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PROGRAMMA 
(~i BXIIIKS DK SOFilCliNCil Pll\,\ li!IRICULA Nl !SCOLI ~011\IIL ) 

l. O descobl'imento. 
2. Prirneiras explora<;5es do littoral. 
3. As expedi<;oes guarda-costas. 
4. Os incligenas. 
5. As capitanias herBdital'ias. 
6. O governo geral. - Tlwmé de Souza. 
7. O governo de Duar.te da Costa. 
8. Mem de Sá. 
9. Os francezes no Maranhao. 

10. Os hollandezes no Brazil. - Perda e res
taura<;ao da Babia. 

11. Segunda invasáo hollandeza. 
12. Retirada de Mathias de Albuquerque para 

Alag·iías.-Fim das Jutas com os !1ol
Jandezes. 

13. Guorres civis dos Palmares, Mascates e 
Emboa!Jas. 

¡,1_ Inconfidencia mineira.-0 Tiradentes. 
15 Vinda da familia real portugueza para o 

Brazil. 
!6. Revolu¡;ao de 1817 em Pernambuco. 
17. A Independencia. 
18. Revolur;8o de 1824 em P ernambuco. 
18. · O reinado de D. Pedro l. 
~0. A menoridade de D. Pedro II. Regencias. 
21. A mawridade de D. P edro II. 
22. A guerra do Paraguay; feitos principaes 

do exercito e da armada. 
28. A abolir;ii.o cla escravidao. 
24. A proclarnu~ao da Republica. 



O descobrimento 

No dia 9 de Margo de 1500, sahia do 
Tejo em demanda da India, para proseguir 
na conquista encetada por Vasco da Ga
ma, uma grande armada de treze caravel
las e mais ele mil homens ele guarniQíio. Pro
positalmente, clesviou-se do rumo habitual, 
diz-se que para evitar as calmarías africa
nas, e e possivel tambem crer que pelo ins
tincto de novos descobrimcntos a oeste, que 
.iá os havia, e eram sabidos de todos. Com
mandava a frol8 Perlm Alvares Cahral, fi
rlalgo e amigo de V aseo rla Gama, e por este 
recommemlado a el-rei D. Manuel para suc
cede-Jo na conquista do oriente. 

Tambem fóra experiencia e conselho 
de Gama esse novo rumo, para oeste das ter
ras africanas. Pareoia-lhe melhor descer 
lodo o Atlantico, sempre ao largo, até a la
t itucle do caho da Boa Esperan~a, para só 
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cntiio clobm-lo e demandar os mares orien
Laes. Assim Iez Cabra!. M as de tal modo se 
afastou da costa afrieana que aos 21 de 
.\bril teve indicios de terra proxima, e no 
dia 22 avislou um monte de fórma n:donda 
a que deu o nome de 3Iontc Paschoal. No 
uia seguinte yelejou, sempre a \"isla de ter
m, até que a sondagem accusou pouco fun
do junto ao rio do Fradc; procuro u entre
tanto melho1· abrigo e seguinüo sompro para 
o norte poude achar um porto "muito bom 
e mui seguro,, que foi prol'avelmcnle a en
seada hoje de Santa Cruz. Num ilhéo que · 
haYia dentro do porlo Ioi celebrada a pri
meira missa a 26 de Abril, domingo de l:'as
choela. Outra missa foi celebntda no dia 
1. 0 de Maio, em terra firme e na presenga 
dos indios que, em grande numero, espan
L;:;dos, assisliam ás ceremonias do culto 
e:xaminaudo as .-esles iosolitas dos portu
guezes e a grande cruz de madcira que aju
daram a ergum· ao pé do altar. A Lerra sup
posta ilha foi chamada de ccVem-Cruz», e 
depois ccSanta Cruz». Prevaleceu, porém, o 
nome de Brazil, pois que a lerra de Santa 
Cruz, desclenhada quasi pelos scus descobri
dores, só chamou a atten~áo do mundo e 
rl'elles propl'ins c¡uando os allruhiu o com
mercio do ccpáu brazii>• de que era a regiáo 
muito abundante. 
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Dez rlias cstiveram em aguas e teiTas 
do Brazil, toma ndo provisiies e enlr'elen
do-se com os naturacs <la tena, que Jhcs 
pareceu rica de regetaQiio mas scm ouro e 
inculta. A 2 tle Maio apr·cstaram-se para a 
partida, e, cleixanclo cm tcn·a tlous degra
dados na esperanga de mai '> tartlc utilisa-los 
como interpretes, velejar·om para India, 
senclo mandada uma nó.u a Portugal para 
levar a noticia do descolll'imento cscripta 
pelo escrivao da armada Pero Vaz Caminha. 

E' geralmcnte sabido que antes ele Ca
lrral outros navegadores ciJegaram ús cos
tas do Bmzil, mas nenhwn tomou posse da 
lena, que continuou a pennanecer· desco
nhecida do mundo cil'ilizndo. 

Os hespanhóes avanl.ajamnHc aos 
por-Luguezes. 

Alonso de Jlojerla, os irmiios Pinzon e 
Diogo ele Lcppe prerederam a Cabra! no lit
toral do Erazil; mas tacs expcdig6es foram 
cphemeras, scm nenhum resu!Laclo pratico. 

Quanlo ús ¡¡rrtencfics fmncezas, á prio
riclade da deseoherla, ludo leva a er·er (J11C 
ellas niío tem mzao de ser·. ¡1ois os docu
mentos em que se prctendem IJ:Jsear sio ne
gativos . 
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Primeira~ cxplora\)oes do littoral 

Descoberto o Brazil, que a principio 
passou por ser uma grande ilha, necessario 
se tomou explorar o seu Jittoral. 

Pttra e.;sc fim foram organisarlas as ex
pediroes expl m·aduras. 

Niio ha accórdo entr·e os historiadores 
quanto aos nomes dos commandantes des
sus expecli§óes. Assim, ha qucm diga que 
a prime ira expedigao foi comrna ndacla por 
André Gongalves; oulros suslentam que o 
commandanlc foi Gongalo Coclho; 011tros 
que foi D. Nuuo Manuel ou Americo Ves
pucia. 

Seja como for·, porém, cerLo é qtre n 
primeira expecliq.'io exploradora enrontrou
se em Jutbo ele 1501, nas alturas do Cabo 
Verde, com a fmta de Cabra! que voltava 
das Indias; toco u nos cabos de S. Roque, 
de Santo Agostinl10 e de S. Thomé- assirn 
como no Rio S. Francisco, Rio de Junciro, 
Angra dos Beis, S. Sebasliiio e Cananéa, 
ciando a cada Jogar o nome do santo do dia. 

A segunda expedi91í0, ,le 1503, que, 
segundo a opiniao mais roJ·rente, foi com
mandacla por Gon9alo Coelho, tocou na ilha 
de S. Joao (mais tarde FernJ:o de Noronha); 
descobriu a bnhia ele Todos os Santos; fun-
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tlou em Porto Seguro uma feitoria; perdeu 
duas camvellas ; carregou páu-brazil, e re
gressou para Portugal. 

Da terceiL'il expcdigiio, tic 1505 o u 
1506, commantliltla por D. l'i uno Manuel, 
falam alguns autores - mas nada é certo 
a J'espeito della. 

Cumpre lembrar, finalmente, que, além 
dessas expali~oes off iciacs, outras de cara
cter particular vieram ao liLtoral do Brazil 
nessa época - sendo as respectivas embar
caQ5es armadas pelos traficantes tle páu
l!razil E nao sómenle os portuguezes, mas 
hespanMes e francezes, entregaram-se corn 
ttfan a la 1 commercio. 

3 

Expecli\·oes gna.r<l:t-costas 

Em numero de tres fomm as expedi
goes guarda-costas: 

A primeira em 1526, commanclacla por 
Christovam Jnrqucs; 

A segunda e m 1.528, commanrladil por 
Antonio Ribeiro; 

A tcJ'ceira em 1530, commandada por 
Mar1 im Affonso de Souza. 

Christovam Jacqucs, 1lando cumpri
mecto á sua missao, veiu ter uo liLtoral do 
Bnüi l com a esquadra sob seu commando. 
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Fundeou uo canal ele ltamamcá; esta
beleceu urna feítoria em Igua1'assú, no silío 
eh amado mais tarde dos Marcos; seguiu 
até o Río da Prata, donde regressou para 
o norte; mctteu a pique Lees na17ios fran ce
zes, cuja trípola~ao aprisionou. 

Em 1528, tcndo Christovam Jacques 
regressado a Portugal, foi encanegado de 
gua1'dar a costa Antonio Ribeiro. Dessa se
gunda expetligao, porém, e de seus feítos, 
nenhumD. men~iio fnzcm os hísLori;tdores. 

Martim Affonso de Souza, finalmente, 
Yei u em 1530 commanrlando a ultima das 
expccligoes guarda-costas. 

A exploragao ordenada a ~lartim Af
fonso de Souza e a seu írmao Pero Lopes foi 
a maís precisa nos resullailos: tocou suc
cessivamenlc no cabo de S. Agostioho , em 
Pernambuco, Todos os Santos, nio de Ja
neiro, Cananéa. Pero l,opes, só, foi até ;i 
ilha tlas palmas (Río da Pra la). Em todos· 
esses lagares demorou-se algum lempo, e 
de volta, fundou S. \'ice1LIC e penetrou no 
ioteriot' atá Sauto i\ndré da Borda flo Cam
po (S . Paulo). Alii recebeu Mar ti m Affonso 
o titulo de donatario ele S. Vicente. Logo ao 
chegar ao cabo Santo Agostinlto destacou 
uma náu par'a oeste, que explorou o littoral 
do Norte até o río Gurupy no Maranl1ao. Es
se foi, porlanto, o explorador que acl10u a 
cxpressao mais nítida e completa da curva 
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allantica do Rrazil. no curso de uma só ex
ploi'a9iio . E' ¡wovavel que Pero Lopes se 
adiantasse até o Rio da Prata, emquanto 
Marlim A. de Souza eslcve em S. Vicente. 
Voltaram ambos a Lishóa em 1533. 

Os indigenas 

Duas siio as raQas pl'incipaes que, na 
época do descohrimcnto, se encontram no 
Bmzil: tapuyas e tupys. 

Os tupys dominavam o littoml e os 
tapuyas o interior. 

Si no physico os tapuyas paecriam-sc 
tanto com os tupys, com a differenQa ape
nas da c.ór e cla.cslatura, nao succcclia •l 
mesmo quanto á lingua e quanto a cm·tos 
usos e eostumes. 

As tribus lupys, apcsar rle terem di
versos dialectos, possuiam entretanto uma 
lingua getal, pela qual todos se enlcndiam 
- o que nao se ,Java com os tapuyas. 

Os tupys tinham as snas tabas ou al
deas, habitavam em palho¡;as, cultivavam o 
milho, o feijiio, a mandioca, com a qual fa
hricavam a farinha, os bolos ele cariman, 
o cauim. 

Devoravam, elles, seus prisioneims rle 
guerra por vingan~a e odio. em solcmnida
de.s revestirlas de lal ou qual caracter reli-
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gioso, a o pass o que os tapnyas, a lém do 
odio e da vinganga, tinham tambem a gula 
romo incentivo poderoso de laes banquetes. 

Niio ha dados para se calcular o nu
mrro dos grntios no lempo do descobrimento 
rlo Brazil; calcula-se, geralmente, ele um a 
rlous milhi'íes. 

Ainda hoje, cm nossn lempo, ha urna 
grande parte de territorio hmzileiro com
pletamente lle.scrmhecida e hahitada por sel
vagens. 

