizavam, na expressao felicissima do egregio Prof. Tau- 
nay, quando o sabio Mestre diz, na sua "Hist, seiscentista da Villa de 
S. Paulo", I, 166: 

"... do alto dc suas montanhas RIAM-SE OS PAULISTAS DOS 
UKASES DO BRAGANCAS, rccemposto no throno e para elles Icttra 
morta." 

E' que, nessa segunda metade do seculo XVII, os planaltinos podiam 
distrair de suas atividade diminuidas, pelo decllnio do apresamento, o 
suficiente para se dedicar mais aprofundadamente ao movimento entra- 
dista. Corno vimos, o proprio Fernao Dias Paes, para a realiza^ao de seu 
prodigioso feito de entradismo, buscando a prata de Sabarabugu e as pe- 
dras verdes do Sumidouro, recebeu em 1663, um acicate de Affonso VI, 
rei bragantino de Portugal, segundo Pedro Taques na sua "Nobiliarchia". 
reproduzida pelo Prof. Taunay, na sua magistral "Grande vida de Fer- 
nao Dias Paes", 117. E' precise, porem nao se esquecer que, Fernao 
Dias era o mais rico dos paulistas, como dizia, em informagao o Dr. Se- 
bastiao Cardoso de Sampaio, e alem disso que, Fernao era profunda- 
mente lusitanifilo e avesso, em absolute ao crioulismo, que, era o respon- 
savel pelo ridxculo, cm que os planaltinos tinham os degenerados Bragan- 
<^a. 7 alvez, tivesse sido este o motivo de haver o insigne entradista rece- 
bido o real autografo (3), raesmo por que, essa tnarca de especial agrado 
dos monarcas lusos, parece, terem sido deferidas, so aos lusitanofilos e 
estes, pela pena, registradora das tradi<j6es, do autor da "Nobiliarchia", 
foram encarecidos como, tendo sido, os escolhidos pelos monarcas rei- 
nois, para receberem essas condecoraqoes. 

So, por intermedio de Pedro Taques, na sua "Nobiliarchia", (es- 
crita no ano de 1765), esses motives de galardao, absolutamente idiotas 
e despidos de minima significagao, foram encarecidos. Nao devemos 
perder de vista que, foi Pedro Taques, com a sua melosa mania de ge- 
nealogias, de nobrezas, de "puritate sanguinis", de linhagem "livres de 
qualquer mistura com mouros, judeus, ou com outra qualquer infecta na- 
gao", etc., o inventor das aristocracias planaltinas, com os seus ouropeis, 
douraduras, brazoes, lambrequins, etc., em absolute desacordo com a 
verdade democratica, que imperou no Planalto. Essas aristocracias, evi- 
dentemente so sonhadas, pelo cerebro imaginoso do linhagista, constelan- 
do a pobreza miseravel, que reinava no Planalto, de nomes de antepas- 

sina o prof. Taunay, na sua "Hist seise, da Villa dc S. Paulo", I, 166, os lusita- 
nofilos ou reinois recebiam autografos c outros agrados dos monarcas ridiculariza- 
dos, segundo o mesmo Prof. Taunay, nai sua "Grande Vida die Fernao Dias Paes", 
117. O lusitanofilo, jesuitafilo, do grupo Pires, bisavo do cronista Pedro Taques, 
ja havia, diz este, recebido um autografo do Principe Regente D. Pedro! 

3) Pelo raciocinio expendido o empreendimento de Fernao Dias Paes nao foi uma ban- 
deira e sim uma entrada. Penso assim, embora nao tivesse havido uma agao mais 
destacada da governanga em organizar a empreza. A expedigao deveria ter sido 
pouco volumosa, pois seria mais facil peregrinar, assim, em grupo mais minguado, 
por entrc os obstaculos naturais. demandando riquezas minerals, para cujas pesqui" 
sas nao havia mister de grande volume da expedigao. 
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sados do linhagista, positivamente nao existiram e a publicagao da ampla 
documentagao oficial nos permite retificar todos as bordados, grudados 
pela "Nobiliarchia", na Historia do Planalto. 

Essa cincada do linhagista, hoje felizmente retificada pela verdade, 
revelada pelos documentos de publicagao oficial, e imperdoavel, pois in- 
toxicou todos os que quizeram reconstituir cenarios planaltinos, sob va- 
riados pontos de vista, (4). 

E' bem certo que, o linhagista nao operou com dolo, mas nem por 
isso deixa de ser oportuno se retificar, por meio de analises e de pesqui- 
sas, as afirma^Ses do velho e suave cronista dos setecentos!! 

4) Paulo Prado, no seu tao citado "Paulistica", ja, muito antes que eu o fizesse, havia 
assinalado essa prcocupagao nobiliarquica de Pedro Taques e de seu parceiro Frei 
Caspar. 



P A R T E IV 

O fim de um periodo hisforico 

CAPITULO I 

O our o 

Ha acontecimentos na historia humana, que, pelas consequencias, 
que acarretam sao verdadeiros traces separadores de duas epocas, di- 
versas na historia do agrupamento humano, nas quais eles se tenham 
registrado. Esses tragos separadores sao, as vezes tao profundos e tao 
marcados que, as epocas, que eles separam, se diversificam de modo com- 
pleto, a proposito de todos os aspetos, em que elas forem encaradas. 

Entre esses acontecimentos decisivos, na historia humana, podem se 
apontar, por exemplo, a queda do Imperio romano do ocidente; o fim da 
Idade media, marcada pela tomada de Constantinopla, a Renascenga, as- 
sinalada pelas grandes invengoes; a revolugao industrial, no seculo XVIII; 
a revolugao francesa, evidenciando o fim do primado de uma classe so- 
cial e o fim de uma organizagao; etc.. 

Na Historia do Brasil, tambem ha acontecimentos decisivos, pelas 
suas consequencias, que se projetam de um modo consideravelmente am- 
piiado no cenario da nossa evolugao pelos seculos. 

Esses acontecimentos basicos e decisivos, por certo, nao tem passado 
incolumes aos olhos dos' perscrutadores do passado brasileiro, mas eles, 
ainda nao tem sido marcados como merecem, pelo muito que deram cau- 
sa. Eu os enfileiro alguns, apenas ,de entre outros, do modo seguinte: 

1.°) As duas batalhas do agucar. A primeira travada entre o Nordeste c 
S. Vicente, tendo sido o Nordeste vencedor, pelo que desfrutou da 
opulencia, durantc varios seculos. De fato, se o resultado tivesse 
sido, ao contrario, isto e vitorioso para S. Vicente, teriamos tido os 
eventos historicos, completamente modificados. A segunda batalha do 
agucar, foi a silenciosamente travada entre o Nordeste brasileiro e as 
colonias hispano-americanas, mais proximas do consume, na segunda 
metade do seiscentismo, tendo a vitoria sorrido, desta vez, as colonias 
espanholas, as quais venceram o Nordeste, na concorrencia cstabeleci" 
da, acarretando o declinio da nossa civilizagao do agucar. 

2.°) O pastorciro. O apresamento, tendo sido limitado, por causas varias, 
o planaltino, dinamico e necessitando de uma atividade qualquer, foi 
constrangido a buscar no pastoreio isso que Ihe era impost© pelas cir- 
cunstancias e o que Ihe era necessario pelo imperio de suas precisoes. 
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3.°) O apresamcnto. O Brasil, dos dois primeiros seculos, vem sendo 
considerado unicamente o que se limitava a zona do agucar, isto e 
a estreita faixa litoranea do Norte! Nao se tem ligado imiportancia ao 
resto! Entretanto, sem o apresamento planaltino, nao teria sido possi* 
vel a existencia da industria agricola agucareira, por que ela nao teria 
sido possivel, sem mao de obra e era o apresamento, quern Ihe pro- 
porcionava, em parte, esse fator importantissimo, sem o qual, ela nao 
teria havido e vivido, como prosperado e implantado no Brasil uma 
importantissima cultura. 

4.°) O euro. Esse capitulo referente ao ouro foi a modificagao, sob os 
mais variados aspetos de tcda a estrutura brasileira, fazendo trans- 
forman-se todas as colonias luso-americanas, sob todos os pontos 
de vista em que forem encaradas, repercutindo mesmo emi aconteci- 
mentos historicos concementes a outros povos. 

Desse quatro pontos capitals e decisivos na historia brasileira, dou 
a primazia as batalhas do agucar, pois desses important'issimos capitulos 
do nosso passado, especialmente da primeira batalha do agucar, foi que 
tivemos as maiores e as mais importantes consequencias, essas que, por sua 
vez, se projetaram como causas, no cenario da nossa evolugao historica. 
De fato, se outros houvessem sido' os resultados das batalhas do agucar, 
teriamos a alteragao profunda de todas as linhas basicas da evolugao 
brasileira. 

Assim, por exemplo, se a capitania vicentina tivesse vencido a pri- 
meira batalha do agucar e localisado em suas praias a produgao aguca- 
reira e a lavoura de cana, teriamos as paginas do nosso passado inteira- 
mente mudadas, com a fixagao na capitania vicentina de fortes contingen- 
tes de reinois; talvez o Planalto nunca fosse atingido; o bandeirismo, pos- 
sivelmente, nao teria tid olugar; as guerras holandesas teriam ocorrido, em 
S. Vicente; o ouro nao teria sido descoberto; as suas consequencias nao 
teriam se projetado, as fronteiras brasileiras nao teriam sido as atuais, pois 
nao teria havido penetragao, possivelmente, elas iriam coi'ncidir com a 
linha tordesilhana; etc.. 

Entre os acontecimcntos decisivos, para a nossa historia, a orientan- 
do, por linhas evolutivas constatadas, mas que teriam sido profundamen- 
te diferentes do que, se esses acontecimentos nao se tivessem verificado, 
capitulamos e destacamos o ouro, o qual teria correspondido ao efeito de 
de uma brusca e subita guinada, que teria feito alterar o curso da evolu- 
gao economica social demografica, moral, sentimental, cultural psicolo- 
gica e politica das colonias luso americanas. 

De fato, a descoberta das jazidas auriferas, principalmente as situa- 
das nas Gerais, modificou profundamente a estrutura das colonias, alte- 
rando a composigao etnica de algumas, desviando e dosando as massas 
humanas de outras, bem como, as que provinham de fora, fazendo com 
que se transformasse a coloragao social, mental, sentimental ou moral de 
outras, concentrando, em algumas, grandes volumes humanos, que eram 
deslocados de outras, aumentando o nivel de vida, ou o poder aquisitivo 
de uns, para diminuir os de outros, adulterando o grau de civilizagao de 
aiguns, para cima, ou para baixo e com isso modificando o nivel cultu- 
ral, ou as necessidades vitais de aiguns dos grupos coloniais, bem como 
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Ihes dosando diferentemente o "quantum", de assimilagao pelo ambien- 
te fisico, ou pelo social crioulo, isto e nacional, regional, ou reinol, etc.. 
Naturalmente, esses sucessos varies ,consequentes do achado e da mine- 
ra^ao do ouro, projetados no cenario do nosso passado, proporcionaram, 
por sua vez, como causas de importantes eventos da mais variada nature- 
za, entre os quais os politicos, os quais tragaram a orienta^ao das linhas 
evolutivas aparentes do grupo colonial luso-americano. 

Todas as regioes, isto e, todos os grupos coloniais luso-americanos 
sofreram em grau, maior ou menor, a intensidade da projeijao neles da 
descoberta do ouro, mas, eu creio que, de todas, a que mais foi alterada 
por esse sucesso ,foi a capitania vicentina, ou antes o Planalto. 

Esta regiao foi terremoticamente alterada e ela, sob todas as suas 
facetas .recebeu, com intensidade de irreprimivel furagao o bafejo da des- 
coberta do ouro, que nela se foi projetar com a violencia dos grandes su- 
cessos. 

Modificaqoes beneficas e maleficas repercutiram sobre o Planalto, 
obrigando-o a trajetoria pelo seculo XVIII, inteiramente diferente do 
que vinha sendo palmilhada pela gente planaltina, no decorrer do seculo 
dos seiscentos. 

Penso que, do balan^o de consequencias beneficas e maleficas, para 
o Planalto, estas sobrelevaram aquelas, sob o ponto de vista brasileiro, 
que e o que mais nos deve interessar. Vejamos: 

Entre as consequencias beneficas para o Planalto figuram duas, que, 
eu penso tenham sido as mais importantes: 

1.°)) O grande aumento do poder aquisitivo do planaltino. 
2.°) O grande aumento demografico da populagao quantitativa do 

Planalto, (1). 
A respeito da primeira consequencia, e preciso ponderar que, durante 

o seculo XVII, a regiao planaltina vivia, econbmicamente, sob o imperio 
da unica fonte de renda, a qual se resumia no apresamento, que era rea- 
lizado em beneficio da economia nordestina. Isso quer dizer que, a eco- 
nomia planaltina estava, pelo apresamento, estreitamente ligada a eco- 

1) Paulo Prado e um dos que descreve, com; maiot^ rclevo a triste' situagao planaltina 
depois do ouro. Assim, diz ele; a pg. S3 do "Paulistica": 

"Era a confirmagao official da decadencia da gloriosa Piratininga, que a ty- 
rania estupida dos capitaes generacs e a voracidade do fisco iriam completar de 
modo lastimavel." 

Essc mesmo historiador, no "Paulistica", manifesta, em outros per0odos, igual" 
mente marcantes, a conccpgao que faz. com brilho invulgar, do panorama planaltino. 

Isso estriba, como premissas solidas, as minhas conclusoes. 
Com o ouro o Planalto, cmbora tenha melhorado demograficamente, isto e 

quantitativamente, e economicamente, alem de culturalmente, sofreu forte albumi" 
nuria, isto e um acentuado empobrecimento qualitative de suas populagoes, pois os 
seus melhores elementos foram sorvidos pelas minas. Alem dessa decadencia e talf- 
vez motivado por ela, o Planalto passou, cntao, ao jugo ferreo do Estado portu- 
gues, voras e carniceiro, que fez recair, sobre a regiao paulista. enfraquecida qua" 
litativamente, pela emigragoes de sua melhor gente para as minas, a nuvem de ga- 
fanhotos de seus "gauleiters", satrapas famintos, que montaram as forcas candinas 
de um reinolismo hematofago, sob aos quais passaram os planaltinos acarneirados, 
que foi o estado em que deviam ficar sempre. 
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nornia agucareira. Se esta ascencionava economicamente, isto e progre- 
dia, produzindo mais, vendendo mais, e realizando um lucro maior. etc., 
tambem o Planalto, indiretamente se beneficiava dessas circunstancias 
beneficas e por isso melhorava proporcionalmente na sua situaqao econo- 
mica. Desgragadamente a industria agricola nordestina do a^ucar no 
decorrer da segunda metade do seiscentismo, sofreu a concorrencia das 
colonias espanholas na America, com o que perdeu a segunda batalha do 
a^ucar e com esse evento, comegou a paulatinamente, declinar. Com is- 
so, a procura da mao de obra, fornecida pelo Planalto, diminuiu e dab 
em parte, a queda do apresamento. Por outro lado, isto e concomitan- 
temente, se davam as duas Restauragoes, isto e a lusa, creando as fron- 
teiras luso-espanholas na America, o que veiu dificultar a penetragao do 
apresamento e a do Nordeste, com a expulsao do belga invasor. Esta ul- 
tima Restaura^ao, reintegrou a corrente importadora do africano, com o 
que o Planalto sofreu uma acentuado declinio, pois perdeu o monopolio do 
fornecimento de bra^os. Com esse declinio evidente, o Planalto passou 
a se desengorgitar de sua gente, que, no Pastoreio, realizou a expansao. 
O resto da populagao planaltina continuou a viver na mais absoluta autar- 
quia, premida pelo seu hermetico isolamento geografico, que separava o 
Planalto do litoral, por meio da rudissima e dificilima serra maritima e 
mais, ainda da Metropole pelas distancia imensa e pela navqgagao difici- 
lima e precarissima dessas eras longinquas, (2) . 

Com isso o isolado Planalto viveu, durante a segunda metade do se- 
culo seiscentista, sem poder aquisitivo, que nao fosse o minguado propor- 
cionado pelo diminuto apresamento de indios bravios, os quais eram ven- 
didos ao Nordeste agucareiro, que tinha bem declinada a sua prosperi- 
dade agucareira, a qual, assim, exigia menos mao de obra. 

Como se ve, pois, era uma situagao de extremada pobreza a que im- 
perava no Planalto, durante essa segunda parte do seculo. Nao havia 
entao, fonte de renda! A exportagao tinha diminuido, por forga das ra- 
zoes que, acima, expus. 

Nesse ambiente de pobreza, nessa situagao basilar, foi edificada uma 
determinada estrutura social, foi constituida uma economia, foi realizada 
uma demografia, foi estratificada uma mentalidade, foi alicerceada uma 
sentimentalidade, foi acrioulada uma consciencia nacional, foi arcabou- 
gado um grupo humano, que se nacionalizava progressivamente etc.. Es- 
se foi o caldo de cultura, que serviu para alimentar um nacionalismo que 
despontava, vibrante, arrogante, vigoroso, arrojado, ardoroso, quixotesco, 
etc., como nos denuncia o indomito e bravio procedimento do planaltino, 
em varies episodios, vistoriados pela pena admiravel do Professor Tau- 
nay, no seu insubstituivel "Historia seiscentista da Villa de S. Paulo", 
em cujo trabalho de cronica documentada, e portanto segurissima, se pode 
basear o raciocinio acima expendido. 

Assim vivia o planaltino, isto e o pequenissimo grupo humano ma- 
meluco do Planalto, o qual falava o idioma guarani e se acrioulava, com 

2) Por ai se ve que o pastoreio foi mera consequencia do declinio do apresamento. O 
raciocinio, quo conduz a isso, e facil e logico. 
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incrivel rapidez, pois de todos os grupos coloniais lusitanos, semeados na 
vastidao territorial do Brasil, foi o do Planalto, o que se vinha nacionali- 
zando o mais rapidamente. 

Eram cerca de 6.000 almas, nesse total, sendo computados os escra- 
vos indios, os componentes do grupo humano planaltino, segundo se 
pode verificar de diversas fontes, (Ellis, tese de concurso, Boletim n. IX 
da Fac. de Filos. Cienciaes e Letras). Esse pequenissimo total adquiria, 
com grande rapidez uma alma propria, com todo sos seus atributos, da 
mesma maneira que haviam tornado uma conformagao anatomica particular, 
diferente da do lusitano reinol. 

Ate o fim do seiscentismo, isto e, durante duzentos anos, desde a 
descoberta cabraliana, o Planalto havia conseguido uma coloraqao criou- 
la, que colocava os seus elementos moradores em flagrante antagonismo 
com os reinois, todas as vezes, que eles eram obrigados a se defrontar 
com a gente metropolitana. O futuro iria se incumbir de comprovar, prin- 
cipalmente com a guerra dos emboabas, o passado e virulento antagonis- 
mo inicialmente verificado na conquista do Guaira, como vimos, pelo que 
nos ensina o egregio Prof. Taunay, no 2.° volume de sua "Hist. Geral 
das Bandeiras Paulistas". nos apresentando alguns episodios testemu- 
nhados pelos Reverendos da Companhia. como o que foi protagonista o 
fidalgo espanhol Dom Francisco de Quebedo, assistido pelo Padre Mon- 
toya, etc.. 

Quando os bandeirantes paulistas Bartholomeu Bueno de Siqueira, 
Antonio Rodrigues de Arzam e Carlos Pedroso da Silveira descobriram 
e manifestaram as suas descobertas auriferas no fim do seiscentismo, 
ficou assinalado, tambem o termo de um periodo sociologio, economico, 
e por conseguinte psicologico, sentimental, cultural, moral, etc.. 

Foi, como que, se um imenso e desnivelado degrau tivesse sido gal- 
gado pelo grupo humano planaltino, que, entao, foi profunda e essencial- 
mente transformado. A sua constituigao anatomica sofreu um siibita mu- 
danga, no sentido da europeiaizagao. Perdeu ela as carateristicas ja ad- 
quiridas de uma adataijao ao ambiente fisico. 

Foi ela deixando, ao longe, a confcrmagao amamelucada, que havia 
imposto a sua marca no planaltino, o fazendo "mameluco atrevido y be- 
licoso", como lamuriavam os cronistas jesuitas. 

O isolamento geografico, que havia gerado a autarquia, a policultu- 
ra, a pequena propriedade e a democracia, foi profundamente alterado, 
deixando, em boa parte, de produzir seus efeitos. A cultura lusitana, an- 
tes completamente desconhecida no Planalto, comegou a se infiltrar e, 
afinal dominou a regiao, fazendo nela predominar as suas consequencias 
morais, psicologicas, sentimentafs, mentais, artisticas, literarias, etc.. 

O Planalto, economicamente, entao, religado ao centro reinol, por 
forga de um intercambio minimo, so, diminutamente realizado por meio 
de uma navegaqao pouco aperfeigoada e pouco rapida, foi social, psiquica, 
moral, sentimental, economica, politicamente ,etc., absorvido pela voraz 
Metropole, que, so entao, se lembrou de que havia uma regiao vicentino- 
planaltina. 
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Ate o idioma, antes o guarani, marcando um sulco profundamente 
americano no planaltino, foi suplantado pela introdugao do portugues, 
que so nos seiscentos, com a epoca do ouro, foi conhecido e adotado na 
regiao, pois antes ele era so falado no Planalto, como idioma oficial. 

Esquematicamente podemos assinalar as seguintes consequencias do 
dcscobrimento do ouro: 

1.°) Cessa^ao da expansao gcografica. Desde que o ouro proporcionou uma 
gorda fonte de renda ao planaltino, ele nao mais foi obrigado a buscar 
na expansao pastoril a taboa de salvagao. O nomadismo pastoril cessou 
e com ele a busca aflita de local geografico apropriado, ao longe, para 
o exercicio do pastoreio e, com isso, cessou o exodo do planaltino, para 
as regioes distantes do Piaui, do Rio Grande do Norte, do vale do rio 
de S. Francisco, do Parana, de Sta. Catharina, etc.. A expansao iria 
tomar outra forma, com as descobertas dos ricos mananciais auriferos 
de Goiaz, de Cuiaba, do Coxipo, ou do Camapuan, etc.. 

2.°) Cessagao do apresamcnto do gentio. Esta norma de atividade do planal- 
tino, ja estava em acentuado declinio, como vimos. A partir do medio 
seiscentismo, ja as forgas contrarias ao apresamento haviam determinado 
nessa atividade economica uma notoria decadencia. O apresamento, en- 
tretanto, ainda se evidenciava em exercicio em indios bravios ou selva- 
gens. Esse capitulo brilhante, do passado planaltino, que tanta ufania 
nos acarreta, so se exercitava nas selvas. 

O advento do ouro, portanto de um motivo economico muitissimo 
mais lucrative foi o golpe de morte, misericordiosamente desferido no 
apresamento, que agonizava. As massas amerindias, nao sendo mais tra- 
zidas do sertao, deixou de existir no Planalto a for?a que americanizava 
as populagoes, e que as coloria de uma marcada nuance acrioulada ou na- 

cionalista, com o que o reinol, metropoiitano, poude exercer mais influen* 
cia, sob todos os pontos de vista. 

3.°) Affuxo imigratorio da Europa. O ouro e os seus opulentissimos ma- 
nanciais nas riquissimas jazidas que se foram descobrindo na Gerais, era 
Goaiz, em Cuiaba, fizeram com que fosse enorme a atragao na popula- 
c^ao portuguesa, que se tomou de verdadeiro furor coletivo e em ava- 
lanche incoercivel, arrastada por movimento intensissimo e por forga 
psicologica empolgante emigrou em massa, inundando as minas e colmai- 
tando sobre a da populacao preexistente uma espessissima e dominadora 
camada de reinois, que pela sua imensa superioridade numerica tudo ar- 
razava e carregava de roldao. Naturalmente essa avalanche que se pre- 
cipitou incontida sobre as regioes mineiras veiu saturada de espirito rei- 
nol e se colocou em antagonismo virulento contra o espirito crioulo, re- 
presentado pelo elemento colonial, fraco em mimero. 

Essa avalanche consolidou o espirito portugues, que matava es- 

magando o espirito nacional, que a fixagao e a perpuagao de varias 
geragbes de brasileiros haviam gerado e desenvolvido para a maturidade. 

Esse fenomeno fez com que abortasse o movimento nacionalista- 
crioulo da guerra dos emboabas, o de Felipe dos Santos, em 1720, e de- 
terminou que, so no fim do seculo, em 1789, explodisse outro movimento 
nacionalista-crioulo que foi o de Tiradentes. Entao, as Gerais, ainda 
estavam tao cheias de gente reinol que nao foi possivel a vitoria do criou- 
lo sobre o reinol e tivemos que testemunhar todos os dolorosos capitulos 
que marcaram o fracasso da nossa terra, ainda nao livre do esprito kr 
sitano. So quando este arrefeceu, em 1831, pudemos Hear em ponto de rea* 
lizar a nossa verdadeira independencia. 

Esse afluxo de reinois, nao so, inundou as minas das Gerais, em 
alem Mantiqueira, como ainda teve imensa influencia no Planalto, pois 
esta regiao era capital^cntreposto mercantil das minas situadas em Goiaz, 
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em Cuiaba, em Camapuan, no Coxipo, etc., alem de receber o bafejo can- 
dente das Gerais, pelas proximidades de sua localizagao e por ser passa" 
gem para muitos logares semeados de catas auriferas. 

A tal ponto foi a reinoliza^ao do Planalto, causada por esse afluxo 
luso quc, a populagao paulfsta subiu de cerca de 6.000 almas que era 
com escravos indios, no seiscentismo (Ellis, Boletim n. 9 da Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras) para cerca de 116.000 indivtduos no sC- 
tecentismo, segundo Machado de Oliveira (Rev. Inst. Hist, de S. Paulo). 
Com esse aumento, que em u mseculo, multiplicou de tal modo o total 
plenaltino, tambem se processou, com igual intensidade o imenso aumento 
do espirito reinol ou metropolitano no planaltino, cuja acriouliza^ao nao 
foi apcnas paralizada, mas ainda sufocada c a reinolizaqao foi feita impie- 
dosamente, como veremos mais adeante. 

A velha populagao planaltina .antes tao indomita e arrogantc, irre- 
quieta e bravia foi transformada em submissa, timida, apaziguante, co- 
varde, rasteira, etc.. 

A causa foi esse ouro, que nem ao menos ficou retido aqui. A nossa 
capitania, desmembrada, nao poude nem mesmo receber a paga, pela qual 
havia vencido a sua masculinidade! 

Eu, calculo a avalanche reinol, entao precipitada, unicamente nas 
Gerais, em cerca de 80.000 almas, total esse que mais se avulta se o for- 
mos tomar em relagao aos 800 ou mil paulistas atraidos pelo fulgor auri- 
fero das Gerais. 

4.°) Dccadcncia qualitativa das populafoes planaltinas. Ja em periodos acima 
tocamos vagamente nessa consequencia facil de se imaginar. Descoberto 
o ouro, naturalrnente os melhores elementos do Planalto, os mais ambi- 
ciosos, os aventurosos, os mais arrojados, os mais dinamicos, os mais 
audaciosos, os mais empreendedores, etc., foram atraidos para as regioes 
das lavras auriferas nao so das Gerais, mas tambem de Goiaz, etc., ai 
se fixando, como sabemos. Ficaram no Planalto, a vegetar na pobreza, 
os menos provides daquelas qualidades! Foi uma verdadeira sele^ao re- 

gressiva a proporcionada ao Planalto pelo infausto advento do ouro! 
Sim, infausto, por que so se perpetuaram, da velha estirpe planaltina, no 
Planalto, os elementos fracos e desprovidos de Eugenia e de eficiencia, 
uma vez que os outros haviam abandonado o Planalto. Esta regiao, sem 
os seus elementos mais varonis, foi facil preza dos satrapas reinois que 
a lusitanizaram com virulencia e sobretudo com injustiga. Foi a tal pon- 
to, o modo cruel e mavortico, pelo qual a Governanga portuguesa tra- 
tou o Planalto que, de 1748 a 1765 a capitania vicentina foi suprimida, 
depois de haver sido dolorosa e imperdoavelmente desmembrada. Isso 
so poderia ser conseguido por uma metropole camiceira, gragas a uma 
decadencia qualitativa, acima apontada. 

