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Deve-se considerar contrafeito o exemplar do Epi-

tome da Historia do Brasil, na terGeira edicao, que

\
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i

geracao nova, estreando a observa-

3
cào do inutido physico, comecando

a discernir osphenomenos, do mundo
r
(^y^mom\, naturalmente inquire dos seus

^^6)guias
5
ria peregrinaeao da vida . o que

e, o que ve, o que se trava com o seu en-

tendimento debil e inexperto.

Essa curiosidade accrescenta-se com a sa-

fisfaeao que depara. Nao teria limites, se a

natureza. se a sociedade, se a propria orga-

oisacao do individuo nào creassero impedi-

mentos que the arrefecem o ardor. que Ihe

toihem os voos.
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Bem encaminhada e regulada. dà de si

maravilfaas. Forma os sabios quo assignalam

os seculos e as nacoes. Leva aos descobri-

Bientos que sublimam a espilerà da humani-

dadeeampliam osdominios da civilisagao.

Quando a todos fòr dado obedecer às suas

exigencias, o homem se apropinquara ao

grau de perfeicao que ha de tran sfigurar a

sociedade , melhorando as suas bascs
?
apu-

rando as suas instituicoes, alleando ao mais

subido ponto a sua missào providencial.

Do desenvolvimento que lem assumido a

educagào intellectual, da dilatacao dasluzes

pelas varias classes dos povos civilisados, da

irradiacelo, cada vez mais intensa, dascieneia

para os pontos mais distantes dos seus gran-

des focos, e licito esperar que, ao cabo de

poucos seculos, o progresso dahumanidade

baia alcancado essa incommensuravel con-

quista.

Emanai) to, porcili, nao surge odiaem que

desapparecam de todoastrevas da ignorancia,

ao homem cumprenao escassear esforcos para
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ehegar até la. Aperfeicoar-se moral e inteì-

lectualmenteédeverquelheimpoz anatureza,

que Ihe dieta a lei escripla pelas sociedades,

que Ihe reconimeoda a lei emanada de Deos.

A insiruccào, pois, e pao que cabe atodos

os niembros do corpo social, qualquer que

seja a tarefa que a cada una esteja marcadti

sobrea face da terra, Assim comò a vida do

corpo ha mister o alimento, assim a sciencia,

sob qualquer de suas formas, é essencial a

vida do espirito.

Nenhum individuo està dispensado desta

obrigacao. Por humilde que seja a condilo

em que haja nascido, deve esmerar-se por dar

à sua razae novas forcas, para desempenhar

a sua missao na vida terrea!, e corresponder

a aiteza de sua categoria de ser immortal.

D'ahi se deriva para os regedoresdas na-

$oes o dever de facilitar tudo quanto seja

oecasionado a observancia d'esse preceito

insculpido por Deos na mente humana, assim

corno o foi no livro sublime da Redempcao,

quando ensinou que o homemse alimentasse

de doutrina.
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D'ahi procede essa regra admiravel prati-

cada peìas nacoes civilisadas. Todas mantem

cuidadosamente institutos, onde, corno era

doces e perennes mananciaes, a sede de saber

se pode saciar, na proporgao do desejo e ne-

cessidade de cada individuo.

Assim vem a caber a todos o pao do ensino

e da doutrina, a uns mais, a ontros menos,

conforme o mister a que se hao dedicado,

segando as condigoes do caracter que estao

representando sobre a scena do mundo.

A poucos sera dado altear-seà espheraem

que pairaram os Aristoteìes, os Newtons, os

Cuviers, os Humboldts, os Cayrus • mas ne-

nlium membro da sociedade sera desherdado

dos conhecimentos, que sirvam de fanal para

allumiar-lhe as veredas da existencia,

II

Um dos primeiros desejos do homem ao

encetar o exercicio de sua razao é conhecer a

sociedade em que vive, o paiz onde nasceu,

ahistoria d'essa sociedade e d'esse paiz,
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É desejo que se explica pelo tao poderoso

sentimento que o induz a amar a terra em que

viu a primeiraluz do mundo, apresar as in-

stituicoese costumes acuja sombra cobrou

vigor seu corpo e se desenvolveu o seu en-

tendimento..

Abrindo os olhos ao panorama vasto e va-

riado do Universo, e buscando a explicacao

mais ou menos cabal dos phenomenosque. o

impressionam, nao é naturai que inquira se

a terra que habita passa alem das raias dos

horizontes que descortina?

Sentindo-se amparado por umpoderque
manda sobre todos os seus iguaes, que, orde-

nando o cumprimento de deveres, estàprestes

a acataro respeitoaos direitos. nao é tambem
naturai que pergunte comò se constituiu esse

poder, qual é a sua origem ?

D'essas no^oes, porsimpìesque sejam, sobe

necessariamente a outras mais complexas, e

entào chega à descripcao da terra que é seu

berco, alcanga a narrativa dos factos e tradì-

coes de que secompoeasuahistoria, apprende
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quaes sào os alicerces em que se estriba o

poder social.

Facilitar a acquisicào d'essas ideas, con-

junctamente com as outras que sào indispen-

saveis ao homemdesdeosseusprimeirospas-

sos, é obrigacao da sociedade, para que se rea-

lisem as promessas da civilisacao e sejam

providas as necessidades inseparaveis de sua

existencia.

Ili

Em todo o programma regular de instruc-

cào, quer seja distribuidoem estabelecimen-

tos mantidos as custas do erario, quer seja

dado em institutos estipendiados pela bolsa

dos particulares, o ensino da historia e geo-

graphia patria deve ser cuidadosamente com-

prehendido.

É do interesse do Estado que a mocidade

conheca quanto se refere ao seu paiz, os acon-

tecimentos de que foi theatro, asmudancas



AO LE1TOR 11

que soffreu a sua organisagào social no rodear

dos seeulos, corno a civilisa^ào comegou a ser

n'elle um facto visivel, corno cresceue se ac-

crescentou, que lugar occupa no mappa das

nacoes, que for^as possue para considerar-se

membro adivo e proveitoso do genero hu-

mano.

Desta verdade se hào convencido os povos

que hojeem diapodem ser apresentados corno

modelo a imitacao. Todos tem inserido nos

seus planos de esludos a obrigacao de ornar o

entendimento da juventude com liccoes tira-

das de seus annaes que Ihe digam o que ha

sido e o que é a sua patria.

Proporcionando essa instrucgào com a ca-

pacidade de seu espirito, coni as ideas que

haja adquirido, fornecem-lhes nas aulas pri-

marias as nogSes que se compadecem com a

fraqueza da eomprehensao puerih Comegam
desde logo, com o alimento accommodado a

sua debilidade, a fortalecer a sua razao e ap-

parelhal-a para se nutrir de outro mais suc-

coso pabulo,
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Das primeiras ideas que assim grangeam,

vào gradualmente os rnocos passando a outras

mais amplas, mais partieuìarisadas , mais

profunclas. Preparados eom aquelle casino

eleméntar e resumido, seguem avante na

vereda dasciencia
;
eentào seus olhos devassam

miudamenteo que Ihes fora dado descortinar

so era vulto e de longe.

Esse programma de publica educagao
,

coni sabedoria que honra a perspicacia dos

que odelinearam,deixou beni cìaramente dis-

cerni do e divisado o que compete a cadauni

dos graus do ensino publico quanto a historia

patria. Nas escolas de primeiras lettras um
epitome dos factos; nos lyceus e academias a

sua exposicào completa, o seu commentario

acompanhado com os corollarios e applicacoes

que a philosophia soe estabelecer.

D'està arte ocidadaoaprende a apreciar a

terra em que nasceu, logo que a sua intelli-

gencia principia a dislinguir os phenomenos

do mundo physieo e inorai. Se lhe for dado

sobrelevar-sena escala do saberhumano , esse
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germen se transformarà em arvore de fron-

dosos ramos. Se a sua eondicao social o limi-

tar aessespreliminares, teràadquirido quanto

é bastante para avivar o amor apatria, para

julgal-a com aeerto.

Sim, avivar o amor à patria é um dos effei-

tos mais admiraveis que produz essa instruc-

cao disseminada por todas as cìasses da socie-

dade com os primeiros rudimentos das lettras

humanas.

Crea-se assim em todos os coracoes venera-

lo aos homens que deixaram de si perpetua

memoria, illustrando a nacao ou concorrendo

para seu futuro accrescentamento. Inspi-

ra-se-lhes o desejo de imital-os. Pianta-se

o respeito as instituicòes e leis. Accendesse

e afìna-se o grande sentimento do patriotis-

mo, origem de tantas maravilhas, estimulo

de tantas virtudes.

Meditando n'estes excellentes resultados

dizia um dos homens mais eminentes da

Franca contemporanea, oSr. Guizot:

a Hoje em diao conheeimento mais ou
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a menos profundo da historia nào é so no-

ce cessano aos espiritos daclos às lettras ; é

« tambem indispensavelao cidadào que quer

% ser parte nos negocios de seu paiz, ou,

« ao menos, aprecial-os convenientemente. »

[Historia das origens do governo representa-

iwo, Todi. IL)

ÌV

A Inglaterra, essa grande na^ào que, nào

obstante as demasias do seu governo e a pre-

potenza dos seus agentes, tem adquirido di-

reitos a admiracào do mundo, em especial

pela suaorganisacào politica e administrativa,

a Inglaterra é um dos Estados que mais se

tem esmerado por propagar no seio da popu-

lacao o conhecimento de sua historia e topo-

graphia.

« A mocidade n'esse paiz, diz o Sr. Nisard,

c< sabe circumstanciadamente a geographia

c< do Reino-Unido, a historia locai e a està-

<x distica decada condado, suas produecoes,
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a seus rios, suas estradas de rodagem e fer-

« reas, seus estabelecimentos uteis, seusmo-

c< nurnentos.

c< A primeira educacao apparelha no me-
« nino o membro futuro de urna grande na-

te gao. e actua pelas nocoes confiadas a sua

ci tenra memoria sobre os primeiros instinc-

cc tos do patriotismo. Ao menino na Inglaterra

ce tudo falla de seu paiz : as primeiras pala-

cc vras quebalbucia sao louvores da Inglater-

cc ra ; suas oracoes Ihe dizem que ella é aben-

cc Qoada de Deos entre todas as nacòes; os

ce livros em que aprende a ler estao cheios do

ce seu nome. Aimaginacao do adolescente se

ce enleva com o espectaculo de. suas lifaerda-

ce des e de sua grandeza commercial, mes-

ce trando-se-lhe o mar coalhado de seus na-

ce vios
5
e os continentes pagando tributos a

ce sua industria

ce É incaiculavel o numero de livros desti-

ce nados a patentear a Inglaterra aos olhos

ce dos Inglezes. Os mais sao pela mor parte

ce de carestia aristocratica: esses outros
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« vendem-se pelo prece mais diminuto. Nin-

« guem é de humilde condicào, quando ha

« mister apprender a ser boni Ingtez. »

V

exemplo que assira nos dà a Inglaterra,

os que deparamos na Franca, na Allemanha

e nos Estados-Unidos sao outros tantos docu-

mentos que nos admoestam a caminhar nas

mesmas veredas.

Aprendamos com aquellasnacoesclassicas

a ornar o ensino em seu primeiro gran com

esses conhecimentos que sào tao fecundos em
resultados proveitosos à educacao inorai, que

tanto contribuem para levantar o espirito e

o coracào do menino ao desempenho de seus

futuros deveres, corno membro activo do

corpo social,

Familiarisemos essas doceis intelligencias,

esperangas da patria, com os conhecimentos

que Ines deixem devassar no seio do passado

o paineì do seu paiz, que Ihes accendam ria
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alma o desejo de concorrer algum dia para

dilatar a prosperidade e gloria da terra, onde

surgiram a vida.

Lembrenio-nos de que os homens sao a féi-

tura de sua educacào. Das ideas alcangadas

ao alvorecer da razao penderli muita vez os

seus destinos. Da semente lancada na terra

virgem da infancia brotam essas arvores for-

mosas que dào sombra corn suas ra uas, que

deleitam com afragranciade suasfìores, que

nutrem com asubstancia de seus fructos.

A obra do futuro, mais ampia, mais diffi-

cil, mais gloriosa do que a do presente, ca-

rece de trabaihadores activos e peritos. Pre-

paremoi-os com esmero, dando-lhes as habi-

litagoes que os tornarào honra e timbre do

presente, que no porvir levantarao padrao

suberbo para glorificar o nosso pairiotismo*

VI

Vastissima é a tarefa commetti da ao gover-

no do paiz. seu programma é felicitar a
H B, 2
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sociedade brasileira pelo scu meìhoramento

niorah inteliectual e economico. A sabedoria

lusmana pode empenhar os seus esforcos era

assumpto mais nobre , mais accommodado

a sua jnissao ?