Podemos, entretanto. dentre as tribus 
ronl1ecirJas, referir nlgumas que se ac!Javam 
rlisü·ibuidas do modo seguinte: 

Os Potiguares, na rnsta do Rio Grande 
rlo Norte; os Cahelrs, de.'!(le o Rio Grande 
rlo Norte até o Rio S. Francisco; os Tupi
nambás, na Bahia; oq Tnnin;nquins. em 
Porto Se\l'uro : os Avmnrés. no Esoirilo-San
to ; os C:oyatacazes', e Tamoyns. no R io ele 
.Tanriro: os GuByanazes. em S. Vicente; os 
Cal'ijós , e m Sant~ Cathvrina; os Pavaquás r 
Guaycurús e m M a tlo Grosso : os Chavantes 
e Cayauós . em C:oyaz; os Catap;uazcs. em 
Minas; os Munrlurucús no Amazonas e Pará . 
e os Tacarijt'1s no Ceará. 

Todas as tribus. a nao ser as rlifferen
<;as já apnntaclas. tioham mais ou menos os 
mesmos usos e costumes. 
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Havia n'ellas urna ccrta fónna rle r¡a. 
,·erno , representada po1' um chefe, e por urn 
tonselho cons,lituido pelos mais velhos e re~
peitados da tribu . 

~em todas t.inham a mesma religiiio . 
Diversas tribus do norte pareciam rcnder 
urna especie de culto ao sol, á lua e a al
gumas constellagiies. Attribuiam a Tupan o 
supremo poder, e a o u tras divindadcs infe· 
J'iores urna influencia secundaria, ora hi'ia, 
ora má. Tinham algumas idéas vagas ar0r
ca da vida futura e. da origem das cousas. 

Gozava entre elles de illimitadn in
fluencia o Paqé , representante da religiiio, 
visto como passava por conhecedor do fn
turo, de todas as doenQaS e de seus reme
dios. Vivia mysteriosamPnte e pronuncia vn 
seus oraculos ao som do maracá. 

A guerra emprehenrlia-se entre elle<>. 
de sorpreza - senclo seus comhales tum111 
tuariamente feitos rom horrivel gritarin Os 
vencidos retiravam-se em desordem , em
quanto os vencedores incendia va m a tallr• 
inimiga , resenando os prisioneiros para o 
banquete da victoria. 

A matanga dos prisioneiros éra urna 
de suas festas mais solemnes, na qua! t.o
mava parte a tribu inteira. 

Existiam lagos de familia, embora fos
sem permittidos o divorcio e a polygamia. 
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Em geral eram robustos, baixos, bem 
formados e hospitaleiros; dados á musica 
e á clanga, e pouco amigos do trabalho. 

Os homens occupavam-se exclusiva
mente da guerra, pesca e ca~a . As mulhe
res tin ham todos os encargos domesticos, 
e ainda mais o trabalho das planta~oes, 
colheitas, fabricagao ele utensilos domesti
cos, de bebidas fermentadas, etc ... 

Relativamente ao pe1'iorlo de civilisa
~iio em que se achavam, na época da che
gada dos portugnezes, póde-se affirmar que 
era o da 71edra polida, pois faziam uso do 
fogo, e conheciam a m·tc cemmica. Entre
tanto, ignoravam completamente os proces
sos o e fusilo dos melaes. As armas , os ins
trumentos e utensilios de que se serviam. 
Eiío outros tantos testemunhos em favor do 
periodo da pedra polida. 

O que ha do curioso em rela~ao aos 
selvicolas brasileiros é que chegaram a ser 
aqricultores, sem ter sido pastores_ 

Nisto constituem uma excepviio entre 
os povos barbaros. 

5 

As capitanías hereditarias 

D. Joao III, julgando que facilitaria 
a colonisagao do Brazil, e nao querendo 
augmen!ar as despezas com a manuten<¡[o 
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de novos nucleos coloniaes, resolvr11 cm 
pregar em larga escala o mesmo syslema 
jr1 antes empregado na colonisa~ao das ilhas 
da Madeira e dos Agóres. 

Assentado ficou , pois, que o Brazil 
fosse dividido em grandes capitauias hPre
ditarias , senclo estas concedidas a cliveJ'sas 
pessoas gradas do reino e expecli nclo-se na 
mesma data o competente fora 1 para todas 
éllas. 

Foi em 1534 que se eslabeleceu tal 
syslrma no Brazil, que foi divirliclo em 12 
vastas regi5es: 

A 1.' - Capitanía de S. Vicente- foi 
doada a Martirn Affrmso, em OutuiJro rle 
1534, e tinha 100 leguas ele testada, esten
dendo-se da foz do rio Macrr}¡rJ até u barra 
rle Pamnagttá. 

A 2.• - Santo Ama1'0 P ltnnuti'(I Cá -
leve por donatario Pedro Lopes ele Souza, 
irmao de Martim Affonso e constava de 80 
leguas ele frente. 

O tlona tario nao voltou mHis ao Brazi 1, 
pois morreu em um natlfragio em Madagas
CtlT, em 1539 , quanclo vinha de urna viagem 
á India. 

A 3.•- Parahyba do Sul- foi doa.da 
a Pero de Góes da Silveira, irmao de Damiáo 
de C:óes e era menor que as oulras, pois 
con~ava apenas 30 leguas ele testada. O do-
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nalario Yeiu em pessoa colonisar as suas ter
ras, fundando um nucleo ú margcm do Pa
rahyba, em 1540. 

Voltanrlo a Portugal deixou a colonia 
a José Martins. que se moslrou incapaz de 
clirigi-Ja, de sm·te que os iudigenas fizcrarn
Ure tremenda guerra, inutilizanclo tudo 
quanto já' bavia feilo. Pero ele Góes viu-se 
rorQado a abandonar a capitania, retit•ando
se para Portugal. 

A t.< - Espi1'ito S1mto - teve como 
donatario o fidalgo Vasco Fernandes Couti
nho, e compunha-se de 50 leg-uas de testada 
do rio ltapnim ao Mocury. 

O donatario foi muito infeliz, pois teve 
ue lutar com os selvagens, que !11e fizeram 
guerra desabrida e tenaz.; com a insubor
dinagao dos colonos e com a iogratidao de 
Jorge de Menezes e Sirniio Castello Branco. 
Afinal morreu miserarelmente na ilha da Vi
ctoria, sem ter meios de ser inhumado. 

A 5." - Porto Segu1'o - coube a Pero 
de Campos Tourinho, e tamhem tinha 50 le
guas de frente. 

Em 1536 o donatat·io fundou urna co
lonia no mesrno sitio oncle, em 1500, Cabra! 
havia desemhnrcaclo. A principio a colonia 
prospcrou. Comegou. porém, a decadencia 
logo que passou a administru-la um filho 
ele Tourinho. 
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A 6.• - 1/héos- foi doada a .To1·ge de 
Fig11eircdo r.orrea, e ronla\·a egualmenle 50 
leguas ele testada. a come\ar de Porto Se
guro até a barra da Babia de Todos os San
tos. 

Figueiredo Corr~a nao veiu pessoal
mente colonisar as suas tenas. Mandou em 
se u logar o hespanhol Franeisco Romero. 
que conseguin vencer os Aymorés; mas lago 
indispoz-se com os colonos. que o prende
ram e remetleram ao donatario. Esta falta 
ele harmonia entre o chefe e os colonos ani
lllOII nova.mente os Aymorés, que em pouco 
lempo destruiram a nascente colonia. 

7 .• - Bahia de Todos os Sllntos-Esta 
foi doa.da a Francisco Pereira Coutinho. Ti
nha 50 leguas de testada, a partir rla Bahia 
1le Todos os Santos até o rio S. Francisco. 

No ponto outrora occupado por Diogo 
.\!vares (o Caramurú) ileu Continho prin
cipio á colonisa~ao de suas !erras. 

Guerreado pelos gentios, foi obri~adr¡ 
a retirar-se '[Jara Ilhéos. donile , ao voltar, 
foi víctima rl'um naufragio proximo a Ita
parica, sendo morto pelos Tupinambás. 

8.' - Prn,ambuco - Estcndia-se da 
foz de Sao Francisco a o Iguamssú, abran
gendo um total de 60 leguas de frente. Seu 
donatario foi Duarte Coell10 Pereira que, 
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como refere a maioria dos historiadores, já 
se havia distinguido poi' seus feítos no 
Oriente. 

Duade Coelho Pereira foi um excel
lente capitiio-mór. Vindo para o Brazil com 
toda a famil ia e grande numero de colonos, 
fundou o scu pi'imeiro estabelecimento em 
Olinda (1535). bateu os Cahetés e conseguiu 
fazer com que suas tercas pi'osperassem. 

9.', 10' e 11.'- Mamnhlí.o - Tinha 
225 leguas de testada e foi clouda reparti
damente a .Toao ele Barros e a Ferniío Alva
res de Andrade. 

A' Joiío de Barros coube 150 leguas, e 
75 a Ferniio Alvares. As terrus do primeiro 
iam da Bahiu da Trai9ao até a ponte dos 
Manques Verdes (cabo de Todos os Santos); 
e as do segundo , d'este cabo até o rio Ca
mocy. 

Ora, nao podendo os clous donatarios 
vir ao Brazil. pois occupavam cargos im
¡;ortantes em Portugal , as ociaram-se a Ay
res da Cunha, que veiu com uma pequena 
expedigiio, Lrazendo em sua compauh ia dous 
filhos de Joiio de Barros e um representante 
de F. Al vares. O resultado da expedi<;iio. po
rém, foi Llesastroso, pois deu-se naufragio 
nos baixios do M aranhiio, perecendo Ay res 
da Cunha e os clous filhos de Joiio de Barros 
á~ m(ios dos selvagens Potiquares. 
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12.• - Ceará -· Esta capitanía tinha 
4.0 leguas e foi doacla a Antonio Cardoso de 
BarTos, que nao veiu colonisar as suas ter
ras, cleixanclo-se ficar em Portugal, d 'onde 
só partiu em 1549, t¡uando Thomé de Souza 
inauguro u o go1•erno geral do Brazil. 

Muitos autores só mencionam nove ca
¡Jitanias, mas Joii.o lle Barros attcsta que o 
paiz fóra dividido em doze. 

Certamente havia menciona-las todas 
na sua obra em manuscripto Terra de Sant!t 
Cruz, que infelízmer1le se penleu. 

Desde logo se dcnuncíou a fraqueza 
essencial do syslema. Em terra Ulo vasta 
as capilanias indifferentes entre si, niio at
l.endiam ao perigo constante da invasiio cor
saria franceza, que aquí e allí as alormcnta
vam. Faltava-lhes a uniclade e o sentímento 
ele interesse commum. Jsso junto aos insu
cessos de muitas dellas, determioou o rei ele 
Portugal em 15ó8 a ai.Jolír as excessivas 
fnwquias que ~ozavam, e subordina-las a 
um Govemo Central, que tere a sua sédc na 
Bahia. 

6 

O governo gcral.- 'l.'homé de Sousa 

Nao temlo as capitanüts herediturias 
dado os resultados esperados, resolveu o reí 
D. Joiio III eslabeleccr· um qovemo qeral no 
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Brazil, incumbindo dessa missao Thomé de 
Souza, que já havia prestado muito bons 
servigos na India. 

Em iM\J, partiu elle para o Brazil, 
onde devia demorar-se por espago de 4 an
nos . 

Cbegando a Bahia de Todos os Santos, 
em Margo do referido anno, tratou logo Tho
mé de Souza de escolher um bom local para 
a edificac;ao de urna cidade, que teria de ser 
a capital da colonia. 

Escolhido o terreno, e conveniente
mente preparado, deu-se comec;o á edifica
gao, sendo as primeiras casas construidas a 
d'alfandega, matriz, palacio do governador, 
pago do concelho e collegio dos jesuitas 
Dentro de pouco lempo eram já numerosas 
as casas de colonos. 

Com Thomé de Sousa vieram para o 
Brazil os primeiros je~uitas, em numero de 
6, tendo como cbefe Manuel da Nobrega. 

Grandes servigos comec;aram logo a 
prestar na catechése e civ·ilisagao dos in
dios, mistér em que eram iosubstituiveis. 

Trataram de aprender o yuarany, 
aftm de poderem com proveito prégar aos 
gentios . O padre Aspilcoeta Navarro tornou
se insigne conhecedor dessa lingua, impres
sionando profundamente os selvagens com 
as su as prédicas. 
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A musico e as prociss5es apporatosas 
er-mn tambem excellentcs meios de cate
chése. 