Foi nesse tempo desfibrado e profundamente descrioulizado que, es- 
creveram os seus relates os cronistas Pedro Taques e Frei Caspar. 

Assim, se julguem essas cronicas, como deveriam ter sido desviadas 
pelo reinolismo! 

5.°) Afluxo imigratorio para as minas das demais capitanias. 
Desde que, o ouro se constituiu em incoercivel chamariz economico 

a brilhar, como um irresistivel fanal atraidor, do alto do Itacolomi, a 
materializar o misterio, enfim desfeito da lendaria Sabarabugii, da Lagoa 
Doirada de Vapabugii, etc., todas as populagoes das demais capitanias, 
alucinadas pela cobiga, mordidas pela gula irreprimivel, abandonaram 
toda a sorte de atividades a que se entregavam e avidamente buscaram 
nas minas os velocinos de seus sonhos e os Pactolos de suas escaldadas 
imaginagdes. O rio de S. Francisco, teria sido o caminho comodo apro- 
veitado pelos que preferiram ao labutar nas lavouras canavieras da Ba,a, 
e de Pernambuco, o trabalho mais remuncrado nas catas da Mantiqueira. 
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Calculo os elementos de outras regioeg brasileiras, emigrados para as Ge* 
rais, computando a escravaria, em cerca de 8 a 10-000 pessoas. 

Essa gente facilmente se misturou com os reinois, pois ela trazia o 
espxrito reinolizado, pois era composta de filhos e netos de reinois, com 
quern estavam, por via do comercio a^ucareiro, sempre emi intimo contato, 
mas em relagao aos crioulos planaltinos, ela se colocou em atagonismo, 
como consequencia de heterogeneidade das mentalidades. Eis a guerra dos 
emboabas, em cujo capitulo significativo, os coloniais de outras capitanias 
extranhamente se ligaram aos reinois, contra os planaltinos, que, como 
eles eram coloniais. Entretanto, tao diferentes erara os atributos sociais, 
morais, psicologicos, sentimentais, etc. dos nordestinos, que eles encon- 
traram mais afinidades com os seus parentes reinois do que, com os pla- 
naltinos! A prova disso e a guerra dos emboabas! 

So quando, esses nordestinos emigrados para as minas, tiveram fi- 
lhos e netos enraizados nas Gerais, houve uma marcha anti-reinol, entre 
eles. Mas isso so ocorreu no fim do seculo XVIII. Eis, o caso da con- 
juragao mineira! 

Mas, entao, o elemento luso, ainda era numeroso e o ambiente, ainda 
respirava a mentalidade reinol em suas ideias contra os coloniais. Vb- 
jam-se os termos constantes do processo contra os conjurados. Por eles, 
ve-se bem o grau em) que dominava o espirito reinol. 

Foi nessa epoca, a refletir essa mentalidade exotica que escreveram 
as suas cronicas Pedro Taques e Frei Caspar! Fara-se ideia como 
estavam empedemidos de reinolismo! 

6.°) Decadencda definitiva da lavoura agucareira do Nordcste. 
A lavoura agucareira nordestina ja estava fortemente abalada e em 

acentuado declinio, causado pelo resultado, desfavoravel para essa re- 
giao brasileira, da segunda batalha do agucar, vencida pelas colonias his- 
pano-americanas, muito melhor situadas, nas proximidades dos mercados 
consumidores da America espanhola e da America inglesa, na concorren- 
cia estabelecida no decorrer da segunda metade do seiscentismo. Ja aba- 
lada, pois, com o advento do ouro, a industria-agricola do agucar recebeu 
o seu golpe de mdsericordia, entrando, entao, em maisi vertdginoso declinio. 
Para se conceber bem essa situagao em que ficou a lavoura canaviera e a 
indiistria agucareira, veja-se o quadro da produgao agucarcira constante 
do trabalho de Roberto Simonsen, "Histoda Economica do Brasil" I. 

Por ai verifica-se que a industria-agricola da cana-agucar, so teve 
uma revivescencia no seculo XIX, nas suas primeiras decadas. 

O brocardo popular de que "cessai tudo quanto a antiga musa canta, 
desde que um valor mais alto se alevanta" da lira camoneana, encerra 
um conceito muito aplicavel ao caso ouro-acucar. Por isso, o ciclo do 
agucar foi interrompido pelo ciclo do ouro, que teve vigencia quando 
aquele ja vinha em linha descencional. 

7.°) Fim do abandono politico do Planalto. Como se sabe, o Planalto vinha 
sendo, no decorrer dos dois primeiros seculos, completamente abando- 
nado pela Metropole, pois nao havia intercambio economico entre a Me- 
tropole e o Planalto, que isolado geograficamente, com um rebaixado 
poder aquisitivo, e com infimo complexo de necessidades vitais, pouco 
produzia e pouco consumia, pois vivia em regime autarquico. Com isso 
o Planalto nada rendia a gananciosa Metropole, que, alem do mais nao 
auferia grandes rendimento fiscais dessa insignificante e deficitaria colo- 
nia, perdida como sentiaela avangada e engolfada em uma arestosissima re- 
giao. O Planalto nao dispunha de fonte de riqueza economica, que interes- 
sasse ao reino. Dai o abandono, em que viveu, nos dois primeiros seculos! 
Descoberto o ouro, em regiao tao aproximada desse esquecido Planalto, 
passou a gulosa Metropole a dedicar atengao a regiao, antes tao insignifi- 
cante, mas repentinamente tornada importante. Continuasse o abandono 
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do Planalto, por parte de Portugal, muitos perigos seriam de afligir essa 
Metropole. 

Assim, os planaltinos arrogantes, altivos, audaciosos, belicosos e 
atrevidos poderiam se insurgir e formar novo pais, como ja haviam ten- 
tado, com a sabida aclamaijao de Amador Bueno, a qual em parte nao vin- 
gou, por acaso estar a vila despejada da sua populagao masculina, afas- 
tada no longinquo sul nas redugoes jesuiticas. Alem disso, que represen- 
tava um serio perigo, para essa egoistica Metropole poderia algum pais es- 
trangeiro, a exemplo da Holanda no Nordeste ,no seculo seiscentista, se 
deixar tentar pelo ouro das minas e imaginar uma conquista, com a cum- 
plicidade dos planaltinos que sempre se haviam mostrado pouco amigos 
dos reinois bem como pouco fieis a Portugal. 

Comprova isso a carta que em 1700, dirigiu ao rei de Portugal. D. 
Joao de Lencastro, a qual se acha reproduzida pelo egregio historiador 
Basilio de Magalhaes, no seu livro "Expansao Geographica", 169; 

". .. . Tambem me parecc muito convenicntc que se levante outro 
tcrgo die infantaria e um esquadrao de dragocs, para sq mettcr na villa 
de S. Paulo com o prctexto de que e para asscgrurar a mesma villa e 
della sc poder soccorrcr facilmente a dd Santos; Sendo of fim particular 
dcste ncgocio scgural-a die seus mcsmos moradorcs, pois csttes tem dei- 
xado, em varias occasioes, suspeitosa a sua fidelidade, na pouca obc- 
diencia com que obervam as leis de V Mgde e scr gente por Sua 
natureza absolufa c varia ci a maior parte della criminosa; c sobretudo 
amantissima da libcrdade, cm que se conscrvem ha tantos annos quan- 
tos tem die creagao a mesma/ villa; e vendo-se hoje com opulencial c ri" 
queza que a fortuna Ihcs offereceu no descobrhnento dasf ditas minas, 
me quero persuadir sem o menor cscrupulo, sao capazes dfe apetccer 
sujeitar-sc a qualquer naqao extrangeira, que nao so os conserve na li- 
berdadle c insolenda comi que vivcm, mas de que supponham mas de que 
podem tcr aquellas convcnicncias que a ambigao costuma fadlitar a sc- 
melhantes pessoas, sendo 3 prindpal c a que elles mais suspiram a 
(escravidao dos indios." 

Como se ve, com dareza, os Portugueses temiami os planaltinos. Des" 
coberto o ouro, passaram eles, os reinois, a cuidar da sua antes aban- 

donada colonia. Mandaram para aqui os "gauleiter", que tao tiranica- 

mente agiram em nome desse jugo reinol, que tao pesado passou a ser. 
D. Rodrigo Cesar de Menezes foi o primeiro cao de fila, que Portugal 
mandou para oprimir o generoso Planalto! Os principais vultos planal- 
tinos, foram aos poucos exterminados como, o sirmaos Leme e depois os 
outros que haviam sobrado da seleqao regressiva que o ouro determinou 
a regiao. 

Por isso e que Washington Luis, na sua magistral "Capitania de S. 
Paulo", diz que, so entao S. Paulo reconhecera a soberania portuguesa. 

Pensamento lapidar! Ele tudo resume, mostrando com nitidez o quao 
pesado era o jugo dos reinois sobre uma regiao que eles antes despreza" 
vara e que, entao violentamente impunham o seu pesadissimo jugo, 

8.°) O advcnto do ouro aumentou, sem duvida, o poder aquisitivo, do brasi" 
Iciro cm gcral e em particular do minerador! 

Os documentos planaltinos, concernentes ao seculo XVIII, nos ates" 
tam isso no que diz respeito a nossa Iregiao, mas e curial que o mesmo 
fenomeno haja ocorrido em; rclagao as demais regioes do pais. 

Percorrendo-se, em analises esses documentos, verifica-se que a ri- 
queza aumentou muito, como tambem pode se ter a sensagao de que houve 
um acrescimo imenso de poder aquisitivo, surgindo em inventarios ou 
arrolamentos muitos objetos, antes inexistentes no Planalto. 
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Mas nao foi apenas o poder aquisitivo a crescer, pois tambem scr 
freu uma subida grande o nivel de vida do planaltino, que teve com o 
ouro, aumentadas as suas necessidades vitais, cousa que pode ser cons- 

tatada pelos documentagao. 
9.°) Intensificagao do trafico africaco. 

Ja, com a Rcstauragao do Nordeste e expulsao dos flamengos, com 
a reconquista de Angola e com a perda pelos batavos da hegemonia no 
Atlantico, em meiados do seculo XVII, o trafico africano, importador de 
escravos pretos, foi reiniciado; com o ouro, ele teve renovadas forcas. 

Com a descoberta do ouro, como seria natural, da queda da industria 
agricola do agucar resultou um exodo de escravos do Nordeste agucarei- 
ro para os centros mineradores de Goiaz, das Gerais, etc.. 

Houve, com o advento da mineragao, um subito aumento do poder 
aquisitivo com o que a capacidade de compra do minerador entrou em 
ascengao e com isso, foi possivel a compra de grandes massas de escra- 
vos, antes servindo na lavoura de cana e no fabrico do agucar. Com 
a decadencia desta, como ja vi-os, os seus proprietarios, emigrando 
para as minas, locomoveram igualmente as suas massas de ecravos, 
que, ou foram vendidos ou acompanharanu essas migragoes. 

Mas, alem dessa massa humana de escravos trazidos do Nordeste 
agucareiro, por via rio de S. Francisco, houve necessidade da impor- 

tagao direta da Africa, pois o apresamento de escravos indios havia ces- 
sado. Com isso, ficou, fatalmente muito aumentado o teor africano na 
constituigao das populagoes mineiras, havendo diminuido proporcional- 
mente o "quantum" de sangue amerindio, nas mesmas. Os novos escrat- 
vos africanos foram importados para as Gerais, por intermedio do porto, 
entreposto mercantil das Gerais, do Rio de Janeiro, que se ligava as minas 
pela estrada de Garcia Rodrigues Paes. 

Nao se pode calcular quantos africanos entraram nas Gerais, nessa 
ocasiao, mas o seu total nao deveria ter sido pequeno e, em razao da 
grande quantidade de ibericos entrados nas Gerais, como vimos acima, 
formou-se, na regiao, uma gigantesca condensagao de mestigamento euro- 
africano, do qual, ate hoje, restam vestigios nas estatisticas dermocromi- 

cas' regionais. 
Os planaltinos cagadores de indios, a-pesar-de terem um excelente 

mercado de consume, nas proximidades, para a sua mercadoria, nao pu- 
deram o aproveitar, porque nao mais a produziam, ocupados como se acha- 

vam pela prdpria mineragao, muito mais lucrativa. Entao, tambem, eles 
se valiam do escravos africanos, alem dos descendentes dos antigos 
amerindios, por eles apresados. Entao, ja eles tinham um poder aquisi- 
tivo aumentado, pela mineragao. 

10.°) Aumento do pastorcio. Com a localizagao de grandes massas humanas 
na regiao das Gerais, houve, como seria natural, uma necessidade de apro- 
visionamento dessa gente, que precisava ser alimentada. A carne, por 
forga foi um genero, que mais se fazia precise, para servir o excelente 
mercado consumidor, dotado de alto poder aquisitivo, que eram as la- 
vras auriferas. 

Contando, pois, com um grande mercado de consumo nas proximi- 
dades, a criagao de gado teve uma epoca de maximo desenvolvimento. 
Dai o povoamento do vale do rio de S. Francisco, que entao, reuniu a 
grande quantidade dos currais de gado da epoca, fazendo disso resultar 
o povoamento da regiao. Foi um ralo povoamento no sentido euro-ameri- 

cano, atendendo que, o pastoreio nao proporciona grandes densidades e 
atrai o euro-americano, repelindo o euro-africano, que mostra tenden- 
cias preferenciais para o sedentarismo agricola. 

11.°) Aumento do poder aquisitivo e do nivel de vida do brasileiro em. gcral. 
O ouro determinava maiores aquisigoes e os que se favoreciam com o 
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magnifico mercado dc consume existente nas minas, naturalmente viam- 
se bafejados por bons negocios, quc se foram sucedendo ao longo de 
todo o seculo XVIII e foram extensivos a todos os brasileiros. 

Todos os habitantes da America lusa se beneficiaram direta ou in- 
diretainentc do ouro. 

12.°) Aparccimcnto dc uma cultura tipica scteccntista. 
Toda prospcridade material, fruto de uma favoravel situagao eco- 

nomica, tende a gerar uma cultura que e proporcional a economia cau- 
sadora de sua origem. Assim.o ciclo do agucar gerou no Nordeste uma 
magnifica cultura, aprimorada pelo lusitanismo, em razao, da proximidade 
com Portugal c das ligagoes e economicas que a opulenta regiao era obri- 
gada a manter, por forga de seu intercambio economico, entre a produ- 
gao c o consume, etc.. Eis que, o ciclo do ouro. tambem, deveria fatal- 
mente originar fenomeno semelhantc! Foi o que se deu, sendo as Gerais 
a| regiao na qual esse fenomeno foi mais rotorio, com a evidencia, nesse 
regiao de poetas, literates, artistas, arquitetos, escultores, etc.. Eis os 
poetas da Arcadia mineira, o Aleijadinho, etc.! 

Outras regioes, as beneficiadas indiretamente, com o ciclo do ouro 
tambem, apresentam melhorias culturais. Eis, o Rio de Janeiro, com o 
Mestre Valentim e o Planalto com Pedro Taques e Frei Caspar, etc.. 

13.°) Agucamento da cubiga das nagoes cstrangciras. E' regra da sociologia* 
politica internacional, observada sempre na vida historica das nagoes, 
que, as regioes ricas exercem sobre as nagoes poderosas, uma atragSo 
proporcional ao seu grau de riqueza. Eis que, no seiscentismo, pode-se 
obscrvar que, foi a riqueza do Nordeste agucareiro, o iman atraidor do 
holandes! 

A prospcridade, causada pelo ouro, deveria fatalmente produzir fe- 
nomeno semelhante. Com a guerra da sucessao da Espanha, a Franga 
sofreu a tentacao dc se apoderar da regiao aurifera das Gerais. exatamen- 
te cm similtude a Holanda, que, no seculo anterior, quisera se apoderar 
da regiao do agucar. 

Eis, em 1710, Duclerc e, em 1711, Duguay Trouin! Essas tenta- 
tivas, entretanto, nao foram sucedidas por outras. porque houve a paz 
de Utrecht, em 1713 e resistencia colonial, experimentada pelos france- 
ses nao os convidou a outras emprezas. A Inglaterra era, no seculo 
XVIII, a unica nagao que estava em estado militar, economico ou poli- 
tico de poder organizar expedigSes poderosas que conquistassem a regiao 
das minas, ja suficientemente povoadas para oferecer seria resistencia. A 
Inglaterra, porem, era a amiga. aliada e protetora de Portugal. Por esse 
motive, alem de ser facil a resistencia coloniaFmineira, em regiao muito 
montanhosa, deveu Portugal, o fato das tentativas fracassadas de Du- 
clerc e de Duguay-Trouin nao se reproduzirem. 

14.°) Dcslocagao do cixo politico-administrativo colonial para o Sul. 
O ouro nao teve o seu efeito circunscrito, apenas ao campo econo- 

mico e dcmografico, mas, tambem, o administrativo, pois em 1763, houve 
mudanga da sede do Govemo Geral, para o Rio de Janeiro que era a 
porta de saida e de entrada, o respiradouro, enfim das Gerais. 

15.°) Formagao dc uma raentalidadc livre e homogcnca, distintai da lusitana, o 
qui> determinou, para a regiao e suas limitrofes,, grandc incremento na 
marcha para a emancipagao. 

A prospcridade deu aos seus agentes, interesses economicos seme" 
Ihantes, os quais isolados e profundamente diferengados das metropole 
cada dia se tornavam mais separados. O mesmo fenomeno evolutico era 
de se constatar na mentalidade, a qual progressivamente ia se tornando 
diferente da reinol. 
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Eis que, no imcio, os imigrantes reinois sc defrontaram, no comego 
do seculo com a mentalidade crioula. Dai a guerra dos Emboabas, em 
1708-09 e a conspiragao de Felipe dos Santos. Depois, esses imigrantes 
do inicio do setecentismo, foram envelhecendo e morrendo, nao sendo re- 
feitos por ondas migratorias reinois proporcionais ao numero deles. Sens 
filhos e netos ja tinham sido assimilados pelo espirito da terra, pois eles 
eram crioulos, sob todos os pontos de vista. Foram com o sen numero 
engrossar as hostes vencidas dos nacionais-crioulos dos planaltinos de 
1708-1709, ou de Felipe dos Santos. Dai a conjuragao mineira de 1789! 
Ela, lamentavelmente, fracassou porque o elemento reinol, ainda, estava 
em numero, mas com o correr do tempo o desequilibrio numerico se fez, 
a favor dos nacionais-crioulos e dai a independencia, que se processou na- 
turalmente nas regioes das Gerais, do Planalto e do entreposto carioca. 
O resto veiu depois! 

16.°) Aumento polimdrfico da metropolc portugucsa. 
Nao obstante o famoso tratado de Methuen de 1703, ter canalizado 

para a Inglaterra, grande parte do ouro arrecadado pelo fisco portugues, 
ou pelo intercarobio reinol, ainda assim, Portugal se enriqueceu enorme- 
mente, com os periodos dos monarcas D. Joao V e D. Jose I, que rea- 
lizaram desperdicios notaveis no Rcino, a custa dos gordos proventos su- 
gados nas minas. 

Muito desse ouro brasileiro ficou em: Portugal. 
17.°) Desenvolvimento do Rio dc Janeiro. 

Com a deslocagao do eixo economico .demografico e politico para 
o Sul, o Rio de Janeiro, entao entreposto, porto do riquissimo Hinterland 
das Gerais, teve um crescimento vertiginoso, passando pelas seguintes 
etapas: 

1711  12.000 habitantes 
1745  24.397 
1808  47.000 
1820  80.000 

18.°) Influencia na cvofugao do mur.do. 
O ouro enviado para a Metropole era, pelo tratado de Methuen, des- 

viado, em grande parte, para a Inglaterra, que. com isso, teve enorme 
surto de desenvolvimento, justamente na epoca da revolugao industrial. A 
Inglaterra, gragas a esse ouro, poude mecanizar a sua industria e com ela 
nesse estado e portanto muito mais eficicnte, poude fazer concorrencia 
esmagadora a industria francesa, que foi vencida e relegada a miseria, 
levando consigo grande parte da populagao francesa, que assimi, foi ser- 
vir de excelente caldo de cultura para nele ser inoculado o virus dos es- 
critos dos filosofos, dai sobrevindo a Revolugao Francesa. 

19.°) Centralizagao politico-administrativa das colonias luso-americanas em tor- 
no do Rio de Janeiro. 

Tendo o ccntro das colonias, sob o ponto de vista politico adminisi- 
trativo, se fixado no Rio de Janeiro, tambem essa regiao se fez o eixo 
economico demografico, cultural, etc., de modo que, a fragmentagao se 
fez impossivel dada a influencia que esse centra carioca exerceu sobre os 
extremes pobres. 

O centra, tendo ao seu redor urn bloco denso, rico e culto, irradian- 
do cultura e influencia, tomou tal solidez que se fez indivisivel. 



CAPlTULO II 

Outra torrente 

Desde que, em 1693 Antonio Rodrigues de Arzao, saindo de Tau- 
bate, descobriu o ouro, no rio da Casca, manifestando no Espirito Santo 
a sua descoberta e transmitindo o roteiro da mesma a sens concunhados 
Bartholomeu Bueno de Siqueira e Cardos Pedroso da Silveira, que ofi- 
cializou a descoberta, em 1695 (Basilio de Magalhaes, "Expansao Geo- 
graphica", 158 e 159), perante Sebastiao de Castro Caldas, que se en- 
cerrou, para o Planalto uma epoca historica, dando causa ao inicio de 
outra. 

Ha acontecimentos na evolugao historica dos grupos humanos, que 
os modificam de tal maneira, alterando de tal modo a sua consistencia, a 
sua coloraqao, a sua dutibilidade, a velocidade e a orientagao de sua 
marcha pelos seculos, a sua morfologia, a sua projeqao no cenario da 
vida, etc., que devem ser considerados como marcos assinaladores de 
epocas, que se sucedem, com modificagoes completas da vida humana, nos 
locais, onde tern lugar esses acontecimentos, Assim, por exemplo, a 
Revolugao Francesa, as descobertas da polvora, da imprensa, do papel, 
da caravela, da bussola, etc., a epoca industrial com o coke metalurgico, 
o vapor, a mecanizagao da atividade humana, etc., estao assinalando mar- 
cas tao profundas na vida do homem, que pela importancia das suas con- 
sequencia, merecem ser tidos como sinais, que encerram uma epoca e 
iniciam outra. 

Assim foi o ouro, na historia do Planalto! 
Ele teve o efeito da descoberta do logo, da roda, da canoa, da mi- 

neragao de metais, ou da domesticagao de animais, no inicio da civiliza- 
^ao humana, ou do arco, do cimento ou do- uso do ferro, na civilizaijao 
classica, etc.. 

O planaltino, com o advento do ouro, sofreu similar transformaQao! 
Era uma populagao, que tinha uma determinada feitura racial; ha- 

via, vivido em secular e completo isolamento, durante o que tinha adquiri- 
do certo perfil sociologico e economico, que Ihe tinham servido de base 
para ser realizada certa evolugao, por linhas absolutamente inconfundi- 
veis. O seu estado intelectual, moral, ou sentimental, bem como o idio- 
ma usa^p pelos componentes de seu grupo, o seu adensamento demogra- 
f?co, a nuance da colora^ao da dermocromia de seus membros, estado de, 
maior ou menor, radicagao a terra de sua gente, o seu maior ou menor 
apego as instituigoes metropolitanas, a gente reinol, ou as familias da 
velha nristocracia europeia, etc., tudo isso foi alterado pela epoca do 
ourc, qrc teve lugar precisamente a coincidir com o seculo XVIII. 
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A historia do Planalto pode ser dividida em duas partes nitidas: 

1) Uma, que vai ate o fim do seculo XVII, desde o inicio do XVI, isto e 
que teve uma duragao de duzentos anos. 

2) Outra, que vai desde o fim do seculo XVII, ate o fim do seculo XVIII, 
quando o ouro teve o seu declinio. 

Essas duas epocas se assinalam, pelas caracteristicas, que perfilam 
o mesmo grupo planaltino, Assim, as caracteristicas podem ser assina- 
ladas da seguinte maneira, resumida e esquematicamente; 
As da primeira cpoca: Pequena propriedade, policultura, autarquia, democracia, po- 

breza, tudo em alta dose, modestia, incultura, arrogancia, au- 
dacia, belicosidade, mistura acentuada euro-americana, assimi- 
la?ao perfeita ja realizada, espirito proprio, particularismo, 
idioma guarani, fei?ao profundamente americana, indice de in- 
dependencia muito elevado, isolaraento geografico, quasi que ab- 
soluto, isolamento economico, isolamento cultural, abandon© po- 
litico da Metropole, etc.. 

As da segunda epoca: Democracia pouco acentuada, espirito de submissao. psicologia 
apasiguadora, maior indice cultural, maior adensamento demo- 
grafico, crescimento enorme do teor europeu na constituicao do 
grupo, infiltra?ao do africano, perda da assimilagao ja realizada, 
aumento imcnso do espirito europeu-reinol-portugues, perda do 
indice de independencia, grande apego as instituigoes, as fami- 
lias aristocraticas reinois, cessagao do isolamento geografico, 
com o aumento das comunicagoes com o literal (caminho de 
Garcia Rodrigues) e com o Reino (progresso na navegagao 
transoceanica), cessagao do isolamento cultural (aperfeigoa- 
mento mental do planaltino), cessagao do isolamento economico 
planaltino (aumento do poder aquisitivo do morador, com o 
que houve um aumento do intercambio mercantil com o Reino), 
fim do abandono politico de Metropole, que para a regiao eri- 
viou regulos de incrivel ferocidade e de cupidez desconhecida. 

Todas essas; alteragoes tiveram como determinante o ouro. Foi esse 
ouro, que reboando, como um imenso e terremotico tufao, pelo Reino, 
atraiu para as regioes das Gerais, de Goiaz, de Cuiaba, do Planalto ou do 
Rio de Janeiro, que eram as que recebiam, mais ou menoa diretamente, 
das catas auriferas a influencia marcante, das grandes massas migratorias 
de reinois, que como um gigantesco rolo compressor, ou uma avalanche 
incontida, precipitaram-se de Portugal, tudo avassalando e subvertendo, es- 
magando e deglutindo, em sua carreira incoercivel e fatal, causando um 
sequito mavortico de consequencias dolorosas, que se estereotipam na 
modifica^ao assinalada acima. 

O Planalto, passagem forgada, como entreposto obrigatorio e capi- 
tal economica das zonas goianas e matogrossenses, recebeu, no decorrer 
do seculo XVIII, imensa quantidade de reinois, que fizeram a sua dimi- 
nuta populagao seiscentista de 6.000 almas, subir para 116.000. Isso 
aconteceu, sem que o influxo de amerindianos concorresse, pois o apresa- 
mento havia cessado. Foi um aumento devido exclusivamente ao ele- 
mento euro-africano. 

A velha estirpe do paulista seiscentista ficou esmagada e, mais ou 
menos, anulada, com o seu delineado espirito, suplantado pela avalanche 
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desencadeada, que, como uma tromba imensa, tudo esmagava, na sua in- 
vasao incoercivel. 