Para subliniar-se a essa altura tem de soc-

corre r-se de podercsos alliados. Um dos

principaes é a ed acacao nacional, que corpe-

ea nas escolas primarias, que remata nas

universidades, que faz a luz para todas as

classes do povo, que franquea os penetraes

da sciencia as inteiligencias de primor.

Cure, portante, de robustecél-o, para que

a sua coadjuvacao se terne de dia em dia mais

cflìcaz, eoseu traballio seja galardoado por

produccào condigna.

Seja desvelo em que, seni descontinuar, se

embevecao seu espirito, accrescentar cada

dia os mei os de perfeicào ao eosino publico,

reformando-o de conformidade com a expe-

ricncia propria e extranha.

Reconbeea que. se a instruc^ao no grau

superior é fecunda eoi grandes e bellos
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multados, mais radicai é o seu proveito,

quando se derrama em seus primeiros ele-

mentos pela? camadas inferiores da sociedade.

Convenca-se de que, dotada a nacao da

instruccao primaria no preciso desenvolvi-

mento, a instruegào superior ha de necessa-

riamente medrar, da mesma maneira que

da terra bem cu Ili vada brotam as searas opu-

lentas, que alimentatilo genoro humano e

cnriquecem as nacoes.

Vulva-se, pois, a sua attengao para todas

aquellas medidas que mais accommodadas

f( rem ao incremento do ensino primario,

estudando os melhores methodos, applican-

do-lhe a mais accurada inspeceao, dirigiti-

do~o pelos maiszeiosos e instruidos mestres^

ajudando-o coni os livros eiementares mais

aprcpriadcs a comprthen^ao debil dcs me-
niìios.

VII

A insfruecao primaria no Brasil nao estéj

quautohamisier
?
doiadadeiivroselemeatares &
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Alguns tem sido publicados na capital dò

Imperio e nas provincias. Mas quem sabe das

produc^oes d'està especie, esfampadas an-

nualmente nos paizes que fìcao mencionados,

certo desejarà ver as nossas aulas de primei-

ras lettras abastecidas d'esses meios de estudo

em maior somma do que até o presente.

É, pois, de grande conveniencia animar a

composito de livros que provejao a essa ne-

cessidade, applicando os meios que esilio em
voga no mando civilisado, estimo landò pelas

mercès honorificas ou pelas mereès pecunia-

rias o apuro n'esse genero utilissimo de feifu-

ras litterarias.

Na especie a quepertence o Epitome que

offerecemos ao publico ja existem algumas

obras. Sobre a historia do Brasil, varios es-

criptores tem prestado ao paiz o relevante

servilo de sahirem a luz com o fructo de suas

elucubracoes.

Muito apreciamos esses escriptos que re-

commendam os nomes de seus autores. Con-

correndo com elles, està longe de nobsa
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intencao menoscabar o merecimento que

possuem. Sornenle, se em nosso trabalho ha

algum requisito para carearattengao, pedimos

aoleitorque o julgue pela comparalo.

Vili

titulo d'este opuscolo diz bem claramente

que ìao tivemos em mente escrever um livro

dehistoria. Em um epitome ninguem exigi-

ria os predicados que devem sobrelevar-se

em una composicao pertencente a esse gene-

ro de alta lilteratura,

Nirramossingelamente os factosprincipaes

da Eossa hisforia, desde o descobrimento do

Brasi 1 até o dia 4 de Maio de 1 857 . Nào os com~

mentamos, nem os apreciamosem suas eausas

eem seuseffeitos. Se tal fizessemos, passaria-

mos alem das barreirasque nos estavamassig-

naladas; e ialvez nos embarcassemosem em-

preza para a qual nos falleciam as habiiita^oes

precisas, os estudos proprios
9

a instruccào

.conveniente, os elementos mdispensaveis*
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N'este opusculo ha uro simples tendame,

Kao o julgamos titillo para apresentarmo-nos

ao mundo litterario. Desejamos que se veja

n'elle principalmente urna prova do apreco

que damos ao desenvolvimenlo da instruccao

primaria.

Por este desvelo esperamos que se nos

attribua algum merccimento. Por ludo omais

aspiramos sómente aos effeitos da indulgen-

cia do publieo.

IX

Escrevendo o Epitome da Historia do Era-

sii, nao nos limitamos a epilogar urna ou ou-

tra obra especial que sobre o assumpto existe.

Se assira procederamos, facililar-se-hia no

exlremo o desempenho de nossa tarefa.

Nao quizemos
,
porern

,
prender-nos aos

erros ou omissoes do autor que compendias-

semps.

Sobre està consideracao avultou outra em
que se empenhava o nosso amor proprio.

transumpto seria notado de servii, e algum
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mereci mento que acaso tenha um epitome

d'essa arte se esvairia de todo.

Sem alardear erudieao nem fazer praca de

penosas elucubragoes, declaramos que con-

a
sultamosos escriptores que na materia suo

tidos em foro de classicos*

Em geral, seguimos os passos do illustre

Roberto Southey na sua History of Brasih

obra de tao subido quilate, e tao abalisada na

excelleneiada erudigao e critica, que o bene-

merito e douto visconde de Cayrù disse:

c< que eontem o cabedal mais abundante das

nolicias dos principaes successos politicos do

Brasil até 1808. »

Attendemos, entre os mais antigas, aos

escriptos de Gabriel Soares de Souza, do P.

Simao de Vasconcellos, do P. Raphael de

Jesus, de Sebastiao da Rocha Pitta, do P.

Ayres do Casal, de Frei Gaspar da Madre de

Deos, de Rerredo, de Rrito e outros; entra os

modernos, dos do visconde de S. Leopoldo,

de Ralthazar da Silva Lisboa, de mon-
senhor Pizarro, do Sr. Varnhagen

?
doSr,
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Ignacio Accioli de Gerqueira e Silva, do Sr.

AbreueLima, à Revista Trimensal dolnstitu-

toHùtorico e Geographico do Brasil e outros,

X

Epitome da Historia do Brasil foi dado

a estampa pela primeira vez em 1854.

Offerecemos agora ao publico a terceira

edicao.

A materia da primeira foi por nós tao am«

pliada, que, sem exageragào, pode-se consi-

derar obra nova a que ora sahe a luz.

Nào so accresceu a narracao dos aconteci-

mentos mais nolaveis da historia contempo-

ranea d'este Imperio, de Julho de 1841
,

limite do Epitome na primeira ed igao, a Maio

de 1857, senàotambem foram desenvoividos,

augmentados e corrigidos muitos pontos que

haviam mister essa mclhoria.

Imploramos indulgencia do publico. Sera

o nosso melhor galardao. Oxalà queeste opus-

culo produza urna parte do beneficio que a

nosso proposito se antoiha!
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Imperio do Brasil
,
cujos principaes

econkcimentos vamos em summa his-

toiiar
,

jaz na America Meridional
,

enlre quatro graus e dez minutos de

latitude Norie , e trinta e quatro graus

e qui-nze minutos de latitude Sul, nove graus

e trinta minutos de longitude orientai do

meridiano do Rio de Janeiro, e vinte e sete

graus e trinta minutos de longitude Occi-

dental.

Seu comprimente é de 785 leguas, de 20

ao grau do forte deS. José de Maribatanas ?

no Para , ao morrò de Castilhos ; sua largura

de 7.27 do cabo Branco, na Parahyba , ao rio
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Javary. litoral leni i ,200 le^uas , conif

todas as proporgoes para constituir nacao 1

mariti ma da primeira orde ni.

Confina ao Norie com as Guyanas inglcza,

franceza e hollandeza, com a republica de Ve-

nezuela e o oceano Atlantico ; ao Sul com a

republica do Uruguay e a Confederagào Ar-

gentina ; ao Oeste com as republicas do Perù,

do liquador, do Paraguay, da Bolivia e Confe-

deralo Argentina ; a Leste, Sudoeste e No-

roeste, com o oceano Atlantico.

territorio é montanhoso em geral, po-

dendo-se considerar a serra da Mantiqueira

,

em Minas, conio o centro das ramifìcacoes

de montanhas que se extendem pelo Imperio

lodo, diversamente denominadas,

clima é variado , conforme suas diffe-

rentes latitudes ; ao Sul, bastante temperado
;

ao Norte, assaz quente, porem refrigerado

pelas brizas. Goza de muita salubridade,

sendo rara a vez que o visitam epidemias.

Ultimamente, pela invasao da febre amarella

e eholera-morbus, veio a soffrer quebra nos

crediios que n'esta parte merecera.
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A sua fertilidade é assombrosa , e por isso

abundam n'elle as produccjoes mais aprecia-

das dos paizes intertropicaes. Estaqualidade

eas mais queanatureza Ihedotouasseguram-

Ihe esplendido futuro entre as nacoes mais

poderosas.

A respeito do Brasil escreveu o historiador

Sebastiao da Rocha Pitta, naturai da Bahia,

estas eioquentes palavras :

« Brasil , vastissima regiao , felicissimo

« terreno, em euja superficie ludo sào fructos,

« em cujo centro ludo sào thesouros, em
« cujas montanhas e costas tudo sao aromas,

« tributando os seuscamposo mais util ali-

ce mento -, as suas minas o mais fino ouro, o

« seu terreno o mais suave balsamo, e os seus

« mares o ambar o mais selecto; admiravel

<x paiz a todas as luzes rico, onde prodiga-

« mente profusa a natii reza se desentranha

« nas ferteis producgSes , brotando as suas

« cannas espremido nectar e dando as suas

a fructas sazonada ambrosia. Em nenhuma
« outra regiao se mostra o ceu mais sereno
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« nem madruga mais bella a aurora; o sol

« emnenhurnoutro hemispherio tem os raios

« mais dourados , nem os reflexos nocturnos

« mais brilhantes.

« As estrellas sao as mais benignas, e se

« mostrarci seni prealegres, Os horizontes, ou

« nasca o sol, ou se sepulte , estào sempre

« claros; as aguas, ou se tomem nas fontes

« pelos eampos , ou dentro das povoacòes

« nos aqued actos
9
sao as mais puras. É em-

« firn o Brasi! terrea! paraiso descoberto,

« onde tem nascimento e curso os maiores

« rios, domina salutifero clima, influem be~

« nignos astros , e respiram auras suavissi-

« mas. » (Liv. 1% pags. 3 e 4 da Bistorta

da America Portugueza.)

ìnnumerosrios e arroios regam este aben-

<joado tornio. Comegando do Sul, menciona-

remos alguns dos mais importantes.

Sao, aleni de muilos outros :

Uruguay que, nascendo na provincia do

Rio Grande do Sul, a separa de Corrientes

e Entre-Rios, provincias da Ckmfederagào
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Argentina, ? de sua uniao com o rio Parana

forma o da Piata
;

Parana que, tendo sua origem em Minas-:

Geraes, corre entre as provincias de Mato-

Grosso, Goyaz e S. Paulo, e separa este Impe-

rio da Confederalo Argentina e do Paraguay;

Parahyba do Su! que procede de urna

serra de S. Paulo e vem desaguar no Oceano/,

passando pela cidade de Campos, no Rio de

Janeiro ;

Doce que lem as nascentcs em Minas,*

atravessa a provincia do Espiri to-Santo e

abaixo de 8. Mathcus se lanca no Oceano ;

rio de Contas "que nasce na serra das

Almas, na provincia da Bahia e desagua no

Oceano, junto a villa da Barra do rio de

Contas
;

Paragnassù cuja origem é perto da

villa de Santa tsabol. e banhando a cidade da

Cachoeira faz sua foz na Bahia de Todos os

Sanetos
;

Itapicurti, da Bahia, que vem da cornar-

€a de Jacobina e se latina no Oceunu
j
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Vasa Birris que nasce na serra de Itiuba,

percorre o territorio da provincia de Sergipe

c designa no Oceano
;

O S. Francisco que nascidona serra dasCa-

nasiras, em Minas , cortando diversas prò-

vincias no espaco de 430 leguas, vai ter ao

Oceano, aijaixo da cidadedo Penedo, em Ala-

goas ;

Parali yba do Norte que procede da serra

de Jabitaca e calie no oceano, depois de atra-

vessar a provincia do mesmo noine e banhar

a sua capital
;

Potingi, ou Rio Grande do Norte que

depois de banhar a capital da provincia d'este

nome se lanca no Oceano, a poucas leguas

ao Sul do cab o de S. Roque
;

Jaguaribe que vem da serra da Boa-Vista,

no Cearà, e leni aguassomenle na estacao das

cb ti v is, se bem que percorra 1 20 leguas, cor*

rendo para o Oceano junto do Aracaty
;

Parnahyba que desce da serra de Man-

gabaira, ni pro/ineia de Goyaz, passa por

JUaranhào e Piauhy , banha a sua nova
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capital, a ciclacle Theresina, e com 400

leguas de carso deita-se no Oceano por seis

bocas ern que forma ciuco ilhas
;

ltapicuru-Grande que riasce ao Sul do

Maranhao e vai iangar-se na bahia de S, José,

perto deS. Luiz
;

Mearim que tem sua origem ao Sul do

Maranhao e desagua na bahia de S, Marcos;

Turyassù que se deità no Oceano entre o

Maranhao e o Para
;

Tocantins que vem de Goyaz, forraado

dos rios Araguya e Maranhao, se communica

por um braco com o Amazonas, fazendo a ilha

de Marajó, e bebé no Oceano, 15 leguas

abaixo da cidade de Beìem
;

Amazonas , o maior rio do mundo
,
que

tem sua origem nasalfascordilheirasdoPeru,

e depois de percorrer 1100 leguas, sendo 500

no territorio do Para, se arroja no Atlantico

,

entre o cabo do Norie e a ilha de Marajó
,
por

urna fez de 32 leguas.