Em ·[550 chegou ao Brazil um reforc;o 
de jesuitas, r¡ue vieram adiantar a cateché
se. Em Fevereit·o do auno seguinle foi a im
portante eolnnia elevada á ealegoria de Bis
pacto, lomando conta da nova diocése o his
po D. Pedro Fernandes Sardinha. 

Em 1552 emprehcndeu Thomé de 
Sousa uma viagem pelas capilanias, afLm 
de conhecer pessoalmenle snas mais urgen
tes necessidades. 

Nessa viagem locou nas babias de Gua
uabam e de Angra dos Reis, enthusiasman
do-se pela belleza de laes localidades. Foi 
durante o governo de Tl10mé de Sousa que 
circularam os primeit·os boatos de existen
eia rle minas aw·ifcras em Pernambuco, Por
to Seguro e Hio S. Francisco . 

Afim de se veriflrar a exactidiío de taes 
boatos organisou o activo governaclor rluas 
expedi~5es, ambas de resultados rtegativos. 

Thomé de Sansa administrou o Bmzil 
com inlelligencia e tino, até 1533, elata em 
qlte tove por succes.~or Duarle da Costa. 
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O govorno do Dmute tht Costa 
(1553-1558) 

Após 11- brilhantc aclministm~.iío de 
Thom(~ ole Sousa seguiu-sc cm 1553 a de 
Uuartc cla. Costa, que eslava longc de pos
suir os talentos e o tino pratico daqLtelle. 

Cum o novo goveruador vieram 16 pa
dres, tenclo por chefe Ltúz da Gran. Oentm 
elles distinguiu-se o irmáo José de Anchiela, 
que mais tal'(]e tao celebre se lornou pelos 
f.eus excepcionaes tr·uiJalltos ele calecliése. 

A at.lnünistl'HQiiO ele IJuarte da Costa foi 
cntravada em sua m~u'0ha por dua.s causas 
principaes: a Juta entre os colonos e os je
~uilas, e o procedimentos inegulur e turbu-
lento de D. Alvaro da Costa. · 

A lula originou-se do seguinte: os je
suitas queriam a Jiberdade dos indios cathe
chisados, e os colonos pugnavam pela cscra
\'l(liio clelles 

Ora, o governaclor, cm ve?. lle manter
se impar·cial, declnrou-se abertamente a fa
\OJ' tlos colonos, o que alienou-ll1e as sym
pathias do clero, trazendo cmbura~os serios 
ú bóa marcba dos negocios publicos. 

Azeclando-se cada vez mais os animas, 
a melr·opole enteodcu necessario ouvir pes
soalmcnle o Bispo, que receheu ortlcm rle 
partir para Portugal. 
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Embar·cou elle a 2 de Junho de 155G na l 

ná.u Nossa Senlwra da Ajuda, e seguia via-
gem, quando, a 16 do mesmo mez e anno, 
naufragou junto á foz do arroyo de S. Mi-
guel das Almas, senda del'ol'ado pelos Cahe-
lés com lodos os da comitiva. 

Este faclo contear·iou baslanlc o go
vernador, que já vivia inquieto e apprelren
~i I'O com a presenr;a de muitos franccJes na 
babia de Guanabám, lravando intimas re
lagoes com os Tamoyos. 

Tambem as correrías de indígenas nas 
capitanías do Espirito Santo e Pemambuco, 
e mesmo nas pmximirJades da Bahia, per
lurbaram sériamcnte a administraºiío ele 
lluarle da Costa. :io norte os indios pucle
ram ser vencidos, mas no su! alcangaram 
cer!as vanlagens, dominando o liLloral desde 
Cabo [cr·io até Rcrtinga, chefiarlos pelo sall
guinario Cunhambebe. 

Achava-se o govemador a braºos com 
os gentios, quando os franr.ezes, dirigidos 
pur Nicolau Duraud de Villegagnun, \'le
mm eslabclecer-se na bahia llo Rio de Ja
neiro em 1555, oncle, ajudados pelos '!'a
moyos, levanlaram o forte Coligny, na ilha 
de Sr·riyijle, depois chamada de l'i/leya.
(]non . 

Era grandioso o projcclo dos france
zes, pois lencionanun eslabelecer no su! do 
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Brazil urna vasta colonin, cuja capital seria 
a cidade ele Henrivillc, etlificada no •'onti
nente da bahia de Guana.bára. 

Com os refor~os que reccbeu de Fran
ca , cerca de 300 homens e 18 pegas de arti
tharia, ficou Villegagnon apparelhado para 
fazer frente aos portuguezes caso fosse ata
cado. 

Duarte da Cosla mostrou-se impotente 
para lutar contra os francezes, que nao fo
ram incommodados durante o sen governn. 

Em 1558 foi o infeliz governador sub
stituido por Mem de S:í. 

8 

Govemo de Mem de Sá (1558-1572) 

Mem de Sá west.ou durante 14. annos 
de adminislragao grandes scrvigos ao Bra
zil. Seu nome fulgura com brilho nas pagi
nas da historia dos tempos coloniaes da nos
sa patria como o de um bcoemcrilo. 

Tomando conla da administmgao, em 
condigoes criticas, procurou lago restabele
ter a harmonia entre os colonos e jesuitas, 
pois bem comprehendia quanto !he era ne
cessaria a coadj u vaga o do clero para bom 
desempenho de su a difficil missao. 

Dedicou especial cuidado á questao 
dos indios, ot'ganisando melhor as tabas, e 
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cornbatendo energicamente a antropophagia. 
Restabelcceu a trall(¡uillidat.le na colonia, 
aeabanclo de urna vez com o le1·ante dos in
dios. 

Isto feilo, voltou Sllll attengao para os 
fmncezcs, firmemente estabeleciclos na ba
l1ia do Hio ele Janeiro, tratando de organism· 
urna expedigáo para bate-los, no que foi 
muito auxiliado pelo 2. ' l.Jispo do Brazi l, 
D. Pedro Leitiio e pelos jesuitas. 

Ern MarQo de 1560 chegou Mem ele Sá 
á barra do Rio ele Janeiro, e clepois d'uma 
intirnagáo aos francezes para que se rendes
sem, que nao foi attendida, principiou o 
bombardeio do forte de Coligny, no ilhéo 
de l'illegagnon. 

O inimigo resistiu euergicamente du
rante lres dias , semlo abrigado a render-se 
por falta de munigoes. 

Mem de Sá fez arrazar as fo¡·tificag6es 
e encmvar a artllharia, retirando-se para 
Sao Vicente, sem deixar guarnigáo na praga 
conquistada, por nao dispór ele for~as suffi 
cientes. ' 

Momentaneamente Ji \Te da preoccupa
~ao dos francezes, .e circulando as noticias 
da existencia de minas ele metaes preciosos, 
enviou o governador mna expedi~iio ao ser
tao, confiada a Bmz Cubas , que conseguiu 
enconl1'ar em Jarag'uá ouro e esmeraldas. 
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Este resultado animou Mem ele Sá, qne, 
da Bahia, fez partir para o interior tres ex
pedig5es, commandadas a primeira por An
tonio Dias Adorno, e as outras por Vasco 
Rodrigues Caldas e Antonio Ribeil'o. Todas 
foram, porém, infructiferas. 

A admiuistragiio geral clava os melho
res rest1ltaclos em todas as capitanias, me
nos nas ele S. Vicente, por causa cla guerra 
que lhe faziam os incligenas, que baviam 
constittLiclo a Confeclem~lío dos Tarnoyos. 

Mais que as armas dos portuguezes 
pucleram a cledicagao e habilidacle dos jesui
tas Nobrega e AncJ,ieta, que conseguiran. 
dos chefes iodgenas o aTmislicio ele f¡Jerohy, 
seguido da paz, que trouxe como consequen
cia o completo socego em S. Vicente. 

Tudo ia bem, mas os francezes se ha
viam novamente fortificado em Villegagnon, 
dominando o littoral do continente. 

Para expulsa-los definitivamente pre
cisava Mem de Sá de reforgos vindos da 
metropole, que effccli,•amente os enviou sob 
o commando de Estacio ele Sá, sobrinllo do 
governaclor. 

Com alguns contingentes fornecidos 
pelas capitanias de S. Vicente e Espirito 
Santo, poucle Estacio de Sá desembarcar 
junto do Pao ele Assucar, em i565, onde se 
fortifirou, e lan~ou os fundamentos da cicla
de ele S. Sebastíao. 
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Quan!o á expulsao dos francezes nada 
poude conseguir, apezar dos repetidos conJ
bales com elles travados . 

Sabedor do estado das causas pelo 
padre Anchieta, que passá.ra pelo Rio de 
Janeiro, resolveu Mem ele Sá vir em pessoa 
atacar os francezes. 

A' frente de numerosas forgas, e com 
o auxilio do indio Ararigboia e sua gente, 
chegou o goveroador á barra no dia 18 ele 
Janeiro de 1567, penetrando no porto a 19, 
seguinclo-se o assalto no dia 20. 

A Juta foi renhida, deciclindo-se a vi
ctoria a favor dos pol'\uguezes, que tomaram 
todas as forlificaQ6es francezas. Eslacio d0 
Sá foi gravemente ferido no róslo, quando 
~e realisav'l o ataque á ilha do Governador, 
vinclo a fallecer. 

Batidos completamente os francezes e 
tamoyos, mudou Mem de Sá os fundamen
tos da cidade ele S. SebasLiao para o morro 
de Sao Januario , hoje do Castello, nomean
do para governador della um ouLro seu so
brinl' o. Salvador Correa de Sá. 

Voltando á Bahia, o"omegou Mem rle 
Sá a insistir pela sua clemissi'ío, que afina! 
foi-lhe concedida tarde, nao podendo re
gressar a Portugal por haver fallecido em 
1\'Iargo de 1572. 
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Os ir:wcezes no mal':tnlrao 

Em 1594., durante a primeira admi
nislragao de D. Fr·ancisco de Sousa, haviam 
os fr·ancezes se cstabe/ecido 110 Maranhao, 
guindos por Jarques Riffaull e Charles des 
Vaux. Voltando aquelle <í FranGa. taes cou
sas refer·iu da lcrm em que se achavam, ga
bou tanto a naturcza do sólo e os predicndos 
dos indígenas, com os quaes se haviam allia
clo, que urna companhia se constituiu logo, 
lendo á frente Daniel de la Tourl1e, senhor 
de la Havardiére. Partiu es!e da FranQa cm 
HH2, e, chegando ao porto rlr JrwiTé, larH;ou 
os fundamentos da povoagao de S. f.uiz, que 
come~ou logo a progrerlir. 1\m 1613 Jerony
mo ele Albuquerquc leve ordem ele Gaspar de 
Souza para exp ul sar os francezes do Mnra
nhao. 

Uma expccligao se organisou para lal 
fim , tendo Albuquerque como ajudanle Dio
go rle Campos. 

Sec;uindo pn.ra o Mar~nhao, foi Jcr·o
nymo de Allmquerr¡¡re dcsembnrcar na ballia 
de Guaxendu~a, onde tralou de fortifi r,ar-se, 
esperando o ataque clos franrezes. Estes m'io 
se fizeram esperar , e com ~ele Tiflvios, 46 ca
noas, 400 soldados e 2.000 indígenas, acom
metteram Jeronymo ri'Albuquerque, cujas 
forgas eram apenas de 500 homens. 
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Apczar, porém, de tamanha despi'O
por~iio ele tropas, foram os francezes der
rotados, dcixando no logar da acgiio mais 
rle 100 mortos e alguns prisioueiros. 

Após este combate l:ouve um armisticio, 
sendo enviados á Europa, como emissarios 
dos beligerantes, o sargento-mór Diogo ele 
Campos e o capitao Matheus Maillal't, afim 
de entenderem-se com as cortes de Madrid e 
de París. 