Os elementos mais eficientes, mais eugenicos, mais arrogantes, etc., 
da velha estirpe planaltina, os seus expoentes mais marcados e perfilados 
era seus sulcos mais profundos, estavam ausentes, nas minas, quando se 
deu a invasao reinol, de modo que esta nao encontrou grande resistencia 
dos elementos da terra e talvez, por issro, nao teve grande eco, nao cau- 
sou grande estrondo a sua invasao, etc.. Esta foi mais uma infiltra^ao 
subreticia, anonima, surda, sem causar rumor, mas teve o efeito de um abrir 
de comportas de uma repreza. A sua inundaqao rapida e esmagadora 
arrastou os apoucados ramos da velha estirpe, que haviam ficado no 
Planalto, nao se deixando morder pela ambiqao, mascarando com faci- 
lidade o seu espirito proprio e diluindo o seu particularismo, bem como o 
seu acentuado crioulismo. O que restava do individualismo planaltino, 
da sua altivez, do seu amor a independencia, da sua belicosidade, do seu 
espirito atrevido e* arrogante, da sua tendencia indisfanjavel para a sepa- 
ragao, do seu colorido americano. etc. foi esmagado impiedosamente pe- 
fos satrapas reinois, que D. Joao V, o tarado monarca luso, enviava para 
nos oprimir. Enfim o ouro foi o doloroso calvario da velho estirpe pla- 
naltina, crucificada nos altos da Mantiqueira, que se rendilhava de picos 
corcoveantes pelas serranias, erigada de abismos, a formar a moldura, em 
que se enquadrava o fim tragico da via sacra da velha estirpe, inciada 
com Joao Ramalho e com a longmqua expedigao martimafonsina, sacri- 
ficada no altar da gula reinol. 

A linha de conduta do Rodrigo Cesar, dos Caldeira Pimentel, se 
retrata com tra^os nitidos, no modo como foram exterminados os heroicos 
irmaos Leme, ou humilhado Bartholomeu Paes de Abreu; ou ainda no 
carniceiro Assumar a esquartejar o aureolado vulto de Felipe dos San- 
tos, o verdadeiro precursor do proto-martir. 

Ate o velho isolamento geografico seiscentista tinha sido rompido 
pclo caminho que Garcia Rodrigues Paes, inconcientemente, rasgava co- 
mo um suicida da sua gente. 

Por esse caminho o nativismo nas minas, iria ser sufocado! 
E assim desapareceu no neblinado passado seiscentista o velho criou- 

lismo planaltino. So, quando essas massas de reinois invasores desapa- 
reciam, varridos pela idade, deixando a sua posteridade assimilada a 
terra, e que nos iriamos ver resurgir esse crioulismo redivivo. Mas isso, 
so iria acontecer ao fim de mais de um seculo, pois quando ele ia nova- 
mente se desenvolvendo, a corte lisboeta, no Rio de Janeiro, em 1808 
fugindo dos franceses, paralizou-lhe a gestagao e impediu-lhe de se mani- 
festar. 

So, dai a mais algumas decadas se desfez por fim, o equihbrio en- 
tre reinois e crioulos e se procedeu a verdadeira independencia nacional. 



P A R T E V 

A Descendencia 

CAPITULO I 

A estirpe. 

Amador Bueno, patriarcal, pacifico, sedentario, bem enraizado a 
terra planaltina, como verificamos, nunca mostrou pendores para as o- 
cupagoes aventurosas e belicosas, em que se engolfavam os seus coevos. 
Nunca se poude assinalar o nome de Amador Bueno, em empreitada de 
apresamento. Isso requeria um temperamento todo forrado de traqos 
psicologicos especiais, os quais o aclamado, jamais deixara evidenciado, 
em qualquer documento. 

Nao so o bandeirismo aventuroso, belicoso, masculo, arriscado, tem- 
pestuoso, bravio, incomodo, desconfortavel, etc. nao o seduzia, como tam- 
bem ele nao encontrava atragao pelas expedifjoes belicas, que o Planalto 
costumava enviar, para auxiliar outras regides ameagadas das colonias 
brasileiras. 

Eu passei em revista milhares de nomes de planaltinos apresadores, 
arrolados em centenas de expedigoes, localizadas em dezenas de diferen- 
tes regioes, talando muitos territorios, realizando muitas fungoes bandei- 
rantes, todas elas a exigir virtudes varonis para serem levadas a efeito. 
Em nenhuma ocasiao, eu achei o nome de Amador Bueno. 

Mas, nao fui eu apenas a constatar essa marca de ausencia de Ama- 
dor Bueno, nas nominatas bandeirantes. Ninguem, cronista ou historia- 
dor, jamais poude citar documentadamente o nome de Amador Bueno, 
como atuando no sertao. Nao seria crivel que, se porventura Amador 
Bueno tivesse participado do movimento apresador, o seu nome nao ti- 
vesse aparecido em alguma dessas empreitadas vistoriadas, algumas das 
quais empolgou a quasi totalidade da populagao varonil do Planalto, ten- 
do sido quasi todas bem pesquisadas, em suas mimicias, por um numero 
nao pequeno de analisadores. 

Mas, alem de nao se ter a minima noticia de Amador Bueno, figu- 
rando em qualquer arrolamento de bandeirantes, nao se sabe, igualmente, 
de qualquer indicio, por mais remoto ou insignificantes, que ele pudesse 
ser, a respeito da participagao de Amador Bueno, em qualquer expedigao, 
que o Planalto tenha enviado em auxilio, a qualquer outro ponto brasi- 
leiro. A esse respeito nao ha nada seguro e concreto. 

A unica referencia de cronista a respeito de ter sido Amador Bueno 
bandeirante e de Pedro Taques, que muito vagamente se limita, sem 
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a menor documentagao basica, a frase vazia e sem a menor significagao, 
a respeito, com uma parolagem oca, que eu penso tenha sido mera for- 
malidade, pois que os dizeres de Taques, sobre a pretensa qualidade de 
apresador, a Amador Bueiro, sao semelhantes aos que ele atribue in- 
distitamente a todos os seus biografados! 

De fato, quando Pedro Taques quer enaltecer alguma personalidade 
das muitas que constelam as suas linhagens, ele emprega os mesmos qua- 
lificativos que usou para biografar Amador Bueno. Disso se conclui que 
nao tem o m'inimo valor as palavras vagas empregadas por Pedro Ta- 
ques, para emprestar as virtudes exigidas pelo apresamento a Amador 
Bueno. 

Se, porventura tivesse o linhagista proferido alguma alegagao con- 
creta a respeito do bandeirismo concernente a Amador Bueno, poder-se- 
ia emprestar mais valor aos dizeres da "Nobiliarchia ', mas o que esse 
trabalho, de pura genealogia, assevera, e absolutamente vago e inteiramen- 
te aereo. Caso, o que o linhagista se refere a Amador Bueno, fosse nao 
so concrete, positivo e em termos tais, que nao houvesse duvidas, como 
documentadamente, entao nao seria possivel qualquer interpreta^ao no 
sentido da tese que sustento. Nada disso, porem acontece. Pedro Ta- 
ques e oco e vazio em documentar as suas chapas e palavras feitas, ao 
se referir a Amador Bueno. Alias, essa impotencia do linhagista em 
articular qualquer ato concrete de bandeirismo ao se referir a Amador 
Bueno. ja autorizaria convic^ao a respeito da psicologia acomodada do 
aclamado. 

Sim, por que se Pedro Taques, tendo vivido apenas um seculo, de- 
pois que os sucessos rumorosos de 1641, cavassem o fundo sulco na cro- 
nica planaltina e menos de um seculo que Amador tivesse podido prati- 
car algum ato de bandeirismo. parece impossivel que, ele, linhagista, nao 
pude^se concretiza-lo como bandeirantc, apresentando Amador Bueno 
com algum captulo positivado e documentado no apresamento! 

Teria a tradigao de familia, grande manancial, do qual se serviu 
imensamente Pedro Taques, para escrever a sua "Nobiliarchia", esque- 
cido de colocar do ativo de Amador Bueno, algum ato notavel de apre- 
samento? 

Seria dificil conceber semelhante hipotese! 
Muito mais natural, seria a admissao do que eu afirmo, isto e de 

que, as palavras de Pedro Taques, referentes ao pretenso bandeirismo 
de Amador Bueno, fossem meras formalidades e simples adjetivagao, se- 
melhante as que ele usava em rela^ao as varias personalidades, pois do 
contrario, ele poderia ter sido muito mais positivo, concrete e absolute, do- 
cumentando a sua afirmativa. Alias, para o linhagista, todas as figuras 
seiscentistas do Planalto, teriam sido sertanistas apresadores e no exa- 
gero evidente, com que ele traga os tra^os dos biografados, todas as viir- 
tudes imaginaveis sao acumuladas nos indivlduos de suas simpatias. Eis 
o caso do padre dr. Guilherme Pompeu, o qual os documentos, hoje co- 
nhecidos, mostram como Pedro Taques andou longe da verdade, fazendo 
com que muita gente de boa fe, se iludisse a respeito do Planalto! 
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Alias toda obra de genealogia tem que ser mais ou menos panegi- 
rista, enquanto que, uma cronica, para servir de base a uma reconstitui- 
Qao historica, precisa ser rigorosamente imparcial, justa, despida de exa- 
geros, fria e absolutamente livre de ditirambos. 

Infelizmente nos sabemos que a "Nobiliatchia", grande obra genea- 
logica de Pedro Taques, escapa) a essa norma. E' que, ela tem sido mal 
qualificada. Como obra genealogica o legado de Pedro Taque e monu- 
mental, mas como cronica historica, ela so tem valor relativo e erra do- 
lorosamente, quem quizer nela repousar, com cega confian^a. 

Assim, temos que, o patriarcal Amador Bueno teria sido paclfico, 
vivendo como um burgues apatacado, pois relativamente ao meio pobre 
em que ele vivia, se destacava pelas suas posses, auferidas das labutas, 
em que ele se empenhava, como moleiro de farinha de trigo, quei era a 
fonte de sua ocupa^ao, alem das que Ihe preocupavam, como fabricante 
de chapeus de feltro. Vivendo patriarcalmente, nas redondezas da "acro- 
pole" planaltina, que era a vila anchietana, afazendado, em uma das pe- 
quenas propriedades, em se retalhara a velha sesmaria Patuahy, que fora 
de Salvador Pires (linhagem a que pertencia a mai de Amador Bueno), 
Amador Bueno, segundo Pedro Taques, deixou nove filhos legitimos. 

E' de notar o volume patriarcal da familia de Amador, tendo-se em 
vista que, quasi todos os grandes figuroes do sertanismo deixaram pou- 
cos filhos. E' que eles, quasi sempre no sertao, nao tinham muito tem- 
po, para sedentariamente, viverem no conforto dos respetivos lares, em 
contato com as famllias. Essa selegao regressiva pode ser observada, 
ainda em muitos capitulos espetaculosos da historia humana. Eis, por 
exemplo, os herois da epopeia da navegagao portuguesa, (Ellis, "Raga 
de Gigantes")! 

Os elementos em que me baseio para afirmar que Amador deixou 
nove filhos sao os colhidos na "Nobiliarchia", pois em materia de genealo- 
gia os dados de Pedro Taques sao muito seguros e merecedores) de fe. 
Ainda nao encontrei grandes falhas nesse trabalho do linhagista, ao con- 
trario do que se deu em materia de cronica historica, em que os desvios 
da verdade da "Nobiliarchia", sao incontaveis, alem de serem de gra- 
vidade inimaginavel. 

De seu casamento com Bernarda Luiz, ocorrido, mais ou menos, em 
1610, Amador Bueno, de acordo com Pedro Taques, deixou 9 filhos: 

1.° Amador Bueno, o mo?o, nascido mais ou menos em 1611, casado, em 1638, com 
Margarida de Mendonga. Faleceu Amador o mogo em 1683, (1). 

2.° — Catharina de Ribeira, casada com Antonio Preto, filho do famoso Manuel Preto. 
Faleceu Catharina em 1677, (2). 

3.° — Antonio Bueno, casado em 1639, com Maria do Amaral, filha do sertanista 
Paulo do Amaral. 

1) Amador Bueno o mogo, nascendo em 1611, morreu em 1683, com 72, cousa que 
coincide bem com) a verosimilhanca. 

2) Catharina de Ribeira, tendo nascido em 1612, morreu com 65 anos em 1677, o que 
e bem verosimil. 
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4.° — Izabel de Ribeira, casada em 1642, com o portugues Domingos da Silva dos 
Guimaraes. Suponho que ela haja nascido em 1628, para se casar aos 14, (3). 

5.° — Maria Bucno da Ribeira .casada em 1631, com o fidalgo castelhano D. Juan 
Matheus Rendon, com o que eu suponho que ela haja nascido em 1616, mais 
ou menos. 

6.° — Anna de Ribeira, casada com o fidalgo castelhano, irmao do supra mencionado, 
D. Francisco Rendon de Quebedo. Pelos dizeres de Taques, na "Nobiliarchia", 
esse casamento, se deu depois de 1640, ("Rev. do Inst Hist, de S. Paulo" 
XXXIX. 249) entretanto a filha desse casal, D. Magdalena Clemente Cabe?a 
de Vacca, se casou em 1642, segundo diz o mesmo Taques. A se crer tea prr 
meira assergao do linhagista, D. Magdalena teria se casado com 11 anos o que e 
absurdo. onde se ve mais um erro de Taques. Quando teria nascido Anna de 
Ribeira? E' provavel que em 1615 mais ou menos. 

7.* — Diogo Bueno, casado com Maria de Oliveira, filha de Pedro Lcme do Prado. 
Diogo faleceu, afirma Taques, em 1700. Quando, pois teria ele nascido? E' 
provavel que, em se tendo em conta a media da vida humana, entao, Diogo te- 
nha nascido aproximadamente entre 1620 e 1630, devendo Diogo ter falecido 

com 70 ou 80 anos, o que e uma longa vida. Seu filho mais velho, Manuel 
Bueno da Fonseca, faleceu em 1722, segundo Taques ("Rev. do Inst. Historico 
Brasilciro" — tomo especial da "Nobiliarchia", 40). Ora, essas datas se acor- 
dam bera com a probabilidade que admito. 

8.* — Marianna Bueno, tendo se casado com Sebastiao Preto Moreira, faleceu em 
1682, com o que se conchje haver ela nascido, mais ou menos em 1630, para 
ao morrrer contar cerca 57 anos. O casamento devia se ter dado em 1652, 

aproximadamente, pois os filhos do casal nasceram depois de 1653. Isso leva 
a crer que, Marianna Bueno nascera depois de 163(X o que e verosimil. 

9.* — Francisco Bueno Luiz — Nao ha nenhum informe a respeito deste, na obra de 
Pedro Taques. 

Arqador Bueno, o mo^o, designado supra com numeraqao de 1.°, se 
casou em 1638, com Margarida de Mendonqa. Sabemos que este se- 
gundo Amador tomou parte na bandeira da qual faziam parte varies mem- 
bros da sua familia, que cm 1637-1638, esteve assaltando a provincia de 
Tape, no Rio Grande do Sul, (Ellis, "Meio seculo de Bandeirismo", tesc 
d. concurso, impresso no vol. IX do Boletim da Faculdade de Filosofia. 
Gencias e Letras). 

Deixou este segundo Amador Bueno, ao falecer em 1683, cinco 
filhos: 
1.° — 1 Maria Bueno, casada com Balthazar da Costa da Veiga e falecida em 1709. 

Caso ela tenha nascido em 1639-40, como e provavel, sendo ela a filha mais 
velha do casal supra, que se casou em 1638, deveria ter ao morrer cerca de 
70 anos. 

1.* — 2 Bartholomeu Bueno de Mendonga. 
1.* — 3 Francisco Bueno de Mendonga, casado com Anna de Siqueira de Albuquerque. 

3) Antonio Bueno, nao tendo feito parte da bandeira quei em 1628, iniciou a destruigao 
do Guaira, so casou em 1639. Isso nos leva a crer que ele tenha nascido em 
1614 ou 1615. Isabel, tendo se casado em 1642, nao seria crivel que tivesse nasci- 
do antes de 1628. Em todo o caso o que chama a atengao e que todos os filhos 
de Amador Bueno, dos quais se tern noticias, se casaram entre 1628 e 1652. isso 
obriga a se firmar o nascimento deles, entre 1611 e 1630. Dai se ve que, Amador 
Bueno, em 1628, ainda era muito mogo, pois a sua vida de homem no maximo de 
sua capacidade fisica decorreu na primeira metade do seiscentismo. 
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1.° — 4 D'omingos Luiz Bueno, falecido em 1721, com que se pode imaginar a hipo- 
tese de qus haja nascido em 1650, mais ou menos, para que, ao morrer, tivesse 
mais de 70 anos. 

1.° ■— 5 Amador Bueno, o neto, que tendo falecido solteiro nao se encontra elementos 
sobrei ele, na obra de iTaques. 

Maria Bueno de Mendonga, n. l.M supra, foi casada com Balthazar 
da Costa da Veiga, provavelmente, como ensina Aureliano Leite, no seu 
empolgante "Cabo maior dos Paulistas na Guerra cfos Emboabas", 28, 
em 1655, pois ela, tendo nascido em 1639-40, deveria ter em 1655, atin- 
gido a idade de se casar. Em 1656 deveria, pois ten nascido o seu pri- 
meiro filho, que foi Amador Bueno da Veiga, o future cabo maior dos 
paulistas na guerra dos Emboabas, segundo, afirma, ainda o citado Aure- 
liano Leite, loc. cit. (E' verdade que, mais adeante este intelectual modi- 
fica o seu pensamento para dizer que a data provavel do nascimento de 
Amador Bueno da Veiga e de 1665 e nao 1656, como assegurara antes. 
Entretanto, confesso, prefiro ficar com a primeira data, por nao me ter 
convencido pelas razdes apresentadas em abono da segunda). Assim, 
segundo penso, ao comandar os paulistas ,em 1709, contra os emboabas, 
Amador Bueno da Veiga estaria com cerca de 53 anos, mais ou menos. 

Isto e hipotetico, mas. o que e certo e que, Amador Bueno da Veiga, 
o cabo maior dos paulistas na guerra dos emboabas, era bisneto de Ama- 
dor Bueno, o aclamado. 

E' tambem certo que, as marcas morais, psiquicas o sentimentais, se 
transmitem por hereditariedade, passando de geragao em geragao, de 
modo que, o descendente ao evidenciar certo perfil moral, psiquico, sen- 
timental etc., ele nao o faz deliberadamente e sim reflete os caracteres 
recebidos, por via da heranga de seus raaiores. As marcas psicologicas, 
etc., afirma-nos Le Bon L'evolution des peuples"), se transmitem de 
ascendente a descendente, da mesma maneira que os caracteres fisicos. 
Isso ja temos sustentado anteriormente, demonstrando que, no caso de 
Raposo Tavares, por exemplo, as virtudes, por essa grandiosa personali- 
dade, evidenciadas, nao desapareceram, com a sua morte, em meiados do 
seiscentismo, mas foram, de novo, surgir na sua prole magnifica, como fi- 
cou demonstrado no trabalho que elaborei a esse respeito. 

Com Amador Bueno, se daria o mesmo ^fenomeno, o qual e de facil 
observagao, pois seu bisneto, teve ocasiao de revelar o seu perfil psico- 
logico-moral e, segundo penso, mostrou, entao, a mesma timidez de 
caracter, a mesma linha de covardia moral, evidenciada pelo seu bisavo, 
sacrificando os interesses da causa da nossa terra, em beneficio dos que 
representavam a causa reinol. Vejamos: 



CAPiTULO II 

Os emboabas. 

Quando o ouro foi descoberto, como viraos, uma onda avassaladora 
de reinois precipitou-se infrene, sobre a regiao das minas. 

Os paulistas, que eram os senhores e proprietarios das lavras, por 
via de disposi^ao legal expressa em lei baixada pelo rei portugues D. 
Afonso VI, estavam na livre disposigao de seus bens e pertences, mas em 
virtude da imensa inferioridade numerica em que se viam, nao puderam re- 
sistir a avalanche reinol, que incoercivelmente se arrojou sobre a presa. 

Eu calculo, que os planaltinos, estabelecidos nas suas catas, nas Ge- 
rais, eram cerca de oitocentos individuos aproximadamente, enquanto que 
os reinois, para ai ingressados, sob a protegao dos governantes reinois, 
somariam cerca de 80.000 pessoas, a cujo total, se deve acrescentar a 
massa de nortistas, os quais eu calculo em 8.000 individuos, que se jun- 
taram aos reinois, formando, com eles, o grupo de forasteiros-emboabas, 
contra o grupo dos paulistas, que eram os elementos crioulos-nacionais. 
Assim, a corrente lusitana, reforgada pelos elementos nortistas se colo- 
cava em antagonismo hostil a corrente da terra, representada pelos pau- 
listas. 

Essas duas correntes humanas eram, tambem duas almas que se de- 
frontavam novamente, essas duas almas, que ja tinham colidido inume- 
ras vezes, se antepondo constantemente no decorrer da evolugao histo- 
rica das colonias luso-brasileiras e na lenta formagao da alma nacional 
brasileira, nessa decorada e laboriosa gesta^ao de varies seculos, cheios 
dos mais variados incidentes, que perturbaram o desenvolvimento sereno 
e pacifico dessa alma. 

Seria natural que, desse atrito, entre duas correntes, portadoras de 
forma^ao psiquicas, sentimentais, morais, etc. tao diversas, resultasse em 
cenas de violencia, as quais a cronica cataloga sob a denominagao de 
Guerra dos Emboabas. 

Era um fenomeno social e psicologico, que tinha lugar em virtude de 
causa perfeitamente constatada. Tinha que ser assim! 

A Guerra dos Emboabas nao foi senao a manifestagao concreta do 
fatal resultado do encontro das duas almas supra enunciadas. De fato, 
o paulista planaltino tinha uma concepgao de patria, que se resumia ao 
seu Planalto, prolongado pelas terras de Alem-Mantiqueira, onde se 
achavam as minas, que eram de sua propriedade, e tendo em conta a fe 
que Ihes merecia uma medida legal de Afonso VI, rei de Portugal, o qual 
legislara que, seria de sua propriedade as riquezas que eles paulistas des- 
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cobrissem, (1). Esses paulistas, que viviam em democracia, na pequena 
propriedade, que retalhava o Planalto, no regime de autarquia economi- 
ca, isolados geografica, economica e culturalmente da Metropole, ainda 
se expressando em guarani, muito americanizados pelas intensas mesti- 
gagens, que coloriam as suas estirpes, nao mais podiam sentir por Por- 
tugal um afeto emocional intenso e so muito longinqua e apagadamente, 
evocavam a Metropole com algum sentimentalismo, (2) . 

Portugal, com todas as suas molduras que o engrinaldavam, fazendo 
o Metropole de um grande Imperio colonial, ja nao era mais a patria 
deles! Eles tinham alma propria! Tinham suas tradigdes! Tinham sua 
formagao mental e sentimental! Tinham mesmo o seu idioma proprio, o 
qual nao era o mesmo que o que servia de veiculo para os pensamentos 
reindis. Os Portugueses, esses eram diferentes! Ate os costumes os di- 
ferenciavam! A indumentaria deles, usando calgas longas ate os pes, 
os distinguia! Estes eram europeus. enquanto que, os paulistas, eram 
americanos, brasileiros, planaltinos, dotados de consciencia nacional pro- 
pria, evoluida em dois seculos de absolute segregamento dessa Metro- 
pole ingrata, que so se lembrava deles, quando precisava. £les eram 
crioulos, que tinham trajetoria propria, pelos seculos. em que viveram a 
parte! Essa vida propria, que era so deles, tinha sido brilhantissima e 
cheia de episodios que Ihes outorgava ufania e mesmo arrogancia e imo- 
destia. Os reinois eram profundamente diferentes! Comungavam, ainda 
nos mesmos pensares e no mesmo conjunto sentimental, que havia feito 
com que os metropolitanos aflitos aguardassem a volta de D. Sebastiao 
e aclamassem freneticamente o timido Braganga. A alma deles tinha que 
ser um complexo de ideias e de seritimentos metropolitanos que nao se 
poderiam afinar pelos dos planaltinos, que, em tudo, deles se diferencia- 
vam. Seria natural, pois que houvesse luta entre os dois grupos, que 
se defrontavam nas Gerais . Tudo fazia prognosticar ^isso, pois a luta 
armada e violenta tern, por forga, que surgir, mais ou menos estrepitosa, 
ou terremotica, conforme as circunstancias, sempre que nao ha perfeita 
sincronizagao entre grupos diferentes, que tern que se encontrar. 

Encontramos essa mesma luta no Planalto, no Rio de Janeiro, no 
Nordeste e encontramos esse mesmissimo fenomeno em todas as regioes 
coloniais, cujas populagoes acriouladas, ao cabo de certo lapso de tempo, 
maior ou menor, tendem a se colocar em antagonismo, mais ou menos 
virulento com os metropolitanos, que sao senhores de outras ideias, de 
outros sentimentos, possuem outros interesses economicos etc., e sao 

1) A propriedade paulista era baseada na carta regia de 18 de margo de 1664,/ pela 
qual D. Afonso VI de Portugal reconhecia a propriedade das minas aos seus des- 
cobridores. 

2) Alem disso, nao ha afeto, por mais solido, intenso, profundo e persistenfe, que 
resista a ser economicamente antagonico aos interesses materiais radicados nos grupos 
humanos, que, porventura, ainda estejam afetados por esses sentimentos. Ora, o 
Planalto, ainda que, tivesse ao ligar a Metropole um complexo sentimental qualquer 
este seria anulado pela sua economia, que imperiosamente claraava contra a ligagao 
por dependencia do Planalto ao hermatofago Portugal! 
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quasi sempre, protegidos pelos governantes metropolitanos, ou coloniais, 
seus patricios. 

Foi assim na aclamagao de Amador Bueno, em 1641, mais de um 
seculo depois do inicio do povoamento planaltino, com Martim Afonso e 
seus companheiros; foi assim em 1684, com o nunca deslembrado Manuel 
Beckman, no Maranhao; foi assim, no Planalto e no Rio de Janeiro em 
1660 e 1661, na luta memoravel contra o reinol Salvador Correia de Sa 
e Benevides; foi assim nos Mascates no Nordeste, em 1710; foi assim, com 
o glorioso Felipe dos Santos, em 1720, nas Gerais; como foi assim com 
os anglo americanos das Treze Colonias, em 1776; como foi assim com 
a Inconfidencia mineira, ainda nas Gerais, em 1789, quando a avalanche 
reinol do inicio do seculo sc acrioulou, nas geragoes seguintes, com seus 
filhos, netos e bisnetos; como assim seria, nos episodios que cercaram o 
grito do Ipiranga, e por fim no imortal movimento de 1831. 

A luta ,entre os dois principios, o metropolitano e o colonial, e con- 
tinua e causadora de todas as convulsoes entre os circulos explorados e 
os reinois, em maior numero, protegidos dos dirigentes, reinois como eles. 
A evokujao historica de Minas Gerais e facilima de se compreender, em 
se tendo em vista essa norma fatal e obrigatoria. 

Mas os nordestinos, que, embora coloniais, como os planaltinos, se 
enfileiraram contra estes, entre os reinois, formando, com estes o grupo 
dos emboabas e causando, ao lado destes, todos os capitulos registrados 
pela cronica, 6s quais constituiram a Guerra dos Emboabas! Isso e ad- 
miravel e parece fugir da regra rigida e inflexivel, acima estabelecida. 
Mas so uma vista superficial e simplista pode dar essa impressao, por 
que se formos analisar bem o fenomeno iremos nao so o compreender, 
como ate encontrar uma confirmaqao do pensamento exposto. 