Pouco proveito se ha tirado desles grandes

meios de communica^ao com o interior do
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Imperio. Em alguns ja se ha tentado coni

provetto a navegacao a vapor. Em muitos se

ofierecem obstaculos a passagem de barcos,

mas sào superaveis.

governo do Brasil é monarchieo-repre-

sentativo-constitucional. Olmperador, here-

ditario, goza do titulo de constitucional e de-

fensor perpetuo do Brasih que lhe é dado pela

Constitui^ao politica do Imperio.

Sendo quatroos poderes politicos, o Impe-

rador é o chefe do executivo . com ministros

responsaveis y exerce o moderador e delega

o judiciario. legislativo pertence a assem-

blèa geral com a sanc^ào do Imperador. Ha
nas provincias Assembléas legislativas, cujos

actos dependem da sanc^ào dos Presidenles,

Brasil divide-se em provincias., cornar-

cas, municipios
?
freguezias e districtos, Nas

provincias ha presidente, commandante das

armas, ou assistente do ajudante-general, e

chefe da policia ; nas comarcas, jiiiz de direito

e-promotor pubiico ; nos munieipios, camara

municipale jui-z municipal e de orpfaaos,
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legado da policia
; nas freguezias e distric-

tos, subdelegados e juizes de paz. Em segun-

da instancia tem quatro relacees : do Rio de

Janeiro, Bahia, PernambucoeMaranhào, das

quaes julga em revista ò supremo tribunal de

j ustica.

Na capital do Imperio existem academias

de marinila, militar e bellas-artes, e urna fa-

culdade de medicina ; em Fernambuco e S.

Paulo, faculdades de direito ; na Bahia , urna

de medicina ; em diversas provincias semi-

narios para instruccao do clero ; em todas

lyceus.

A ordem episcopal compoe-se de um arce-

bispo metropolitano e primaz do Imperio, na

Bahia, e bispos no Rio Grande do Sul, S. Pau-

lo, Goyaz, Cuyaba, Marianna, Diamaniina,

Rio de Janeiro , Pernambuco
,
Cearà, Mara-

nhao e Para.

Nao se tem conseguido a té o presente for-

mar a estadistica do Imperio
,
por isso a sua

popula^ào so aproximadamente se pode cai-

cular. Orgam-a alguns em de? milhoes de
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habitantes, o que parece de mais, outros era

seis , o que se julga pouco , outros em oito, o

que é mais razoavel.

Os melhoramenios materiaes
, as estradas,

a canalisacao dos rios
7
aspontes, o desenvol-

vimenfo das diversas industrias, comecaram
hapoucos annos. Muitas causas tem influido

para o atrazo em que até entào jazia o Brasi l,

séndo a priiìcipaì o estado de agitaeao a que o

conduziram largos annos de discordia civil.

De 1848 a està data as cousas apresentam

differente aspecto e esperancam progressos

rapidos , a vista das grandes vantagens alcan-

cadas em curto espaco. Nao està remoto o dia

em que varias estradas de ferro sulquem o

interior do nosso territorio, e se generalise

nos principaes rios do Imperio a navegacao a

vapor, que em todas as provincias, particu-

larmentena da Bahia, Rio de Janeiro e Fer-

nambuco, jà ditata seus benefìcios.

A lavoura, que coni a eessacào do deshu-

mano trafego de Africanos se antolhava

moribunda aos que so de bracos escravos
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confiarn o traballio, ve realmente raiar o

dia de sua prosperidade. Ja se irata de dar

de mào a essesprocessosde que se soccorria

na agricultura a usanza de seculos e o

lidar sem intelligencia dos escravos. Novos

methodos, novos instrumentos, novas ma-

chinas, novos operarios Ihe trarào o accres-

eentamento esperado.

À eolonisacào
,
que deparava no commer-

cio de carne humana um dos maiores ob-

staculos, e outro no descredito em que havia

na Europa cahido a nossa administracao

interna, promette encaminhar para este for-

moso paiz numerosaslegioes de immigrantes.

A capitai do imperio é a cidade de S. Se-

basti ao do Rio de Janeiro.

As provincias sao vinte, e as seguintes :

Amazonas, capital a cidade de Manaus
;

Parà^capitalacidadedeSantaMariadeBelem;

Maranhào, capital a cidade de S. Luiz;

Piauhy, capitala cidade Theresina

;

Ceara, capital a cidade da Fortaleza
;

Rio Grande do Norie
,
capital a cidade do

Natal
;
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Parahyba, capital a cidade daParahyba
;

Pernambuco, capital a cidade do Recife
;

Alagoas, capital a cidade de Maceió;

Sergipe, capital a cidade de Àracaju
;

Bahia, capital a cidade de S. Salvador;

Espirito-Sancto, capital a cidade da Victoria
;

Rio de Janeiro, capital a cidade de Nitherohy
;

S. Paulo, capital a cidade de S. Paulo
;

Pararla, capital a cidade de Coritiba;

Minas Geraes, capital a cidade de Ouro Preto
;

Goyaz, capital a cidacle de Goyaz
;

, Matto-Grosso
,
capital a cidade deCuyaba;

Santa Catharina, capital a cidade do Desterro;

Rio Grande de S. Pedro do Sul, capital a ci-

dade de Porto-Alegre.
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1500 a 1578.

SECCAO I.

DESCOBRIMENTO DO BRASIL.

Vicente Yanes Pinzon vem ao Brasil. —Infeliz en-

contro com os indigenas.— Vai até o Orinoco e se

retira.—Fedro Alvares Cabrai vem ao Brasil.—
Segue viagem para a India.— Primeira viagem de

Americo Vespucio.—Segunda viagem de Americo

Vespucio.—Nome que toma a terra descoberta.—
Viagem de Pinzon e Solis.—Expedicào de Chris-,

tovam Jacques.

Vicente Yanes Pinzon vem ao Bfagii*

Vicente Yanes Pinzon, uni dos companheiros de

Christovam Colombo em sua primeira viagem, com-

mandante do navio TSina, tendo-se embarcado em
;Palos em Dezembro de 1499 com seu sobrinho Alias



38 HTSTORIA DO MtASIL

em demanda de novas terras, levando em sua con-

serva quatro caravellas armadas às suas custas, aos

26 de Janeiro de 1500 na lalitude de 8 graus e

meio avistou terra, à qual deu o nome de cabo da

Consolacao, chamado depois cabo de Sancto Agos-

tinho.

Desembarcou cora a sua gente, insculpio nas ar-

vores e rochedos os nomes de seus navios, a data

do dia e anno, e tomou posse do paiz para a coroa de

Castella.- *r

Quem aportou primeiro ao Brasii ? — Em que logar e em
que data ? — que fez ?

Iiftf^lìz eaicofiitro eom os imiigeimi

No primeiro dia nao via indigenas; porem nos

segui nies appareeeram mostrando-se desconversaveis

aos signaes de amizade que se Ihes davam.

Seguiram d'ai li os Hespanhoes até a foz de um
grande rio, e tendo pojado em terra foram multo mal

tratados pelos selvagens que mataram o comman-

dante de um dos bateis e feriram a tripulacao do

mesmo, àexcepcao de um individuo, com settas

hervadas de que Ihes proveiu a morte.

O que succedei! aos Hespanhoes ? — Como os receberam os

indigeiias ?
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Vai até o €la»Ì2is>©o e se retftra*

Navegaram por diante e forarci ter à barra de una

rio caudoloso, que depois chamou-se Amazonas,

d'onde seguiram atè o Orinoeo.

D'ahi se fìzeram na volta da Europa.

A té onde navegaram? — O que fìzeram depois?

Petiro ^Ivaa^es Cabrai vem ao Sbasii»

Aos 9 de Mar^o de 1500 sahiu do porto de Lisboa

urna armada com destino à India, sob o Gommando

de Pedro Alvares Cabrai, e aos 2Ì de Abril divisoli

urna montaaha que é a serra dos Aymorés, e terra

assombrada de arvores.

Julgou que tivesse descoberto urna grande ilha, e

para verifica-Io costeou o litoral um dia inteiro.

Langouentao ferrose entrou em communicaQao

com os incligenas em quem encontrou affabilidade e

mansicìao, Como oancoradouro nao fosse bom, pro-

curaram os navtos pouso em que estivessem seguros, <

;

e o acharam na latitate de 16 graus e 30 minutos ao .

Sul. Depois deu-se-lhe o nome de Porto-Seguro.

Ahi o P. Frei Henrique de Coimbra celebrou missa,

a que assistiram os indigenas, imitando os gestos e

movimentos dos Portugaezes. Levantou-se depois
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urna craz coni as armas de Porlugal em signal da

posse que tornava d'aquella terra chamando-a da

Vera-Cruz.

Em que data veiu Pedro Alvares Cabrai ao Brasil ? — O
que fez ? — Por quem foi dieta a primeira missa ireste paiz ?

— Que nome deu-se à terra descoberta ?

fiegue viageni para a India*

Pedro Alvares Cabrai, tendo despachado urna em-

barcacao às ordens de Gaspar de Lemos, para parti-

cipar a el-rei D. Manuel ooccorrido, fez-se à vela

no dia 2 de Maio com a sua armada para a India,

deixando era terra dous degradados, um dos quaes

posteriormente servili de interprete,

Quaes foram os outros actos de Pedro Alvares Cabrai ?

Primeira vistgem &® Americo Vesimeio*

El-rei D. Manuel, inteirado do descobrimento,

mandou logo seguir trez navios: n'elles ia corno cos-

mographo Americo Vespucio. Desaferraram do porto

aos 10 de Maio de 1501. Depois de trez mezes de

viagem aportaram na latilude de 5 graus Sul.

Os naturaes d'esse logar. eram antropophagos, corno

niostraram, matando um Portuguez que desembar-

cara ? e comendo-o quasi à vista de seus compa-

nheiros.
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D'ali coslearam ale 8 gratis Sul, onde acharam ainda

selvagens cannibaes de quem, porem, nao foram

offendidos.

Levaram ferro, e tendo ainda costeado até 32 graus

fizeram-se ao largo, locaram em Serra Leoa, onde

queimaram um dos navios, e chegaram a Lisboa apoz

16 mezes de viagem.

Como praticoli el-rei D. Manuel? ^-Em que caracter veiu

Americo Vespucio ao Brasil 2 — que aconteceu a elle e &

seus companheiros ?

§eg«iiida % lagem tle Amerie& Vegfraeio*

Americo Vespucio fez segunda viagem ao Brasil>

vindo com seis navios commandados por Gonzalo

Coelho, quatro dos quaes se separaram de sua com-

panhia com o commandante e se perderam.

Aferrou à Bahia de Todos os Sanctos, onde se de-

teveperto de dous mezes. Costeou 216 leguas para

o Sul, e cinco mezes se demorou em um logar em
boa amizade com os indigenas. Plantou ahi um
forte que guarneceu de 24 homens, cabendo-lhe

assim ahonrade ter feito o primeiro estabelecimeDt&

no Brasil.