Antes, porém, de tcrmiuaclo o annisti
cio, Jeronymo de Albuqucrque, inningiu no
' a e mais completa derrota aos francezes, 
assignando La Ravanliére um compromisso 
em que se obrigava a deixar o Maranháo no 
prazo maximo de 5 mezcs. 

Neste interim aportou ao Maranhao 
~Jexandre de ~1oura, com mna esquadra de 
9 navios e 900 homens, q11C exigiu a partida 
dos ffancezes, sem atlender ao que se havia 
combinado anteriormente. 

Assim, em Novembro de i615, retira
ram-se os franrezes do Brazil, recehenrlo Je
l'onymo rlr Albuquerque o appellido de -
Maranhtlo, como homenagem lis faQanl1as 
que praticára. 
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Os hollamlcze~ no Bruzii.-Penl~t e 
restaruu¡;ao da Bahia 

Corria o anno de 1624, e gorernava o 
Brazil Diogo de Mendonga Furtado, quanclo 
urna frota hollandeza composla de 33 na
rios, com 500 peQas ele ar·tilharia, e 3.300 
J¡omens entre marinheiros e soldados, arma
da por conta da Companhia das Indias Oc
cidenlaes, apresentou-se em frente á cidade 
da Bahia em Maio do referido anno. 

Apanhado inteiramente deswevenido, 
Diogo Ful'laclo nenhuma resistencia séria 
poude oppór ao inimigo. Os navios que se 
achavam no porto foram aprezaclos e os for
!es de S. Marrcllo e de Santo Antonio facil
menle tomados. 

A 10 de Maio foi a cidade occupada pe
los bol!andezcs, sendo Furtado preso e re
mettido para Hollanda, onde csteve até 
1626. 

Entretanto, pflssado o panico ele que 
lodos haviam sido tomados, comegou a ser 
organisada a resistencia. Mathias de Albu
querque governaclo1' ele Pernambuco, era o 
indicado pelas vias de successao, para subs
tituir Diogo Furlaclo. Emquanto clumu a sua 
auzencia lomou conla do governo o hispo 
D. Marcos Teixeira, que mostrou gmncle 
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energia, nos prepai'ativos de defeSll, falle
cendo i11felizmente em Outubro de 1624. 

Tendo corrido na mctropole a noticia 
ua invasao, o Conde Duque de OLivai'es de
sigunu o ~larquez ele l'ffllw,:-rt, D. Fracliquc 
ele Toledo Osorio, para commandantc el' urna 
esquadra ele 52 navios, com 12.500 homens, 
afirn de expnlsar os hollandezes da Bahia. 

Chegou a esquadra á Bahia em Man¡o 
ele 1625, bloqueando o porto, oncle se acha
vam ancorados 21 navios hollandezes, que 
se renderam sem combate. 

Dcpois de alguma re istencia em ter
¡·a, capitularam os hoHandezes, retirando-se 
para a Europa. · 

11 

Segunda invasao hollandeza (1630-1635) 

Tenclo siclo ephemera e sem resuUados 
a expecli~ao de 1624, resolveu a Comr;anhia 
das I ndias Oetidentaes enviar urna segunda 
rxpedi91io ao liltoral do Brazil, níio mais 
com destino ao porto da Bahia, mas sim 
il Pernambuco. 

Esta capitania era de todas il mais 
prospem e o porto do Recife mal defendido; 
eis a razao da preferencia para o ataque 
e subsequente conquista. 
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Em Fevereiro de 1630 chegaram os 
hollandezes á costa de Pernambuco, desem
barcando em Páu Amarello, ao norte de 
Olinda, cerca de 3.000 homens. 

Era entao governador de Pernambuco 
~f athias de Alhuquerque, que nao poude im
pedir a tomada de Olinda, retirando-se para 
o interior, fundando, á urna legua do Reci
fe, o celebre Arraial fortificado do Bom le
sus, e organisando as- companhias de em
boscadas, que muilo deram que fazer aos 
hollandezes. 

Conhecida na Hespanha a invasao, or
ganisou o governo urna frota de 53 navios,_ 
confiando o cornmando a D. Antoni'o de 
Oquendo, que, chegando ao littoral de Per
nambuco, teve de travar combate com a es
quadra hollandeza, chefiada pelo almirante 
Jansen Pater. A Juta foi renhida, tendo pen
dido a victoria para o lado dos Hespanhóes, 
que entretanto soffreram grandes perdas. 

O almirante Pater, vendo perdido o 
seu navio, suicidou-se, atirando-se ao mar. 

Tomaram entao os hollandezes a reso
lugao de incendiar Olinda, concentrando-se 
no Recite. 

As companhias de emboscadas faziam
lhes grande mal, nao perrnittindo que avan
Qassem um passo para o interior. 
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Rslavam as cousas neste pé, quando 
a tmigiio de Domingos Feroandes Calabnr 
fez mudar completamente a situa!fiio. 

Perfeito conhecedor do lerJ•eno, Cala
bar proporcionou aos hollandezes meios se
guros de conquistas; e assim foram elles 
Sllccessivamente se apossanclo de lguarassú, 
llio Formoso , 1tamar11cd, Forte dos Tres 
Heis .lfar¡os t Pnrahyba. 

O Arraial do Bom Jesus capitulou, após 
tres mczes de cerco, e a fm·faleza de Naza
rel/J renclPu-se, de sorte que Malillas d'Aibu
querque viu-se abrigado a retirar- e em di
J'ecgao ás Alagoas, apenas com 500 homens. 

Nessa retirada poude attrair, por lrai
ifii.O ele Sebastiiío do Couto, o chefe hollan
dez Picare! e Calabar a Porto Calvo, onele 
foram ataca(los ele improviso, capitulando 
aqu~lle e senda este enforcado, continuando 
Mathias d'Atbuquerque a sua marcha. Isto 
leve Jogar em Junho de 1625. 

12 

Retimda 1le Mathias de Albuquerque 
para Alagl'ías. - Restaum~ao de 
PortngaL-Fim das Jutas eom os 
hollandczes .. 

neinava em Hespanha Phili[lpe IV, 
tendo como primeiro ministro o conde Du
que d'Olirares, quando Ioi resolvida a vin-
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rtu d'uma esquadra, capaz de expellir do 
Brazil os hollandezes, já entao senhores de 
1, ca pi tanias. 

Convidado para commanda-la, D. 
Fradique de Toledo Osorio exigiu numero
sos navíos e 12 mil homens, o que exasperou 
o Conde Duque, que o mandou encarcerar 
numa das pris5es do Estado, onde dentro em 
pouco fallecen. 

Outros declinaram de egua! convite, 
até que D. Luiz de Rojas e Borgia se incum
biu da empreza, partindo de Cadiz para o 
Brazil com 1.700 homens, e ordem de substi
tuir Mathias d'Albuquerque na direcgao das 
operagoes da guerra. 

Chegando uo Brazil em Novembro de 
1fi35, quiz logo mostrar actividade e valen
tin, e em J aneiro do a uno seguinte dirigí u-se 
para Alagóas ao encontro dos hol!andezes, 
enfrentando-os na Matta Redonda, onde foi 
completamente derrotado por Artichofsksi, 
morrendo no campo da peleja. 

Foi engo que o conde Bagnuolo tomou 
o commando do resto das forgas, cerca de 
2. 000 l10mens, comegando urna guerra de re
cursos, sendo muito auxiliado pelo indio 
Poty - Antonio Felippe Camarao, pelo pre
lo Henrique Días e André Vida! de Negreiros. 

Em taes circnmstancias, lembrou-se 
em hóa hora. a Companhia das lndias Orci-
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dentaes de convidar para governador de suas 
possess6es no Bmzil o principe Joiio Mauri
cio de Nassau. 

lllimilados poderes !he foram concedi
dos por cinco anuos, e amplos privilegios. 

Chegado ao Recife, em Janeiro de 
1637, tomou posse de seu cargo, e partiu 
logo para Porto Calvo com 5.000 homens a 
encontrar-se com Bagnuolo, que se Linha 
fortificado com ~ .. ooo homens na Barra 
Gmnile. 

A lula Lravada foi tenaz, ficando inde-
cisa. 

Bagnuolo retirou-se para Alagóas, e, 
sendo ele perlo perseguido por Nassau, só 
pCiucle parar na Torre de Garcia d' Avila. 

Das margens de S. Francisco voltou 
o prin{)ipe para o Recife, entregando-se aos 
cuidados da administragiio, até que em 1639 
por ordem da Companhia tentou a conquista 
da Bahia, seudo mal succedielo . 

Entretanto e m J aneiro de 1 MO, foi 
a esquadra do Conde da Torre destrogada 
pela do almirante hollandez Willem Cornelis
zoon, que morreu na acgiio, senda substitui
do por H uygliens. 

Esta victoria, porém, nao modifican 
a silua~iio, continuando em máu pé os ne
gocios hollandezes, pois Mauricio ele Nassau 
havia perdido a confianQa dos directores da 
poderosa Companllia. 
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Nestas condigiies chegou inesperada
mente ao Brazil a noticia da rcstaura9iío de 
PoTtugal, e consequente acclamagao do Du
que de Braganga, sobo titulo de D. Joao IV . 

* * * 
Chegando ao Brazil tal noticia, devia 

mudar a situagiio das causas relativamente 
aos hollandezes, que diziam fazer guerra á 
Hespanha e nao a Portugal. 

Com effeito, em Junho de 1641, foi ce
lebrado um armisticio entre Portugal e Rol
landa, que devia durar dez anuos, havendo 
troca de prisioneiros e suspensiio da Juta no 
Brazil. 

Enteetanto, de parle á parte, o armis
ticio deixou de ser cumprido. Os hollande
r.es, á sorrelfa, foram continuando as suas 
conquistas para o norte até o Maranbiio, e 
para o sul até o rio Sergipe. 

Por seu lado, o governo portuguez, 
fingindo nos actos officiaes reconbecer o do
minio hollandez, ia a socapa auxiliando os 
brasileiros contra esse dominio. 

Assim, animados secretamente pela me
tropole, André Vidal de Negreiros, Joiio Fer
nandes Vieira e outros comegaram a propa
ganda pelo interior, levantando as popula
<;1íes contra os dominadores estrangeiros. 
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A insurreigiio pemambucana abriu 
urna serie de Jutas por espago de nove an
uos; aos seus homens, que se diziam os in
dependen/es, reuniram-se os famosos guer
rilheiros Camarao, H. Dias e outros. Depois 
de um sem numero de escaramugas e com
bates parciaes trava-se a primeira baLalha 
dos Guararapes (19 de Abril de 1648) onde 
foram mais de 4.000 bollandezes batidos pe
la metade em numero de brazileiros, que oc
cupavam urna estreila passagem. O general 
Segismundo Schkoppe retirou-se ferido. 

O sitio do Recife obrigou os bollande-
7.es a uma nova sortida com o coronel Van 
den Brincke, que amanheceu o dia 19 de Fe
vereiro occupando o alto dos Guararapes, 
vendo o exercitó pernambucano a dominar 
egualmente uma altura fronteira. Ao meio 
dia trava-se a batalha que dura até á noite; 
f1 commandante hollandez morre na acgiío, 
e o seu exercito é derrotado perde11do muitos 
vrisioneiros e toda a artilharia (1649). 

Essa victoria nao decidiu dos aconte
cimentos futuros. A Ho!Janda preocéupada 
com a su<t gnerra contra a Inglaterra, aban
donou as conquistas do Brazil aos seus pro
prios destinos. 

Com quanto victoriosos os pernamhu
canos nao cogitavam ainda de apossar-se 
do Recife; mas conlinuaram a luta com 
~rande felicidade em outros pontos até r¡ue, 
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cinco annos depois, em 1654, os hollandezes 
cederam e capitularam, assignando o ac
córdo da campina do Taborda, pelo qual 
abandonavam o paiz e as armas, e se con
cedia a amnistia aos portuguezes e a Lodos 
os que viviam sob a jurisdic~il.o hollandeza. 