E' que o Brasil nunca constituiu uma so colonia. Os diversos mi- 
cleos coloniais brasileiros, escalonados pela area territorial imensa do con- 
junto luso-americano, nao eram iguais, sob nenhum ponto de vista, pois 
cada um tinha uma coloragao propria; cada um possuia uma composigao 
etnica diferente, cada um tinha forma^ao espiritual sua, cada um 
se colocava em maior ou menor isolamento da Metropole, conforme se 
situava, a uma maior ou menor, distancia geografica da sede da monar- 
quia, ou conforme as suas comunicagoes terrestres ou mantimas com a 
Europa, eram mais ou menos faceis, baratas, rapidas, comodas e repeti- 
das, como conforme eram, mais ou menos obrigados, a manter, com as- 
siduidade, com permanencia, ou espagadamente, ou com raridade essas 
ligagoes, com o Reino; cada um tinha um poder aquisitxvo, proprio e mar- 
cado; como cada um tinha as suas necessidades vitais, que Ihes eram par- 
ticulares; como cada um tinha a sua economia especial, etc., resultando 
dessa disparidade as consequencias mais diversas. Como confundir, 
pois, todas as colonias, como se elas pudessem apresentar identica colo- 
raqao, ou, como se se elas mostrassem os mesmos paineis, etnicos, lingu0s- 
ticos .sociais, economicos, morais, sentimentais, etc.. Nao compreender 
isso, nos nucleos coloniais luso-brasileiros, nao e dar mostras de atila- 
mento intelectual e de acuidade de visao. Desgragadamente, os que se 
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tem ocupado e escrito sobre o passado brasileiro nao mostraram haver le- 
vado em conta esse fenomeno! tao facilmente visivel, pois esta estereoti- 
pado nas paginas da historia brasileira, se resaltando, com enorme evi- 
dencia em muitas manifestagoes, que a cronica assinala. E' u mfenomeno 
que se destaca co mespantosa nitidez, em todos os capitulos do passado. 
Querer o ignorar, como tem sido lamentavelmente feito, constitue marca 
de obnublagao mental ou de falta de coragem de afirmar o que e de 
clareza meridiana, explicando muitas interrogagoes que tem sido deixadas 
em silencio. Eis, por exemplo os muitos trabalhos e compendios, as muitas 
analises e os muitos exames cronologicos, feitos, sobre o passado brasileiro! 
Nenhum leva em conta as disparidades apontadas! Elas sao mencionadas 
por Capistrano de Abreu, Oliveira Vianna, ou Euclydes da Cunha, mas, 
infelizmente, nao sao aplicadas; de modo que, com frequencia, vemos estu- 
dos brilhantissimos, particulares a uma das colonias, ou a um dos nu- 
cleos luso-brasileiros, estendidos e generalizados, lamentavelmente a todo 
o pais, como se este nao tivesse tido heterogeneidades. A explica^ao 
dessa cegueira esta em que os festejados autores desses trabalhos regio- 
nais, so tem olhos para o que se passa na suas redondezas, desconhecen- 
do o que nao diz respeito ao ambiente o qual focaliza, as vezes com 
maestria. Seria precise que, esses escritores e sociologos, etc. regionais 
nao se abalangassem querer fazer obra nacional. Por certo, os seus tra- 
balhos sao notaveis e cheios do maior merito, sendo mesmo impossivel os 
enaltecer suficientemente, mas eles nao podem estender as linhas a todas 
as demais regioes, que estiveram vegetando na pobreza, ou se opulen- 
tando na vida faustosa de diferentissimos ciclos economicos, os quais de- 
terminaram, em ambientes geograficos os mais dispares, formagoes etni- 
ca proprias, cos-tumes particulares, complexo de ideias ou de sentimentos 
especiais, etc.. 

Essas heterogeneas correntes humanas tinham que se chocar, tal 
era o antagonismo entre elas. 

E' precise ser levado em conta o fate de que a corrente reinol era 
ternamente protegida dos governantes lusos. Por certo, a posigao juri- 
dica e moral da gente reinol era bera inferior, tanto que ela, com os seus 
caudatarios nordestinos, era chamada de intruza, mas essa sotoposigao 
deles metrcpolitanos e de seus aliados nordestinos, era compensada pela 
sua imensa superioridade numerica, gragas a qual conseguiram esmagar 
os paulistas, crioulos que representavam o elemento ja assimilado e ja 
nacionalizado. 

O encontro entre as duas correntes antagonicas se deu, como seria 
fatal que acontecesse, nos promordios do seculo XVIII. A cronica registra 
que entao tiveram lugar os episodios que ilustraram esse capitulo, o qual 
passou a historia, com o nome de guerra dos Emboabas. 

Em 1708, quando os paulistas, ja espoliados do fruto do seu esforgo, 
vinham se retirando para o Planalto, foram atacados pelos reinois e seus 
parceiros na espoliagao. 

Gomandavam-nos um frade trinitario reinol de nome Frei Francisco 
de Menezes e um mulato chamado Bento do Amaral Coutinho, Depois 
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de uma luta, na qual os paulistas iam veneer, estes, por falta de munigoes 
fofam covarde e ignominiosamente trucidados com suas mulheres e crian- 
gas. Esta cena vergonhosa que enxovalhou mais a ja imoral causa reinol, 
teve lugar onde se passou a chamar, justamente pelo que ai sucedeu,- 
Capao da Traigao. 

No Planalto, a nova do acontecimento, chegando, ecoou ribomban- 
temente, como se fosse estentoradas pelas trombetas do Juizo Final 
a tocar o rebate e a pedir vinganga pelo sangue crioulo derramado na- 
quela cena de tragedia inominavel. 

S. Paulo, inteiro se levantou, clamando por vinganga, contra os em- 
boabas! 

Santa ingenuidade, essa dos paulistas! 
Nao percebiam eles como seria inutil, qualquer movimento ideado 

contra esses intruzos, que tinham a seu favor, uma superioridade nume- 
rica de um contra cem e alem disso o fervoroso favor reinol! 

Hoje, podemos ver, com diamantina clareza, como se casava bem a 
causa dos reinois com o procedimento drastico dos dirigentes metropoli- 
tanos Rodrigo Cesar de Menezes, Assumar, Caldeira Pimentel, Cunha 
Menezes, Visconde de Barbacena, Luiz de Vasconcellos e outros mais, 
todos algozes vorazes da sublime causa nacionalista-crioula, que se mo^- 
bilizava, mais uma vez, na sua luta secular contra os opresores das co- 
lonias brasileiras. 

Tinham de ser assim, mais ou menos disfargadamente, os entao di- 
rigentes reinois! 

Eles nao poderiam ter tido outro procedimento! Talvez fossem, apa- 
rentemente menos carniceiros e menos vorazes do que os azes do reino- 
lismo, mas todos os lusos tinham que se orientar pelas sendas que con- 
trariavam os planaltinos! 

Estes eram ingenues e ainda tinham ilusoes! Ja nao Ihes haviam 
aberto os olhos a escamoteagao que tinham sido vitimas, com a cumpli- 
cidade tacita e complacente desses dirigentes reinois, que visavam os aba- 
ter! Haja vista, a famosa carta de D. Joao de Lencastro, dirigida ao rei 
de Portugal, D. Pedro II, em 7 de Janeiro de 1700, reproduzida pelo egre- 
gio mestre Prof. Basilio de Magalhaes, na sua esplendida "Expansao 
G ec graphic a", 169 e constante da "Rev. do Inst. Hist, de S. Paulo", V. 
295, pela qual o governante reinol, maquiavelicamente, recomenda tratar 
os paulistas, com violencia e forga, pois que, eles 

"TEM DEIXADO, EM VARIAS OCCASIOES, SUSPEITOSA A SUA 
FIDELIDADE NA POUCA OBEDIENCIA COMO OBSERVAM AS 
LEIS DE V. Mgde." 

Era linha basica de procedimento para os dirigentes que os reinois 
enviavam, abater os planaltinos e assim eles tinham que ser parciais dos 
emboabas, contra os paulistas. Fossem estes mais atilados, teriam per- 
cebido a inutilidade da luta contra os protegidos emboabas. Apesar disso, 
entretanto, em comego de 1709, no Planalto, foi organizada uma expedi- 
gao vingadora dos capitulos dolorosos do Capao da Traigao. 
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Para chefiar essa expedi^ao escolheram cs planaltinos a Amador 
Bueno da Veiga. 

Foi ma escolha, pois foi a atua^ao moderada de sen cabo maior que 
determinou c resultado desastroso para a expedigao. Esta nao logrou 
ver satisfeito o seu objetivo, que consistia em dois itens; 

a) Repor os paulistas nas suas minas, das quais haviam sido espoliados pelos 
emboabas. 

b) Vingar o covarde massacre do Capao da Traigao. 

Nenhum desses dois itens foi atingido. Amador Bueno da Veiga, 
agiu timidamente, se deixando Jevar peias cantigas e pelas parolas de An- 
tonio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Ele preferiu a politica apa- 
siguadora que mais tarde foi adotada por Chamberlain e a que levou a 
termo Petain, se entregando aos alemaes. Ja se ve que o procedimento 
dos "quisling", n§o e novo. 

Tenho a impressao de que a atitude passiva de Amador Bueno da 
Veiga, na emergencia referida, foi em razao de haver sido prometida para 
S. Paulo, a elevagao da vila para a graduagao de cidade, o que foi feito 
a 1! de junho de 1711, bem como a creagao da Capitania de S. Paulo 
e Minas, separada da do Rio de Janeiro. (Azevedo Marques, "Chro- 
nologia", 24.7 e 248). Esse teria sido, na minha opiniao, o prato de len- 
tilhas, que serviu para acomodar os habitantes do Planalto, nesse comego 
do seculo XVIII. 

Tudo me faz crer nisso, isto e que houve essa inominavel transagao 
e que Amador Bueno da Veiga foi "magna pars" nesse ajuste, para o 
qual eu nao acho qualificativo, pois se para um dos itens do objetivo 
planaltino, seria possivel haver transagao, qual o da reposigao nas minas, 
cousa que poderia ter sido trocada por outras vantagens o outro item 
do objetivo dos planaltinos nao poderia ser transacionado, pois que com 
sangue e com honra nao se negocia. 

Creio, como ficou dito acima que, os paulistas, chefiados por Ama- 
dor Bueno da Veiga, foram comprados pelos reinois, cujos dirigentes e 
protetores concederiam aos paulistas: 

a) A elevagao da vila de S. Paulo a categoria de cidade. (Nao sei que 
vantagens haveria nisso, para adogar a boca dos paulistas). 

b) A creagao de uma capitania compreendendo S. Paulo e Minas. separada 
do Rio de Janeiro, sendo nomeado para exercer o mais alto cargo dessa 
capitania o proprio Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho. (Tam- 
bem nao vejo nisso, como tenha resultado vantagens para S. Paulo). 

Se isso foi o "prato de lentilhas", que serviu de engodo para os 
planaltinos burlados nos seus magnos interesses, convenhamos que as len- 
tilhas estavam estragadas, pois logo depois vimos como os reinois agiram 
com a capitania de S. Paulo! 

Desmembraram-na impiedosamente, a ponto de nunca ter, uma es- 
tirpe estrangeira tido urn procedimento tao virulento. em relagao a uma 
terra qualquer vencida em guerra, como a que teve a Metropole, em re- 
lagno a capitania paulista e mineira. 
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Ve-se bem que o Planalto nao era considerado pelos reinois como 

regiao portuguesa! Fosse, essa regiao nao teria sido tao espezinhada. 
tao humilhada, tao maltratada, tao velipendiada, tao aviltada e tao hosti- 
lizada. Tinha razao o maquivelico D. Joao de Lencastro em considerar 
o Planalto ,tao pouco fiel as leis do rei portugues e tao extranho a lusi- 
tanidade, (1) . 

Amador Bueno da Veiga,.tendo sido o "magna pars", dessa escamo- 
teagao reinol contra os paulistas, demonstrou que ele era o reflexo do 
perfil de seu bisavo, que seculo e meio antes, demonstrara ser um timido 
apasiguador. 

1) E' claro que o Planalto nao deveria ser rauito ligado a Portugal, pois o tratamento re- 

cebido pela regiao brasileira de sua Metropole reinol era o mais odioso possivel. 
Portugal tinha agido, em relagao ao Planalto, da maneira a mais infame imaginavel! 
E' por isso que Paulo Prado diz: 

"Entrc oiitras, a carta regia dc 18 de mar^o de 1664 Ihes tinha prometido 
e dado a propricdadc das jazidas que descobrissem pagando o quinto a coroa" 
("Paulisdca", 76). 

Eis a prova da maneira pouco honesta, da qual a Metropole lanfou mao, para 
com os coloniais. 

Paulo Prado, sempre no "Patdistica", diz a pag. 80: 

" — mas nas suas phases a luta tcrminou sem duvida pela dcrrota dos 
paulistas que se viram expoliados c enganados". 

E' dificil conceber lealdade por parte dos que eram sistematicamente tratados 
assim! 

"Nao e com yinagre que se consegue atrair moscas", diz o sapientissimo refrao 
popular. Com os grupos humanos se da a mesma cousa. 

Uma colonia so pode persistir unida a Metropole, ate que a uniao Ihe seja in" 
teressante. Desde que, essa uniao Ihe prejudique, uma separa^ao se impoe, mais cedo 
ou mais tarde. Ao Planalto nao era interessante uma continuagao de uma dependen- 

cia cm rclagao a hematofaga e madrasta Metropole. Como pensar em fidelidade? 
Nr.~ ha recordagao sentimental, que anule uma tendencia ditada pela economja! 



P A R T E VI 

CAPiTULO I 

E p 11 o g o. 

Sintetizando tudo quanto ficou evidenciado, temcs que, estao fir- 
mados os seguintes postulados: 

1.°) Logo na primeira metade do quinhentismo, houvc surda branca e anonima 
batalha do afttcar, entre S.Vicenfie e o Nordeste, qw'e venceu o prelio, dai 
rcsultando as mais cspetaculosas consequencias, nas quais se resume todo 
o evoluir historico do Brasil. 

2.°) O bandeirismo de apresamento foi um cido cmintentemente economico, 
do qual restaram mumcras conscqucndas interessaates aao so ao Pla- 
nalto paulista, mas a todo o pals c prindpalmentc ao Nordeste a^ucadej- 
ro que dev'c a sua dxistenda a mao de obra fomcdda pelo apresamento, 
o que foi um lago economico a unir o Planalto ao Nordeste, o qual, por sua 
vez, tendo sido um cxOelcate mercado de coasumo para o apresamento, 
assodou o Planalto no ciclo agucareiro, pela divisao do trabaJho. Com 
isso, stegue-se que, o apresamento foi tambem determinado pelo Nordeste. 

3.°) So no Planalto houve apresamento, para exportagao, pois em outias re- 
gioes salvo no Maranhao nao houvc antagonismo, 'entre jesuitas e mora- 
dores. 

4.°) O trafico africano, abastccedor dc mao de obra do Nordeste, estevc cm 
decllnio durante o dominio flamcngo no iitoral dessa rcgiao e em Angola 
na Africa. 

5.°) O apresamento e muito caluniado c a crucldadle dol apresador; muito exa- 
gcrada pelos cronistas jesuitas, que sao muito apaixonados ,nao devendo 
os scus relates sereni crigidos cm dogmas, mas tides unicamente como in- 
formagoes. 

6.°) Nao devemos confundir entradas com. baadeirag, pois aquelas sao cxpe- 
digoes ofidais (e de buscasi dc maaanciais prcciosos, enqtianto que, cstas 
sao empreendimentos particulares, de caga ao amerindio promovendo lu- 
cro imcdiato aos seus autores. As bandciras pertenceni, a um ciclo eco- 
nomico e as entradas a outro. As bandciras cxistiram no Planalto c aa 
entradas no Nordeste, de prefeacia. 

7.°) O Planalto, em virtude da sua economia, era uma regiao> extremamente 
pobre, dotada de fraquissimo peder aqukilivo e dc infisao nlvcl dc vida. 

8.°) O Planalto era uma regiao geografica nitidatnente delimitada, perfeita- 
mcnte isolada da Metropole, sob os pontos de vista gieogxafico, econo- 
mico, cultural c adtninistrativo, cm vista da sua siiuagao geogralica, da 
sua pobreza economica, bem como da sua fraqueza fiscal c da sua fraqueza 
comercial, nao exportando, slenao mcrcadoria humana, que sc locomovia 
por si e nao importando senao muito pouca cousa, qua nao podia scr 
produzida in-loco. 

9.°) Dessa situagao economica e comercial ,o Planalto semprc vivcu cm rl- 
gida autarquia, durante osi dois primciros seculos, c em razao disso, scria 
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ncccssario que, a rcgiao produzissc tudo quanto fosse predso, para su- 
prir as ncocssidades dos consumidores plctnaltinos. Dai a policultura, a 
pequena propricdacI> e dsmocracia, como consequencias dirctas daquelas 
forrnas ecouomicas de vida que tcriam prevalecido no Planalto. 

10.) De tudo quanto ficou dito, a'.cm dc cutros postuladoa seguros, no Brasil, 
nao existiu uma so colonia, mas sim colonias cm pluralidade, tendo cada 
grupo dclas colora?ao social, ctnica, economica, moral, sentimental ou 
psicologica difcrentes, p qtie projetava conscqucncias diversas, ainda qufe 
cssas colonias fossem unidas politica c administrativamente cm uma so 
unidades luso-americana. 

11.) O domlnio cspanhol, periodo de tempo, durante o qual Portugal esteve 
incorporado a Espanha ,o qual teve lugar cntrc 1580 c 1640, produziu 
muitaa conscqucncias no Brasil, cntrc as quais a dU suprimir as frontciras 
entrc as areas amcricanas dos dois rcinos ibcricos, o quc vein facilitar a 
penctragao dos moradores do Planalto cm terras castclhnas. Dai haver 
o aprcsamento cncontrado mais facilidadcs durante o periodo chamado 
dominio cspanhol e haver tornado o maximo incrtmcnfo justamcntc no 
mcio scculo de 1590 a 1640. 

12.) Amador Bueno, filho de Barfoloraeu Bueno, nasceyj cm 1591, pois o ca- 
samcnto de scus pais foi, segundo Pedro Taques, quc sc basciou] cm do- 
cumento, cm 1590. A sua psicologia era a de um indirviduo timido, par- 
cato e moralmcnte fraco, nao tendo, jamais, participapao do baadcirismo, 
ou) de qualquer outro genlero dc csfor<jo bciico. Nao ha uma so pega ito- 
cumental ou um so autor quie concretize o contrario, isfo e quc alinne 
haver Amador Bueno tornado parte em um so ato de aprcsamento, cuja 
vida, no scu periodo de energia maxima, coincidiu com o que o apresa- 
mento no scu auge. E!c nao tomou parte na grandc bandcira dc 1628-29, 
contra o Guaira, pois encontramo-lo em Sao Paulo nessa data. 

13.) Em razao do seu isolamcnto, o Planalto estava em tal estado dc indi- 
genda mental, quc csta projetava consequencias sobrc a evolupao da alma 
propria, que fatalraente anlmava a popula^a© amcstigada da rcgiao. Esta, 
siem r.oScias do Reino metropolitana e scm nada, quc Ihc lembrassc o 
mundo exterior, tomava uma dirctriz cvolutiva, quc fatalmcntc a fazia 
divergir da mcntalidade lusitana, originando uma alma propria. Osi pou- 
cos Portugueses vindos do Reino, trazendo um nadonalismo difcrente c 
curopcu, com dificuldadc se misturavam a essa atmosfcra crioula, form art- 
do uma outra correntc apartada e aproximada da lusitanidade. Dai duas 
correntes a animar dois grupos, que viviam no Planalto paralelamente 
mas scm sc confundir e visiveis era varias manifestafoes, durante o sc- 
culo XVII. 

14.) Os depoimcntos jesuxticos citados pelo professor Tatmay; no volume 2.° 
da "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", rcproduzindo, palavras dos 
Padres Montoya, Mazzcta, Mansila e outros, ficaram atestando o ele- 
vadissimo indice de espirito de indepcndcncia, que existia cm S. Paulo, 
quc ja tinha Pei proprio, etc., o quc confirma a' mentalidadci reinanfe no 
Planalto, como ficou afirmado no item anterior. Esse csprito de rcbeldia 
c dc independencia sc manifestavam nitidamentc, mesmo contra o ret da 
Espanha, por infermedio dc um fidalgo cspanhol, quc era1 precisamente a 
gjen.ro, ou o futuro genro dc Amador Bueno. 

Esses eventos, quc sc afinam em surpreendentc c impxcssicnantc una- 
nimidadc, retratadas pelo prof. Taunay, sao dl> tal roaneira, scnielhantcs 
ao que iria aconteccr com o futuro movimento de Amador Bueno, quc, 

eimpossivel nao os rclacionar com estc, que assim, rcc/ebc luzes novas, 
para a sua clucida^ao, bem como para quc o scu conhecimento fique livre 
das fantasiosas roupagens quc o dlesvituaram. 
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15.°) A Rcstauracao lusa, pagina fulcjurantc, cpica, significativa, bem como al- 

tamente condizente com os intcrcsscs scntimentais, morais, psicologicos, 
do mnndo lusitano, era manifesta, mtida c facilmente comprecnsivizl con- 
traria ao Planalto, pois ela Ihc iria mortalmente dificultar o apilesameij- 
to, que sc cxcrcia, sem os obstacuios da fronteiras. Dai o Plctnalto rca- 
gir, mais ou manos violentamentc contra essa Rcstauracao, que sc fazia 
no Rcino e nas colonial do Nordeste^ muito mais lusas c muitoi mais in- 
tcrcssadas por essa Rcstauracao que o Planalto, o qual devia fafalmcnte 
ser contrario a ela. Por isso a aclamacao de Amador Bueno c a dcmora 
na aceitacao dc D. Joaa IV. 

16.) A Rcstauracao do Nordcstc, contra o flamengo, era muito contrario aos 
intcrcsscs planaltinos, pois com o domlnio flamengo no Nordcstc c a 
bcgemonia flamcnoa no Atlantico sul, ficava interrompido, o trafico dc 
cscravos africanos, com o que o apresamento planaltino gosava de uan 
monopolio tie mcrcado consumidor de sua mercadoria. Cora a Rcstaura- 
cao, com a rcconquista dc Angola pclos Portugueses dc Salvador Cor- 
Piia de Sa c Bcnevides, cm 1648, e a pcrda da hegemonia flamenga no 
Atlantico sul, o Planalto seria golpcado cconomicamentc, com a pcrda 
do monopolio do fornecimento dc mao de obra parai a industria agricola 
nordestina. 

17.) Gracas ao item acima, sc cxplica o indiferentismo fenomenal, assinalado 
nos documentos. bem como marcado pdo professor Taunay, na sua "Hist, 
seiscentista da Villa de S. Paulo", cousa que causa iescandalo ao senti- 
mcntalismo, acostumado a considcrar com muito animo hostil o dominio 
holandes. 

18.) Logo depois da cxpulsao do flamengo, ccorrcu, no Nordcstc o dcclanio 
da lavoura canavreira, com a consequcnte, diminuicao da fabricacao do 
acucar, golpcada pelo rcsultado da segunda batalha do acucar, vcncida 
fJcla America cspanhola, muito mais proxima dos mcrcados consumidorcs 
dai preciosa mercadoria, que consistiu na solida base economica da imensa 
riqucza nordestina, duraatc mais dc um seculo, 

19.) O movimcnto da aclamacao dc Amador Bucno, ocorridai cm 1." dc Abril 
de 1641, foi uma manifestacao nasccntc da alma nacional, que protestava 
contra Portugal, cujos intcresSes prcjudicavam Cconomicamentc a rcgiao. 
Foi essc movimcnto a primeira manifestacao dc nadonalismolna America, 
havendo antecipado die 43 anos o dc Bckman, no Maranhao, de ccrca 
dc 134 anos o dc Washington, nas Trezc Coloniag anglo-amcricanas e 
de 181 anos o de Pedro I, nas "margens placidas" do Ipiranga, bem co- 
mo dc 190 anos o dc 7 de Abril dc 1831, na Abdicacao 'e climinacao do 
Brasii da mcnfalidadc lusa, aindaj lexistentc aqui. 

20.) O combatc d!c M'Borore, cm Marco de 1641, nao so dclimitou o maximo 
da expansao lusa no sul, na luta contra os jesuitas, mas foi a maior causa 
para o insudesso do movimcnto das aclamacao de Amador Bueno, cm 
abril de 1641. O fato dc estarcm no sul, combatendo em M'Borore, os 
mclhorcs elemcntos do Planalto, constituiu a maior dcrrota paulista ncssc 
prelio, cujas conscqucncias maleficas para o Planalto, nao foram ainda 
devidamfente aprcdadas. 

21.) Como indicc do grande espirito crioulo, que havia no Planalto, temos 
que, nem sequer havia comunidadc de lingua com as demais colonias lusi- 
tanas, pois, no Planalto, a iingua popular era a guarani. 

22.) A rcgiao planaltina era debilmcntc povoada c grande pobrcza reinava 
na rcgiao, com o que dos nucfcos coloniais porftugucses, era o Planalto 
um dos que mcnos rendia fiscal e comcrdalmcnte, com o qucl r'esultava o 
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indiferentismo rcinol para com a rcgiao, constatado mas nao cxplicado 
eantas vezcs. 

23.) D. Joao IV, pertencia a estirpb dos Bragan^a, uma das mais rcsponsavcis 
pclo dominio espanhol, pois o proccdimentol dc D. Catarina, em 1580, foi 
positivamente contra D. Antonio prior do Crato, o rcprcscntante legitimo 
da soWerania portuguesa amea^ada c afinal dcstruida por Felipe 2.° dc 
Espanha. file era um individuo pusilanimc e fraco, que nao mercda 
qualquer dedicagao c muito menos um sacrificio de intercsscs economi- 
cos em benefioio cJ» sua elevagao a rci c assimi nao sc ©xplica nem muito 
menos se justificaria que tivessc tido lugar no Planalto, uma, aclamacao, 
como no<j fizcram crcr as fantasiosas cronicas dc Pedro Taques c dc Frei 
Caspar. 

24.) Dos motivos conhccidos, em analises vcrdadeiras, a respeito da cconomia 
planaltina bem como da historia do aprcsamcnto, nao se podc explicar sa- 
tislatoriamente, nem muito menos justificar vcrosimilhantcmentc a a pre' 
goad a lea'dadc dc Amador Bifeno a D. Joao IV. 

25.) A aclamacao de D. Joao IV, no Planalto, foi feita com grande atrazo de 
quatro mcses depois da vitoriosa revolu<jao de 3 de dczembro de 1640; 
foi levada a cfeito, por um rcduzidissimo numcro dc pessoas, que assi- 
naram a sua proclamagao, cm compara?ao com o numero de pessoas, 
que subscrcvcram, por exemplo a cxpulsao doa jesuitas, o) qual era ccrca 
de scis vezcs maior, que os aclamadorcs de D. Joao IV. A causa disso 
c que a maioria dos planaltinoa estava no sul, combatcndo cm M'Borore, 
na luta contra os jesuitas. 

Disso tudo tira-Se as scguintes conclusocs: 

a) Houvc hcsitacao dos planaltinos ao adamar D. Joao IV z so o fi- 
zcram obrigados pdas circunstancias. 

b) Os lusitanofilos do Planalto tcriam aproVeitado da auscncia dos mas- 
culos moradorcs do Planalto ,para o incorporar na soberania portU' 
gucsa, tao contraria aos scus intercsscs. 

26.) O proccdimcnfo anti-jesuita do Bispo Cardenas, do Paraguai, durante a 
ultima decada da primleira metadc do seisccntismo, tcria fcito adiar o de- 
clinio do apresamcnto, que fora duramcnte golpeado pela efctivagao da 
Resfauragao lusa c pela exfingao dos mananciais fartos de indios man- 
sos e ja civilizados das redngSes. Dai as cxpcdi?5es planaltinas ate 1648, 
no Maracaju, ou sul de Mato-Grosso atual. 