Como veiu ao Brasil segunda vez Atnefico V&fucio ì —* &
que fez ? — Qujin (omm § primeiro e^MesifiaeatQ a'este

paiz ?
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IVoine £|iie toma a terra cle^e^berfa.

Como o objecto mais importante que d'aqui leva-

ram os navios era Pau-brasil, assim chamado por

causa de sua cor de farasas, ficou-se denominando a

terra que o prodazia Brasi!, em vez de Vera-Cruz

ou Sancta Cruz.

Porque chamou-se Brasil a terra descoberta?

Viageift eie Fiitzcm e Solisi.

Americo Vespucio lornou ao servico da Hespanha.

Em 1508 el -rei de Hespanha, dirigido pelas informa-

Coes d'este abaìisado navegante, enviou Vicente Ya-

nesPinzon e Joao Dias Solis a descobrimentos.

Tocaram nocabo deSanclo Agostinho, e d'abi ma-

rearam até 40 graus Sul.

No decurso da viagemos dous pilotos estiveramem

dissengao, de que resultou, na sua volta, ser preso

Solis egalardoado Pinzon.

Solis, tendo sido solto, foi em 1515 incumbido de

nova expedicao. N'essa viagem aportou a una rio a

que deu seu nome; depois se chamou da Praia.

Desembarcando, foi com os seus companheiros

morto pelos indigenas.
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Os navios entao fizeram-se na volta do cabo de

Sancto Àgostinho, onde carregaram de pau-brasil e

lornaram à Europa.

Quem aportou ao Brasi], e por ordem de quem ? — Que

casos succedem a esses navegantes ?

«.xgftcdi^ao de Christowasii «f^eques.

Em 1526 veiu ao Brasil Christovam Jacques com

urna esquadra.

Esteve ern Porto-Seguro e fundou alli urna feitoria

para pau-brasil, que se tornara eslanco ou monopolio

da corèa.

Quando veiu ao Brasil Christovam Jacques ?—Quaes forarn

os seus fcìtos ?
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DIOGO ALVARES CARAMURU.

Naufragio de Diogo Alvares e enconiro com os selva-

gens.— Vai d Euro rpa.— Jianda avisar D.Joao III*

— Volta ao Brasi!.— Opiniào a tal respeito.—
Aventuras de Joao Ramalho.

Naufragio de Iliog:» Alvares e eticosatr©

e0111 gelvageii9.

Em 1510 naufragou nos recifes ao Norie da Bahia

de Todos os Sanctos, chamados pelos indigenas Mai-

ragiqiig, Diogo Alvares, naturai de Vianna, que sa-

hira em demanda de melhor fortuna em paizes

desconhecidos.

Parte da tripulagao morrea no naufragio; seus

companheiros foranei tomados pelos selvagens Tupi-

nambàs, e lhes serviram de pasto.

Diogo tratou logo de contentar os indigenas brin-

dando-os com alguns objectos dos que trazia a bordo :

n'essa occasiao buscou e -conseguivi salvar alguns

barris de polvora e urna espingarda. À este feliz
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pensamento deveu a vida, porque, tendo à vista d'a-

quelles barbaros derrubado um passaro com um tiro,

ficou sendo paraelles objecto de medo e veneracao.

Deram-lhe entao o nome de Caramuru —palavra
{

que significa — homem do fogo—. Pouco depois Ihes f

foi util na guerra contra os Tapuias, que fugiram ape-

nas o avistaram, pois tinham noticia de sua maravi-

lhosa machina.

Assim de escravo levantou-se Diogo a soberano.

Os principaes d'entre os indigenas lhe offereceram

suas filhas para esposas, que elle aceitou, merecen-

do-lhe, porem, a preferencia Paragaassu, filha do

chefe Taparica.

Fez sua morada no logar em que se erigiu a po-

voagao denominada — Villa Velha— , onde teve nu-

merosa progenie.

D'elle dizem descender algumas familias de sup-

posto.

O que succedeu a Diogo Alvares ?— Como se houve com os

indigenas ?— Que nome lhe deram?— Como o trataram? —
Onde morava ?

Vai a Europa,

Tendo vindo à Bahia um navio francez, Diogo Al- \

yares embarcou-se para a Europa com a sua predi-

Jecta Paraguassu.

As outras mulheres suas o seguiram a nado:
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porem, nao alcangandoo navio, vollaram atraz.Tanto

nao poude fazer urna: tinha ido tao longe, que, a

final desamparada do alento, foi sorvida pelas

ondas.

Para onde foi e com quem foi Diogo Alvares ?— que fizeram

as mulheres indigenas ?

Masftda avigai* B* *Foà@ III.

Chegando à Franca, Diogo encubertamente com-

mumcoa-se com um moco portuguez que estava estu-

dando em Paris, chamado Pedro Fernandes Sardinha

(depois primeiro bispo do Brasil), e commetteu-lhe

a participagao do occorrido a el-rei de Portugal D.

Jcào III.

Por que meio se couimunicou com el-rei de Portugal 1

Volta a§ ESa-asil*

No emtanto, entendeu-se Diogo com negociantes

para lhe fornecerem dous navios que o levassem ao

Brasil com arlilharia, muniQoes e mercadorias,

obrigando-se a compensal-os mediante carregamen-

tos de pau-brasil.

Isto feito, segaiu seu destino com felicidade, voi*

tando à Bahia sao e salvo.

Que convencào fez com negociantes ?— que fez depois?
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Ogrìnàaf» a tal respeìto.

Quasi todas estas aventuras sao nimiamente poe-

ticas, e corno taes constituem assampto de duvidas

bem fundadas.

Varios escriptores que relatam os feitos d'essa

epocha da historia do Brasil affirmam que, chegado

Diogo Alvares à corte de Franca, se baptisara Para-

guassu com o nome de Catharina Alvares, sendo seus

padrinhos de baptisuio, assim corno de casamento,

el-rei Henrique II e a rainha Catharina de Medicis.

Tem-se, porem, em foro de apocrypho o facto

d'essa viagem (e assim muitas das circumstancias da

historia de Diogo Alvares o Caramuru), negando-se

que Diogo em tempo algum tivesse ido à Franga,

com o solido fondamento de nao se deparar o minimo

vestigio de similhante acontecimento nas chronicase

memorias contemporaneas.

Demais d'isto, Henrique II comegou a reinar em
1547, e em 1531 Diogo Alvares jà tinha casado duas

filhas com Àffonso Rodrigues e Paulo Dias Adorno.

Que opiniào se deve ter a respeito cTestas aventuras ?—Quaes

sao os fundamentos das duvidas que se oppoem a sua vera-

cidade ?
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' Às aventuras, analogas às do Caramuru na Bafaia,

tinham levado ao Brasil oPortuguez Joao Ramalho, o

qual, havendo naufragado na costa de S. Vicente,

hojeSanctos, teve a felicidade de agradarà filhade um
dos principaes caciques dos campos de Piratinin-

ga, Tebyregà, com a qual se casou, tornando ella o

nome de Isabel.

Quem foi Joao Ramalho?—Quealliancaformoucom Tebyre$4?

SECCiO III.

OS DONATARIOS.

Expedicào de Martini Affonso de Soma.—Logares do

Brasil, onde chega.— Telyrecà, chefe dos Goyana-

zes.—Doacào de cem leguas de costa a Martim Af-
Jbnso.—Algwis actos seus.—Diviselo em capitanias.

—Nomes enumero dos donatarios.—Em que termos

asdoacóes.— Capitania de Fedro Lopes de Soma.
— Capitania de Fedro de Goes.— Capitania doEs-

pirito-Sancto.— Capitania de Porto-Seguro.— Ca-

pitania de Ilheus.— Capitania da Bahia.— Capi-

tania de Fernambuco.— As quatro capitanias ao

Norie.—Provid&ncias dadas por eU-rei de PortugaL
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Exfiedi^ào die Martina* AlFoaig*» de Sotiza*

governo de Portugal, concentrando sua attendo

nos interesses da India, pouco aprego fazia do Brasila

e n'essa especie de indifferenca perinaneceu perto

de trinta annos.

A noticia, porém, de que os Francezes,bem corno

os Hespanhoes, frequentavano o maritimo do paiz

descoberto, d'onde tiravam quantidade depau-bra-

sil, intentando formar eslabelecimentos fixos, indu-

ziu el-rei D. Joao III a mandar urna esquadra com

400 homens, sob o commando do capitao-mor Mar-

tini Àffonso de Souza, incluindo em seu regimento a

obrigagao de explorar a costa aié o Rio da Prata,

onde era fama terem ultimamente estado Diogo Gar-

da e Caboto, navegantes hespanhoes.

Como procedeu o governo de Portugal e por quanto tempo ?

— Porque mudou de accordo? — Quem mandou para o Brasi!

e para o que ?

IiOgai*es do Brasi! onde el&ega*

Martìm Àffonso desferrou de Lisboa aos 3 de De-

zembro de 1530, e tendo surgido nas ilhas de Cabo-

Verde e Canarias, fez -se na volta doBrasil,ena

altura do cabo de Sancto Agostinho rendeu trez na-

vios francezes, com os quaes enlrou em Fernam-

buco. _
~

H. b* k
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De la despachou um para o reino depois de quei-

mar outro, e mandou por pessoa de quem flava

examinar o rio de Maranhao.

Continuando a sua viagem, aportou à Bahia de

Todos os Sanctos, d'onde aproou depois para o Rio

de Janeiro.

Desembarcando perto do Pào de Assucar, no

logar denominado PraiaVermelha, estabeleceu urna

feitoria.

Fez-se novamente à vela, entrou no porto de Ca-

nanea, e tendo ido à ilha de Sancta Catharina, onde

esteve em risco de se perder, ordenou a seu irmao

Pedro Lopes de Souza que passasse avante para ver

a costa até a foz do Rio da Prata.

Realisada està determinagao, tornou com a esqua-

dra para S. Vieente, onde fundou urna povoaQào.

Que succedeu na viagem de Martini Affonso ?— O que fez

depois de ter cbegado ao Brasil ?

Tebyre$a, eltefe dos &oyanazes«

Os indigenas, vendo os Portuguezes estabelecidos

n'aquelle territorio, feitos em um corpo conjuraram

contra elles. Para guerreal-os convocaram o mais

poderoso chefe dos Goyanazes, Tebyrecà, que asse-

nhoreava as planicies de Piratininga.

Mas com elle se achava Joao Raraalho, de quem
acima fallamos.
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Este, suspeitando que a conspiragao era contra

compatriotas seus, moveu o coragao de Tebyregà,

seu sogro, a bons sentimentos para coni eiles, de

tal sorte que, bem longe de molestal-os, assentou

perpetua allianga com Martini Àffonso e os seus.

Que accordo tomaram os indigenas ? —Por que razao nào

foi levado a effetto ?

Doacào de eem legna» de costa a Martini
Alfonso.

Em breve termo recebeu, por navio chegado de

Portugal, novas do accordo que tomara el-rei sobre

o Brasil, e da doagao que lhe fizera de cemleguas

de costa.

Como lhe era preseripto, pouco se demorou, vol-

tando a Lisboa em 1533.

Depois foi enviado a India, onde se assignalou por

feitos gloriosos.

Que novas recebeu de Portugal? — O que se seguìu f

Algune os seni»

Àntes, porem, de ausenìar-se, mandara explcrar

minas, de cuja existencia II e deram noticias. Mas a
1

expedigao nao teve exito feliz, porque os explora-

dores, em numero de oitenia, perderà® $ vM& no ift*

terior às maos dos Carijós.
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Foi elle quera primeiro crioa gado e plantou no

Brasil a canna de assucar, trazida da llha da Ma-
deira. Tambem foi elle quem levantou na barra de

Sanctos afortaleza daBertioga.

Que aconteceu aos primeiros exploradores de minas ?—Quaes

forao os oulros acios de Martina Affonso ?

El-rei D. Joaolll, julgando que facilitarla a colo-

nisacao do Brasil e nao querendo augmentar as des-

pezas de seu erario, tomou um accordo que lhe

pareceu o mais proveitoso e prudente : dividiu o ter-

reno descoberto em capitanias de cincoenta e mais

leguas de costa sem limites para o interior, comò se

havia ja praticado com as ilhas da Madeira e dos

Àcores.

QuedeterminouD. Joào III a respeito do territorio do Brasil ?