A victoria foi obra exclusiva dos pa
trio!&,. o governo portuguez nao poucle pre
valecer-se d'ella para impo1· condigóes, o 
que era impossivel, pois a HoLianda conser
vava ainda a supremacia no Indostil.o e no 
.<i:tlantico com as suas poderosas frotas. 

O tratado de paz com a Hollanda só foi 
assignado em Haya em 1661, senda rei de 
Portugal Affonso VI. Por elle a Hollanda 
vendia caro as suas conquistas, obtida a res
tituigil.o da artilharia, garantia de liberdade 
religiosa e favores ao commercio bollandez 
e cinco milbiies de cruzados de indemn isa
<;áo. 

1.3 

Guerras civis dos Palma!'es, Mascates, 
Emboabas 

A primeira destas guerras, a dos Pal
mm·es- teve por theatro a serra da Barriqa, 
no terl'i torio de Alagóas, 
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Quando os hollandezes invadiram Per
nambuco em 1630, os senhores de engenhos 
nbandonaram suas propriedades procuran
do localidades distantes. 

Ora, os escravos desses fazendeiros, 
vendo-se sós, por sua vez fugiram e foram 
constituir um grande quilombo nas fraldas 
da mencionada serra. 

O numero ele pretos foi cada vez mais 
augmentanclo, até .que a popula~ao chegou 
a elevada cifra. 

Estabeleceram-se os quilombolas num 
ponto adequado da encosta da serra, onde 
se fortificaram, resistindo a numerosas ex
pedigoes contra elles enviadas por difieren
tes governadores geraes. 

Foi preciso que o ousado paulisla Do
mingos Jorge Velho tomasse a peito , sob va
rias condig5es, a destruigiio do temivel qui
lombo, para que elle desapparecesse. Mas só 
o conseguiu, ao cabo de dez annos (1681-
1697), empregando afina! um contingente de 
7.000 homens das tres armas. 

A guerra dos masca tes leve por ca usa 
a animosidade que sempre existiu entre bra
zileiros e portuguezes, mais accentuada em 
Pernambuco. A villa do Recife era habitada 
nesse lempo quasi exclusivamente por negu
ciantes portuguezes (m.ascates), e Olinda 
por brazileiros, autoridades superiores e fa-
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zendeiros. Estes tinham como seus corres
pondentes aquelles negociantes, aos quaes 
votavam decidida antipathia, sempre ag
gravada nas occasii'íes de ajustes de cantas 
commerciaes. 

As hostilidades come<¡aram, recebeudo 
o governador da capitania, Sebastiao de 
Castro Caldas, um tiro em urna perna, em 
Novembro de 1710. O povo e a tropa suhle
varam-se. Fugiu Caldas para a Babia, to
mando conta do governo o hispo Alvares da 
Costa, que poude acalmar momentaneamen· 
te os animos. 

Mas em Junho de 1711 rompeu um for
te tumulto no Recife, capitaneado por D. 
Francisco de Sousa e Joao da Motta, seudo 
o hispo preso, conseguindo a muito custo 
fugir para Olinda. 

D'aqui data propriamente o principio 
da guerra. 

O Capitao Motta tornou-se o arbitro 
da situaciio. dirigindo a !uta, que se equili
brou de parte a parte, sem resultado defini
tivo para nenlmm dos conteodores. 

Tal era o estado de cousas quando che
gou uma frota portugueza, onde vinha o go
vernaclor geral Castro e Vasconcellos, que foi 
bem recehiclo tanto pelos de Olinda como 
pelos ele Hecife. 
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Com prudencia e Lino politice poude o 
novo govemador acalmar os animas, seudo 
presos alguns exaltados, que foram depor
tados. 

A guerra dos emboabas, finalmente, 
teve por causa a agglomeraqiio de aventu
reiros paulistas e por·tnguezes, que corre
rarn á exploraqao de minas no interior, prin
cipalmente em S abará e Cataguás. 

Houve a principio pequenas quest6es 
até que mua verdadeira batalha teve lagar 
junto ao rio, qne por isso se chamou da.; 
.1fortes. Triurnpharam os sertanejos de Sao 
Paulo, cornmandados por Domingos da Silva 
Monteiro, obederendo os portnguezes a Ma
nuel N unes Vianna. · 

Esta victoria, porém, custou caro a os 
paulistas porque passados alguns dias os 
portuguezes cabiram sobre elles, á traiqiio, 
e de improviso, fazendo-lhes grande mor
tandade, e abrigando-os a voltar para Sao 
Paulo. 

Preparavam-se elles para urna desfor
ra, quando o governo da metropole resolveu 
crear a capitania de S. Paulo e Minas, desli
gada da do Rio de J aneiro, concedendo ao 
mesmo lempo amnistia aos contendores . 

Assim terminou a Juta, que ·déra a N u
nes Yianna certa prepondemncia em Minas, 
a ponto de desobedecer por vezes ao gover
nador do Rio de Janeiro. 
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u 
Inconfidencia Mineiru.- 0 Timdentcs 

Desde as guerras ci vis dos mascates e 
nnboabas e de outros conflictos de egua! na
tureza, tornou-se evidente a existencia de 
um povo nOI'O, nascido no Brazil, e que al
toeja va para su a patria a independencia. 

Do meiado do seoulo XVIII por diante 
comegou a decabir a industria da minera
t;ilo ; o rendimen lo do o uro era insignifican
te, e de muito nao se attingia o minimo que 
a Coróa exigia e que eram cem arrobas an
nuaes. 

Mandou, entao, o governo langar a 
derrama, isto é, a cobranga dos atrazados e 
que attingia já urna somma avultadissima. 
As condi-;:oes materiaes e moraes da popula
ºao nao a faziam preparada para supportar 
esse grande vexame; e antes, na previsao 
delle, sonhava ella libertar-se da dependen
cia em que vivia. 

Essa dependencia já nao tinha gran
des lagos: nao eram os povos das minas, na 
maior parte natlll'aes do sólo, tao ineptos 
que nao conhecessem os grandes movimen
tos !le liberdacle d'esse lempo, que prepara
ram a quéda da socieclade antiga, e haviam 
já emancipado a America do Norte da tutela 
colonial. 
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Homens doutos e illustrados, tanto 
como os da metropole, viviam em Minas, e 
taes eramos jurisconsultos e poetas Thomaz 
Antonio Gonzaga , o autor de Marilia de Dir
ceu, Clauclio Manuel da Costa, Ignacio J. ele 
Alvarenga, alguns padres e varios militares, 
mesmo de altos post os, que sympathisavam 
com as idéas revolucionarias que agitavam 
o rnmido. 

Combinaram, pois. em levantar o jugo 
nppressivo e declarar livre a terra onde nas
ceram (17R9) . 

A conjuragiío foi encontrando adeptos 
um potJCo por toda a parte, e sobre tudo en
tre aquelles que temiam a de1'1'ama do ouro, 
proxima a ser cobrada. A alma rla propagan
(]a foi o alferes de cavallaria .Joaquim José 
da Silva Xavier. por alcunha ·originada da 
'ua profissiío , o Tirade11tes, homem de espi
rito religioso, de grande coragem e ele nobi
lissimo ca rae ter. 

A revolm;iío, é certo , contava elemen
tos J?reciosos para o bom exito, mas reve
lava mais as qualidaes philoRophicas e lite
rarias do que praticas dos seus autores. 

Haviam já discutido a divisa Libertas 
qw.e sera lamen (!iberdade ainda que tardia) 
e a bandeira onde figura. va u m triangu lo sym
ltolo da SS. Trindade, da rlevogiio especial 
rle Tiradentes, e planejavam já muitas leis 
e reformas liberaes . 
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A infamia ou o egoísmo de um conju
rado, pela rlelagáo, perdeu a todos. O Vis
conde de Barbacena, entáo governador de 
Minas Geraes, preveniu ao Vir.e-Rei Luiz rle 
Vasconcellos de que devia andar pelo llio 
rle J aneiro em p1·opaganda da revolugii.o o 
alferes Tiradentes, que foi effectivamente 
preso e, com elle, successivamente, os ou-
tros conspiradores. 

Aberta a clevassa e insta liada a algada, 
depois de longo e moroso processo, foram 
julgados os culpados, cujos chefes foram 
condemnados á morte. 

A rainha D. Maria I, por um acto de 
clemencia, commutou as penas de quasi to
dos em degt·ec!o para a Afrira, e só um, o 
Tirar/entes, subin ao patibulo (21 de Ahril 
de 1792) com grande sereniclade e nobreza 
de animo . 

Houve grande excesso neste castigo. 
O proprio Vire-Reí, o conde de Rezende (ao 
tempo da execugiio do Tiradentes) repre
hende u ao Governador de Minas pelo nume 
ro excessivo de prisoes dessa inconfidenci,l. 

lnn dos conjurados, Claudia Manuel 
da Costa, legista e poeta notavel, antes :le 
conhecer a sen tenga, suiciclúm-se na prisao. 
Quasi todos se arrepeuüermn amargamente 
tlo pass o que haviam dado : só o 1'iradentes, 
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confortado na religüio em que era profunda 
a sua fé, conforman-se serenamente com o 
f~tal destino. 

Foi a sna descendencia infamada e o 
corpo do martyr esquartejado ; e os pedaQos 
rlelle , collo~ados em postes pelas estradas 
rla capitanía, attestavam aos vassallos o pre
mio da rebeldía. A ligao, porém, nada teve 
de proveitosa e o martyr Tiradentes contri
buiu para perpetuar na memoria publica 
mais a esperanga do que o horror da liher
drrde. 

i5 

Vimla da. familia real portugneza pa.ra 
o Brazil (1807 -1815) 

Em Portugal, na qualidade de prínci
pe regente, tomou conta do governo D . .Joiio 
VI em 1.792. 

Grave era a situagao política da Euro
pa, quando D. Joao assumiu a regencia. Na
noleao Bonaparte, após innumeras e bri
JlJantes victorias , desejoso de ferir com um 
golpe mortal a Inglaterra, dominadora dos 
mares e inimiga da Franga, decretou em 
Berlim o celebre bloqueio continental, ao 
qua! diversas potencias adheriram. Nao o 
quiz, porrlm, fazer Portugal e, conservando
se fiel á Inglaterra, attrahiu contra si as 
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iras do imperaclor. Dec!ai'Ou Napoleao que 
havia deixaclo de reinar a casa de Bragan<;a, 
riscou o reino da carta da Eumpa, e fe-lo in
vadir por Junot . 

Amea~ado o principe regente pelo 
exercito francez , embarcou-se no dia 27 de 
Novembro para o Brazil, com a rainha, os 
prinei pes, as princezas e toda a córte. 

Senda a esquadra separada por urna 
tempestarle, alguns navios com parte da fa
milia real chegaram ao 'Rio de Janeiro, des
embarcando D. Joáo a 24 de Jaoeim de 1808 
na Bahia, ancle por conselho do preclaro bra
zileiro José da Silva Li~hóa , ulteriormente 
visconde de Cayrú , assignon o decreto de 28 
de Janeiro de 1808 , franqueando os portos 
do Brazil a todas as nagoes amigas. Depois 
de curta demora partiu o príncipe regente 
da Bahia, e chegou ao Rio rle Janeiro a 7 de 
Mar~o . senda recebirlo no meio das mais E:S
trepitosas acclamaci'íes. 

No dia t.• de Maio nublicou D. Joao um 
manifesto rle guerra á Franga. Dotou o Río 
ele Janeiro com imor¡rtante• melhoramentos, 
e entre elles retevá notar: a creaciio de um 
su¡Jremo ronselho militar. o ·iesembargo do 
pa~o , a academia de marinha , a casa ele 
supplicagao do 'Bmzil (a (tue foi elevada a 
Helagiio doRio rle Janeiro). a fabrica ele pol
•.rora. a imprensa regia, o Banco do Brazil. 
urna escala medico-cirurgica, o jardim bo-
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Laoiro, a academia de bellas artes, a nova 
capitanía ele Alagóas, a Relagiio do Mara
nhao, e outi'Os melhoramentos. O principal 
p1·omotor de tao acertadas medidas foi D. 
Rodrigo de Souza Coutinho . conde ele Linha
res, que falleceu em Janeiro tle 1812. 