27.) O aprcsamenfo, ainda que confinuassc, foi muito menos accntuado no 
dccorrcr da scgunda metadc do scculo XVII, quando clc so cxcrceu cn- 
trc os indios bravios, que nao haviam sido incorporados aos csfabcleci' 
mentos jesuiticos, os quais no decorrcr dessa scgunda metadc do scculo 
cstavam ou csvaziados de gente amerindiana a apresar ou situados fora 
do raio de penctragao do planaltino prcador, que viu, por varias circun' 
stancias, dleclinar o apresamcnto. 

28.) O grande ciclo economico do aprcsamcnto planaltino dcclinou, na sc- 
gunda metade do seculo XVII, em virtude das scguintes causas* 

a) Restauragao portuguesa, que dificultou a penetra^ao cm terras his- 
pano-americauas. 

b) Rcstaura^ao do Nordeste, com a cxpulsao do flamcngo e rcstabclcci' 
mento do trafico africano e supressao do monopolio" do fomccimento 
de bra^os amerindios pelos aprcsadores planaltinos. 

c) Diminuigao c extinfao dos cstabelecimcntos jesuiticos dentro do raio 
dc agao da gente bandeirantc dc S. Paulo. Os Cstabelecimcntos 
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restantes ficavam muito distantcs do Planalto, com que o aprcsamento 
resultava muito caro c dificil. 

d) Dcclinio da industria agricola agucarcira no Nordestfe, com o quc a 
procura de mao de obra se fez muito menor. Essc dccEnio da lavoura 
canavieira c do fabrico do agucar, se verificou, em virtudc da se- 
gunda batalha do afucar, na qual foi vtcncido o Nordestc brasileiro1 c 
vcncedoras as colonias espanholas, situadas a uma distancia menor 
dos centros consumidores, ou dos entrepostos comerciais. 

29.) Com o decEnio do aprcsarbento, o planaltino viu se abrir, ante si, para 
nesse ciclo cmpregar as suas atividades, determinadamente obrigatorias, em 
virtude do clima planaltino dotado de grandes amplitudes termomctricas, 
uma nova esfera de agao, a qual foi o pastorcio, quc nao podeado se 
realizar nas proximidades planaltinas, pela maniSesta falta de espago apro- 
priado, tcve que ir se exercitar a uma distancia grandc da regiao, com 
o que se dcu a expansao povoadora paulista, localizando nucleos cfe 
povoamento em zonas afastadissimas. 

30.) O resto da populacao planaitina, qule nao se entregou ao pastoreio, ficou 
na regiao mantendo acesa a luta entile Pires c Camargos. 

31.) Os Pires seriam os elementos constituidorcs do grupo lusitanofilo c jesuito- 
filo, enquanto quc, os Camargos seriam os rcpresentantes das ideias criou- 
las e nativistas. 

Aqueles readmitirara os jesuitas, que cm 1653 foram reintegrados e 
cram do scu grupo, os que reCebiam constantcmentc acicafes das cartas 
autografas dos soberanos Portugueses, no sentido de realizarem buscas 
de metais prcciosos. 

Eram os Camargos ou og do seu agrupamcnto, os quc se mosfravam 
rebeldes, arrcgantes c sobrancciros, ante Salvador Correia de Sa, em 
1660 e ante Artuij Sa e Menezes, no fim do scculo- Eles e que, ridicu- 
larizavatn os Bragan^as, os desobed'ecendo em 1643 c em 1647, s/j mos- 
trando nebcldes, pouco fieis e pouco leais, como afirma em carta o Go- 
vcrnador Lcncasfro. Essas duas mcntalidadcs, se entrecbocando, na se- 
gunda metadc do seisccntismo, forara o cspelho do que acontcceu a regiao 
nessa epoca. Pedro Taques e Frei Caspar os cronistas do passado plas- 
naltino, cscrevendo lem epoca de intenso lusitanismo c de arroxamento 
intelcctual, pela ccnsura, entao, existentc, nao quizeram e nao puderam 
nos transmitir os quadros dessa luta, que so agorai c rieconstituida com 
extrcma dificuldade. 

32.) Os planaltinos, ora se mostrando infrafaveis, arrogantes,' rebeldcs e 
pouco leais aos monarcas lusitanos e ora figurando como recebendo cartas 
autografas dos soberanos e precedendo, com carinhos adsniravcis, como 
cm 1661, em relagao ao lusitanofilo Salvador Correia de Sa, como) rcad- 
mitindo os jesuitas ,cm 1653, pariecem aprescntar uma linha contraditoria 
dc proceder. A explicagao logica esta no item adma, pelo qual se ve- 
rifica quc, haviam duas correntcs de ideias, de sentimentos, e de procedi- 

mento no Planalto, sendo uma a lusitonofila, que faqo* coinddir com o 
grupo dos Pides c a outra a dosl crioulos, quc eu faco ser encampada pelo 
grupo Camargo, que eram precisamentc os mais altivos, arrogantes c so- 
brancciros. 

33.) No fim do seculo XVII, ocorreu no Brasil, um acontecimento, que alte- 
rou, por completo, a constituigao social, economica, etnica, demografica, 
psicoiogica, sentimental, moral, linguistica, etc., do Planalto, marcando 
uma mudanga de situagao para uma transformagao completa no regimen 
social, uma elevagao do nivel de vida, como dd podcr aquisitivo do mo- 
rador, uma imensa lusitanisagao c modificagao absoluta no complexo et- 
nico do planaltino que antes tlendia a sic amcricanizar c partir do scculo 
XVIII, foi submergido por uma inundaqao de mfluenda reinol. Essc 
acontecimento foi a descoberta do ouro. 
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34.) O ouro nao acarrctou apenas a lusitanisa^ao do Planalto e a complcta 
submersao da velha (estirx)€ sciscentista, que se acrioulava com rapidez, 
mas o Planalto foi tirado do vclho isolamcnto, com as seguintcs const' 
quencias principals; 
a) Aumcnto da massa reinol e diminui^ao dos crioulos, que cessaram a 

sua cvohiQao nativista. 
b) Paraliza^ao da araericanizacao com a cessa^ao do apresamento e a 

imigragao reinol. 
c) Criagao no Planalto dc grandc massa demogratica, dotada dc teor1 de 

vida mais ckvado do que no seiscentismo e die, poder aquisitivo maior, 
devido ao ciclo do ouro, cujas consequeendas atingiam o Planalto, 
cntreposto das minas de Goiaz dc Mato-Grosso, etc.. 

d) Dal o cstabcledmento de ligagocs fatais com a Mctropok, tanto sob 
o ponto dc vista comcrdal, com cxporta?ao e prindpalmente imporV 
ta^ao, como sob o ponto dc vista cultural, administrativo, etc.. Isso 
teria sido importanfle impulso na lusitanizagao cfe uma regiao que sc 
acrioulava. 

c) O ouro acarrctou uma substituigao do bra?o cscravo amcrindiano, cujo 
apresamento tcvc termo, pelo bra^o cscravo africano, cuja aquisi^ao 
foi possivel por tcr aumentado o poder dU compra do planaltino cm 
virtude da mincra?ao. 

f) A mdnera^ao aurifera determinou, no Planalto, um grandc aumento 
die nivcl dc vida, dc cultura em geral e dc poder aquisitivo, com o 
que os inventarios da cpoca comc?aram a rcvelar mais abundanda e 
cousas que denundam maior elcvacao dc teor vital. 

g) A mintragao determinou um tratamento crudelissimo, prepotent]ssimo, 
draconiano, tiramco c barbaro, da Mctropole para com o Planalto, 
que passou a scr cncarado como regiao cscravizada a uma Mctropole 
egoista e contraria aos intercsses rcgionais, enviando para govemar a 
colonia planaltina vcrdadciros satrapas, que proccderam aqui com 
uma feroddadc incrivcl, climmando covardlc e torpemenfe os cxpoen- 
tes mais rcprcscntativos da velha cstirpc sciscentista do Planalto. 

35.) A imensa riqucza trazida pcla mirtera^ao determinou uma invasao de lu- 
sos, que foram portadores dc mcntalidadc, scntimcntalidadc, formafao 
moral, etc., rcinods/ o que fez com que fossie adiada a scpara^ao das cold' 
nias brasileiras, as quais permaneceram ligadas a Portugal, por mais um 
longo scculo, ate que os filhos c nctos desscs emigrados rdnois fossem, 
por sua vea acrioulados, o que so aconteccu no scculo XIX. % 

Todos esses postulados, encontrando base na evolugao historica das 
colonias brasileiras, formam uma cadeia segunssima, estudada nos capi- 
tulos anteriores. Por certo, muitos deles derruem ideias estabelecidas, 
que, como "tabus", se achavam ja cristalizadas no pensamento geral. 
Mas, ja e tempo que se faga jorrar a luz da verdade imparcial, fazendo 
entrar era colapso essas mentiras que vem envenenando o nosso passado, 
deformando os juizos, que se tern feito a respeito das nossas realidades. 

O mais importante desses postulados e, por certo, o concernentc ao 
movimento de aclamagao de Amador Bueno. Este foi o primeiro sinal dc 
nacionalismo em toda a America. 

Nao e a pessoa de Amador Bueno, que merece as nossas homena- 
gens, mas sim o que fez com que ele fosse aclamado. Esse movimento 
popular, que arrastou uma ideia, e que deve merecer a ternura de uma 
grande homenagem da posteridade. 

Prestemos essa homenagem, uma vez que a sombra da duvida e da 
fantasia, esta varrida com o aparecimento da cristalina verdade. 
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ADVERTfiNCIA 

Realizamos no segundo semestre do ano transato um trabalhinho 
que, antes de mais nada, teve um cunho cientifico, isto e, de pesquisa 
historica. Todavia, esse trabalho reservava-se a um unico objetivo: — 
conseguirmos uma nota de aproveitamento. Ultrapassando, porem, a 
nossa expetativa, foi, o referido trabalho, otimamente recebido pela cri- 
tica do professor catedratico da cadeira de Historia da Civilizagao Bra- 
sileira, Dr. Alfredo Ellis Junior. Dai, surgir hoje, neste Boletim, em 
letras de forma, uma contribuigao que nao havia sido destinada exata- 
mente para esse fim. Em tais condigoes, pois, rogamos, aos possiveis lei- 
tores, uma certa benevolencia no julgamento as linhas a seguir transcritas. 
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l.a PARTE 

INTRODUQAO 

Se nos analisarmos friamente a conduta do homem na Terra, quer 
seja no tempo, quer seja no espago, verificaremos que tudo que ele exe- 
cuta gira em torno deste problema ternvel: continuar. Desde que o ho- 
mem abre os olhos para a vida, desde o momento em que vem das en- 
tranhas maternas a luz do dia, tern ele esse primordial problema a resol- 
ver. E so ha uma maneira de se resolver esse problema que, enfim, nada 
mais e que a propria vida. Tal soluqao e lutar contra o meio lutando 
consegue o homem viver. Ora, uma analise mais ou menos minuciosa 
nos revela que tal luta tem um fundo economico. E' uma luta pelo ali- 
mento. E' uma luta que tem como objetivo final a satisfagao daquela 
necessidade fisiologica que nos chamamos "fome". Essa luta sempre 
existiu. Foi assim no passado, e assim no presente e sera assim no fu- 
ture. O homem nao pode fugir a isso. A necessidade de viver, essa 
forga extranha que impele o homem a sobrepor sua vida acima de tudo 
o mais, e um sentimento bastante forte para justificar todos os meios em- 
pregados para sua satisfagao. 

Pois bem ;essas nossas palavras tem sua razao de ser, apesar de 
parecerem um tanto descabidas. Por que tem elas sua razao de ser? 
Simplesmente por que vamos estudar, nas paginas que se lerao logo 
mais, a situagao economica do Planalto no seculo XVII, situagao essa tao 
angustiosa que fez o paulista apelar para o apresamento. E como esse 
apresamento tem sido criticado por "historiadores" pouco avisados, pre- 
tendemos justifica-Io pela necessidade de viver dos paulistas. Os pau- 
listas, vivendo numa situagao economica quasi que deficitaria, apelavam 
para o apresamento como unico meio de satisfazer suas necessidades eco- 
nomicas e, pode-se dizer mesmo, para ganhar o pao de cada dia. Tem- 
se querido deslustrar os gigantescos feitos daqueles bravos que "fizeram" 
grande parte do Brasil. Ate houve quem os classificassem como "ban- 
didos"! Esta afirmagao e tao erronea e injusta que nem siquer merece 
que a refutemos. E' infantil e maldosa. Nos que pretendemos cultivar 
a verdade historica, sem olhar interesses de terceiros, jamais poderiamos 
considerar o bandeirismo de prea como um crime. Nao, pelo contrario. 
Achamos que o apresamento foi uma necessidade economica cujo fim 
era o ganho do pao de cada dia. Vamos mesmo mais longe e afirma- 
mos que qualquer u mde nos para falar com autoridade sobre o assunto 
precisaria se colocar no tempo do apresamento, isto e precisaria fazer 
uma viagem ao passado. E cremos ainda que qualquer um de nos teria 
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sido cagador de indios se tivesse vivido naquela epoca e em tal situagao 
So nao se. 'ai-.os cagadores de indios se nao tivessemos boa constituigao fi- 
sica, uma vez que tal profissao exigia um fisico de tempera de aqo. 
Nao e possivel ajuizar do bandeirismo de prea sem se transportar para 
aqueles tempos, pois hoje tudo esta tao diferente que nao nos serve de 
base. E' precise dar um salto de tres seculos ao passado. Com este 
salto estariamos em condi<;6es de afirmar se o bandeirismo teve sua ra- 
zao de ser ou nao, isto e, se ele foi ou nao o meio de satisfazer a fome. 
Mas mesmo que o apresamento nao estivesse a cargo da satisfagao dessa 
necessidade primordial, mesmo assim ele nao deve ser tido como imoral. 
E' preciso considerar a epoca. E' preciso que conhegamos a situagao 
economica dessa epoca. E nos faremos uma viagem a esse passado glo- 
rioso da Historia do Planalto. Faremos uma viagem ao seculo XVII 
peregrinando por mais de 300 inventarios. Nosso unico objetivo e con- 
tribuir para um maior conhecimento da nossa Historia, essa Historia que 
tanto nos fascina e atrai, nao sd por sermos paulistas como tambem por 
vermos nela episodios verdadeiramente epicos. Entretanto, nem por isso 
nos deixamos conduzir pelas redeas do coragao. Nao foi o cora^ao que 
nos orientou na execuqao deste trabalho. Foi, isso sim, o raciocinio, a 
razao e a imparcialidade. Nossas afirmaqoes sao tao imparciais quanto 
poderiam ser, isto e, no seu mais alto grau. Antes de chegarmos a umas 
tantas afirma^oes que logo adiante se lerao analisamos fria e imparcial- 
mente mais de 3 centenas de inventarios. Dessa maneira julgamos ter 
feito um trabalho modesto, e verdade, mas tao cientifico quanto nos foi 
possivel, uma vez que a falta de traquejo constituiu uma forte barreira 
que nao nos permitiu fazer coisa melhor. 

Vamos falar do Planalto, dissemos nos. Pois bem; antes de entra- 
mos propriamente no assunto queremos apresentar o piano sob o qua! 
distribuimos a materia deste trabalho. E' um piano tao racional e logico 
que se por acaso tivessemos fugido dele, teriamos inutilisado nossa expo- 
sigao. Segundo tal piano o assunto foi dividido em 5 partes, a saber: 

1 .a Parte — 
2.a Parte — 
3.a Parte — 
4.a Parte —- 
5.a Parte — 

Introdugao 
Causas 
Fatos 
Consequencias 
Conclusao. 

A l.a e a 5.a partes poderiam ser consideradas como apen,dices do tra- 
balho. As restantes constituem de fato a materia do trabalho. 

Tudo que ha no mundo tern suas causas e gera suas consequencias. 
Ora, vamos falar do Planalto seiscentistas afirmando que nele havia a 
mais franciscana das pobrezas, pobreza essa tao acentuada que nao e 
exagero dizer-se que os paulistas viviam quase que constantemente num 
estado deficitario. Se isso e verdade e preciso buscar o "porque" dessa 
situa^ao. E' preciso que revelemos as causas de tal pobreza, pois do 
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contrario nossa curiosidade inteletual nao seria satisfeita e nosso estudo 
perderia em muito seu valor. E como todo fato determinado por umas 
tantas causas gera forgosamente umas tantas consequencias, e precise 
que estudemos estas ultimas de uma maneira tao minuciosa quanto possi- 
vel. E que pela amplitude de suas consequencias podemos julgar um 
fato, qualquer que ele seja. 

Bsse, pois, o caminho que seguimos para atingir o fim que alme- 
jamos qual seja o de contribuir para o conhecimento de S. Paulo no se- 
culo XVII. Nossa exposigao terminara por uma conclusao onde pro- 
curaremos tra^ar um paralelo entre o Nordeste e o Planalto no seiscen- 
tismo. Esse paralelo demonstrara da maneira mais incontestavel possivel 
a precaria situagao economica de S. Paulo e, por isso mesmo, por ela 
se podera justificar a atitude de nossos avos ante o indio, atitude essa 
perfeitamente humana e nunca de "bandidos" como querem alguns "his- 
toriadores" que de historiadores so tern o nome. 

2.a PA PTE 

Possiveis causas da pobreza do Planalto no seculo XVII 

Nos, ja dissemos que o seculo XVII nos mostra o Planalto numa si- 
tuagao economica bastante precaria. Afirmamos mesmo que o estado 
deficitario nao era; um caso raro. Pois vamos agora tentar dar as causas 
dessa pobreza. Claro que nao pretendemos ser completos nesse setor, 
mas apenas queremos expor as causas que julgamos as mais determinan- 
tes do fato — a pobreza. Sabemos todos nos que toda produgao huma- 
na esta subordinada a seguinte equagao; 

E = T + M + C+!t + c 

Nessa equagao E seria a produgao; T seria a terra; M seria a 
mao de obra; C seria o capital; t seria o transporte e c seria o consume. 
Ora, a pobreza planaltina nao passa da ausencia de tres desses fatores, 
a saber: capital, transporte e consumo. Sim porque a terra e a mao 
de obra existiam em quantidade acima das necessidades. A terra existia 
em abundancia, porem as propriedades eram pequenas, uma vez que 
nao havia necessidade de serem maiores. E' que a prodmjao era muito 
pequena, limitada ao consumo local. Alem de abundante a terra era 
boa, fertil mesmo. Dizemos isso por que o Planalto vivia um regime de 
policultura, produzindo desde o trigo ate o algodao. Claro que tudo em 
pequenissima escala. O fator mao de obra tambem era abundante. Era 
abundante mas de ma qualidade. Entretanto a quantidade poderia equi- 
librar a ma qualidade, se fosse necessario. Mas a ausencia daqueles tres 
fatores por nos enumerados inutilisava essa abundante mao de obra, 
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Dissemos que a mao dq obra era de ma qualidade e com razao. Em ver- 
dade o indio nunca foi um bom trabalhador. Ao contrario, sempre foi 
um preguigoso e desajeitado. Sempre foi um rebelde. Assim sendo, 
terra e mao de obra existiam em quantidade suficiente para nao existir 
pobreza. E a pobreza existia por que as outros tres fatores da equagao 
por nos acima citada eram ausentes, sinao vejamos: 

a) Capital. A nao existencia de capital e para nos uma das cau- 
sas da pobreza paulista no seculo XVII. Alguem podera afirmar que o 
capital nao existia por que havia pobreza e, por isso mesmo, era uma 
consequencia desta e nao uma causa. Mas nos responderemos que tal 
afirmagao e errada, embora pare^a paradoxal. Por que? Simplesmente 
por que ninguem possuira um capital que se perdera aqui, isto e, nunca 
existia um capital grande no Planalto. Dessa forma a ausencia de ca- 
pital e uma causa da pobreza e nao uma sua consequencia. Se consta- 
tassemos que um certo individuo possuira um grande capital e perdera-o 
ca no Planalto, ai sim teriamos razao em afirmar que a falta de capital 
era uma consequencia da pobreza. Mas nao constatamos isso. Pelo 
contrario, verificamos que os Portugueses que se dirigiram ao Planalto 
no seculo XVI nao eram ricos. Essa falta de dinheiro foi transmitindo- 
se de pai para filho ate a epoca que agora nos preocupa, A falta de 
capital era um mal hereditario. Por essas considera^oes cremos estar 
certos ao afirmar que a falta de capital foi em verdade uma causa da 
pobreza paulista. 

b) Transporte. Eis aqui uma das maiores causas da pobreza pla- 
naltina no seculo XVII. De fato, a falta de transporte deve ter sido de 
marcante influencia no estado economico no Planalto no seculo XVII. 
Alias, e facil chegar-se a esa conclusao observando-se o que se passa hoje 
em nossos dias. Verificamos que o atual conflito armado tem-nos causado 
imimeros disgabores dentre os quais destaca-se a falta de transportes, falta 
essa que prejudica aos produtores e consumidores. Pois os paulistas so- 
freram desse mal no seculo XVII. Nao havia meios de transportes. Se 
nos imaginassemos que existiam todos os fatores daquela equa^ao no 
Planalto, menos o transporte, mesmo assim haveria pobreza. E' que sem 
o transporte nao ha comercio e sem comercio uma produgao muito grande 
e inutil. E os paulistas compreenderam isso. Produziram so o estrita- 
mente necessario. Se existisse um mercado consumidor este de nada Va- 
leria sem transporte. Mas, e o caso de se perguntar, porque nao existia 
transporte? Nao havia transporte por que o meio geografico dificultava 
uma facil comunicaqao com os possiveis centres consumidores. E isso 
tanto e« verdade que a propria viagem ao nordeste dos indios apresados 
pelos paulistas era dificultoza e cheia de mil e um obstaculos. Alem 
dessa dificuldade decorrente do meio havia o custo do transporte que 
naturalmente era elevado. 

c) Consume. Os produtos planaltinos eram consumidores "in/oco". 
Eram consumidos pelos proprios produtores. Nao havia consumidores 
externos. Dessa maneira nao podiam os paulistas produzir em grande 
escala, uma vez que tudo aquilo que excedesse ao sen consume seria per- 
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dido. A falta de um mercado consumidor foi, pois, uma das causas da 
pobreza paulista. 

A defeituosidade da equagao que subordina a prod.ugao humana e, 
a nosso ver, de grande importancia para o estado economico do Planalto 
no seculo XVII. Alem dessas causas economicas ha mais duas de or- 
dem geografica e uma de ordem polltica. Vejamos esas outras causas, 
as quais sao tambem de importancia. 

d) Distancia. Nos sabemos que o Nordeste venceu a batalha do 
agucar principalmente por ficar mais proximo de Portugal que o Pla- 
nalto. Pois essa mesma diferenga impossibilitou ao Planalto um grande 
desenvolvimento de sua produgao, uma vez que os posslveis centres 
consumidores, Portugal e Nordeste, achavam-se a uma enorme distancia 
de S. Paulo. Tao grande era a distancia entre o Planalto e Portugal 
para a epoca, que os paulistas viviam como se fossem senhores de si, isto 
e, como se constituissem uma nagao independente. 

e) Isolamento. Eis outra causa geografica. Alem de distante o 
Planalto achava-se isolado geograficamente. O mar estava relativamen- 
te proximo, mas a escarpa da serra do mar dificultava quaiquer comuni- 
cagao, isolando o Planalto. Os proprios rios correndo para o interior 
auxiliavam esse isolamento. Dessa forma poderiamos considerar o Pla- 
nalto como quaiquer coisa parecida com uma ilha ou um oasis. Essa si- 
tuagao tinha que gerar forgosamente a pobreza. Mas mesmo com sua 
pobreza o Planalto tinha sua individualidade propria. 

f) O abandono do Planalto por parte de Portugal parece-nos ser 
uma das causas principals da pobreza aqul reinante. E' que nao havia 
estlmulo. Portugal pouco se incomodava conosco. Nao se interessava 
mesmo. So o Nordeste agucareiro e rico merecia as atengoee dos, luzita- 
nos. Dava-se isso mesmo ate debaixo do domlnio espanhol. Tal ati- 
tude polltica fez com que o Planalto ficasse entregue a si mesmo, im- 
possibilitando um aumento de sua produgao e, por consequencia, cau- 
sando a pobreza. Isso foi um mal para o Planalto, nao ha duvida. Mas 
gragas a esse abandono o Planalto teve sua individualidade e coube-lhe 
a gloria de haver sido o bergo da primeira manifestagao nativista de toda a 
America, Aqui no Planalto surgiu a primeira chama da liberdade. Ade- 
mais, se Portugal abandonava o Planalto, este pagava na mesma moeda 
abandonando a metropole. So com o ouro Portugal voltou suas vistas 
para o Planalto. 

Essas sao as causas mais evidentes da pobreza paulista no seculo 
XVII. Naturalmente nao sac as unicas, mas quer-nos parecer sejam 
essas as mais importantes. Essas causas nao agiram isoladamente, mas 
sim em conjunto. Agiram em conjunto e simultaneamente. Essas causas 
determinaram um estado economico tal que o paulista viu-se obrigado 
a cagar Indies. E' que o indio era a unica mercadoria que dispensava 
transporte, pois transportava-se a si mesmo. 1 ransportava-se a si mesmo 
e tambem ao ahmento. E cagando indio o paulista alargou o Brasil afas- 
tou para o ocidente o meridiano de Tordesilhas. 
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Vistas as principais causas do estado economico do Planalto no se- 
culo XVII, passemos agora ao fato propriamente dito, que e a parte 
mais interessante de nosso trabalho. 

3.a PARTE 

Estado economico do Planalto no sevulo XVII. 

No seiscentismo a vida planaltina nao deve ter sido muito agradavel. 
Trabalhava-se muito e nao se tazia fortuna. Era uma vida rude, propria 
para gigantes como o foram oS heroicos paulistas. Trabalhava-se muito 
e produzia-se tudo o que era necessario para viver, porem nao era pos- 
sivel o acumulo de fortunas. Trabalhava-se o dia de hoje para garantir 
o pao de amanha. E essa foi a vida que levou o planaltino durante todo 
o correr do seculo XVII. No lira do seculo, quando o ouro foi desco- 
berto, o paulista poude sonhar com riqueza. Mas entao o velho Portu- 
gal, que ate essa epoca nao havia se interessado pelo Planalto, voltou 
suas vistas para o preciosq metal e o paulista foi vilmente roubado. Foi 
extorquido. Estava escrito no livro dos destinos dos homens que o Pla- 
nalto seria pobre no seiscentismo e assim o foi. Muita vez o paulista 
teve que apelar para o apresamento para nao sucumbir a fome. So o 
apresamento dava aquele que o praticava uma certa largueza financeira. 
Jamais houve fortuna, todavia. Pelo inventario de Diogo de Souza nos 
podemos avaliar a situagao economica de muitos dos habitantes do Pla- 
nalto. Diogo de Sousa faleceu em 1628. Faleceu nao na sua casa, pois 
nao a possuia. Faleceu numa das casas de Pero Domingues, na vila 
de S. Paulo. Deixou a viuva com 2 filhos menores. Como os avaliado- 
res de seus bens nao estavam na vila funcionaram como tal 2 homens bons; 
Francisco deMendonga e Pascoal Dias. A viuva, em adiantado estado 
de gravidez, prestou todas as informagoes necessarias. E entao todos 
os bens foram inventariados. Constatou-se a existencia de um cahjao e 
uma roupeta, umas velhas meias de seda, um chapeu velho, um gibao, 
um catre, uns sapatos de homem e uma tesoura. E nada mais. Deviam 
ao falecido 3$280 e o defunto devia 19$220! Como as dividas eram su- 
periores a fazenda inventariada nao se fez partilha. Fez-se leilao das 
cousas deixadas pelo defunto. 

O gibao, que nao era do defunto mas sim de Bernardo Sanches, foi 
dado a este ultimo. Assim, nao era de pobreza a situagao economica 
desta familia, mas sim de misera. Como teria se arranjado a vitiva para 
criar seus filhos? 