Ttomes e numero tios donatario»

Forao doze as capitanias, sendo os donatarios os

seguintes, come^ando do Sul para o Norie :

Martini Affonso de Souza, Pedro Lopes de Souza,

Pedro de Goes, Vasco Fernandes Coitinho, Pedro de

Campos Tourinho, Jorge de Figueiredo Correia,

Francisco Pereira Coitinho, Duarte Coelho Pereira,

Joao deBarros, Ayres da Cunha, Fernao Alvares de

Andrade e Antonio Cardoso de Barros.

Quantas forani as capitanias 2 —Quaes foram os donatarios f
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"Eni «lise ferino^ «los&faes

As doacoes foram feitas de juro e herdade, com a

mais ampia algada no crime.

Depois de especificar a extensao do terreno doado

e os seus limites, diz a carta de doacao a Pedro Lo-*

pes de Souza, em data de 21 de Janeiro de 1535 :

« Idem, outrosim lhe fago doagao e mercè de juro

« e herdade, para todo o sempre, para elle e seus

« descendentes e successores, do modo sobredicto da

« jurisdicgao civel e crime da dita terra, da qual ella

« Pedro Lopes e seus descendentes e successores usa-

« rao na forma e maneira seguinte ; a saber :

« Poderà por si e por seu ouvidor estar à eleicao

« dos juizes e offìciaes, e alimpar e apurar as pautas*

« passar carta de confirmagao aos ditos juizes e offi-

« ciaes, os quaes se chamarao pelo dito capitao e

« governador, e elle porà ouvidor, que poderà co-

« nhecer de aucoesnovas a dezleguas d'onde estivef;

« e de appellagoes e aggravos conhecerà em toda a

« dita capitania e governala ; e os dictos juizes darao

« appellagao para o dicto seu ouvidor nas quantias

« que mandam minhas ordenagoes, e de que o dicto

« seu ouvidor julgar, assim por aucao nova, comò

« por appellagao e aggravo. » . E nos casos crimes hel

« por bern que o dicto capitao e governador e seu ou«
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« vidortenbamjurisdicQaoealcadade morte naturai,
1

c< inclusive em escravos e gentios, e assirn mesmo em
c< peaes christaos, homens livres, e em todos os casos,

<( assim para absolver, corno para condemnar, sem

« haver appellalo nem aggravo. E, porém, nos qua-

« Irò casos seguintes : heresla (quando o heretico

<< Ihe for enlregue pelo ecclesiastico) e traigao, e so-

« domia e moeda falsa, terà al§ada em toda a pessoa,

<c de qualquer quaìidade que seja, para condemnar

ti os culpados à morte ; e dar suas sentengas sem

« appellalo nem aggravo; e, porém, nos dictos qua-

* tro casos para absolver de morte, posto que outra

« pena lbe queiram dar, menos de morte, darao

t< appellalo e aggravo, e appellalo por parte da

« justiga. E nas pessoas de mor quaìidade terao

c< al cada de dez annos de degredo e ató 100 cruzados

« de pena, sem appellalo nem aggravo, etc, etc. »

Todas as cartas de doagao foram no mesmo theor,

mutatis mutqndis.

Que condicoes e vantagens acompanharam as doacoes ?

Capita illa de l*edro Ijopes de gotsza.

Pedro Lopes de Souza foi menos feliz que seu ir-

mao Martini Affonso. Teve doa^ao de oitenta leguas

divididas em trez prazos : o 1°, de dez leguas, come-

gando no rio Curparé, e acabando no de S. Vicentej,
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o 2°, de quarenta, comegando de 12 leguas ao Sul

da ilha de Cananea, e acabando na terra de Sancta

Anna; o 3°, de trinta, comegando em Itamaracà e

acabando na bahia da Trailo, entre Fernambuco

e Parahyba.

Aqui teve de manter guerra com os Pitiguares,
:

quando tratava de povoar està parte de sua capita-

nia. Foi depois à Europa e à India. Voltando de la,

perdeu-se em urna tormenta com o seu navio.

Que logares abrangla a capitania de Fedro Lopes de Souza?

—

Que lhe aconteceu ?

Capirai» de Fedro de ©oei.

Pedro de Goes, companheiro de Pedro Lopes, teve

tambem urna capitania de 30 leguas, entre as de

S. Vicente e Espirito-Sancto. Mas os colonos, havendo

soffrido alli grandes damnos por assaltos dos Goyta-

cazes, assentaram retirar-se.

Qual foi a capitania de Pedro de Goes?—Que alvitretomaraìu

es colonos ?

Capitania do ltèf»ii>ito-Salieto.

A capitania do Espirito Sanclo foi dada a Vasco Fer-

nandes Coitinho, o qual, com muitos outros fìdalgos,

estabeleceu a povoagao de Nossa Senhora da Victoria

e deu-se à cultura da canna.
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Teve a povoagao esse nome pela Victoria que al-

caligaram algum tempo depois sobre os selvagens.

Em ausencia do donatario, que se aasentara para

Portugal em demanda de mais colonos, foi a colonia

invadida pelos Goytacazes e Tupiniquins, que redu-

ziram os moradores ao extremo de fugir e pedir

soccorro ao governador Mendo de Sa.

Mendo de Sa enviou em auxilio seu filho Fernaode

Sa que morreu pelejando contra o inimigo.

donatario a vendeu depois por quarenta mil

crnzados a Francisco Gii de Araujo que, passados

tempos, a cedeu pelo mesmo preco a coroa.

Que fez o donatario da capHania do Espirito-Sancto?—Porque

se chamou Victoria a sua capital ?—Que succedei! aos morado-

res ?—Como procedeu o donatario ?

€>api£aiiia de Porto-Siegjuro*

À capitania de Porto-Seguro foi doada a Pedro de

Campos Tourinho, que para la partiu com sua familia

e muitos colonos, vendendo para este firn todosos

seus bens. Fez assento no logar em que Pedro

Alvares Cabrai desembarcara.

Alli encontrou a feitoria rea! com povoadores leva-,

dos por Christovam Jacques. Viveu em concordia

com os indigenas, e a sua colonia prosperou a sombra

da paz.

Tendo fallecido sem herdeiro o filho de Tourinho,
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passou a capitania a sua irma que a vendeu ao cluque

de Aveiro, em cuja casa permaneceu ate o reinado da

El-Rei D. José. Foi entao incorporada à coroa.

Quaes foram os feitos do donatario de Porto-Seguro ? — Que

destino teve a capitania ?

Capitasela de Mietisi*

donatario da capitania de Ilheus foi Jorge de

Figueiredo Correia, escrivao da fazenda
; mas, nao

podendo, por causa de seu emprego, seguir viagem,

mandou em seu logar o cavalheiro hespanhol Fran-

cisco Romero, Este, a principio, estabeleceu-se no

morrò de S. Paulo; depois se passou para o logar

onde fundou a villa de S. Jorge de Ilheus.

Medrou o estabelecimento, porque os Tupiniquins

\iveram com elle em bom accordo.. Empouco tempo

ja trabalhavam nove engenhos de assucar.

filho do donatario vendeu-a a Lucas Giraldes*

Dos herdeiros d'este passou a condessa de Castro, em
euja familia se conservou até 1761, revertendo entao

ao Estado.

Que acontecimentos se passaram na capitania de Ilheus f

Capitania da Halita»

A Bahia coube a Francisco Pereira Coutinho, fi-

dalgo que se abalisara na India, Estabeleceu-se no
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logarchamado Villa-Velha, onde morava Diogo Alva-

res, o Caramuru.

Os Tupinambàs que viviam pacificamente com os

colonos, tendo sido offendidos, romperam com elles,

incendiaram as plantagoes e engenhos de assucar, e

mataram um filho bastardo de Goutinho.

Depois de sete annos de guerra o obrigaram a fugir

com todos os seus, inclusive Caramuru, para Ilheus.

Mas, sentindo a fatta de certos objectos a que se

tinham affeito, os Tupinambàs offereceram paz, e,

sendo està aceita, tornou Goutinho em urna caravella

e Diogo Alvares em outra.

Acossados por um temporal naufragaram nos par-

ceis da ilha de Itaparica.

Goutinho e os que iam com elle foram ahi mortos

pelos indigenas.

Diogo Alvares e os que o acompanhavam nenhum

damno soffreram: d'aquellelogar voltouàsuamorada

em Villa-Velha.

Manoel Pereira Goutinho succedeu a seu pai nos di-

reitos da capitaria
;
mas, receioso do que acontecera,

vendeu-os a el-rei em 1537 por 400$ réis annuaes.

Como se houve Francisco Pereira Goutinho ? — Que fizeram

os Tupinambàs? — Que aconteceu a Goutinho e a Diogo

Alvares ?
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Capitanisi «le Persìambuco.

donatario de Fernambuco, Duarte Coelho Pe-

reira, passou-se para la coni seus fllhos e diversos

colonos, e fundou a povoagao que chamou Olinda,

pela belleza do silio.

Viveu em guerra crua com os Cahetés, os quaes da-

riam cabo delle se nao fosse ajudado pelos Tobayares,

cujo chefe, Tabyrà, o serviu corno valente e fiel allia-

do, assim comò o foram Itagibe e Paragibe.

Quefactos occorreram na capitania de Pernambuco?

A$ iiitati*o eapftanias do W©rte#

Sendo evidente que a cloacao de Joao de Barros, o

historiador, comprehendia com a de Ayres da Cunha

150 leguas de costa, nas quaes entravam os territo-

rios das provincias do Rio Grande do Norte, Cearà e

Maranhao, e a de Fernao Alvares de Andrade 65 le-

guas, nao se acham as da capitania de Antonio Car-

doso de Barros assaz divisadas : suppoe-se que ja-

zessem no litoral que demora entre o Maranhao e o

Para.

Os acontecimentos d'estas quatro capitanias nao

estao bem conhecidos, constando somente o seguinte:

Joao de Barros, para fa_zer face àsdespezas da sua.
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associou-se com Fernao Alvares de Andrade e Ayres

da Cunha.

Em 1539 partiram para la 900 homens, dos quaes

130 a cavallo, em dez navios eommandados por Ayres

da Cunha, a quem acompanhavamdous filhos de Joao

de Barros. Porem naufragaram todos em uns parcei?

distantes 100 leguas do logar a queiam.

Os que escaparam padeceram mil trabalhos e pe-

receram miseravelmente, entrando n'esse numero os

filhos de Joao de Barros.

Dos naufragos so ficou vivo um Portuguez, fer-

reiro, de nome Pedro, a quem aeonteceram aventuras

de certo modo similhantes às de Diogo Alvares na

Bahia, e às de Joao Ramalho em S. Vicente.

Ganhou elle a affeigao dos selvagens por suahabili-

dade em fazer instrumentos uteis com as ferragens

dos navios naufragados

Casou com a filila ae um cacique, de quem teve

dous filhos, aos quaes detf o nome de Pedro (Pero).

Os indigenas, por analogia, chamaramd'ahiem diante

os Portuguezes Peros (Pedros), palavra que pronun-

ciavano corno se fosse Perros.

Que territorio comprehendiam as qtiatro capitanias doNorte

— Quesuccedeu à expedicao mandada por Joao de Barros 1

— Quaes forarci as aventuras do ferreiro Pero ?
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Provideneias dada» fior el-rei de Porttagal* -

Este estado de cousas durou até o anno de 1549,

t

tempo em que o Brasil, por sua importanza, comegou

a ser tido em conta de possessao digna de maior

desvelo.

As circumstancias em que se achavam as capita-

nias, regidas pelosdifferentesdonatarios,reclamavam

promptas providencias, porque elles exerciam sobre

os moradores pesada oppressalo.

Alem d'isto, os Francezes continuavano a frequentar

diversos pontos do maritimo do Brasil , onde sendo

bemquistos, e alliando-se com os naturaes, proviam-

se de pau-brasil. Assim, era cada vez mais para re-

ceiar que formassem no Brasil estabelecimentos em,

damno do dominio da coroa portugueza.

Foram por consequencia revogados os poderes illi-

mitados d'essescapitaes, nomeando-se um governador

geral, com a mais completa algada civel e crime, e os

poderes precisos para assegurar os colonos do temor

dos selvagens e augmentar os novos estabelecimentos.

~ Até quando durou este estado de cousas? —Porque nào devia

continuar?— Que vinham os Francezes fazer no Brasil ? — Qua

determinou o governo portuguez ?
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SECCAO IV.

PRIMEIROS GOVERNADORES GERAES.