Apesar clessas vantagens. que o Brazil 
auferin da permanencia do Regente no Rio 
de Janeiro , o povo niio deixou de resentir-se 
das mais crueis violencias e dos mais duros 
v~xames. 

Um grande numero de fidalgos e cria
rlos de orrlem inferior tinham acompanhado 
o príncipe regente, e senda necessario acom
modar tanta gente, effectuou-se o despe.io 
for~ado de m u itas casas. Além deste inquali
f,cavel ahuso. deram-se muitos empregos de 
administracíio a muitos individuos sem as 
precisas hábilitacoes. e cujo unico mereci
Inento consistía em tercm acompanhaclo os 
príncipes e precisarem viver a expensas do 
Estado. 

Entretanto, a rircumstancia fortuita , 
que fez da colonia séde da mouarchia portu
gueza, concorreu para o seu progresso mate
rial, e póde-se clizer ane foi o primeiro passo 
para sua emancipaQiio política. 

Tornando-se notavel o desenvolvimen
to do Brazil, nas differentes espl1eras da 
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actividade social, o regente elevou-o á cate
goría de l!eino-lfnirlo no de Portugal o Algar
ves, por decreto de 16 tle Dezembro de 1815. 

16 

Revolnf)ao pernambucaua de 1817 

A causa principal da rcvolugiio de 
1817 foi a antipathia que havia entre bra
sileiros e portuguezes. 

Era a esse tempo governador de Per
nambuco o capitao general Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro, homem fraco e irre
wluto. 

Tendo reccbido aviso de que urna cons
piragiio se tramaYa, :Wontenegro aincla mais 
augme-ntou a excita~iio dos animas, man
dando publicar uma proclamagiio ao povo, 
e resolvenclo prender os principaes indigi
taclos. 

O negociante Domingos José Martins, 
o official de infantaria Manuel de Sousa Tei
xeira e outros foram immecliatamente presos 
sem qué nada succedesse. 

O mesmo, porém, nao se cleu quando 
o hrigacleiro Manuel J oaquim Barbosa de 
Castro, encarregado de prender os officiaes 
do seu regimento, entendeu qne clevia re
prehenclel-os asperamente. 
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Nao este ve pela reprimenda o ca pi tao 
José ele Barros Lima, appellidado - o L!u!o 
Coroado, que, arrancanuo da espada, matou 
o brigaeleiro. 

Tal fo i o signa! da revolla; tropa e po
vo levantaeam-se unidos, a 6 de Margo de 
1817. 

O ajuclante ele orclens do governador, 
COI'tmel Alexaoclre Thomaz de Aquino, foi 
morto por urna bala quando se d.irigia para 
o quartel. 

As pris6es foram arrombadas e solto 
tonos os detidos. 

Em laes circumslancias o governador 
nao tenlou resistir,. encerrando-se na forta
leza ele Brun , onde capitulou. Rrliranrlo-se 
para o Hio ue Janeiro, ao chegar, foi preso 
e meltido na ilha das Col.Jras. 

Tri umphanles, os revoltosos elegeram 
um govemo provisorio, assim constituido: 
l:apitao Domingos Tlteotonio .Jorge, padre 
Joiio Ribeiro Pessoa, Domingos Josó Mar
tins, Manoel José Correa ele Arauja e José 
Luiz ele Menclonga. 

O novo governo proclamou a republica, 
augmentou o soldo dos militares, abo liu os 
impostas, enviando emissarios ás outrn.s 
provincias, conviclanclo-as a atUJer it' ao mo
Yimento. 

Pamhyba, .tllagóas e Rio Grande rlo 
Norte abra9aram a nova ordem de causas. 
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No Ceará foi preso o padre José Mar
tiniano de Alencar, e na Bahia- Abreu Li
ma (o padre Roma). Este foi summariamen
te julgado, condemnado á morte e logo exe
cutado. 

Era entil.o governador da Babia o Con
de dos Arcos, que fez seguir por terra um 
forte contingente ás ordens do Marechal 
Joaquim Cogominbo de Lacerda, e por mar 
dous navios, afim de serem contidos os re
beldes. 

Entretanto estes já tinham sido derro
tados pelos pardos do Penedo e pelos indios 
da Atalaya, sendo preso o chefe Domingos 
Martins. 

Tambem na Ipojuca as forgas de Co 
gominho bateram as do rebelde Francisco de 
Paula Cavalcanti. 

Finalmente, o encontro das tropas 
reaes commandadas pelo major Gordilho, e 
das dos republicanos a o mando do ca pi tiio 
José Victorino nas Alagóas, decidiu-se em 
favor d'aquellas, pronunciando-se todas as 
povoa~oes pela causa da legalidade . 

Do Rio de J aneiro fóra enviado o al
mirante Rodrigo Lobo com urna esquadrilha, 
que entrou no porto do Hecife, exigindo a 
entrega da cidadc. 
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Domingos Theotonio mandou propor 
ao almirante urna capitulagao, ao que elle 
se recusou, pois queria a entrega da praga 
sem condig6es. 

Quando se esperava que Theotonio, 
que dispunha de 2.000 homens, resistisse 
até o ultimo extremo, eis que abandona o 
r.ecife e retira-se para o interior. 

Constituiu-se logo uma junta militar 
para julgar os cabegas da revolugao, seudo 
condemnados á morte H, entre os quaes Do
mingos Theotonio, Domingos José Martins , 
o padre Miguelinho, Correa de Araujo e ou
tros. 

Assim terminou a revolugao de 1817, 
que nao chegou a produzir os resultados al
mejados pelos seus promotores. 

17 

A Independencia 

O Brazil, entre as colonias do Novo
Mundo, foi, incontestavelmente, o que !u
ton com maiores difficuldades para sua in
dependencia. 

As colonias inglezas tiveram urna emi
gragao européa forte e si'i, e, pelas circums
tancias, acostumaram-se a urna organisaºao 
tal que por si mesma como que preparou-Jhes 
sua independencia. 
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No Brazil, porém, foram os indios e 
os negros submeltidos pela escravidiio, ao 
passo que chegava da metropole urna emi
rraQfio fraca proveniente quasi exclusiva
mente das camadas infimas do povo. Niio 
obstante durante a guerra hollandeza, com 
es tes fmcos elementos, gragas a si luagiio e 
fertilitlade do paiz, formou-se o nucleo da 
na9t'ío b1·azileim que camcterisava-se pela 
sua liga intima com Portugal. 

Em 1821, porém, com a volta de D. 
Joiio VI para Portugal, se comegou a tratar 
'ivamente da sepa1'agiio e da independencia. 

O Brazil, depois da valla de D. Joiio 
VI, ficou sob a regencia de D. Pedro-sen 
filho. 

As Cortes de Lisboa adoplaram, entiio, 
contra o Brazil, urna política diametralmen
te opposta áquella que o rei ha via seguido. 
D. Joiio VI linha promovido o progresso do 
Brazil pela creagao de muitas instituiQ5es: 
as Cot·tes, na execugiio de uma política suf
focante, vota1·am a suppressiio das escoJas 
e tribunaes superiores; ordenaram a disso
lugáo do governo central rlo Río; determi
uaram a volla ele D. Pedro a pretexto de 
completar sua educat;áo, e procmaram que
IJmr a unidnde brazileira, lignnflo directa
llleute cada pmvincia á melropole. 

A desuniáo das provincias foi obticla., 
em parte, pela installagao das juntas pro-
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vinciaes; a autoridade do regente, em bre
ve, se circumsrreYeu a o Rio ele J aneito e ás 
provincias centraes e mcridionaes. 

Os decretos das Córles acabaram por 
produzir um movimenlo quasi geral em fa
vor rla separa.Qiio. 

A !l de Janeiro de 1822, em resposta a 
mna represenla~iio do pavo do Rio de Ja
neiro e S Paulo, declai'Ou D. Pedro que ti
caria no Brazil; obrigou as tropas portu
guezas que se oppuzeram a essa resolugiio, 
a embarcarem-se para Portugal, e nomeou 
novo ministerio com José Bonifacio de An
drada e Silva. 

Acceitou, e m seguida, o titulo de-de
fensor perpetuo do Brazil» - e, a conselho 
de Ledo, ele Cunha Barbosa e de José Cle
mente Pereira, convocou para o Rio urna 
Assembléa Conslituinte. 

Em Agosto de 1822 lornára D. Pedro 
a Minas e, na volta, passando por S. Paulo, 
recebeu na collina do Ypiranga despachos 
injur·iosos das Cortes, annullando a convo
cagiio de procuradores das provincias ; man
dando responsabilisar os ministros, os mem
hros cla Junta de S. Paulo e os signak'U'ios da 
representa<;ao de Janeiro; ordenando a mais 
completa sujei~ao <Ís Cortes, e nomeando 
novas ministros. 
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D. Pech·o nao hesitou mais, e, allí mes
mo, no local em que hoje se erguc magestoso 
monumento , soltou o bracio de -- Indepen
dencia ou morte - a 7 de Setembto de 1822. 

De volta ao Rio, e recebido com grande 
cnthusiasmo, marcou D. Pedm o dia 12 de 
Outubro para a solemne proclamagao do no
vo imperio - effectuando-se sua coroagao 
a 1.• de Dezembro de 1822. 

18 

A revoluf,liíD de 1824 em Pernambuco 

As idéas J'Cpublicanas grassavam em 
Pernambuco desde 1817 . 

Manuel de Carvalho Paes de Andracle, 
eleilo presidente de urna Junta Governativa, 
uilo sómenle recusou-se a reconhecer a au
toriclade de Francisco Paes Barreta, presi
dente nomeado pelo g01·erno imperial, corno 
])l'oclamou a Co1lfedem9íio do Eqttador (24 
de Julho de 1824), para a qual convidou as 
provincias do Rio Grande do orte, Para
)iyba e Ceará, onde encoulrou alguns parti
darios. O presidente Paes Barreta uniu-se 
ás forgas dos m aJores Ben lo José Lamen ha 
1ins e Antonio Correa Seara, encetando na 
llana Grande as operagóes milital'es contra 
os rebeldes, sem haver a principio resullado 
notavel. 
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Nesse interim tinha sido mandada urna 
esquadr·ilha <ls ordens ele Cochrane, com re
forr,os sob o commando do coronel Francisco 
de Lima e Silva, para supplantar a revolta. 
Tendo desembarcado em Maceió, Lima e Sil
va marchou com suas forgas para Pernam
buco, conseguiu fazer jungao com as do pre
srdente Barrelo, e a 12 de Setembro poude 
entl·ar no Recife . Houve no dia immediato 
um cornl>ale r enhido, sendo a cidade de Olio
da, definitivamente occupnda pelo cor·onel 
Lima e Silva a 17 dr. Seternbro, depois de 
ter-se posto cm commuuicagao com a di visiio 
naval. A fuga precipitada de Paes de An
drade para bordo de urna fragata ingleza 
onde tinha ido refugiar-se depois da entrada 
das forgas legaes no Recife, e as dermtas 
subsequenles no Coum d' Anta, Agreste e 
Engenho do Jttiz, fizeram comprehender aos 
reP.ublicanos que niio pocliam continuar com 
a !uta e entregaram-se ao commandante das 
tr·opas do governo . 

Batida assim a revolta em Pernambu
co, com mais facilidade ainda o foi nas 
outras tres provincias do norte. 

J ugulada a revolugiio, instauraram-se 
pmcessos contra os J·ebeldcs, e o governo 
mandou estabelecer em Pernambuco e no 
Ceará Commissoes militares, que deviam 
julgar os chefes e cabeQas da rebelliao. 
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Dos processnrlos pe los t.ribunacs ordi
narios e pelas commissoes militares foram 
17 executados, entr·e os quaes o celebre Joau 
Guilherrne Ratcliff, portuguez emigrado hn
Yia um auno, e hornero ue muitos conheci
mentos literarios. 