Esse e um exemplo apenas. Nao queremos dizer que todos os pla- 
naltinos fossem assim pauperrimos. Nao, havia aqueles que eram mais 
arran.jados. Mas todos eram pobres. Os que viviam com alguma lar- 
gura deviam ser os "maiores" da terra. Mesmo vivendo em tao pre- 
caria situaqao economica o paulista jamais perdeu sua religiosidade. Ja- 
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mais deixou de ser profundamente catolico. Em seus testamentos roga- 
traram em conflitos com os jesuitas o fizeram com razao. Os soldados 
o auxilio de nao sei quantos santos da corte celeste. Se os paulistas en- 
vam os paulistas que Ihes mandassem dizer um colosso de missas. AI- 
guns pediam mesmos mais de 200! E temerosos da justiga divina pediam 
da Companhia dos Jesus pretendiam opor-se ao bandeirismo de prea. E 
como esse bandeirismo era uma necessidade premente, uma questao de 
vida e nao um divertimento, os paulistas desacataram muita vez os jesui- 
tas. E fizeram. muito bem. Quem de nos nao faria o mesmo em tal si- 
tuagao? Nos ao menos fariamos guerra a qualquer seita religiosa se 
acaso nossa vida estivesse em jogo. E a vida dos paulistas estava em 
ioao. Era precise cagar Indio para matar a fome, pois o indio era a 
unica mercadoria negociavel. Apesar dessa oposigao entre o paulista e 
o jesuita, oposigao de fundo economico, o planaltino era muito catolico 
As vezes a oposigao entre os 2 grupos chegou a extremes. E' o caso df 
Cornelio de Arzao que foi excomungado e sequestrado em 1628. 

Oissemos que o paulista produziu de tudo. E isso e verdade. Pre 
dazia de tudo mas em pequena quantidade. Pelos inventarios que n6^ 
anaiisamos podemos chegar a conclusao que o paulista dedicava-se a va- 
rias modalidades de atividades. Vamos analizar essas atividades pare, 
sustentar nossas afirmagoes. Vejamos: 

a) A. agricultura e seus derivados. 

Us paulistas tinham na terra fertil uma boa amiga. Dizemos fertn 
porque produzia de tudo. Produzia desde o algodao com que se fazia 
a roupa ate o trigo com que se fazia o pao. Era uma produgao para 
consumo caseiro e imediato. Dava para matar a fome diariamente. Uma 
prova dessa produgao minguada nos temos nos inventarios. Os inven- 
tarios eram feitos, como se sabe, por ocasiao do falecimento do inventa- 
nado. Nessa ocasiao tudo que o indivlduo possuia era avaliado. E poi 
esas avaliagao constatamos que o paulista possuia uma minima reserva 
de alimentos. Nao havia deposito de alimentos. Havia apenas o suti- 
ciente para a alimentagao por uns 2 ou 3 dias, si tanto. Constatamos a 
existtencia dos seguintes produtos agricolas. 

Feijao   932 alqueires 
Milho   23.14'} maos 
Triqo     4.090 alqueires 
Algodao   963 arrobas 
Mandioca     
Cara     
Tabaco   880 arrobas 
Cana de agucar    

Possivelmente o planaltino dedicava-se ainda a horticultura, pois 
nao nos parece possivel que os paulistas passassem sem verduras. Pelos 
inventarios nao apuramos nada nesse sector. Frutas havia e com abun- 
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dancia. Havia laranjeiras, limoeiros, vinha, goiabeiras e marmeleiros. 
Alias o itiannelo era empregado no fabrico de marmelada. Encontra- 
mos nos inventarios 2.240 caixas desse doce. Com o milho o planaltino 
alimentava sen gado, que como se vera logo nao era pouco, e a si pro- 
prio. Fabricava fuba. Constatamos a existencia de pelo menos 6 moi- 
nhos. Quasi todos os paulistas possuiam sua rocinha de milho mas bem 
poucos possuiam moinhos, indispensaveis para fabricagao do fuba. Disso 
l6go se pode concluir que possivelmente os proprietaries de moinhos moi- 
am o milho para quern quizesse mediante um certo pagamento. Somos 
mesmo propensos a acreditar que tal pagamento era feito "in natura", 
isto e, com uma certa porgao do proprio mlho. E' que dinheiro era coisa 
rarissima no Planalto. Tambem cangica se fazia com o milho. Este 
era, pois, muito precioso na economia planaltina. Mas muito mais pre- 
ciosa era a mandioca. Nao por si mesma, mas pela farinha que dela se 
fazia. A farinha de mandioca socada em piloes, em grande numero no 
Planalto, juntaraente com came dava a conhecida passoca de carne. Es- 
ta por certo era indispensavel aos bandeirantes que iam a cata do ndfo, 
uma vez que e um produto substancial, de facil transporte e dificilmente 
deterioravel. Tambem na ocasiao em que os paulistas levavam os In- 
dies ao centre consumidor nordestino, durante a viagem a passoca de 
carne era o alimento basico. Ao menos assim pensamos nos. Esse .ali- 
mento era transportado pelos proprios indios, pois seu peso e insignifi- 
cante. Os canaviais existentes no Planalto cram bem pequenos. Com 
a cana de agucar o paulista fabricava aguardente, melado, rapadura e a^u- 
car. A cana era moida em moendas, das quais constatamos a existencia de 
os canaviais, pois estes apesar de pequeninos eram comuns. Muitos os 
possuiam para seu consume. Ora, a existencia da cana faz-nos pensar 
em seus derivados. Dai chegarmos a mesma conclusao a que chegamos 
quanto ao milho. Quem quizesse moer sua cana poderia faze-lo pagan- 
do um tanto aos proprietaries das moendas. O que nos deixa admirados 
e a pequena quantidade de agucar que foi por nos constatada nos inven- 
tarios. Apenas 4 arrobas! Sera que o planaltino nao comia agucar? 
Sera que errariamos afirmando que so uns tantos privilegiados podiam 
ter agucar as suas maos? Claro esta que todo individuo necessita de agu- 
car para viver. Esta o planaltino obtinha saboreando as frutas e a 
cana de agucar. Mas agucar, como tal nos pretendemos encarar, nao 
era coisa de todo o dia. Para o fabrico de cachaga existiam alambiques, 
dos quais encontramos 33 exemplares. Isso nos faz pensar que a cachaga 
era mais abundante que o agucar. Talvez mesmo mais necessaria. Aque- 
les que no mato enfrentavam os rigores das intemperies a cachaga era 
remedio. Depois de um forte aguaceiro, em plena mata ou navegando 
um rio, o bandeirante apelava para a cachaga para reanimar o corpo. 
Se hoje muita cente faz isso porque o paulista nao o faria. Os tempos 
mudam mas os homens sao os raesmos. Quanto ao algodao este servia 
par." O' fabrico de tecidos. Alias, como e facil supor, esse tecido devia ser 
bem grosseiro. Para trabalhar o algodao o paulista possuia teares, po- 
rem so constatamos a existencia de 15 deles! Quanto ao tabaco este nao 
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nos parece que era abundante, mas assim mesmo fabricava-se fumo em 
corda. Encontramos 14 rolos deste. 

Eis ai os produtos agricolas do Planalto no seiscentismo e sens de- 
rivados. E' pouco, muito pouco mesmo. Como se ve, havia escassez 
qualitativa e quantitativa. Nao era nada agradavel viver em tal situa^ao 
economica. O planaltino tinha forgosamente que ser sobrio. Tinha que 
ser sobrio e trabalhador. Para avaliarmos a intensidade do trabalho 
agricola apelamos para o niimero de ferramentas existentes no Planalto 
no seculo que ora estudamos. Verificamos que nao era muito pequeno o 
niimero das ferramentas agricolas, mas nem por isso vem contra a nossa 
tese, isto e, nao desmente a pobreza planaltina. Ao contrario, justa- 
mente. Havia tal pobreza no Planalto que impossibilitava u mcomercio 
entre os seus moradores. E cada um tinha que produzir para seu con- 
sumo. Dai cada familia ter um certo niimero de enxadas e foices, as 
quais serviram para o cultivo da ro^a que dava a familia o indispensavel 
para viver. Cada familia produzia para seu gasto, pois nao havia espe- 
cializaqao profissional. Todo planaltino possuia sua rocinha e criava seu 
gado. Naturalmente havia algumas exceqoes. Mas as exce?6es eram 
em tao pequeno niimero que vem a favor de nosa afirmagao. Urna dessas 
exce^bes e o individuo Antonio de Azevedo de Sa, falecido em 1681. 
Este homem nao cuidava da agricultura. Possivelmente era um mascate, 
pois pelo se uinventario ficamos sabendo que ele possuia uma porgao de 
miudezas, tais como fitas, meadas de linha, retroz, botoes, torgais, 139 
chapeus, fazendas, 36 cadeados, 137 libras de polvora, etc.. Mas este e 
um caso raro. E' uma excegao. A regra era todo individuo ter sua 
culturazinha de feijao, milho e mandioca. Mas, voltando as ferramen- 
tas agricolas, constatamos a existencia dos seguintes objetos: 

Alem diso e possivel considerar ainda um certo niimero de machados 
desempenhando fun?ao agricola, pois e fora de diivida que para derru- 
bar uma mata onde depois se fazia um ro^ado, era o machado utilisado. 
Claro que os 739 machados que encontramos nos inventarios nao tinham 
so essa missao. Mas o importante e o niimero dessas ferramentas. Para 
avaliarmos o estado economico do Planalto no seiscentismo o numero 
de ferramentas e mais importante que a quantidade dos produtos agri- 
colas. E' que a quantidade de produtos so vale para a epoca do inven- 
tario, uma vez que era destinado ao consumo imediato. Ja as ferramen- 
tas passavam de pai para filho, atravesando anos e anos. Entretanto, 
produtos e ferramentas, estao atestando o que sustentamos neste tra- 
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Tratemos agora de outra atividade do planaltino. 

b) A criagao e seus produtos derivados. 
Depois da agricultura era a criagao a grande atividade planaltina. 

Logo que constatamos o numero de bovinos existentes no Planalto uma 
interrogagao vim ao nosso espirito. E a nosas curiosidade exigindo uma 
resposta satisfatoria levou-nos a medita sobre esta pergunta: "Para que 
tanto gado?" Mas antes de responder a essa pergunta e necessario ex- 
por a especie e a quantidade da criagao. Vejamos: 

Esse gado foi constatado em que periodo de tempo? 

Ora, nos sabemos que o Planalto nao exportava nada, exceto indios. 
Entao por que tanto gado assim? Sim por que essas 6.799 cabegas de 
vacas nao parecem estas de acordo com a situagao economica do planal- 
tino. Mas nos sustentamos que essa criagao e mais uma prova a favor 
da nossa tese. Esse gado nao desmente a pobreza paulistana, pelo con- 
trario. O planaltino precisava criar suas vacas e seus porcos para sus- 
tentar-se a si proprio e aos indios cagados. Se os ndios apresados desti- 
navam-se ao nordestc, ao comercio enfim, precisavam ser bem nutridos. 
E que alimento havia melhor que a carne? Feijao? Milho? Frutas? 
Nao, nada disso. Era mesmo a carne a base da alimentagao. Talvez 
nao a carne propriamente dita, mas a passoca de carne a que ja nos re- 
ferimos. Dessa maneira cremos poder explicar a existencia desses por- 
cos e dessas vacas Ainda se o gado fosse repartido por todos os pla- 
naltinos a gente poderia pensar que a sua existencia ligava-se a produgao 
do leite e ao fabrico de queijo e manteiga. Por exemplo, so Manoel Joao 
Branco em 1643 possuia 444 cabegas de vacas. 

Sera que esse numero era destinado a produgao de leite? Sera 
que seu proprietario pretendia comer toda essa carne? Nao, nao e possi- 
vel. Em vista disso parece que nos temos razao quando afirmamos que 
boa parte de carne era destinada a alimentagao do unico produto que o 
Planalto exportava — o indio. Quer-nos parecer que a criagao saia 
mais barata que a agricultura e, por isso mesmo, era preferivel dar carne 
com farinha ao indio que dar feijao ou pao de trigo. Notamos a exis- 
tencia de cerca de 1163^ arrobas de carnes preparadas. O gado bovino 
alem disso tinha outra grande missao, talvez maior que aquela acima re- 
ferida. Queremos nos referir ao seu couro. Era o couro de uma impor- 
tancia incalculavel para o planaltino. Para tudo o couro servia. Servia 
para fabricar calgados, botas, giboes, sacolas, incostos de cadeira, do- 
bradigas, cinturoes, estrados de cama, chapeldes, correias ,arreios, e ou- 
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tras coisas mais. Encontramos 515 couros preparados. Grande, pois, 
era a importancia do gado bovino. Uma vaca valia muito mais que um 
indio sob o ponto de vista economico. Mas tambem o gado lamgero era 
importante, E que ele fornecia a la, (8 1/5 arrobas, encontradas nos in- 
ventarios) . Com a la e o algodao o planaltino vestia-se modestamente e 
fabricava umas tantas pcgas para uso domestico. A indumentaria do 
homem, principalmente, era completada com o couro curtido. Quanto 
as aves estas eram de varias especies. Haviam patos, galinhas, perus e 
ate pombos. Mas sobretudo galinhas. Claro que a maior abundancia 
de galinhaceos prendia-se a produgao de ovos. 

Vista essa atividade do planalto passemos agora a uma outra gran- 
de atividade do paulista seiscentista, que e a seguinte: 

c) Apresamento do indio. 

Nao pretendemos falar do apresamento em si, isto e do bandeirismo 
de prea. Nao, agora nao estamos cogitando disso. Queremos apenas 
nos referir a essa atividade economica do planaltino. Como a agricultura 
e a criagao so davam como resultado a pobreza, so davam para matar a 
fome, o paulista precisou apelar para a caga ao indio. Sim, porque esta 
era a unica maneira de se arranjar um produto comerciavel. O nordeste 
pedia indios? Pois o paulista enviava indios no nordeste. Era, pois, 
uma atividade economica, nada mais. Alias atividade necessaria ao 
paulista. Os inventarios nos revelaram a existencia de 7.731 indios. 
Claro que este niimero so nos serve para termos uma nogao dessa ativi- 
dade economica. Mas, perguntamos nos, como eram cagados esses in- 
dios? Como iam os paulistas a essa caga? Ja se afirmou que o paulista 
armado de espingarda lutava com os indios armados de arco e flexa. 
Pois isso nao nos parece verdade pois percorrendo mais de 300 in- 
ventarios so encontramos as seguintes armas no seculo XVII: 

Arcabuzes   3 
Espingardas    90 
Escopetas   81 
Bacamartes   3 
Pistolas  / 8 
Espadas   58 
Alabardas   1 
Facoes   5 
Arcos   2 
Flexas   42 

Com essas armas poderia o paulista lutar com superioridade contra 
o arco e a flexa do indio? Superioridade havia mas era no fisico. Se 
vantagem havia em materia de armas essa era do indio e nao do paulista. 
Possivelmente o paulista usava a espingarda so para langar confusao e 
panico. Alem disso era de interesse nao maltratar o produto da caga. 
Nessas cagadas os paulistas iam mais por terra que por agua pelos rios. 



— 186 ~ 

Ao menos e o que nos leva a supor o fato de so existirem 6 canoas nos 
inventarios. Levavam consigo aguardente e passoca de carne ou came 
salgada. lam vestidos de gibao afim de guardar-se das flexadas inimigas. 
lam, emfim, com uma finalidade economica e nao por prazer. Era a po- 
breza do Planalto que impelia o paulista ao apresamento. O apresamen- 
to foi, pois, uma atividade economica cujo fim era o mesmo que a agri- 
cultura e a cria^ao apresentavam, ou seja, a satisfagao da fome. 

Agricultura e criagao em diminuta escala e mais o apresamento do 
indio foram as tres grande atividades do planaltino no seculo XVII. Mas 
havia ainda uma indiistria complementar dessas atividades. Uma in- 
dustria pequenina mas muito complexa, uma vez que abrangia varios sec- 
tores. Vejamos: 

a) Industrias derivadas da agricultura. 

Consideramos industrias derivadas da agricultura toda atividade que 
tinha por missao transformar os produtos fornecidas pela terra fazendo 
surgir novos produtos. A fabricagao de marmelada, de farinha de trigo 
ou raandioca, do pao, da cang'ica, do fuba, do agucar, da rapadura, do 
melado ou do tecido, constituiu umas tantas industrias. Sao in- 
dustrias domesticas as mais das vezes. Mas tais industrias podem as- 
sumir carater comercial. Pois nao e verdade que o dono de um moinho 
moia o milho de quern Ihe pagasse uma certa quantia e produzia asim o 
fuba? Mas aquele que possuia um moinho, uma moenda ou um alambi- 
que utilisava-os mais para seu proveito e so ocasionalmente para os ou- 
tros. Dai chamarmos a esta atividade "Indiistria domestica". 

b) Industrias derivadas da criagao. 

Tambem a criaqao no Planalto, embora tao modesta como ja vimos, 
dava margem a existencia de varias atividades industriais dela derivadas. 
Assim e que havia a fabricacao de carne seca, carne salgada, tecidos de 
la e pcssivelmente de queijos e manteiga. Mas era a indiistria de couro 
a mais importante. Nao so o ato de curtir o couro, mas tambem a 
fabricaqao de sapatos, giboes, arreios, etc.. E' preciso considerar tam- 
bem a industria de ferraduras. De fato, as ferrarias estavam subordi- 
nadas a criagao de cavalos, pois e fora de diivida que estes andavam 
ferrados. Constatamos a existencia de pelo menos 17 ferrarias ou ten- 
das de ferreiro no Planalto. Mas, cremos nos, nas ferarias se produziam 
algumas coisas mais do que simples ferraduras. Talvez enxadas, foiccs 
e machados. E, possivel. Essas sao as atividades da paulista no seiscen- 
tismo que nos chamamos de industrias derivadas da criagao. Ainda 
aqui precisamos dizer que estas atividades tinham um cunho domestico 
ou individual. Cada familia geralmente produzia tudo que necessitava. 

c) Outras industrias. 

Alem das atividades complementares da agricultura e criagao, havia 
no Planalto mais 2 industrias, pelo menos, que merecem ser lembradas. 
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Queremos nos referir as olarias e carpintarias. Apesar de constatarmos 
a existencia de apenas 3 olarias e 8 carpintarias, cremos que elas existiam 
em maior numero. As olarias fabricavam tijolos e telhas. Destas ulti- 
mas encontramos nos inventarios 44 milheiros. Como as casas eram ge- 
ralmente de paredes de barro socado e cobertas com telhas ou sape, as 
olarias destinavam-se mais ao fabrico de telhas que de tijolos. As car- 
pintarias, encarregavam-se de fabricar uns tantos objetos de grande ne- 
cessidade, tais como camas, caixas, mesas e cadeiras. Mesmo as camas 
muitas vezes eram substituidas por redes. Essas carpintarias eram bem 
aparelhadas. Possuiam compassos, formoes, esquedros, serras, plainas, 
vcrumas, martelos e serras. Claro que os objetos ou moveis fabricados 
por tais carpinteiros nao podiam deixar de ser toscos e rudes. Mas para 
nos isso e secundario. O importante e constatar o fato. Havia carpin- 
tarias que se destinavam a confecgao de moveis e outros objetos de ma- 
deira, eis o importante para nos. 

Visto isso nos podemos chegar a conclusao que no Planalto seiscen- 
tista existiam 7 modalidades de atividades mais importantes, a saber: 

I - Agricultura. 
II - Criagao. 

III - Apresamento. 
IV - Industrias derivadas da agricultura. 
V - Industrias derivadas da criagao. 

VI - Olaria. 
VII - Carpintaria. 

Mas o fato de havermos constatado a existencia de 59 bateias para 
ouro nos leva a admitir uma nova atividade, qual seja a procura do ouro. 
Claro que esta atividade no fira do seculo XVII nao nos causa espanto, 
porem nos encontramo, bateias ja em 1633 e e isso que nos chama a aten- 
qao. A procura do ouro na primeira metade do seiscentismo quer nos 
parecer que era a primeira tentativa do encontro desse metal, encontro 
esse que teve seu "climax" no seculo seguinte. Alias o ouro sempre 
preocupou o homem e possivelmente uma das primeiras coisas que Ca- 
bral quls saber ao tocar na terra que hoje e o Brasil foi se existia ouro. 
Mas no presente trabalho queremos apenas constatar a existencia de pe- 
lo menos 59 bateias no seculo XVII. O resto e outro capltulo. 

Quanto aquelas 7 principais atividades do planaltino e justo que se 
pergunte; "quern e que trabalhava o solo, cuidava dos animais ou tecia 
o pano?" Seriam os indios apresados? Nao, os indios apresados desti- 
navam-se ao nordeste. Naturalmente coom todo regra tern excegao esta 
tambem tem a sua, pois nos constatamos a existencia de um ou outro m- 
dio com certo oficio, principalmente o de tecelao. Esses indios com al- 
gum oficio por certo eram os que de longa data moravam com seus do- 
nos. Entretanto essa ocorrencia e tao escassa que so serve para confir- 
mar a regra, isto e, que o selvicola nao era utilisado nos servigos do 
Planalto. Se os indios fossem aproveitados para algum serviqo se-lo-iam 
no tratamento da criaqao. Mas o que se fazia noi Planalto era tao min- 
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guado que so os planaltinos bastavam para cuidar de tudo. O indio era 
apresado apenas para comercio. Era uma mercadoria. O nordeste con- 
sumia esse produto . Todavia queremos deixar assinalado que muitos 
mdios eram empregados na propria caga ao selvagem. Apesar da nao 
necessidade de gente que trabalhasse para o planaltino, pois so ele podia 
dar conta de tudo, existiam no Planalto umas 4 centenas de escravos. 
Nos constatamos a existencia de 339. Possivelmente esses escra- 
vos se destinavam aos servigos mais rudes. Nao que o planaltino 
enjeitasse o trabalho, mas sim por que tinha quem fizesse por ele 
os mais grosseiros. Entretafhto e prcciso nao esquecer que nao eram to- 
dos os habitantes do Planalto que posuiam escravos, ao contrario. Tais 
escravos provinham principalmente da Guifie e quem posuisse um deles 
era dono de um objeto de valor. Para se calcular o valor do escravo ne- 
gro basta se comparar um deles com o valor de um sitio. Assim, em 
1624 Manuel Vandala possuia apenas uma negra da Angola no valor 
de 16$000. E em 1631 Melchior Matias de Mello posuia um sitio com 
casas do tripa cobertas de telha, 1 algodoal, arvores de espinho e bana- 
neiras, no valor de 10$000. Uma negra = 16$000! Um sitio = 10$! 
Basta isso para se aquilatar o valor do escravo. E note-se que o negro no 
fim, do seculo chegou a valor ate 200$000. Um sitio 10$000! E' porisso 
que havia pobreza. Havia terra, gente para trabalhar a terra e trabalha- 
va-se muito. Mas nada tinha valor. Ademais so se plantava e criava para 
uso domestico. Nao havia comprador externo, fora do Planalto. E alem 
de tudo alguns produtos vinham de fora. Dentre esses convem destacar 
as armas, certos fazendas, o sal, um pouco de azeite do Reino e espelhos 
tezouras e navalhas. Claro que essas mercadorias vinham de quando 
em quando. Desse produtos que vinham de fora constatamos a existen- 
cia do seguinte: 

Sal = 63 alqueires e mais 13 arrobas 
Espelhos = 26 
Navalhas = 15 
T esouras = 15 
Livros = 13 

E mais muitos outros objetos que o Planalto nao fabricava. Em 
sua maioria eram produtos que nao se consumiam logo, de tal maneira 
que e licito imaginar que esses objetos eram muito antigos no Planalto, 
passando de pai para filho. Claro que o sal nao esta nessa considera^o. 
Mas certamente havia uma pequena importagao. 

Vamos terminar esta parte perguntando; nao exportando nada e 
importando alguma coisa havia ou nao pobreza? Para pagar esses pro- 
dutos como o sal o planaltino negociava com o Nordeste vendendo-lhe 
o indio aprezado. 



4.a PARTE 

Pcovaveis consequencias do Estado economico do Planalto. 

Conforme ficou assente no inicio de nosso trabalho, o capitulo das 
consequencias geradas pela pobreza reinante no Planalto ate o fim do sc- 
culo XVII destina-se a quarta parte desta exposi^ao. 

As consequencias fizeram-se notar no tempo e no espago. No 
tempo porque permaneceram, pelo menos, podemos dizer, por seculo e 
meio, isto e, desde a fundagao de Sao Paulo — 1554 — ate o fim do 
seculo seiscentista e, no espago, pelo fato de que essas consequencias nao 
atingiram simples e apenasmente a regiao em que tiveram origem, porem, 
foram ter repercussao, talvez nao tao pequena como a primeira vista nos 
possa parecer, nas outras partes do Brasil e na propria Europa. Por 
outro lado, devemos admitir uma assas forte complexidade de conse- 
quencias e complexidade entre consequencias. Complexidade de con- 
sequencias porque sendo geradas por causas varias, e nao so direta e ex- 
clusivamente da pobreza reinante na epoca, resultaram numa variedade 
de consequencias. Complexidade entre consequencias pelo fato de, por 
vezes, as consequencias estarem relacionadas entre si. E' que, as vezes, 
conforme verificaremos, uma consequencia, produzindo outra, transfor- 
ma-se e mcausa; a isto resolvemos reservar o titulo de consequencia in- 
direta. 

Ainda desejamos colocar e mdestaque a seguinte consideragao. As 
consequencias — fato, alias, que observamos com as causas — nao agi- 
ram independentemente, porem, de modo concomitante e de con- 
junto, ou seja, nao se fizeram sentir isoladamente. Vamos tentar apre- 
sentar e analisar esse conjunto de consequencias; entretanto; nao temos 
a veleidade de apresentar esse conjunto como regra fixa: pode e deve ser 
ampliado e melhorado, mesmo porque, as consequencias nele assinaladas 
foram as que se precipitaram diante de nossos estudos. Em face da va- 
riedade de consequencias resolvemos classifica-las; resultou desse fato 
considerarmos cinco tipos principals de consequencias: 1) Humanas; 
2) Demograficas; 3) Geograficas; 4) Economicas e 5) Politicas. 

Vejamos, pois, o quadro de consequencias. 

1) HUMANAS 

a) Mestigagem entre natives e Portugueses. 
b) Indice ou nivel inteletual mfimo. 
c) Inexistencia de luxo. 
d) Religiosidade. 
e) Modo de vida especial, caracterlstico. 
/) Democracia. 
g) Patriarcalismo pouco intense. 
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2) DEMOGRAFICAS 

a) Despovoamento indigena. 
b) Povoamento europeu. 
c) Contribui^ao a demografia nordestina. 
d) Nao atragao do elemento negro. 

3) GEOGRAFICAS. 

a) Devassamento da terra e conhecimento da mesma. 

4) ECON6MICAS 

a) Bandeirismo de prea. 
b) Autarquia — pequena propriedade — policultura. 
c) Nao atragao de capitals metropolitanos. 
d) Descoberta do ouronas Gerais e suas repercussoes. 
e) Pastoreio. 

5) POLITICAS. 

a) Abandon© do Planalto por parte da Metropole. 
b) Municipalismo. 
c) Independencia "da fato" do Planalto. 
d) Destruigao do imperialismo teocratico-jesuitico. 
e) Conquista e alargamento do territorio bras'ilico. (Posterior interes- 

se, por parte de Portugal, no "uti-possidetis"). 
f) Nao atra^ao da cobiga estrangeira. 
g) Conquista do nordeste pelos holandeses. 
h) Interesse na hegemonia maritima holandesa. 
i) Interesse na manutenqao do dommio espanhol. 
j) Aclama^ao de Amador Bueno. 

Exposto este quadro passaremos agora ao comentario do mesmo. 