Thomè de Soma vem d Bahia. — Edifica a cidade de

S. Salvador.—Augmento da Colonia.— Os Jesuitas

na catkechese.— Depravacào de costumes. — Cresce

enumero de Jesuitas.— Oprimeiro hispo do Brasila

—Morte de quatro colonos e vinganca. —Exploracào

para descolrìr minas.— Novo governador.— Colle-

gio de Piratininga.— Desavengas enire o hispo e o

governador.— Naufragio e morte do bispo. — Pu-
nicào dos Cahetés.— Fallece D. Joào III. — go-

vernador Mendo de Sa.— Seusprimeiros actos.

Tfftoitié de $o*iza veni a Bahia.

Recahiu a nomeagao em Thomé de Souza , fiddgo

experimentado nas guerras de Àfrica e da India , o

qual partiu com seis navios paraseli destino e 1,000

pessoas, inclusive 320 homens pagos por el-rei e

400 degradados,

Como no animo dos Portuguezes actuava tambem o

desejo de propagar a fé catholica, acompanharam-o

seis Jesuitas, os primeiros que desembarcaram emo.
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novo mundo, para o firn de catechisar os indigenas*

Era seu superior o padre Manoel da Nobrega

Quem foi o primeiro governador geral ?— Como veiu itcom-

panhado ?

Edifica a etdada de S. Salvador.

Chegou Thomé de Souza com sua esquadra aos

29 de Marco de 1549.

Caramuru que, em idade avangada , ainda existia

em Villa-Veiha, serviu de muita utilidade ao gover-

nador geral para a fundacao da nova cidade , a algu-

ma distancia da antiga povoagao , empreza a que

desde logo metteu maos o governador.

Na construcgao dos ediflcios muito o ajudaram os

Tupinambàs , e bem depressa fizeram-se duas bate-

rias do lado do mar , e quatro do lado de terra , dan-

do-se principio à cathedral ou sé, ao collegio dos

Jesuitas, ao palacio do governador e àalfandega.

Ao cabo de quatro mezes estavam levantadas mais

de cem casas e feitas muitas plantagoes de canna

de assucar.

Como fortiflcagao, cercou-se a povoagao com um
muro de taipa.

Em que dia chegou ? — Quem o ajudou a edificar a cidade I

Emaue consistiram as obras ?
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Augittei^to da colonia*

Outra expedigao trouxe soccorros à colonia e mui-

tos mogos e mogas orphaas , uns para se educarem

com os Jesuitas, as outras para se casarem com

officiaes. Iguaes vieram nos annos subsequentes.

Assim foi rapidamente prosperando a colonia , be-

neficio de que parliciparam as outras capitanias , as

quaes o governador visitali, inspeccionando suas for-

tificagoes e regulando a administragao da justiga.

Quem veiu mais para a colonia ? — Como procedeu o go-

vernador?

Os Jesuitas Eia eateeliese»

Trataram desde logo os Jesuitas na catechese dos

indigenas , tarefa difficil era que o maior obstaculo
1

consistia na invencivel inclinacSo dos selvagens para

a anthropophagia.

Seu zelo os levou a commetter temerosos perigos

,

e os animou a soffrer indiziveis trabalhos e privagoes

para chamal-os ao gremio da fé.

Por muito tempo foram inuteis os seus esfonjos.

Porem sua incansavel paciencia e constancia conse.

guiram superar os estorvos que lhes oppunham a]

barbaria e superstrati dos indigenas , os quaes a
(

final viram n'elles os seus melhores amigos.

Em que se occuparam os Jesuitas ? — Que difficuldades de-

pararam ?— Que resultados alcangaram ?
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Depravala» de cosfttBiieau

As snas fadigas nao se limilaram à catechese dos
r

indigenas ; lainbem se enderegavam a corrigir a

denravacao de costumes em que se desmediam os'

colonos.

Lsles, soltos em todos os vicios e descuidados nas

consciencias, commetliam muitós exeessos, e redu-

ziam de mais a mais à escravidao os indigenas, cujas

mulheres e filbas tomavam para suas concubinas,

sendo n'elies a lascivia igual à avareza.

Para rcprimir a continuacao de laes demasias,

offensivas à mora], à humanidade e à religiao, Nobrega

e seus companheiros determinaram negar os soccorros

espiriluaes a esses clissoluios ; mas , se esla medida

produziu algum resnltado, nao foi duradouro, por-

que os desmandos nao tardaram a romper com o mes«

mo ou maior atrevimento e desptjo.

Como viviam os colonos ?—Que alvitre adoptaram os Jesuitas?

Que effeito produziu?

eresse o sàsssss^?5^ ti «Jes^iStas*

numero dos Jesuitas creseeu pela admissao de

coadjutorese pela chegada de qnatropadres em 1550.

Nobrega recebeu entao o Ululo de vice-provincial

do Brasil, sujeilo à provincia de Porlugal.

Como creseeu o numero dos Jesuitas ? — Que titulo recebea

Wobiega ?

H. B. ~, #
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O pirimelro Iiisp© do Orasti.

Dous annos depois chegou D. Fedro Fernandes

Sardinha com a auctoridade-debispo doBrasil. Servirà

corno vigario geral ria India.

A presenta do bispo veia empecer ao desenfreia-

mento da corrup^ao a que baviam dado o principal

azo alguns clerigos que tintaam em conta de aetos

meritorios escravisar os indigenas e tornar para fins

illiei tos suas raulheres e fllhas.

D'elles se queixou Kobrega , e por isso cahiram os

Jesuitas no odiod'esses indignos mioistrosda religiao.

Quetn foi o primeiro bispo do Brasil ? — que se conseguili

pela sua presenta ? — Quaes eram os inimigos dos Jesuitas, e

por que ?

Morte de «ftiatro eolosiog e vlsagan^a.

Por esse tempo quatro colonos indo a urna das

ilhas da bahia foram morlos e devorados pelos sei-

"vagens.

governador, para tornar vinganca , deu sobre

elles com as forgas que teve prestes , e destruiu dou.

estabelecimentos seus n'essa ilha eem oulra proximas

Que succedei! a quatro. colonos ?— que fez o governador ?
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Ì&&l»loFa$€e3 para aìeseoferti* miiia^^

Na administragao de Thomé de Souza fizeram-se

diligencias para descobrir minas no ititerior de Porto-

Segui o e do Espirito Sancto. Pcrem mallograram-se*

Onde se fizerain exploragoes para cleicobrimento de minas ì

Fassados quatro annos de governo , Thomé da

Souza pediu demissao do cargo.

Succedeu-lhe em 1553 D. Duarte da Costa , com o

qua! viuram mais àlguns Jesultas , e eoli e elies o fa-

moso José de Ànchieta , enlao simples coadjutor

tempora!, e o padre Luiz da Gran.

Qaeuì soceedeu a Thomé de Souza?

Collegi© de PiraHiiinga*

'O primeiro acto de Nobrega foi fondar um collegio'

nas planieies de Piratininga, capitania de S. Vicente,

afìm de melhor pròver à educalo dos mogos que ja

eram em grande copia.

frundado no dia de S. Paulo, tomou este nome, o

qual depois se transmittiu à capital da capitania, e a-

final a està mesma.

A trez leguas de Piratininga haYÌa ;iiuft.istaJ)etecw
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roenlo damarlo Saneto André, babitadoprineipnìmen-

te de Mamehicos, descendenles de raga porlugueza

cruzada com a dos indigenas.

Eram osmàioresinimigosque iinhamesles ; e corno

os Jesuiiasencordraram os seos intentos, assentaram

empecer-lhes quanto podessem, e provocaram conlra

elies diversas iribus, as quaes, tendo atacado os

padres, forao deriotadas pelos seus neophilos.

Oual foi o primeiro acto de Nobrega ? — Quem habitava em
'Sancto André? — Porque os Manici ucos tornaram-se inimigos

dos Jesuitas ?

Sfregaveisea-s ejstre & Iil^po e o govepiiador»

goyernador D. Dnarte mostrou-se pouco ineli-

nado a cooperar com o clero ena suas benevolas in-

tehgdes, e tratou de obstar ao rigor com que o bispo

procedia contra os colonos. D'ahi romperam desa-

\encas que induziram o prelado a embarear-se para

Porlugal , afim de solìcitar pessoalmente providen-

£ias de el-rei.

Como se houve D. Duarte com o clero ? — Em que deram as

suas desavenc,as com o bispo?

Naufragio e utopie «So bispo

navio em que partirà naufragou nos baixos de

S. Francisco,
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Todas as pessoas que estavam a bordo, em ntiTTìero

de cem brancos , inclusive o bispo , alem dos escra-

vos , foram assassinados pelos Cahetés , tribù de

selvagens indomaveis e anlhropophagos.

Que succedeu ao bispo e aos seus companheiros ?

Fuiaijào da^ CaS&etés®

Por este crime soffreram os Cahetés dura guerra

dos Portuguezes , servindo aquelle facto de pretexto

para reduzil-os à escravidao. Dizer que um indigena

era Cahelé baslava para justiflcar todas as eruezas.

Essa perseguilo foi depois miligada
,
porém ja

tarde
, porque a tribù estava quasi de lodo extincta.

Como foram castigados os Cahetés ? —- Quando ccssou a

perseguilo?

Fallee® B. Joà^ III*

Tal era o estado das cousas, quando falleceu el-rei

D. Joao HI, deixando o throno a seu neto D. Sebas-

tiào que tinfaa trez annos de idade, e fìcando corno

regenle do reino arainha D. Calharina.

Qualfoi o successorde D. Joao III?

O governasi®!? Menti© «le Ha»

D, Duarte leve por successor Bendo de Saem i558 9
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o qnal, segando o acto de sua nomeaeao, tinha de

governar, nao somente pelo tempo marcacio de trez

annos, senao pelo que agradasse a el-rei.

Quem governou depois de D. Duarte ?— Que coiulicao teve a

sua nomeacao ?

Se iis prìsneirosi fettos.

Estreou a sua governanga defendendo aosindige-

nas allhdos corner carne humana e'fazer guerras,

salvos os casos era que houvesse approvalo previa,

e obrigando-os a viverem em povoagoes, o qnemuilo

descontentou aos colonos.

Só una chefe indigena, Cururupeba, resisliu a este

preceito. Mendo de Sa mandou con Ira elle um Irogo

de soldados que o derfotou em peleja e o conduziu

preso à cidade.

Ao mesmo tempo determinou que fossem poslos

em liberdade todos os indios que jazessem em capli-

veiro.

Um colono rico quiz recalcitrar. Dea ordem para

cercar- se-lhe a casa e arrasal-a, se nao obedecesse

incontinente.

A osta prova de energia seguiu-se outra. Trez in-

digenas alliados, estando a pescar, foram mortos e

comidos por seus inimigos. Mendo de Sa deu sobre

os cannibaes, auxiliados por duzentas tribus que es-

tanciavam nas margens do Paraguassu, e.osdesba-
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ratou duas vezes, constrangendo-os a entregar-lhe Os

criminosos e a sujeilar-se às condicoes com que vi-

viam as mais tribus aìliadas.

Como estreoa a sua governarla ?—Ouem ihe resìstili ?—Ouae*

forao as suas delermmagòes ? — Em que occasioes?

SECCACI V.

INVASlO E EXPULSAO DOS FRÀNCEZES.

Expedicdo de Villegaignon.— Vem ao Rio de Janeiro,

— Como procede.—Ordem para "expulsar os Fran*

cezes.—Parte para o Rio de Janeiro o governa dor.

—Soccorro mudo de 8. Vicenle.—Os Francete*

sào olrigados d retirada*—-Guerra aos Aymorés.-—

Os Tamoyos assaitam Piraiininga.—Siiccessos no

Espirito-Sancto. — Epidemia de òexigas. — An-
cliieta e paz com os Tamoyos.— Fome. — Estacio

de Sa parte para o Rio de Janeiro.— Vai tamlem

o governador geral.—Indifferenea do governo Por-

tuguez.— Cidade de S. Sebastiào,—Successo* na

Parahyha.

Expedì^ào de Tillegaignou*

Como relatamos, os Francezes frequentava!!! as

coslas do Brasil.
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Agora tenta- ram, sob as ordens de Nicolan Dnrand
de Villegaign'on, natomi de Provenga e cavalleiro de

Malia, uro estabelecimento fixo que para o futuro

servisse de refngio aos seclarios da Igrejareformada,

perseguilo?, em Franca, cooperando para e&ie firn o

almiranie de Coligny.