Pouco Llepois os presidentes das com
missoes militares rcpresentavam ao governo 
cm favor dos implirados na rebelliiio. 

Embora tarrlio o perrli'ío imperial ap
pareceu como salvagiio para tantos desgra
¡;ados. No numero dos percloados cootou-se 
o proprio Manuel de Carvalho Paes de An
clrade, que mais tarde voHou para Pcrnam
uuco, oncle, em 1831 , foi eleito senador do 
imperio. 
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O Reinado de D. Pedro I 

O reinado de D. Peoro I foi de pequena 
duragao mas nmito agitado. 

Desde logo teve de eliminar o elemento 
po¡·l.ugue7, que nao adl:eriu, e foi preciso 
em Pernambuco e na Bahia combater e ex
pulsa!' as tropas portuguezas (!uta denomi
nada «guerra da independencia»), havendo 
afina! submissiio por toda a parte . 
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Te ve ainda de !u tar coro o estado de 
agita~iio geral, combatenclo as r·ebellioes e 
a auarchia or-iunda da diversidacle de opi
ni6es politicas. 

Reunida a Constituinte, convocada 
ainda antes da independencia, tornamm-se 
Slras sessoes tempesluosissimas - acabando 
D. Pedr·o por decretar a dissoinQiiO da mes
ma a 12 de Novembi'O de 1823. Em seguida, 
com o auxilio rle sen Conselho d'Estaclo, 
prepa r·ou elle um ¡wojecto de Con. tituiQiiO, 
que foi submettido a apreciaQiio das Cama
ras municipaes. 

As Camams municipaes pediram a 
adopQiio desse projecto independente da re
uniiio de nova Constituinte, e, em virtucle 
de tal pedido, foi a ConstituiQiio jurada a 
2ií de MarQo de 1824. 

De 1824 a 1829 esteve sempre o paiz 
em agitagiio, Lendo bavido differentes movi
mentos revolucionarios, motins e revoltas 
de tropas estrangeiras. 

Niio obstante todas as u~ltagoes refe
ridas, cogitou-se durante o reinado de D. 
Pedro I, de regularisar as r·elagoes commer
ciaes com o u tras nag5es. 

Pl'OI'idenciou-se tambem sobre a ins
trucgáo publica, sendo pela lei ele H ele 
.\g-osto de 1827 creados os cursos de seien
cias sor,iaes e juridicas de Olioda e de Siio 
Paulo, ao passo que a lei de 15 de Outubro 
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!lo mesmo anno manda va estabelecer escoJas 
publicas de primeiras letras em todas as ci
dades, villas e logares mais populosos do 
Imperio. 

As camaras brazileiras, creadas pela 
Constituigao, reuniram-se pela primeira vez 
em 1826. 

Comegaram, enlao, os ensaios do sys
tema representativo no Brazil, formaram-se 
partidos, e appareceram as !utas parlamen
tarP,S. 

A 19 de Margo de 1831 D. Pedro I ten
ton governar com um minis terio liberal. Mas 
os odios entre brazileit'os e portugoezes eram 
já muito vehementes para qne a concordia 
se estabelecesse. Fizeram os portuguezes 
manifestag6es imperialistas que degenera
mm em conflictos sangrentos nas ruas. 

Formou entao, o imperador um minis
lerio composto só de senadores- o gabinete 
Paranaguá. 

Rebentou, por esse facto, um movi
wento popular apoiado por parte das tropas 
-a 6 de Abril. Reclamavam a reintegragao 
do ministerio demittido. 

CanQaclo de tanta opposigao, e desejo
so de ir á E u ropa sustentar os direitos de 
sua filha contra seu irmao D. Miguel, D. 
Pedro, que dias antes havia manifestado a 
seus Conselheiros de Estado a resolugiio de 
abdicar, nao quiz ceder aos revoltosos. 
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Abdicou, pois, em favor de seu filho, 
a 7 de Abi'il de 1831, - terminando assim 
u se u reinado. 

20 

A menoridade de D. Pedro U-Regencias 

Com a abdicaQiio de D. Pedro l .em 
seu filho D. Pedro ll, que apenas contava 
cinco annos de edade, desencadeiou-se a 
anarcl1ia por quasi todos os pontos do paiz . 

Os partidos exaltados ameaQaYam sub
verter a nova nacionaliclade, quando, por 
feliz inspiraºiio, senadores e deputados se 
rruniram e nomearam urna regencia provi
soria, que lomou a peito a manutenqiío da 
ordem. · 

Come~aram entiío os governos regen
ciaes, que se succederam até o ltnno de 
18~0, data em que foi declarada a maiori
dade de D. Pedro II. 

A primeira regencia (provisoria) em 
de tres membros : Carneiro de Campos, Ver
glleiro e Lima e Silva. J:i'unccionou até 17 de 
Junho ile 1831. 

Limlt e Silva, Costlt Carvalho e Braulio 
l'vluniz constituiram a regencia definitiva, 
que se prolongou até 12 de Ou\Qbro ele 183~, 
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Após a promulgagao do Acto Addicio
r,al, ele 1835 a 184.0, houve um regente unico . 

Foi esta urna das épocas rnais tormen
tosas do governo do Brazil. 

Os partidarios do federalismo e os re
accionarios, partidarios ele D. Pedro I, rcvo-
1 ucionaram as provincias e varias vezes ten
tararn depór o governo da regencia. 

Diogo Antonio Feijó, ministro da jus
tiga, energiramente suffocou as revoltas no 
llio de Janeiro. A's tropas indisciplinadas 
oppóz a guarda nacional , creada por Iei de 
18 de Agosto de 1831. 

E m 1834, reformada a Constituigiio 
pelo Acto Arldicional, foi fleijó eleito regente 
do imperio , que elle governou desde 12 ele 
OntuiJro de 1835 até 19 de Seternbro ele 1837. 

A gL1erra civil e a !uta parlamentar 
ahsorveram o estadista, cuja popularidacle 
nao cleixou ele soffrer com tamanhos golpes. 
Podemos dizer que a historia ele sua regen
cia r'esume-se toda na pacificagao do Pará, 
na guerra dos farrapos , e nas !utas parla
mentares. 

Na !uta parlamentar e politica o facto 
de maior amplitude foi a creagiio do partido 
conseroador, formado pela allia.nga. dos con
servadores reaccionarios com os liberaes mo
•lerados, o que foi obra. de Bernardo de Vas
concellos e de Araujo Lima. 
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A opposir;tio pa.ssou a ser maioria, rc
conl:cl'emlo Feijó que rra impossiml conser
var-so parlamí'lllarmcnle no govel'no, sem 
usar ele medidas de uma energia tal, que, 
naqurlla occasii'io, promoveria uma conna
g'l'n\iiO geml em todo o paiz. Chamou , entiío, 
o senador Pedro de Aranjo Lima, e, depois 
de urna larga conferencia, o nomeou Minis
tro do Imperio a 18 ele Setcmbro para nesse 
cargo assumir no dia seguinte a Regencia, 
a que elle Feijó ia renunciar. 

Effeclivameute, a 19 de Setemhro de 
1837, apresentou Feijó perante as Ca m aras 
a renuncia de Regente. 

O senador Pedro rte Arauja Lima. mais 
tar·de Marquez de Olinrla, lago or·ganisou um 
novo ministerio e iniriou o sen govemo; 
e no mez de Abril do anno scguinte, merlian
te nom eleiQiio, passou a ser regente cffe
dii'O. 

Os factos principaes occorriclos du
rante o se u gorerno foram os seguintes: a 
rrpressao de um movimenlo republicano na 
Raltia, conhecido pelo no me de Sabinf!da, 
do r¡ual foi chefe o dr. Sabino Al ves da Cos
la Vieira; o »ssassinalo do presidente doRio 
C:mndc do Norte; a creaGiío do Instituto 
llistorico e GeogTaphico Bmzileiro; pacifi
ca~ao da revolta no Maranllao; a conlinua
~iio da guerra civil no Rio Grande do Su l. 
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De 1836, em diaote , regularizaram-se 
t<S duas correntes politicas, conservadora e 
librral, que deram ao governo parlamentar 
do segundo reinado a belleza e esplendor da 
opiniao livre. 

Em 18~0 o partido liberal pediu a 
declarat;ao da maioridade do Imperador, 
ernbora elle nao tivesse ainda a idade deter
minada pela Constituigilo , e conseguiu fa
zer passar a 23 de J ulho nas duas Camaras 
reunidas - a declam9íio da. maim·idade . 

Nesse mesmo dia, ás 3 '/2 horas da 
tarde , prestou D. Pedro JI o juramento exi
gido pela Constituigiio do Imperio e entrou 
no exereicio de seus direitos magestaticos. 

21 

A maioridade de D. Pedro II 

Foi longo o reinado de D. Pedro JI, e 
cheio ele successos nota veis. 

Declarado maior a 23 de Julho de 1840, 
com 16 annos incompletos, achou-se o novel 
rnonarcha a bra(os com a revolugiio de 1842 
em S. Paulo e Minas, que foi debellada gr.a
eas ao tino militar de Caxias. 
- Tambero desde 1.835 lavrava no Rio 
Grande do Snl a guerra dos- Farrapos -
q11e haviam zomhado dos regentes Feijó e 
Araujo Lima. O mesmo benernerito Caxias 
cop.seguiu pacifjcar es~a proviqci¡¡. em 1845. 
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Corria o auno de 18~8, quando, em 
Pernambuco, rebentou a Tevolta p1'aieira, 
capitaneada por Nunes Machado, movimen
to ephemero que terminou com a IDOI'te desse 
chefe, logo no primeiro Cltaque á cidade do 
Recife. 

Em 1851 houve a guerra com o tyra
no argentino D. Joao Manuel Rosas, presi
dente da Hepublica. 

Ainda foi Caxias o escol!Jido para com
mandante em chefe das nossas forgas nessa 
campanJm, que te1'minou ern pouco tempo 
pela victoria de ll'lonte Caseros, em que leve 
a melhor parte a divisao brasileira ao mando 
do bravo Manuel ~1arques de Sousa, depois 
Conde de Porto Alegre. 

Outro facto saliente do reinado de D. 
I'erlro li foi a questlio Christie, resolví da pa
cifica e honrosamente para o Brazil, desis
tí ndo a Inglaterra das imposigoes exagera
das que quiz a principio fazer. 

Em 186.1, rebentou a guerra contra a 
Brrnda Oriental, tomando as nossas tropas 
n ciclade de Paysandú, depois de um forte 
bombardeio da esquadra ao mando do almi
rante Tamandaré. 

Depois desta victoria foi facil a entra
da em Montevidéo, senda derribados os 
blancos e r,ollocados no poder os colorados, 
sob a presidencia do general Venancio Flo
res. 
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A esta guerra seguiu-se em 1865 a do 
Paraguay, onde governava despoticamente 
Francisco Solano Lopez. 

A grande guerra durou 5 annos, e só 
terminou em 1870, depois da celebre jorna
da de !lquidaban, arroio em cuja margem 
f,,¡ morto Lopez. 

Apenas concluida a guerra do Para
guay, receben a nefanda instituiqiio da es
rravidiio profundo golpe pela lei de 28 de 
Setembro de 1871, que declarou livres os 
nascidos de mulher escrava. Esta lei foi de
vida aos esforc;os do Visconde do Rio Bran
co, José Maria da Silva Paranhos, que era 
presidente do conselho de ministros. Foi as
signada pela princeza D. Isabel , que era 
entiío regente do Imperio , pois D. Pedro II 
achava-se na Europa. 

Finalmente, em 1888, no dia 13 de 
Maio, foi decretada a aboligao total e incon
dicional da escravatura no Brazil. 

A aurea lei foi assignada pela mesma 
princeza, que exercia a regencia pela segun
da vez, achando-se D. Pedro II doente na 
Europa. Era presidente do conselho de nü
nistros o senador J oao Alfredo Correa de 
Oliveira. 

Taes siio os principaes factos occorri
dos durante o minado de D. Pedro 11, e u jo 
amor pelas sciencias, letras e artes era no
torio. 
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Terminou o sen longo reinado a 15 de 
Novernbro de 1889, em consequencia da re
voluQao que, nessa data, proclamou a Re
publica no Brazil. 