1) HUMANAS 

a) Mestigagem entre natives e Portugueses. 
E' proprio dos homens efetuarem as emprezas de grande enverga- 

dua e sujeitos a perigos intensos e variados. E' natural, portanto, que o 
Brasil, de inicio, recebesse somente o elemento masculino. Dai a razao 
pela qual o portugues se viu na contingencia de se unir aos naturais da 
regiao. Mais tarde, porem, foi possivel a uniao entre os representantes 
da mesma etnia. Por exemplo, nos inventarios que percorremos, relati- 
ves a todo um seculo — o XVII — nao cncontramos nenhum casamento 
declarado, Hcito entre o elemento portugues e o indigena, mas, sim, sem- 
pre entre conterraneos ou, pelo menos, com filhos destes. Todavia, nao 
nos deixamos embalar por este fato; comumente aparecem "filhos na- 
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turais" nos testamentos e inventarios. E, por sinal, geralmente sao be- 
neficiados na repartigao dos bens; nao por direito mas por legado do 
defunto. Do frequente aparecimento de "filhos naturals" devemos con- 
cluir que a mestigagem, nao chegamos a afirmar como intensa, sempre 
houve. Entretanto, como explicar a mesti^agem como consequencia da 
pobreza? Julgamos que esas mestigagem nao se realizava na mesma 
proporgao entre a entao vila de Sao Paulo e o sertao. E' que o paulista, 
na sua fungao de bandeirante, ao errvbrenhar-se pelo sertao, all perma- 
necia por espagos de tempo relativamente longos sem estar em compa- 
nhia de sua mulher, se casado, posto que uma serie de motives, alem do 
economico, impediam a presenqa desta. Bern, por motives que nao vem 
a pelo esquadrinhar, pensamos que no sertao a mestigagem se realizava 
mais intensamente. 

Considerando-se uma superioridade numerica do elemento mascu- 
lino, branco, sobre o feminino ainda assim chegariamos a conclus'ao 
identica de que a mestigagem foi um resultado da pobreza. Pois, a im- 
possibilidade de se introduzir mulheres reinois no Planalto nao derivava, 
em grande parte, do proprio estado economico de seus habitantes? 

b) Indice ou nivel cultural infimo. 

A bem da verdade, e precise que se diga, o planaltino tinha para si 
uma infima luminosidade destinada ao seu intelecto; e, assim mesmo, 
bastante precaria. Mas isto e um fato muito natural e normal, nao so 
para a epoca, mas, especialmente, para a situagao regional. Ora, o 
planaltino lutava e trabalhava, de tal forma que causaria inveja ao mais 
esforgado dos mouros; essa labuta era necessaria porque dela tirava par- 
tido para seu sustento. Suas principais atividades eram a agricultura e 
apresamento de indios. Quem, pois, tinha todo o tempo ocupado pelo 
trabalho, com toda razao, nao poderia ilustrar seu proprio inteleto. Al- 
guma instrugao era ministrada nos colegios jesuiticos; escolas publicas 
nao existiam. Apenas os homens, mas nera todos, recebiam uma pequena 
ilustragao posto que as mulheres na epoca, ainda bastante desconsidera- 
d^s, permaneciam completamente analfabetas. Da pemiria em que vi- 
viam resultava no fato dos homens labutarem desde a infancia; a po- 
breza continuava e, assim, o empreendimento particular de aquisigao de 
cultura, era barrado. Tanto isto e verdade que por todo um seculo en- 
contramos apenas nove livros! E, assim, mesmo, alguns deles referen- 
tes a religiao. 

c) Inexistencia de luxo. 

Cousa perfeitamente compreensivel e que o paulista seiscentista nao 
se preocupase com o luxo. A vida pobre, o baixo nivel de vida, nao per- 
mitiam que eles se entregassem aos prazeres do luxo e das comodidades. 
Por exemplo, casas rusticas tinham por habita^ao; sempre de pau-a-pique, 
cobertos de sape; menos comumente se as viam cobertas de telhas. Os 
sobrados tambem nao eram tao frequentes. Estes e as casas cobertas 
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por telhas, ja podemos prever, pertenciam aos melhores aquinhoados da 
vila paulistanica . Nao existia luxo; so esporadicamente se observam 
algumas pessoas mais afortunadas que podera exibir algum luxo, pos- 
suindo objetos, usos, costumes e tradigoes portuguesas. No mais apa- 
recem todos os paulistas irmanados numa igualdade dificil de ser com- 
parada a um outro grupo brasileiro. 

d) Religiosidade. 

Ja por tradigao o portugues era catolico; quando na colonia, nao 
perdia sua religiao, pelo contrario, continuava-a. Alem disso, isolados 
que estavam no Planalfro, tornava-se indispensavel um conforto espiritual. 
Os jesuitas neste setor tiveram importante papel. Mas e precise dizer 
que os jesuitas aproveitavam-se da deficiencia inteletual do paulista 
para que este ainda mais cultivasse sua religiao tradicional. Testemu- 
nham a existencia desta alta religiosidade os testamentos deixados pelos 
planaltinos . Tomando-se, por exemplo ,o de Ambrosio Mendes (1642), 
lemos: "Primeiramente encomendo minha alma a Deus Nosso Senhor 
que a remiu com seu precioso sangue por sua misericordia e pego e rogo 
a gloriosa Virgem Maria, e aos bemaventurados santos Sao Joao Ba- 
ptist a, santos apostolos Sao Pedro, Sao Paulo, Sao Miguel, o! An jo Santo 
de meu nome e a todos os santos e santas da corte do ceu sejam meus 
advogados diante de Deus Nosso Senhor e me alcancem de sua divina 
magestade que haja misericordia de minha alma e me perdoe meus pe- 
cados. 

Declaro que sou cristao pela bondade e misericordia de Deus Nosso 
Senhor e creio bem e verdadeiramente tudo aquilo que a Santa Madre 
Igreja Romana sente e ere em nossa santa fe, na qual portesto viver e 
morrer como verdadeiro cristao para o que pego a Deus Nosso Senhor 
sua graga e favor." A seguir manda que se rezem cincoenta e quatro 
missas a varies entes santificados; mas e frequente aparecerem testamen- 
tos em que se prevem mais de duzentas missas. A pobreza material cor- 
respondia a uma riqueza religiosa. Mas e interessante notarmr i que 
essa religiosidade nem sempre era seguida a risca, especialment^, se co- 
lidia com os intresses economicos. Assim, vemos os paulistas agirem de 
preferencia, no preamento aos indios, entre as redugbes, nas quais, os je- 
suitas catequizava-os. Dai resultarem conflitos entre jesuitas e paulistas. 
Certa vez, os paulistas expulsaram os jesuitas da vila, posto que estes dese- 
javam impedir o preamento de indios, unica fonte de renda dos planal- 
tinos. Todavia, a religiosidade era um fato. 

e) Modo de vida especial, caracteristico. 

A pobreza do Planalto redundou num genero de vida assas interes- 
sante, caracteristico, tendo um fundamento economico: foi o do preamen- 

. to de aborigines, unica e exclusiva fonte de renda planaltina ate fins do 
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seculo XVII, Dai a luta e o esforgo do paulista em desejar conservar 
essa fonte de renda que Ihe permitia a obtenqao dos poucos produtos que 
nao produzia, porem, indispensaveis a propria subsistencia, O unico pro- 
duto exportavel era o indio que ia para o nordeste trabalhar nas plan- 
tagoes de cana e engenhos de a^ucar —^ e, a vista disso, era a fonte eco- 
nomica principal. 

[) Democcacia. 

As consequencias acima ja examinadas acrescentadas ainda pela 
autarquia, pela pequena propriedade e pe)a policultura, irmanou todos os 
paulistas por um prisma tao identico e de tal forma que teve por conse- 
quencia, de fato e nao de direito, numa situaqao democratica quanto as 
classes sociais. No Planalto nao houve a formagao de classes sociais 
distintas: todos eram pequenos proprietaries, todos eram bandeirantes, 
ninguem se destacava. Tanto isto e verdade que ninguem teve aureola 
de poder o que contrasta com a situagao aristocratica do Nordeste. Al- 
guns bandeirantes sao modernamente homenageados mas isto foi feito 
pelo literatura e nao representa a verdade estrita; nao significa, eles se 
destacassem dos outros. Um ou outro bandeirante, talvez, tenham sido 
um pouco mais falados. 

g) Patriarcalismo pouco intense. 

O estado patriarcal desenvolveu-se em toda sua pujan^a no nordes- 
te. Alias, era fatal. O cultivci da cana de agucar exigia a grande pro- 
priedade porque so assim a agricultura canavieira surtia os resultados 
desejados, isto e, lucres compensadores. Por outro lado, porem, dava 
origem a uma aristocracia rural e firmava as tendencias patriarcais de 
que o portugues vinha imbuido por "hereditariedade social", se assim 
podemos nos expressar. Na verdade toda grande propriedade possuia 
infalivelmente sua casa grande e a senzala e, afinal, a "casa grande" e 
a expressao mais elevada do patriarcalismo, pois, nela residia a fam'ilia 
tod com todos os lacos de parentesco, como sociedade privilegiada, clan- 
dominante da propriedade; na senzala alojava-se a escravaria. 

|a no Planalto ocorria situagao bastante diversa. Casa Grande e 
senzala, na acepgao lata da palavra, simile as do nordeste, nao existia. 
Confessamos nao termos encontrado lugar algum destinado ao aloja- 
mento dos indios apresados e nem aos indios libertos, Quanto a estes 
ultimos cremos que muitos deles participavam diretamente da vida do- 
miciliar da familia, em alguns aspetos. 

Como o patriarcalismo ja era tradiqao para o portugues esta claro 
que, ao menos resquicios dele, permaneceram entre os paulistas. A pe- 
quena propriedade nao exigiu a casa grande: a inexistencia desta, por 
sua vez, implicou um patriarcalismo pouco intenso. 

h) Fonnacao de uma psicologia propria. 

O paulista, ca no Planalto, porfiando intensamente na luta pela 
vida, isolado geograficamente, insulado socialmente, alem de sofrer as 
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influencias da mesologia local, constituiu para si uma psicologia propria. 
De natureza fisica forte mas sem ilustragao inteletual, tornava-se rude, 
bronco mesmo; de religiosidade profunda, entretanto, quando o interesse 
economico entrava em jogo, nao hesitava em expulsar aos chefes da re- 
ligiao; de direito, politicamente, vassalos de sua magestade o rei de Por- 
tugal ou de Espanha, todavia, nao titubeava em por em duvida a auto- 
ridade dos mesmos. 

A chama da liberdade era da sua propria essencia. 

2) DEMOGRAFICAS. 

a) Despovoamento indigene. 

O unico recurso economico do paulista, na epoca considerada, era 
representado pelo aborigine; dai a razao porque os paulistas, afim de 
obterem algum poder aquisitivo, atiraram-se a faina da caga ao indio para 
depois entrega-los aos poderosos aristocratas do nordeste. Constituiu a 
fase epica do bandeirismo de prea. Mas teve por resultado o despovoa- 
mento indigena da regiao. 

Este despovoamento nao e apenas resultante dos indios subtraidos a 
sua coletividade, mas, tambem pelo fato de que ao se verem cagados pro- 
curavam escapar ao rafo de agao do bandeirante recuando cada vez 
mais e, desta forma, internando-se progressivamente pelo interior do 
continente; deixavam, por conseguinte, atraz de si, uma regiao vasia, 
despovoada. 

b) Povoamento europeu. 

Por outro lado, porem, realizava-se fenomeno inverse. A' medida 
que o terreno ia ficando abandonado pelos naturais, os bandeirantes fun- 
davam localidades, povoagoes, que se transformavam em vilas por vezes, 
e que serviam de balisas, bases para futuras operagoes. Surgindo, pois, 
logarejos, povoagoes e vilas, dessiminava-se um povoamento de origem 
europeia. Muitas cidades atuais, do interior do Brasl, nasceram desta 
forma, fundadas pelos bandeirantes. 

c) Contribuicao a demogtafia nordestina. 

Nao desejamos, exaltar esta consequencia, mas apenas assinala-la 
uma vez que, quer nos parecer. e ela indireta da pobreza, causa planalti- 
na. Mas e inegavel que a pobreza atirou o bandeirante a unica fon- 
te de renda possivel; esta era c comercio do gentio. Ora, se o paulista 
comerciava um produto humano este devia ir para algum lugar; este lu- 
gar era o nordeste agucareiro e e-nos licito inferirmos dai que a importa- 
gao de indios, por parte do nordeste, foi contribuir para um aumento de 
sua demografia, Verdade seja dita o aumento de populagao por esse 
modo nao deve ter sido de capital importancia, porem de qualquer for- 
ma, sempre cooperou para um certo aumento da populagao. 



- 195 

d) Nao atracao'do elemento negro. 

Ja vimos que o bandeirante nao necessitava guarnecer-se ricamente 
em mao de obra para sens misteres. Ele mesmo, ajudado pela propria 
familia, cuidava da agricultura ou da criagao. Se participava de alguma 
bandeira, o restante da familia incumbia-se de realizaqao desses afazeres. 
Entretanto, a mao de obra aborigine nao era absolutamente dispensavel. 
Tanto na agricultura, criaqao e outros misteres. indios libertos que per- 
maneciam agregados — gente forra, como se os chamavam — eram 
utilizados. Empregava-se-os tambem na caga ao propiio indio: quer di- 
zer, faziam parte de bandeiras. Para isto utilizava-se, o paulista, de um 
estratagema: caqavam-se indios de outras tribus. Portanto, como vi- 
mos, o paulista quando necessitava de mao de obra empregava a que era 
fomecida pela regiao; nao necessitou, pois, da mao de obra africana, ab- 
solutamente nao, 

Todavia, encontramos alguns escravos africanos, mas, em quanti- 
dade tao infima que nao desmente nossa afirmagao. Alias, uma escra- 
varia africana no Planalto durante o seculo XVII seria um anacronismo 
porque um afro representava quase uma fortuna. Valia, normalmente, 
muito mais que um sitio comum com benfeitorias, inclusive planta^oes e 
criagao. E o paulista nao possuia poder aquisitivo. . . 

3) GEOGRAFICAS 

a) Devassamento da terra e conhecimento da mesma. 

Parece-nos terem sido ctmsequencias geograficas principals o devas- 
samento da tera e seu reconhecimento. Os bandeirantes, em suas pene- 
trai;5es pelo interior do Planalto e outras regioes, pesquisaram e torna- 
ram conhecido o terreno. Conheceu. montanhas e viu plamcies; transpoz 
pequenos e grande rios. Muitos acidentes geograficos tornaram-se ba- 
lisas, pontos de referencia, para suas posteriores incursoes. Tornou-se, 
pois, familiarizado com a natureza local. 

4) ECONoMICAS 

a) Bandeirismo de prea. 

Entre as principals consequencias advindas da pobreza do Planalto 
consideramcs as de carater economico e politico. 

Dentre as principais consequencias economicas tern lugar proemi- 
nente e justo o bandeirismo de apresamento ao indio que, por sua vez, 
torna-se causa para gerar uma serie de sub-consequencias. 

O paulista, como tivemos ocasiao de ver, nao possuia recursos eco- 
nomicos que Ihe permitisse auferir lucros do exterior. O nordeste, po- 
rem, com sua agricultura canavieira e industria agucareira progredia ra- 
pidamente ao mesmo tempo que exigia sempre maior numero de mao de 
obra. Pos bem, o paulista ,corao se costuma dizer, "agarrou a oportuni- 
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dade pela cauda" tratando de fornecer a mao de obra exigida pelo nor- 
deste. E isso foi um ato mui razoavel porque, do contrario, estaria cm 
risco sua propria existencia. Talvez aqui esteja uma interessante apli- 
ca(;ao do brocardo; "para se atingir um fim, todos os meios sao bcitos". 
Desta forma, conseguiu o paulista uma fonte de renda da qual se utili- 
zava para a compra de objetos indispensaveis, porem, imposs'iveis de 
serem confecionados no Pianalto. 

b) Autarquia — pequcna pvopriedade — policultura. 

O paulista, como sabemos, nao teve o regime da grande proprieda- 
de, porem, subordinou-se ao da pequena propriedade. Cremos que tal 
fato reside em uma causa primordial, a falta de um produto de consumo 
ou curso for^ado na epoca e produzivel apenas no Pianalto, c, numa se- 
cundaria, porem, mais importantc a qualquer outra que se s'ga, a falta 
de meios de transporte eficientes e aptos a vencerem o paredao da Serra 
do Mar. (Dai resultar ser o indio a mercadoria negociavel a calhar, 
pois, a falta de transporte era suprida pela sua propria locomoqao). Pos- 
tos os dois problemas em evidencia comprenderam logo, os bandeiran- 
tes, da inutilidade da grande propriedade. Ate pelo contrario: sob um 
regime de pequena propriedade a populagao tornava-se mais concentrada, 
mais avizinhada, resultando disso, maior facilidade de defesa em eventual 
caso de perigo ou maior facilidade de comunicagoes no caso de uma 
notcia qualquer. Porem, mesmo no caso da pequena propriedade e pos- 
sive! a produqao quasc que exclusiva de um produto; entretanto, esta si- 
tuagao implica era um ciclo produgao — transporte-consumo perfeitamen- 
te normalizados, cousa que absolutamente inexistia para o Pianalto. 

Destas consideragoes concluimos que a pequena propriedade e, sen- 
do impossivel a monocultura, a policultura adviriam como consequencia. 
A policultura torna-se evidente pelo simples exame de alguns inventa- 
rios desde que assinalem propriedades rurais ,especialmente. Numa raes- 
ma propriedade encontramos o cultivo de algodao, milho, mandioca, cana 
de acucar, vinha, "arvores de espinho" (laranjeiras, limoeiros, etc.). alem 
de outras mais. Esta este fato a atestar nossa afirmagao. Nao ha du- 
vida, a policultura resultou da pobreza franciscana do paulista daqueia 
epoca. Se ele pouco podia comprar, quase tudo devia produzir. E pro- 
duziu. Quer isso dizer: viveu um regime autarquico. 

c) Nao atragao de capitals metropolitanos. 

Uma consequencia inevitavel da situagao economica do Pianalto foi 
a de nao atrair capitals metropolitanos quer do proprio Portugal, quer 
da Espanha. fnferimos rapidamente esta consequencia pelo fato de ser 
facil imaginarmos da impossibilidade do emprego de capitals onde es- 
capam todas as probabilidadcs de uma recompensa segura, ainda que 
renrcta. A regiao planaltina apresentava-se desta forma; nada tinha, 
nada produzia de interessante, nao havia possibilidades de exploracao co- 
mercial. A industria atrai a industrial o capital atrai o capital; esta si- 
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tuagao exteriorizava-se la no Nordeste. Porisso para la drenavam-se os 
capitals reinois e, por justa razao, o Planalto nao os atrala. 

d) Descoberta do ouro nas Gerais e suas repercussoes. 

Somos de opiniao que o ciclo da caga ao indio foi originar dois ou- 
tros ciclos economicos: um, o do pastoreio e, o outro, o da mineragao, 
em que o ouro ocupa a primazia e, por isto, comumente denominado ciclo 
do ouro. 

A unica fonte de renda paulistana residia no comercio de aborigines 
e pelo fato de ser uma so fonte de) renda havia a necessidade do paulista 
encontrar outras. Mesmo porque, o periodo de mais intenso bandeiris- 
mo de prea teve lugar no segundo quartel do seculo XVII, porem, como 
estava em funqao da lavoura nordestina e a partir da metade desse mes- 
mo seculo o cido economico do agucar come^ava a decair, em face da 
concorrencia movida pelas Antilhas, o paulista viu-se ameagado por um 
colapso economico desde que o Nordeste ja nao reclamava a mao de obra 
planaltina. Urgia, pois, a obtengao de novos meios de vida. Por isto 
vamos ver, aos paulistas, em sua faina laboriosa expandirem-se por to- 
dos os quadrantes brasileiros realizando a criagao e o pastoreio ou, ain- 
da, procurando e minerando ouro. O paulista ao minerar ouro encon- 
trou para si um novo meio de subsistencia; este resultado, porem, foi de 
menor valia se compararmos com as consequencias que se seguiram atin- 
gindo, nao apenas o espago onde era encontrado, mas horizontes muito 
mais amplos, mundiais mesmo. Motivou grandes movimentos migrato- 
rios; provocou a per da da personalidade do Planalto: favoreceu movi- 
mentos nativistas; determinou o estabelecimento do padrao ouro comer- 
cial; reconstruiu Lisboa; comprou titulos enriquecendo o Vaticano; finan- 
ciou mais uma cruzada contra os turcos; deu vida a endemia pcrtuguesa. 
Por outro lado, criou meios a expansao colonial e comercial britanicas: 
precipitou a Revolugao Industrial mecanizando a industria inglesa e, a 
seguir, a propria Revolugao Francesa . Vemos, deste modo, o simples, 
fato do bandeirante pobre tornar-se o causador de formidaveis conse- 
quencias quando procura apenas um novo meio de continuar, viver! 

e) Pastoreio. 

A partir de 1650, quando o bandeirismo de prea entrou em declinio, 
os paulistas encontraram outro meio de subsistencia no pastoreio. Cons- 
tituiu o ciclo economico do pastoreio. Estava este de acordo com as 
possibilidades do paulista da epoca porque nao exigia sinao um capital mi- 
nimo e pequeno numero de mao de obra alem de dispensar meios de trans- 
porte. Exigia, porem, mercados de consumo e como estes nao se loca- 
lizavam proximos ao Planalto, o paulista teve de emigrar. Dois foram 
os principals centres de consumo: um, o nordeste agucareiro e dai o pas- 
toreio realizar-se na zona periferica ao da agricultura canavieira e no vale 
do rio Sao Francisco; o outro, formado logo apos. as Gerais com seus cen- 
tres mineradores. Tambem para o sul desenvolveu-se o^ pastoreio. Este 
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ciclo economico teve uma importancia remarcavel por ter estabelecido os 
liames da unidade nacional. 

5) POLlTICAS. 

a) Abandono do Planalto por parte da Metropole. 

O Planalto nunca compensou a Portugal; sem produgao alguma so 
Ihe dava prejuizos tanto mais que exigia o patrulhamento das costas afim 
de deter o dominio politico. A reniincia da Metropole sobre o Planalto 
foi, como vimos, uma causa de sua pobreza; so o Nordeste mereceu as 
atengbes tanto de Portugal como da Espanha. A seguir, porem, a po- 
breza planaltina passou a atuar como resultado desse abandono, isto e, 
estabeleceu-se um circulo vicioso de tal forma que a regiao nao poderia 
melhorar economicamente. Sob outro ponto de vista, foi gramas a essa 
desconsidera^ao por parte da Metropole que o paulista conseguiu perso- 
nificar-se. 

b) Municipalismo. 

O estabelecimento do municipalismo no Brasil e uma heranga portu- 
guesa. Em Portugal, de valado em valado, formavam-se micleos que 
se organisavam em municipios. Dai a implantagao do mesmo sistema pa- 
ra o Brasil. Situa^oes diversas, porem, repercutem de modo variado 
sobre o municipalismo no Brasil. No Nordeste nao medrou bem porque 
la foi necessaria a interferencia direta do governo portugues para que 
fosse regido. Ja no Planalto, o municipalismo atingiu sua concep^ao ma- 
xima pelo fato de estar abandonado a si proprio e disto derivar a neces- 
sidade de uma governanga peculiar. 

c) Independencia "de fato" do Planalto. 

O Planalto, com seu modo de vida especial, com uma psicoologia 
propria, socialmente democratizado e vivendo quase autarquicamente, 
conseguiu personificar-se. Ainda, geograficamente isolado, socialmente 
insulado, governando-se por si proprio, individualisou-se. O povo pau- 
lista com capacidade suficiente para reger seus destines teve sua inde- 
pendencia "de fato" nao respeitando leis ou ordens de quern quer que 
fosse inclusive de suas magestades os reis de Portugal ou Espanha. A- 
demais esta situa^ao e bastan.te logica. Pois Portugal e Espanha nao o 
abandonava a si proprio? Como exigir sua obediencia passiva? Dessa 
maneira retrucavam os paulistas ao tratamento que Ihes era dispensado. 
E com razao; nos fariamos o mesmo, talvez pior. 

Para comprovar a altivez e arrogancia do paulista da epoca vamos 
transcrever um trecho da carta datada de 7 de janeiro'de 1700 de D. 
Joao de Alencastro, governador geral do Brasil, e enviada a D. Pedro II, 
rei de Portugal. — "Tambem me parece e muito convincente que se le- 
vante outro tergo de infantaria e um esquadrao de dragoes para se meter 
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na vila de Sao Paulo com o pretexto de que e para segurar a mesma vila 
e dela se poder socorrer facilmente a Santos; senda [im particular deste 
negocio segura-la de sens mesmos moradores pois estes TEM DEIXA- 
DO EM VARIAS OCASI6ES SUSPEITOSA A SUA F IDE LID A- 
DE NA POUCA OBEDIeNCIA com que observam as leis de Vossa 
Magestade e ser gente por sua natureza absoluta e varia e a maior parte 
dela criminos'a; e sobretudo amantissima da liberdade em que se conser- 
vam ha tantos anos quantos tern de creagao e mesma vila". . . 

Cremos nao haver necessidade de maiores comentarios. 

d) Destruicao do imperialismo teocratico-jesmtico. 

A principal resistencia encontrada pelo paulista na ca^a ao indio foi 
representada pelos jesuitas. E' que o bandeirante preferia apresar os 
indios das redugoes e contra isto opunham-se os jesuitas armando tenaz 
resistencia. E' possivel pensar-se, os jesuitas "desejavam construir um 
imperio teocratico tendo por sede o Paraguai; pelo menos a instituigao de 
varias provincias existiu, sendo cada uma delas divididas em redugoes. 
O sul do Brasil atual estava todo ele dividido em provincias jesuiticas; 
entretanto, golpe apos golpe, os bandeirantes destruiram-nas. Do con- 
trario, hoje, talvez, o sul do Brasil pertencesse a um Grande Paraguai. 
A destruicao desse imperio motivado pelo bandeirismo de prea foi, como 
vemos, consequencia do estado economico do Planalto, na epoca. 

e) Conquista e alargamento do territorio brasilico. {Posterior interesse 
de Portugal na formula "uti-possidetis") . 

O bandeirismo de prea teve por resultado desbravar grande parte 
do territorio sul-americano. Por onde passava sua marca; totou, assina- 
lou e tomou posse do terreno paulatinamente . Efetuando largas pene- 
tragoes realizou a conquista de ampfos horizontes geograficos; dax a for- 
macao do imenso territorio brasileiro . Desta forma, tendo o conheci- 
mento da terra, era evidente que Portugal reclamaria para si o dominio 
do terreno ;por isto explica-se o posterior interesse de Portugal na for- 
mula "uti-possidetis". 

f) Nao atracao da cobica estrangeira. 

O Planalto era pobre; nao atraia sobre si nem o interesse da Me- 
tropole. Em contraste o Nordeste era rico e sobre si atraia todos os 
desvelos da Metropole . Rico, apulento mesmo, entretanto, atraiu as iras 
das potencias inimigas de Portugal e Espanha. Resultou disso o dominio 
holandes. Por outro lado, o Planalto, sem oferecer possibilidades eco- 
nomicas, levou a vantagem de nao ver inimigos externos ocupando seu 
territorio. 

g) Conquista do Nordeste pelos holandeses. 

Indiretamente os bandeirantes contribuiram para a conquista do 
Nordeste por parte da Holanda; e que os indios apresados eram levados 
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genhos de a^ucar, contribuiram, ainda que pequenamente, na prosperi- 
dade da regiao. Ora, como vimos, foi a prosperidade economica do Nor- 
deste que atraiu aos holandeses; portanto, chegamos a conclusao de que 
os paulistas, indiretamente, cooperaram para essa consequencia politica. 

h) Interessc na hegemonia maritima holandesa. 