Ant es d'essa expedicao jà Villegaignon viera ao

Bras'd e Iravara amizadè coni os naturaes,escolhendo

logar para situar sua colonia,

li-rei de Franga Henrique II lhe deu dous navios,

e afgttos companheiros, coni os qnaes sahiu do Havre

deGràce, entao chamada Fianciscopole, em 1556.-

que tenta vara os Francezes ?— Quera era o seu cabo?—Como
e quando veiu em demanda do Brasil ?

lresM vm mi® de Janeiro*

Depois de trabalhosa e prolongada viagem, aportou

ao Rio de Janeiro.

Foi bem recebido dos indigenas, que n'elle viam

um auxiìio conlra os Portuguezes. Dando-se ja por

senhor do Brasil, intitulou-o Franca Antarctica; e,

entretanto, suas forgas orcavamem 80 liomens, e suas

jpossessoes e conquistas limitavam-se a urna ilhota

que tinha urna milha de circunaferencia.

Alli, sobre urna rocha de 50 pés de altura, assen-

tou sua residencia, fazendo um forte a que deu o nome

de Coligny.
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rigor de que usava com a sua gente levou alguns

dos Francezes a conjurarem-se para matal-o. Mas

em tempo deu pela trama, e os criminosos foram

punidos, os cabegas com prisao e os outros com tra-

ballio forgado.

Como foi recebido pelos indigenas?—Qua nome deu ao Brasil 2

— Que mais fez Vilìegaignon ?

Como procede*

Entretanto soccorros Ihe foram enviados de Franga,

Eni trez ruezes vieram 290homens commandados por

Bois-Ie-Comte, sobrinho de Vilìegaignon. Alistara-os

o abiurante Coligny, Guidando prestar servilo à causa

de seus co-religionarios. Mas Vilìegaignon o enga-*

nava.

Em breve, posta de parte a mascara, opprimili com

tanta crueza os protestanles, que estes instaram por

licenza para se retirarem.

Para similhante firn deu-lhes um navio, em tal es-

tado, que cinco dos que se haviam embarcado torna-

ram à terra ; mas trez foram morlospor Vilìegaignon,

e os outros dous, nao querendo ter a mesma sorte,

fugiram para os Portuguezes e se converteram ao ca-

tholicismo.

Que soccorros lhes foram enviados?— Qual foLo seu procedi-

mento coni os seus c^-ieiioionarios ?
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Ordein para I&ssfisi» on fìriiiièésèà.

Os Francezes esliveram no Rio de Janeiro qua Irò

annos seni inquietalo, atè que, por advertencias do

P. Nobrega à corte de Lisboa, veiti ordem aD. Duarte

da Costa para averiguar o esiado das forlificagoes dos

invasores.

A vista de suainformagao, reeommendou-se aMen-

do de Sa que fosse langal-os.

Que tempo esliveram os Francezes no Rio de Janeiro?—
One accordo tomou o governo portaguez ?

Parte para o Hi® de Janeiro o veniattor.

Conlra està empreza algumaopposigaose levantou.

Mas Nobrega deslruiira, e a final o governador partili

para o Rio de Janeiro com oito navios mercantes e

dous de guerra.

Acompanliava-o Nobrega, a cujos conselhos muito

aUendia, por conhecer quanto era avisado e expe-

riente.

Com que forcas vai o governador ao Rio de Janeiro ? —
Quem o acompanhou?

Socearpos viiiclos de S. Vieente.

Eni Janeiro de 1560 chegaram ao Rio. Os France-

zes jà estavam de sobreaviso. e se haviam acolhidQ às

suas furtifìcagoes com 800 indigenas.
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No emfanto Nobrega fot a S. Vieente, e trouxe um
fcergatìtim, canoas, basiimentos, varios Portuguezes

Mamelucos e indigenas, genie pratica dos logares e

provada na guerra com Tamoyos e Tupinambàs.

Que fizeram os Francezes?— Que soccorro veiu de S. Vieente?

iì& Fr&sieezes siio otorigistios 4 retinati»»

Àssim auxiliado, Mendo de Sabateuem vao dous

dias e duas noites a fortaleza. Ja estava a ponto de

abandonar a empreza, quando, à cu sta de exlremado

esforco, os Portuguezes conseguirai!) tornar um dos

mais importantes pr ntos exteriores, e depois a rocha,

onde os Francezes tinham os seus armazens.

Desacorocoados coni este resultado, os Francezes

foram refugiar-se parte em seus navios e parte na

terra firme, onde os agasalharam os Tamoyos, seus

alliados.

N'essa jornada assignalon-se um indigena que bap-

tisaram com o nome de Martini Affonso, por tal ma-

neira, que roereceu um habito de Christo e urna

pensao.

OsPortuguezes arrasaram as fortiiìcacoes, construi-

das pelos Francezes, e levaram tudo quanto elles

deixaram para Sanctos, onde Nobrega havia preparado

o necessario para conforto dos feridos e doentes.

Em Sanctos deu o govemador algumas providencias

abem da capitaria de S. Vieente, e relirou-se.
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Que esforco empregaram os Portuguezes para vencer ? —
Quem assigualou-se n'essa joniada ?— Que fìzeram depois os

orluguezes 1

Guerra aos Aymorés.

Tornado à Bahia o governador, foi recebido com

festas. Mas nao leve tempo para repousar, porque foi

preciso acudir às capitanias do Espirito-Sanclo e

Uheus, mfestadas pelos Àymorés, triba de selvagens

valentes e ferocissimos que, descendo do interior»

haviam afugentado d'alli os Tupiniquins.

Teve coni elles alguns recontros mai renhidos em
que os desbaratou, redazi ndó-os à necessidade de

implorar paz que lhes foi concedida com as condi-

Coes ordinarias. Os quo nao se quizeram converter ao

christianismo tiveram de se retirar para longe, aco-

lhendo-se ao sertao,

Que providencias teve ainda de dar ? — Como tratou os

Ayniorés ?

Om Tamoyos assaltasti Pirati siisis^a»

Os Jesuitas medravam aolhos vislos, fazendo novos

estabelecimentos.

Entretanlo os Tamoyos, com os quaes se uniram

alguns companheiros de Villegàignon, se alliaram com

ootras tribus e inveslirarn em 1582 esses estabeleci-

mentos, especialmente S. Paulo ou Piratininga.
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Os Jesuitas forti Picaram-se na villa, e, soccorridos

de Martino Affonso Tyberecà e seus indios, repellirara

os assaltos.

Que inimigos suscitaram-se aos Jesuitas ? —Como forain

re^eìlidcs os seus a&saltos?

§ueeeiso^ ito Espii*i$o-Saiieto»

Mas no Espirito Sancto os sueeessos foram contra-

rios. Os Tamoyos destruiram essa eapitania que ja

prosperava, o que obrigou o governador geral a man-

dar seu fillio Fernao de Sa com alguns navios em soc-

corro da colonia. Em urna peleja os selvagens sahi-

ram vencedores, soffrendo os Portuguezes grande

derrota e perdendo a vida Fernao de Sa.

Que succedeu no Espiriio-Sancto ? — Que providencia deu

o governador geral ?

Epidemia de fae^igia^.

Apoz està calamidade, suseitou-se a das bexigag

que de Ilaparica passou para S. Salvador, d'onde sa

eslendeu pela costa do Norte.

Foi tal o estrago, que pereceram mais de trinta mil

indigenas cateehisados.

Que calamidade suscitou-se ?— Quaes foram os seus effeitos?

Aneiiieta e p&s eom TasnoyoSi

Os Jesuitas, vendo que a guerra ia em augmentó»
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porque o numero dos alliados dos Tamoyos de diaem

dia avultava mais, assentaram ajuslar paz conci esses

selvagens, e para este firn sahiram em 1563 a eneon,

trar-se com elles, em Iperoyg, os padres Nobrega e

Anchieta.

Foram bem acolhidos, gracas aos seus trajos, fa-

mosos entre os selvagens. Apoz muitas difficuldadès

e provacoes em que Anchieta, por satisfacào de um
voto, compoz um poema latino ern einco mil versos

emlouvordaSS. Virgem, tendo elle ficado emrefens,

emquanto Nobrega fora entender nos meios de cum-

prir com certas condicoes para a paz ; concertou se a

final està, acontecimento que no seu tempo foi repu-

tado milagre do padre Anchieta.

Que accordo abracarani os Jesuitas ? — Em que provaqòes

viu~se o Padre Anchieta ? — Qua! foi o seu resultalo ?

Fonie.

Mal se extinguira a peste, sobreveiu urna grande

forae que obrigou os indigenas catechisados a des-

amparar suas moradas. Muitos, porem, morreram

de penuria, a ponto de ficarem destruidos seis dos

estabelecimentos formados pelos .lesuitas.

Nascia o mal de apodrecerem os fructos antes de

amadurecidos.

Que flagello seguiu-se ao das bexigas ? —Qual era a sua causa?
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Esfaci© de Sa parte para o Ri© ile Janeiro.

governo portuguez nao levou a bem que Mendo
de Sa nao tivesse occupado a ilha em que estiverà

Villegaignon. Para este fim foi mandado ao Rio de

Janeiro Estacio de Sa, sobrinho do governador geral,

com dous galeoes e Iropa, sendo-lhe recommendado

muiio principalmente que se guiasse pelos consellios

do padre Nobrega.

Em fevereiro de 1565 chegou ao logar de seu

destino, e d'ahi mandou chamar o padre Nobrega.

Achando algumas difflculdades para langar os Fran-

cezes que ainda estavam no Rio de Janeiro liados com
urna parte dos Tamoyos, dirigiu-se a Sanctos, na ca-

pitarne de 8. Vicente, onde recebeu gente de refresco

e baslimentos assaz importanles, em cujo apresto con-

sumiu-se o anno inteiro.

Porque Ibi Estacio de Sa mandado ao Rio de Janeiro ? —
Como se apercebeu para langar os Francezes ?

Vai tainfieist o goveriiador geral*

Em Margo de 1565 estava Estacio de volta ao Rio

de Janeiro com todas as suas forgas. Ainda om anno

inteiro decorreu sem resultado,.o que levou o padre

Anchielaà Bahia, para pedir soccorro ao governador

geral.
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Este reuniu toda a gente que poude ter prestes,

e em pessoa embarcou-se para o Rio de Janeiro,

onde chegou aos 18 de Janeiro de 1567.

Dous dias depois, no de S. Sebastiao , acommelteu

os Francezes e seus alliados os Tamoyos , e em duas

pelejas os desbaratou , recebendo em urna d'ellas Es-

tacio de Sa grave ferida de que falleceu.

N'aquelle exlremo os Francezes acolheram-se a

qnatro navios que tinham, e fizeram-se à vela para

Pernambuco, com o proposilo de se estabelecerem

alli. Mas em Olinda foram recebidos por tal maneira,

que so na fuga acharam salvagao.

Qne tempo decorreu sem fazer-se cousa alguma ? — Porque

veiu o governador geral ao Rio de Janeiro ? — Conio se hou ve

com os Francezes e Tamoyos?— Que fizeram os Francezes?

IsidilFerestfa do governo porftsgiiez*

Àssim foram os Francezes expulsos do Brasil , so-

lente por esforgos deMendo de Sa, aconselhado pelo

padre Nobrega.

Se faìlecesse o seu grande zelo , a indifferenza do

governo portuguez, entao, entrègue à regencia de D. •

Calharina e depois a do cardeal D. Henrique, deixaria

passar este paiz ao dominio extrangeiro.

Qual seria o effetto da indifferenca do governo portuguez ?
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Ciilaele «le S* Seftastlào*

Logo depois da Victoria langou Mendo de Sa os^

fundamenios de «ma cidade que denominou S. Se-

bastiao, em honra do Sancto em cujo dia veneera e

d'el-rei.

\ Deixon commandando-a seu primo Salvador

Correia de Sa e tornou à Bahia.

Quando foi fundada a cidade de S. Sebastiao ?

&*$eee&m®& ita Paraliyf»a«

Os Francezes, repellidosde Olinda, voltaram ao Rio

de Janeiro em 1568, mas foram forgados a fugir ontra

vez. mesmo Ihes succedeu na Parahyba do Norie,

onde ja se liaviam communicado com os naluraes.

j -, Entao, sob os auspicios dos Jesuitas
,
comegou-se

a colonisar a Parahyba, fundando-se alli alguns enge-

nhos de assucar e aldeando-se os indigenas. Mas esse

melhoramento nao permaneceu por culpa dos caga-

dores de escravos.