22 
A guerra do Paraguay; feitos principacs 

do exercito e da armmla 

A grande guerra qtte o Brazil susten
tan contra o Paraguay, tendo comegado em 
1864, termino u em 1870 pela mor te de Fran
cisco Solano Lopez, na margem do arroio 
A.¡uidaban. 

Esta luta, que nos custou nmito san
gue e muito dínheiro, fo i provocada por Lo
pez. 

Com effeito, sem nenhuma declaragao 
de guerra, em plena paz, mandou Lopez 
prender o coronel Carlos Carneiro de Cam
pos, deputado geral, que seguía á bordo 
cio vapor Marquez de Olinda, para lomar 
posse do cargo de presidente de Matto 
Grosso. 

Lago que o referido va por chegou ao 
porto de 4ssum?Jriio, delle se apoderou Lo
pez encarceJ'ando Carneiro de Campos na 
fortaleza de Humaytá. 

Nao contente com taes actos de vio
lencia e covardia, fez invadir por sua.s for
gas as provincias de Matto-Grosso e Rio 
Grande do Sul. 
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O Brazil, tao insolentemente provoca
do, nao trepidou um só instante em levantar 
a luva que lhe era atirada, comegando por 
cercar em Uruguayana o coronel Estigarri
hia, que enlrára nessa cidacle á frente de 
G. 000 homens. 

Apertado o sitio, rencleram-se os pa
raguayos, ficando todos prisioneiros. 

Na Juta contra o Paraguay ti vemos por 
alliados os Orientaes e os Argentinos, cujos 
territorios tambem foram invadidos pelas 
forgas de Lopez. 

Expulsas os paraguayos do Rio Grande, 
da provincia Al'gentina de Corrientes e do 
Uruguay, os alliados tomaram a offensiva, 
transpuzeram o Paraná, e por sua vez inva
diram o territorio paraguayo. 

De victoria em victoria, chegam até 
Assumpgao, comegando d'ahi em d:iante a 
guerra das cordil11eiras, que terminou rom 
a morte de Lopez . 

As batalhas e combates mais notaveis 
que se travaram durante a guerra do Pa
raguay foram :Riachuelo (11 de Junho de 
1.865), e m que tanto se distinguí u Francisco 
Manoel Barroso, á bordo da lendaria fraga
ta Amazonas; a passagem de Cuevas; o bom
hardeio de Curu11aity ; a celebre passagem 
ele Humaytá, fortaleza reputada inexpugna· 
Yel. Feítos todos navaes. 
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Em terra, os principaes successos fo
ram a grande batalha de Tuyuty travada no 
dia 24 de M aio de f865 , em que fez prodi
gios ele valor o heroico Osario; os combates 
de Lombas Valentinas, Villeta, de Pirebebuy 
e de Campo Grande. 

Além destas grandes acQóes houve nu
merosos combates e tiroteios de menor im
portancia. 

Os principaes heróes da guerra contra 
o Paraguay foram o marechal de exercito 
Marquez de Caxias, elevado depois a duque; 
o marechal Manuel Luiz Osario, que morreu 
senador e Marquez de Herval; o marechal 
Polydom da Fonseca Quintanilha Jordao, 
Visconde ele Santa Theresa; Manuel Mar
ques de Souza; o príncipe Conde d'Eu, 
que snbstituiu Caxias no commando em che
fe depois rla tomada de AssumpQao. 

Além destes illustres generaes , outros 
muitos se elistinguiram, cujos nomes fóra 
longo enumerar. 

Da esquadra sobresalüram: Tamanda
ré (~!arques Lisboa) ; Inhaúma (Joaquim 
José Ignacio); Bariío do Amazonas (Francis
co Manuel Barroso) ; Bariío da Passagem 
(Delphim de Carvalho) , e outros muitos. 

Terminarla a campanha pela jornada 
rle A quidaban, em que foi protagonista o 
general Camara, Visconde de Pelotas, o 
Brazil, sempre generoso, foi clemente para 
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com os vencidos, nao exigindo até hoje um 
ceiLil da avultada indemnisa<;iio de guerra 
~ que tem incontestavel direito. 

23 

Aboli<;~ao da escrav:idiio 

E' de data secular a instituiciio da 
escravitliio africana no Brazil. · 

A n ecessidade de brac;os fez com q11 e ,, 
tolono appellasse para o africano, que of
ferecia as melhores condiºoes nao só para 
resistir as intemperies de urn clima tropical, 
como para supportar todos os excessos e 
passividades da escravidáo. 

O Pspirito liberal da nagao, porérn, 
quando ella se constituiu como urna nacio
nalidade autonoma, trahalhou pela extinc
<;áo da escravidao. 

Firmou-se com a Inglaterra a conven
gao de 26 de Novembro de 1826 da extincgao 
do trafico, que, a despeito da leí, conlinuou, 
até que Euzebio de Queiroz o extioguiu com 
a lei de 4 de Setembro de 1850. · 

O espirito clemocratico, porém, ainda 
uao satisfeito com esta conquista, cogitou 
da liberdade dos nascituros , encontrando 
cm Rio Bl'anuo, entiío presidente do conselho 
de ministros, um defensor de suas idéas. E, 
depois de muita resistencia, realisou-a, com 
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a lei de 28 de Setembro de 1871. Assim estan
cavam-se as duas fontes da escravidiio. Co
me~ou, entao, a propaganda abolicionista, 
que preoccupou os estadistas da ultima pha
se do segundo reinado, na qua! se tornaram 
uotaveis Perdigao Malheiros, Tavares Bas
tos, Joaquim Nabuco, Huy Barbosa, Luiz 
Gama, Ferreira de Menezes, José do Patro
cinio, Antonio Dento, Joao Corrleiro , Joiio 
Clapp e muitos outros. 

Quanto mais a opiniao official resis
ha, mais a opiniao publica reclamava, e 
avolumava-se a propaganda, até ser apre
sentado pelo ministerio de 8 de Maio de 
1888 o projecto da aboligao da escravidao, 
que a -13 do mesmo mez era lei do paiz. 

A escravidao, pois, deixou de existir 
no Brazil a 13 de Maio de 1888 em virtude 
da aurea leí. 

24 

A proclama~ao da Re¡mblica 

O ¡·e¡,ublicanismo, que já existia no 
Brazil desde os tempos coloniaes, foi pro
gressivamente crescendo e fortalecendo-se 
até produzir a quéda da monarchia com a 
revohlQiio de 15 de Novembro de 1889. 
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De 1870 ,em diante, depois do celebre 
manifesto de 3 de Dezembro desse anno, 
mais se accentuou. 

O partido republicano foi organisado 
no Rio e nas Provincias, e comegou a obra 
da propaganda pela imprensa e pela tribu
na, em larga escala, e com grande dedica
~áo de seus membtos. 

Feita a aboligao da escravidao, sem in-· 
demnisr:19íio dos propriela1·ios de escravos, 
grande numero de descontentes ligou-se aos 
republicanos propagandistas ou hisloricos. 

Apparece a questáo militar que, tendo 
como origern a censura em ordem do día 
mandada lanl(ar pelo governo imperial ron
tra dous officiaes do exercito, que pela im
prensa discutiram actos de superiores hie
rarchicos , apparentemente terminou com a 
resolugao tomada pelo senado de mandar 
trancar as referidas notas - sob pretexto 
de nao aggravat' o precario estado de saude 
do Irnperador. 

Vacillante o governo imperial em seu 
prestigio, e abalada desta fórma a sua forga 
moral, era de prever o complemento deste 
desequilibrio que carla vez mais se accen
tuava em seu desfavor. 

Avolumando-se a onda republicana, 
entendeu a Regente que tlevia despedir os 
conservadores e chamar ao poder os libe
raes. 
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Dentre estes foi escolhide para organi
sador do ministerio o Visconde de üuro 
Preto, Affonso Ce!so de Assis Figueiredo, 
que era senador por Minas Geraes, e esta
dista de grande talento e energico. 

Mas, a 15 de Novembro de 1889, a Re
publica foi proclamada pelo exercito e pela 
armada em nome da nafiíO. 

A cabega organisadora da revolugao 
foi Benjamín Constan! Botelho de Maga
lhaes, tenente-coronel do exercito e lente da 
EscoJa Militar; o braga executor foi o ma
rechal Manuel Deodoro da Fonseca. 

Proclamada a Republica, constituiu·se 
um governo provisorio, do qua! fizeram par
te: o referido marechal na qualidade de 
eh efe; Ruy Barbosa, como ministro da fa
zenda; Aristides Lobo, do Interior; Manuel 
Ferraz de Campos Salles, da Justiga; Benja
mim Constan!, da guerra; Eduardo Wan
denkolk, da marinha; e Quin tino Bocayuva, 
do Exterior. 

Este governo tratou de assegurar a 
paz interna e de promover o reconhecimento 
da Republica pelas nagi'íes americanas e eu
ropéas. 

O periodo provisorio terminan pela 
eleigiio do primeiro presidente effectivo , es
colbido pelos senadores e deputados, reca
hindo a preferencia no marechal Deodoro, 
senda eleito vice-presidente o marechal Flo-
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riano Peixoto, que veiu a empunhar as ré
deas do governo supremo pela renuncia da
quelle. 

De 1894-1898 governou o primeiro 
presidente civil dr. Prudente de Moraes, 
que, em 1898, foi substituido pelo dr. Cam
pos Salles cujo governo terminou em 1902. 

Para o periodo de 1902-1906, foram 
eleitos os drs. Rodrigues Alves e Si\viano 
Brandao. 

Para o periodo de 1906-1910, foram elei
tos o conselheiro Affonso Penna , presidente, 
e vice-presidente o dr. Nilo Peganha. 

Por fallecimento do conselheiro Affon
so Penna, em Junho de 1909, assumiu a pre
sidencia o dr. Nilo PeQanha. 

Para o sexto periodo , 1910-1914, foram 
eleitos: presidente, o marechal Hermes rl.a 
Fonseca; vice-presidente, o dr. Wenceslau 
Braz. 





ldicou daliwruia Jraacisco Ains 
J. E. G. de Sá e Benevides 

Ll~• de W•&orta da ()IYIJig~i&o . (ít(X)O 
Ll~" de Bl•&orla do Braall. . Seoon 

F. Pinheiro Bittencourt 
C.mp<'Ddlo de ( :orograpbla do Brasil SfOOO 

Carlos de Laet - (traducyao) 
Miaba prlwelra Yhl&em 6 .. uu.a do 

JliURdo (C';Otll hel \issimas g r rl Vlll'HS), 0, (1()(1 

Barreta e Roca 
A&láol (co llec<¡llo de seis cadernos coloridos 

para eritudo de ( 'artngrapbla) cada 
rKderno. tsono 

Olavo Freire 
E~eoi'C'!I~Íoll earto~erapbit'us (collf!('~i\o de 

seis r..adernos pnra ('ariu~raphla l 
cadu. cRderno ~.¡on 

A oollec(i\" rle li . :!~<l~> 

A.rltbDJetJea lot11iUna (•·.tmtendo 2:~1 
exereicios dl• t!G. lculo· mental 1 9()(1 
prohlomn.s e:icriptos e 1().~ gravn1'As; 
L. voL I'Otn 12:l pngil1a:r, ~$0()(1 

lllappa du '-IJM&ewa Jlelrleo Decimal: 
(appnrelhndo em teguas de macleira. Gtf',i'~! 

Mappll mural clellii E•tados Unld~8 do 
Hra•il, p t~ra oscriptorio:-;, Gymna!iio¡.;, 

_ .. l~ E scol.as nm·nJR.es; feito de a.ccordO 
c:.om ~ Undu:-J mais recenteti sqbru n ~ 
ussumpto, na 0!-\(•aln de 1:4..(M1fl,r)()f\ 
por Ola.vo Freire. E<li~M H~IS. Ap
parelhado em reguas de ruadeira. . U~ 