Sabemos que a agricultura canavieira e a industria a^ucareira exi- 
gia grande mao de obra. Ora, no segundo quartel do seculo XVII a Ho- 
landa adquiriu a hegemonia dos mares resultando disto a paralizagao do 
trafico negro entre o Nordeste e a Africa. Vimos linhas atras que esse 
mesmo segundo quartel do seculo XVII representou o periodo de ma- 
ximo apresamento. Coincidencia fortuita? Absolutamente, nao. Dada 
a falta dei mao de obra africana o nordestino apelou para a mao de obra 
india. Explica-se, portanto, a intensificagao do apresamento nessa epoca 
e, por outro lado, o interesse de que a Holanda raantivesse o dominio ma- 
ritimo, pois, decorria disso maior comercio de indigenas. 

i) Interesse na manutencao do dominio espanhol. 

Uniram-se as duas coroas ibericas numa so, em 1580. Seguiu-se a 
isto o desaparecimento da fronteira entre os dominios espanhol e por- 
tugues estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. O territorio ameri- 
cano ficou todo ele sob uma mesma egide; dai a facilidade do bandeiran.te 
circular livremente sem encontrar os micleos espanhois prontos a ofere- 
cerem resistencia. Posto isto em evidencia vemos com clareza a con- 
veniencia de que o dominio espanhol continuasse. 

j) Aclamacao de Amador Bueno. 

O Planalto estava isolado e, sendo assim, quase nao recebeu influen- 
cias da Metropole. Disso resultou que os planaltinos, aqui nascidos, — 
crioulos —, ja nao se embalavam pelas pelas velhas tradi^oes portugue- 
sas; desconheciam a mai-patria; Camoes nunca existira para eles: nao 
viram o Tejo, nem tampouco, Lisboa, Coimbra ou o Porto; emfim, na- 
da conheciam de Portugal. O sentimentalismo girava em torno do que 
havia no Planalto: suas vilas, suas igrejas, suas montanhas e serras, suas 
matas e rios. Amaram a este ambiente. Criaram sua psicologia propria 
'e, desacostumados a receberem ordens, cultivaram a liberdade e passaram 
a governar-se por si, sem interferencial de quern quer que fosse. O nati- 
vismo, pois, era um fato. A consequencia desta situagao nao poderia dei- 
xar de ser outra: pretenderam a liberdade de direito, se bem que, a "de 
fato" ja a possuiam. 

Culmina os sentimentos nativistas a aclamagao de Amador Btieno. 
(1641). 

Foi a primeira centelha da liberdade americana! 



5.a P A R T E 

CONCLUSAO. 

Vamos tratar nesta parte do trabalho dos contrastes e possiveis se- 
melhangas entre o Nordeste e o Planalto. Nao significa que vamos ex- 
por conclusoes porque as verdadeiras conclusoes sao as proprias conse- 
quencias. Apenas desejamos colocar em evidencia os resultados de duas 
situagoes economicas: a do Nordeste e do Planalto, ambos no seculo XVII. 
Por isto, sera simplesmente esquematico. Apos esta comparagao deseja- 
mos ainda apresentar um quadro cronologico em que aparecem os inven- 
tariados sobre os quais efetuamos nossas pesquisas. 

PLANALTO 

1) Mestigagem euro-americana. 

Inexistencia de luxo. 
Genero de vida: ca?a ao indio. 
Agricultural policultura. 
Religiosidade. 
Exportagao de mao de obra. 
Democracia. 
Patriarcalismo pouco intense. 
Formagao dc uma psicologia especial. 

Exportagao do elemento aborigine. 
Povoamento europeu. 
Nao atr.acao do elemento africano. 
Grande conhecimento da terra. 
Auto-suficiencia. 

Pequena propriedade. 

Pobreza. 
Nao atragao de capitals reinois. 
Criagao para consumo domestico. 
Isolado da Metropole. 
Acentuado municipalismo. 
Independencia "de fato". 
Nivel cultural mfimo. 
Ausencia de conforto. 

Nao atragao da cobiga estrangeira. 
Primeiro movimento nativista. 

NORDESTE 

Mestigagem euro-americano-africano 
intensa. 
Luxo. 
Genero de vida: agricultura. 
Agricultural monocultura. 
Religiosidade. 
Importagao de mao de obra. 
Aristocracia. 
Patriarcalismo acentuado. 
Psicologia muito aproximada a do 
portugues. 
Importagao de elementos alienigenas. 
Povoamento euro-americano-africano 
Atragao do elemento africano, 
Conhecimento da terra. 
Comercio (Exportagao e Importa- 
gao). 
De media para a grande proprie- 
dade. 
Riqueza. 
Atragao de capitals reinois. 
Pastoreio. 
Ligado a Metropole. 
Municipalismo. 
Dependencia. 
Nivel cultural apreciavel. 
Conforto excesivo para a epoca e 

■local (Colonia) . 
Atragao da cobiga estrangeira. 
Posteriores movimentos nativistas. 



QUADRO CRONOL6GICO DOS 
INVENTARIADOS. 

SfiCULO XVII 

' Despesas Saldo ou 
N.0 INVENT ARI ADO Ano Avaliagao e Gastos Deficit 

1 Braz Gongalves (o mo?o)   16Q3 70$560 ha ? 
2 Braz Gon?alves (o mogo)   1604 32$360 8630 318730 
3 Francisco Teixeira   1605 — —• — 
4 Isabel Fcrnandes   1607 504$060 408000 4648060 
5 Maria Pedroso   1613 172$380 8860 1718520 
6 Manuel Siqueira   1614 — — — 
7 Francisco Saraspes  1614 40$400 18100, 398300 
S Francisco Ribeiro   1615 5168480 478860 4688620 
9 Jorge de Barros   1615 — - — 

10 Pedro Rodrigues Osorio  1615 21$400 68520 148880 
11 Domingos Gongalves  1615 23$440 98800 138640 
12 Joao do Prado   1615 828030 328760 498270 
13 Henrique da Costa   1616 358900 148160 218840 
14 Cristovao de Aguir Girao   1616 1148230 1298530 158300 
15 Francisco de Brito e Izabel Correa 

(casal)   1616 — — — 
16 Izabel da Cunha  1616 1868130 478520 1388610 
17 Maria Diniz   1616 948000 208000 748000 
18 Francisco Gomes Botelho   1616 678730 28140 658540 
19 Martim do Prado e Antonia Se- 

veral (casal)   1616 1048250 18980 1028270 
20 Maria Paes   1616 728620 368180 368440 
21 Joao Lcite   1616 738600 268000 478600 
22 Maria da Silva   1616 4098440 1938430 2168210 
23 Ana de Moraes   1616 1548290 318290 1238000 
24 Izabel Antunes   1617 728180 138840 588340 
25 Francisco de Almeida  1617 908780 138240 778580 
26 Pedro de Araujo   1617 928390 588090 348300 
27 Jose de Paris   1617 88860 18812 78048 
28 Marina Chaves   1617 3398500 428000 2978500 
29 Francisco Ramalho   1618 288 160 48000 248160 
30 Francisco Velho  1619 2248370 1148470 1088900 
31 Isabel Sobrinha   1619 3378940 778460 3008480 
32 Joao Gomes   1620 2708270 908390 1808000 
33 Catarina de Pontes   1621 3598540 978006 2628534 
34 Antonio Cubas de Macedo   1622 178220 98700 78520 
35 Cristovao Pereira   1622 248860 118620 138240 



203 — 

N." 
Despesas | Saldo ou 

INVENTARIADO Ano Avaliagao e Gastos 1 

1 
Deficit 

36 Antonia Dias   1622 42$160 
1 

11$333 | 22$036 
3/ Izabel Beldiaga   1623 3$ ISO | 
38 Baltazar Nunes   1623 76$470 14$354 | 62$]16 
39 Pedro Nunes   1623 457$225 238$459i 2185766 
40 Inez Camacho   1623 54$940 46$206 | 8$734 
41 Francisco Rodrigues Barbeiro .... 1624 81$540 27$240 | 54$300 
42 Maria da Gama   1624 128$800 13$700 | 99$100 
43 Antonio Castanho   1624 20$180 1$130 | 19$050 
44 Domingas Antunes   1624 47$890 ]8$964 | 285926 
44 Fransisco Lourengo  1624 9$360 5$994 | 3$366 
45 Domingos de Abreu   1625 469$036 277$43S | 191$598 
4/ Rafael Dias   1625 49$660 22$718 | 26$942 
48 Beatriz Rodrigues de Moraes .... 1625      
49 Pascoal Monteiro   1626          
50 Bartolorccu Gongalves   1626 588$200 448$950| 1395250 
51 Pascoal Monteiro   1626 51$720 38$632 | 13$088 
52 Manoel Pinto Suniga   1627 46$820 ,  ]    
53 Dioqo Dias de Moura   1627 496$520 84$000i 4125520 
54 Antonio Ferreira   1627 56$440 5$440 | 51$000 
55 Manoel. Vandala   1627 526$880 26$640 | 502$240 
56. Pedro Gongalves   1628 _ ,      
5/ Antonio Gongalves   1628 86$360 14$946| 72$414 
58 Lpiz Fernandes Folgado   1628 165$040 95$71Q | 695330 
59 Antonio do Canto de Mesquita . . 1628 ,—    
60 Matias de Oliveira   1628 121$740 30$030 ( 91$710 
61 Maria de Oliveira   1628 123$130    |   
62 Antonio Furtado de Vasconcelos. . 1628 191$310 138$160| 53$150 
63 Felipa Gana   1628 36$600 11$020| 25$580 
64 Dioqo de Souza   1628 6$880 19$220 | 12$340 
65 Lourengo Fernandes Sanches .... 1629 118$100 16$820 | 101$280 
66 Francisco Lopes Pinto   1629 27$500 1$060 | 26$440 
6/ Luiz lanes   1629 42$980 10$963 | 32$017 
68 Andre de Burqos   1629        
69 Caspar Barreto   1629 1:224$ 125 16$435 | 1:2075690 
20 Catarina de Medciros   1629 156$520 21$490 i 1355030 
'21 Antonia de Paiva   1629 281$660 23$475j 2585185 
22 Domingos Cordeiro   1629 400$140 146$911| 2535229 
23 Jeronima Fernandes   1630 — ,  1    
74 Braz df> Pinha   1630 21$640 6$900 1 14$740 
25 Maria Mendonga Bicudo   1630 70$720 49$953 | 20$767 
26 Domingas Rodrigues   1630 78$020 15$341 | 625679 
22 Izabe! Scares   1630 301$160 10$485 | 2905775 
78 Domingas Antunes   1630 30$720 5$241 | 255479 
79 Izabel de Moraes   1630 14$400 8$120 | 65280 
80 Suzana de Goes   1630 310$620 73$520j 2375100 
81 Melcbior Martins de Melo   1631 65$480 125000 | 535480 
82 Andre Peres   1631 80$450 13$409 | 675401 
83 Pedro Alvares   1631 8$240 $480| 75760 
84 Tomazia de Alvarenqa   1631 114$600 51$934 | 62$664 
85 Sebastiao Rodrigues   1631 1$320 — |    
86 Baltazar Scares  1632 — _ j   
87 Messin Bicudo   1632 286$480 45$080 | 2415400 
88 Antonia de Oliveira   1632 26 5$220 213$240 | 405980 
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N.0 INVENTARIADO Ano Avaliagao 
Despesas 

e Gastos 
Saldo ou 
Deficit 

89 Damiao Simoes   1632 25$960 
90 Garcia Rodrigues   1632 — — — 
91 Joao de Sousa   1632 55$960 9$348 46$632 
92 Maria Luiz   1632 53$780 24$354 29$426 
93 Bcatriz Bicudo   1632 170$547 107$600 62$947 
94 Francisco Leao   1632 18$560 9$000 9$560 
95 Leonor Leme   1633 115$580 6$240 109$340 
96 Izabel Mendes   1633 50$000 1$800 48$200 
97 Simao Borges Cerqueira  1633 62$920 10$486 52$434 
98 Pedro Dias   1633 158$720 125$190 33$530 
99 Caspar Fernandes   1633 35$670 7$ 865 27$805 

100 Agostinha Rodrigues   1633 160$420 60$360 100$060 
101 Matcus Leme   1633 339$800 163$388 176$412 
102 Gabriel Rodrigues   1633 11$260 7$544 4$7.16 
103 Pdro Domingucs   1633 96$620 30$129 56$491 
104 Ana Marques   1633 24$960 9$334 15$626 
105 Lourengo de Siqueira  1633 198$118 24$300 173$818 
106 Joana de Castilho   1633 42$905 15$369 27$536 
107 Manuel Fernandes Sardinha   1633 285$360 240$650 44$710 
108 Inez Pedroso   1634 191$320 171$290 20$030 
109 Francisco Rodrigues de Beja .... 1634 30$080 3I$280 1$200 
110 Catarina de Burgos   1634 26$580 6$42a 20$160 
111 Joao Tenorio   1634 166$600 123$200 43$400 
112 Margarida Rodrigues   1635 138$788 25$632 113$156 
113 Messia da Pena   1635 166$880 8$560 158$320 
114 Juzarte Lopes   1635 111$840 64$740 47$100 
115 Baltazar Lopes Fragoso   1636 93$960 78$926 15$034 
116 Braz Gonqalves (o velho) 

( no Sertao  1636 ) 
( era S. Paulo. . . . 1637 ) 32$810 — Deficit 

117 Francisco Burro   1638 874$600 19$032 855$548 
118 Gregorio Ferreira   1638 7$400 19$360 11$960 
119 Cristovao Mendes   1638 63$600 10$605 53$025 
120 Cornelio de Arzao  1638 562$740 41$600 521$140 
121 Pedro Martins - o velho   1638 1$440 — — 
122 Izabel Dias   1638 _ — 
123 Catarina Nogueira   1638 10$920 33$240 22$320 
124 Manuel de Alvarenga   1639 12$640 — — 
125 Januario Ribeiro   1639 272$860 63$420 209$440 
126 Antonio Dias Nogueira  1639 16$600 — — 
127 Custodio Gomes   1639 — — 
128 Francisco da Cunha Gago  1639 94$400 28$225 66$175 
129 Alvaro Rabello   1639 94$260 56$012 38$248 
130 Joao da Costa   1639 61$040 8$100 52$940 
131 Maria Batista   1639 6$500 — 
132 Antonia de Chaves   1640 70$620 — 
133 Simao Borges Cerqueira   1640 129$000 13$020 115$980 
134 Clemente Alvares   1641 259$265 76$421 172$844 
135 Angela de Campos e Medina . .. . 1641 71$000 2$ 130 68$870 
136 Miguel Garcia Carrasco   1641 28$700 8$ 160 20$540 
137 Joao de Brito Cassao   1641 87$800 69$434 18$366 
138 | Izabel da Cunha Lobo   1641 404$150 473$000 68$850 
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INVENTARIADO 

Francisco de Mirando Tavares . . 
Luiz Dias    
Ambrosio Mendes   
Matias de Oliveira   
Pedro de Oliveira   
Fernao Dias Borges e Izabel de 

Almeida   
Manuel Joao Branco   
Ana de Proenga   
Lucrecia Feme   
Antonio Gomes Borba . .. .    
Francisco Dias   
Garcia Rodrigues   
Manuel de Chaves   
Maria Bueno   
Maria Pompeu   
Lucrecia Pedroso de Baros   
Afcnso Dias   
Catarina do Prado     
Antonio Bicudo   
Bernardo Bicudo   
Simao Sutil de Oliveira   
Anastacio da Costa   
Valentim de Barros   
Antonio Pedroso de Barros ...... 
Matias Lopes   
Antonio Pedroso de Barros   
Pedro Fernandes   
Pedro Madeira   
Antonio de Almeida Pimentel .... 
Miguel Garcia Velho   
Diogo Coutinho de Melo   
Luzia Leme   
Maria de Moraes   
Pedro Dias Leite   
Ana Tenoria   
Fernando Raposo Tavares   
Maria Bicudo   
Tome Rodrigues Velho  
Estevao Furquim   
Fernando Raposo Tavares  
Isabel Ribeiro   
Suzana Rodrigues   
Manuel Peres Calhamares   
Antonio Raposa da Silveira   
Maria Leme   
Nicolau Barreto   
Paulo Bueno   
Cristovao da Cunha  
Francisco Ribeiro de Moraes.... 
Maria da Cunha   
Maria de Oliveira   
Lourenqo de Siqueira   

Despesas Saldo ou 
Avaliaqao e Gastos Deficit 

68$540 10$240 | 58$3Q0 
37$300 28$960 8$340 

221$150 88$980 | 133$770 

143$163 118$770 | 24$403 
6$880 20$160 i I3$280 

137$720 34$280 i 108$440. 
1;190$568 487$296 | 703$272 

264$420 54$032 | 210$388 
164$340 25$240 139$100 
20$860 1$280 | 19$580 
57$260 3$992 | 53$268 
13$820 2$303 1 11$517 

156$0,80 36$740 | 119$340 
212$460 273$000 | 60$540 
265$580 149$I91 i 116$389 
605$880 10$980 j 594$9C0 
129$220 10$412 | 118$818 
290$400 79$96Q 1 210$440 
68$760 22$020 I 46$740 
29$050 26$240 | 3$810 

294$260 18$950 275$3I0 
23$5Q0 4$110 1 19$390 

8I8$560 162$420 | 656$130 

245$220 30$542 | 214$678 
1:275$151 285$680 | 989$471 

614$320 56$197 | 558$123 
61$920 79$920 78300 
67$800 396$570 | 328$770 

1 608$740 iai$458 | 507$282 
j 1:260$200 525$560 | 734$640 

1:576$860 496$210 | 1:080$650 
| 105$381 208$220 | 102$839 
| 576$158 255$843 i 320$315 
j 1208000 20$640 i 99$360 
| 2:534$900 255$843 | 2:2795797 
| 700$880 10$0Q0 | 690$880 

13$000 7$373 | 5$627 
| 376$210 75$359 | 300$861 
| 99$500 Deficit 
| 549$560 133$751 | 415$809 

482$020 90$354 | 391$666 

7$ 160 13$120 | 5$960 
31$760 17$760 | 14$000 

— | 53$400 
i 49$140 17$3S0 | 335760 
i 168$180 137$350 | 30$830 
| 148$120 87$40i4 1 60$7I6 

Ano 

1642 
1642 
1642 
1643 
1643 
1643 

1643 
1643 
1644 
1645 
1645 
1645 
1646 
1646 
1646 
1647 
1648 
1649 
1649 
1650 
1650 
1650 
1650 
1651 
1651 
1651 
1652 
1653 
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1653 
1654 
1654 
1654 
1655 
1658 
1659 
1659 
1660 
1660 
1660 
1661 
1661 
1661 
1663 
1663 
1663 
1664 
1665 
1665 
1665 
1667 
1665 
1667 
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N." INVENTARIADO Ano Avaliagao 
Despesas 

c Gastos 
Saldo ou 
Deficit 

192 Henrique da Cunha Lobo  1667 81$590 335833 475757 
193 Inez da Costa   1667 131$900 215967 1095933 
194 Pascoa Leite   1667 134$100 335425 905675 
195 Messia Rodrigues  1668 119$280 705680 485600 
196 Dom Diogo do Rego   1668 — 1255960 77$880 
197 Catarina de Barros   1668 58$920 865160 285246 
198 Izabel do Prado   1668 131$940 525820 795120 
199 Manuel Garcia Golera   1669 22$920 195040 35880 
200 Bento Pires Ribeiro   1669 536$620 53$540 4835080 
201 Francisca da Costa Albcrnas.... 1670 394$820 735420 325400 
202 Maria de Sora   1670 2:623$220 1;537$510 1:0855710 
203 Sebastiana Leite da Silva   1670 1:058$210 125000 1:0465210 
204 Maria da Cunha   1670 277$800 1395693 1385107 
205 Maria Leite da Silva   1670 305$780 2565624 495056 
206 Domingos Jorqe Velho  1671 1:451 $320 2475520 1:2035800 
207 Lourengo Castanho Taques - o velho 1671 2:056$030 8855920 1:1705110 
208 Manuel de Goes Raposo   1671 156$050 39$270 1165780 
209 Aleixo Leme dos Reis   1671 264$660 225670 2415990 
210 Ana Saraiva   1672 18$880 45010 145870 
211 Maria Scares   1672 — — — 
212 Henrique da Cunha Lobo   1672 — — — 
213 A'onso Peres   1673 — 185000 — 
214 Francisco Cubas Preto   1673 392$190 1025000 2895190 
215 Dominqos Leme   1673 223$014 545869 1685145 
716 Maria Bueno   1674 1025560 — — 
717 Catarinado Prado   1674 295440 1405200 1105760 
718 S^bastiao Paes de Barros   1674 4555920 675700 3885220 
719 A'eixo Leme de Alvarenqa   1675 2125600 4205862 1925262 
770 Marqarida de Brito   1675 1795440 185040 1615400 
221 Estacio da Veiqa   1675 885320 435200 455120 
777 Catarina de Sioueira   1675 1095520 — — 
773 Antonio Paes e Ana da Cunha. . . 1675 415440 3845440 3435000 
224 Francisco Ribeiro de Moraes .... 1676 6355540 3355720 2995820 
275 Pedro Martins   1677 55900 — 
276 Manuel Pires de Brito   1677 1 325780 1 — — 
227 Dorrinqos de Goes Pereira   1677 955460 575630 375730 
278 Pascoal Afonso   1678 .— .—• — 
229 Eufemia da Costa   1678 415320 6225080 5805760 
230 Dioqo Correia de Araujo  1678 925320 65500 855820 
23! r.'ominoos Luiz Grou   1678 845600 715000 135600 
232 Manuel da Cunha Gaao   1678 - - — 
233 Ascen^o Goncab/es e Catarina Ri- 

25540 beiro   1678 305980 28^440 
234 Caspar Sardinha   1679 585840 2385253 1795413 
235 Francisco VHho de Moraes   1679 2385660 535779 1845881 
236 Antonio de Almeida Lara   1680 1215830 — 
237 Paulo Torres   1680 - — 
238 Maria Pontes d:El Rei   1680 95200 — 
239 Re'chior de Godoi   1680 635040 2335554 1705514 
240 Mateus de Siqueira   1680 5455145 2195839 3255306 
241 Maria da Costa    .. . 1680 985534 75160 915374 
242 Henrique da Cunha Machado . . . 1680 6645790 1485400 5165390 
243 Mariana de Camarqo   1680 117$060 445640 72$420 
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Despesas Saldo ou 
INVENTARIADO Ano Avaliagao e Gastos Deficit 

Ana de Proenga   1680 800$880 5555200 2455680 
Francisco Pedro Xavier  1680 424$950 1195090 3055860 
Ana Vidal   1681 470$720 825890 3875830 
Manuel da Fonseca Osorio  1681 1:534$866 8555306 6795560 
Luiz lames Gil   1681 14$000 — — 
Antonio Azevedo de Sa   1681 4:131$490 1465890 3:9845600 
Domingos da Silva   1681 4;304$429 4295675 3:8745754 
Lucrecia Leme   1681 281$540 1165000 1655540 
Custodio Gongalves   1681 158$480 245600 1335880 
Dioqo de Cubas   1681 — Deficit 
Maria de Borba   1681 54$280 - 545280 
Antonia Ribeiro   1681 62$320 225000 405320 
Joao da Cunha Lobo  1681 52$470 985000 455530 
Maria Tavares   1681 42$340 205060 225240 
Afonso Gomes   1681 27$360 345600 75240 
Felipe de Campos   1682 200$560 535000 1435560 
Maria Rodriques de Goes   1682 — — — 
Maria Falqao   1683 — _ — 
Maria de Araujo   1683 2;324$900 4795352 1:8455548 
Alvaro Rodrigues do Prado  1683 715680 585560 135120 
Antonia Leme   1684 1155880 315960 835920 
Pascoal Leite da Cunha   1684 425600 95880 325720 
Marcelino de Camargo   1684 7275000 6635580 635420 
Agostinha Rodrigues   1684 2555120 3715760 1165640 
Mariana- Maciel   1685 ,385320 435140 45820 
Antonio Vaz   1685 515821 345361 175460 
Bartolomeu Bueno Cacunda   1685 1:0685360 5685360 5005000 
Miguel Leite de Carvalho . 1687 1595080 7950,63 805017 
Antonio de Siqueira de Mendonga. 1687 6255590 2185376 4075116 
Ana da Silva   1687 5965800 2525260 3445540 
Antonio Bicudo de Brito   1687 1:1265770       
Pascoal Delgado   1688 625140 6375570 5755430 
Sebastiao Paes de Barros   1688 535140 108t7''0 555580 
Antonio Ribeiro de Moraes e Ca- 1688 1:1265040 5705105 5555935 

tarina Ribeiro   
Francisco Dias Velho  1689 7285882 8505735 1215852 
Manuel Joao de Oliveira   1689    Deficit 
Joao Noqueira   1689 495380 435000 65380 
Potencia Leite   1689 —     
Pascoal Leite de Miranda   1689 1665480 745000 925480 
Fernando de Camarqo   1690 87$740 505200 375540 
Luzia Leme de Alvarenga   1690 —      
Manuel Pacheco Gato   1^92        215460 
Catarina de Mendonqa  . 1692    
Lourenqo da Costa e Maria Leite 

(casal)   1692 1155000 45000 1115000 
Jeronimo Bueno   1693 1:847$700 1:1055820 7315880 
Fernando de Camargo e Joana Lo- 

pes (casal)   1693 7765980 1115640 6655340 
Isabel Dias e Joao Pedroso (casal) 1693 —     
Manuel Correa de Lemos   1693 915200 Deficit 
Constantino Coclho Leite   1693     . 
Antonio Leite Falcao   1694 247$005 2175935 295070 
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1NVENTARIADO 
. 

Ano " 1 Avalia?ao 
Despesas 
e Gastos 

Saldo ou 
Deficit 

Catarina da Silva   1694 
1 

6:636$7001 1:710$960 4:9258740 
Caspar de Godoi Moreira   1694 472$852 5658148 92$296 
Estevao Ribeiro Bayao   1696 246$500 Deficit 
Podro Vaz de Barros   1697 3:319$985 338000 3:2868985 
Cristovao da Cunha   1697 — — — 
Salvador Moreira   1697 73$960 2908640 216$680 
Jose Peres   1698 390$812 1978880 1928932 
Lucrecia de Freitas   1698 33$325 118700 218625 
Joao do Prado da Cunha  1698 ,— - — 
Luzia Lemc   1699   — 
Manuel Rodrigues Arzao   1699 8455159 3558320 4898839 
Izabcl Velha   1699 1:365$710 3568220 1:0098490 
Maria Cabral   1699    _ 
Caspar Fernandes   1600 165$665 — r-~ 
Francisco da Coma   1600 56$500 — — 
Antao Pires  1600 83$580 28680 808900 
Pero Lome  1600 39$200 — — 
Manuel Chaves   1603 153$900 — — 
Antonio Pereira   1604 — — 
Fernao Dias   1605 313$780 — — 
Francisco Barreto   1607 272$528 — 
Belchior Carneiro  1609 227$740 1058820 2218920 
Pedro Alvares   1609 367$570 1808226 1878344 
Antonia Chaves   1610 257$460 88600 2488860 
Custddio dc Paiva   1610 758760 128620 638140 
Francisco Godinho   1610 — — 
Bartolomeu Rodrigues   1610 1318360 218920 1108440 
Lourenco Gomes Ruxaque   1611 598950 98975 498975 
Martini Rodrigues   1612 1808780 308130 1508650 
Toana Fernandes   1613 — — — 
Catarina Unhate   1613 1228900 1028710 208210 
Baltazar Alves   1613 — — — 
Violante Cardoso   1620 2488540 298920 2188620 
Maria Lucas   1632 908480 158513 748967 
Ana Rodrigues   1672 •— - 1 