Os Francezes voltaram ainda ao Brasil ? — Quando come<jou-

se a colonisar a Parahyba ?

H. B.
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SICCAO YL

DIVERSOS GOVERNADORES.

Desgracadojimde tcm governador e sessenta e otto Jesui-

tas. — Fallece o P. Nobrega.— Novogovemador.

— Dous governos no Brasil. — Exjpedìcao contro, os

Tamoyos e Francezes.— Eccploracdes para desco-

Irir minas.— Continua um so govemador geraL

Beggra|sa«i© Uni de siisi governador e ses-

semla e oito «tenuità©.

El-rei D. Sebastiao, havendo aos quatorze annos de

idade assumido o governo de Portugal, despachou em
1570 D, Luiz de Vasconcellos para succeder a Mendo

de Sa. Acompanharam-o sessenta e oito Jesuitas,

entre os quaes ia o provincial padre Ignacio de Aze-

vedo.

Navegaram com ventos ponteiros e, depois de miri-

tos trabalhos e soffrimentos, encontraram-se por duas

vezes com piratas inglezes e francezes, commandados

por Jacques Soria e Joao Capdeville.

Os piratas, sendo protestantes, assassinaram todos
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os Jesuitas à excepcao de imi que flcara em um dos

portos que durante a viagem os navios tinham to-

rnado. Na peleja tambem perdei! a vida o governador

D. Luiz de Vasconcellos,

Quem foi mandarlo para succeder a Meado de Sa ? — Como
vinha acompanhado? —Com quem se encontrou na viagem?

—Que aconteceu ?

Faìleee o padre MoSirepi

Depois d'esse martyrio sentiu ainda areligiao muita

notavel perda na pessoa do padre Manosi da Nobre-

ga, fallecido em 1570 com 53 annos de idade.

seu nome deve ser immortai na historia do

Brasil, ao qual preslou relevantissimos servigos.

Foi elle o funclador do systema de governo adop-

tado pelos Jesuitas no Paraguay.

Que perdas sentiu ainda a religlao ? — Que conceito se deve

fazer do padre Nobrega ?

Sabido o triste firn de D. Luiz de Vasconcellos,

commetteu-se o governo do Brasil a Luiz de Brito e

Almeida.

Ao chegar elle à Bahia em 1572 falleceu Mendo de

Sa depois de quatorze annos de venturosa governala*

A quem foi commettido o governo do Brasil ? — Quando falle»

ceu Mendo de Sa ?
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Doiis governo» sto Spagli.

Luiz, de Brito nao gozou de toda a auctoridade de

seu antecessor
,
porque dividiu-se o Brasi) em dous

governos.

Rio de Janeiro foi sede do novo que principiava

em Porio-Seguro caminhando para o Sul , e teve por

governador o Dr. Antonio Saìema que administrava

Pernambnco.

Que alteracao foi feita na administracào do Brasil ?

Bxpe«Iìc»ào eonira os Tastioyog

Como os Francezes continuassem a frequentar o

Cabo-Frio
,
para negociarem com os Tamoyos , Sa-

ìema reuniu qualrocentos Portuguezes e setecentos

indios para de todo laneal-os d'alli.

E de feito apertou tanto com os Francezes
,
que se

entregaram sob a promessa de terem salvas as vidas.

Os Tamoyos ,
porem , nao depararam compaixao :

calcuìa-se a sua perda em oito ou dez mil morlos.

Foi tal o estrago, que, cortados de terror, aparta-

ram-se do maritimo e, guiados por um de seus chefes

de nome Japi-Assu ou Japi-Guassu , foram estanciar

perto do Rio Amazonas.

Os Francezes dirigiram-se tambem ao Rio Real;
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porém Garcia de Àvila, mandado contra elles, os

obrigou à retirada.

Como procedeu o governador Sale ni a com os Francezes e

Taiaoyos ? — Porque emigraram os Tamoyos ? — Houve outra

tentaliva dos Francezes ?

Ex|ilora$des para cfteseoft&'fis" inaisias.

N'esse anno algumas tentativas se fizeram em de-

manda de minas em Porto-Seguro. Mas nas duas

jornadas de Sebastiao Fernandes Tourinho e Antonio

Dias Adorno apenas se descobriram algumas pedras

que pareceram esmeraldas e saphiras.

Que tracio se colheu de exploracòes para descobrimento d§

minas ?

Coisti ai tia aiHsa so g©weffiiadoff ge&eal«

A divisao do Brasil em dous governos separados

taesinconvenientes apresentou, que, dousannosantes

de Andar a administragao de Brito , o do Rio de Ja-

neiro flcou novamente subordinado ao da Bahia.

Como Ibi aUerada a administracào do Brasil?





CAPITOLO IL

1578 a 1624.

SECCAO I.
*

INVASÀO DE PIRATAS.

Novo governador eproposta de Felippe IL— Tentativi

inutil a favor do prior do Orato. — Fundacào de

conventos. — Prosperidade da Bahia. — Successos

em Fernambuco. — Estado de outras capitanias. —
Os Francezes na Parahyba. — Os Lnglezes em

S. Vicente. — Desolam o Reconcavo da Bahia, —
As rninas de prata de Roberto Dias. — pirati

Cavendish invade Sanctos.— Sua denota no Espi***

rito-Sancto. — Invaselo do pirata Lancaster.—

Eldorado.

Movo governador e proposta de Felippe II»

novo governador foi Diogo LourenQO da Veiga

que chegou em 1578, anno em que el-rei D. Se-

bastiano perdeu-se nos areaes de Africa.
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Este acontecimento poderia ser deincalculaveisre-

sultados para o futuro do Brasil
, porque Felippe II

de Hespanha, para facilitar a sua successalo ao thro-

no de Portugal, offereceu ao cardeal-rei D. Hen-

rique, corno compensalo a casa de Braganca, em
absoluta soberania , todas as colonias que possuia

aquelle reino. Mas a proposta nao foi aceita.

assenso do cardeal-rei quantas consequencias

relevantes a civilisagào nao leria produzido ?

Quem foi o novo governador? — ©ue proposta fez Felippe II

ao cardeal-rei 2

Te aitativa infitti a fnv©as do ps.*lojp do Crai;©.

Por morte do cardeal D. Henrique, tomou Felip-

pe II a coroa de Portugal
,
apezar dos pretendentes,

um dos quaes era D. Antonio, prior do Grato.

D. Antonio, sendo favorecido pela Franca , fez , em
defensa de seus direitos, urna tentativa que se mallo-

grou. Da esquadra franceza queo auxiliava aportaram

trez naviosno Rio de Janeiro, para acclamal-o rei; mas

tiveram de voltar sem alcancar o que intentavano

Unido" assim com a sorte de Hespanha , o Brasil

correu os riscos que os inimigos d'essa immensa mo-

narchia Ihe apparelhavam.

Os effeitos de similhante dependencia occupam

urna das mais assignaladas epochas da nossa historia.

Que tentaliva se fez a favor do prior do Grato?— Que resul-

to u da uaiào do Brasil com a Hespanha ?
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FusMiaea© de cosaventost

À administracao de Veiga abalisou-se pela funda-

fao do primeiro convento de carmelitas em Sanctos

em 1580, e do primeiro convento de Benedictinos

em S. Salvador em 1581.

N'este mesmo anno falleceu Veiga. Succederam-Ihe

na autoridade o senado da camara e o ouvidor-geral

Cosme Rangel de Macedo
,
governo esse que durou

dous annos , ale a chegada do governador nomeado

por Felippe II, Manoel TellesBarreto.

Conio abalisou-se a administracao de Veiga? — Quem ihe

succedeu ?

pjPGSgset'idatle da Baltia«

N'essa epocha apresentava ja a Bahia muitos ele-

menios de prosperidade. Seu maritimo ia-se pouco a

pouco povoando, e a agricoltura, industria quasi es-

clusiva dos moradores, acerescentando-se cada dia ,

retribuia de sobeio o trabalho e os capitaes.

Em que consistia a prosperidade da Eahia ?

Successosi està Fernambuco
Tambem Pernambuco tinha prosperado depois da

morte do seu primeiro donatario. A rainha regente

mandou para la Duarte Coeiho de Àlbuquerque que

levou em sua eompanhia seu irmao Jorge de Àlbu-

querque Coeiho.
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Quando chegaram a Olinda, os seus habitantes nao

se animavam a afastar-se a duas leguas da cidade,

com medo dos Cahetés : elles, ao cabo de cinco annos,

obrigaram esses selvagens a se retirar da costa à

distancia de vinte leguas

.

Que acontecera em Pernambuco ? —Que benefìcio proveiu de

terem ido para essa capitania Duarte Coelho de Albuquerque e

seu irmào?

*

E&fado de outras eapitaniasu

Igualmente a capitania de S. Vicente ia em aug-

mento, porque se desenvolvia o genio emprehendedor

dos Paulistas.

A do Espirito-Sancto fora restabelecida depois da

derrota de Fernao de Sa, mas poucas vantagens apre-

sentava.

A de Porto-Seguro estava em peior estado.

Duque de Aveiro que, corno dissemos, a com-

prara à irman de tourinho melhorou-a e fundou

n'ella um collegio de Jesuitas. Mas as invasoesdos

Aymorés a abateram ao extremo da decadencia e

miseria.

Porque ia em augmento a capitania de S. Vicente ?—Qual era

o estado da do Espirito-Sancto?—Porque estava em decadencia a

de Porto-Seguro ?
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Àpezar dos passados revezes , os Francezes nao

tinham perdido a esperanga de formar uni estabele

cimento no Brasil. E em 1583 fìzeram da Parahyba

seu porto de desembargue , alliando-se com os Piti-

guares, aos quaes com gente e armas ajudaram a talar

os estabelecimentos dos Portuguezes.

Para os repellir se ajunctou alguma forga nas capi-

tanias proximas , a qual marchou às ordens de Fruc-

tuoso Barbosa. Mas , tendo elle sido rechagado com

perda,implorou-se o soccorro do governador Barreto.

Este, nao podendo por si dal-o, approveitou a oc-

casiao de se acharem no porto da Bahia dous navios

que iam para Goa e Diogo Flores de Valdez, a quem
Felippe II encarregara de assegurar o estreito de Ma-

galhaes dos commettimentos de Drake , com vinte e

trez vasos de guerra. Chegara a Bahia com seis uni-

camente.

Assenliram elles ao convite de Barreto fazendo-se

logo a vela ; e , desembarcando na Parahyba , ahi

ordenou Flores um forte de madeira em que deixou

ISO homens sob o mando de Francisco Castrejon

Porém este nao sabia haver-se com os Pitiguares , e

assaz desbaratado teve de recolher-se a Itamaracà.

Recebida a noticia do facto em Pernambuco ,

,determinou-se que tornasse para a Parahyba Fruc-

tuoso Barbosa.
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Onde tentam novamente estabelecer-se os Fraacezes ? — Que

providencias foram daclas? — Que elicilo produziram ?

Kaaglezes ©aia S. Viceaite.

Os Inglezes que estavam em guerra com Felip-

pe II, a euja coroa pertencia o Brasil, prepararam se

para hostilisal-o tambem n'esita parte da America.

Eni i 581 Edward Fenton foi a S. Vicenle para

refrescar-se ; mas ahi se enconlrou com alguns navios

hespanhoes. Depois de metter una a piqué reti-

rou-se.

Quem mais fez tentativas centra o Brasi!? —Quando foram os

Inglezes a ?. Yicente ?

JD*»3&laaaa o Beesasscavo «la Baiala.

Passados trez annos , nova expedicao sob o com-

mando de Roberto Withrington dirigiu-se ao Brasil.

Ao principio quiz lomar a Bahia: mas o Jesuita

Christo?am de Gouvea reuniu todos os indigenas con-

vertidós em soccorro da cidade , e assim demoveu o

pirata de seu proposito.

Enlretanto demorou-se nas aguàs da Bahia seis

semanas, devastando o Reconcavo.

governador Barre to morreu por esse tempo

,

apoz quatro annos de administragao, a qual interina*

mente foi transmiitida às maos do bispo D. Frei

Antonio Barreiros e do provedor-rnor da fazenda
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Christovam de Barros. Estes governaram por espago

de quatro annos.

Que aconteceu à outra expedicao ingleza ?— Quem governou

interinamente depois de Barreto ?

As staisi»;* de ppata «le ffcoìserio Diag*

governador que se seguiu, nomeado em 1591,

foi D. Francisco de Souza que trazia grandes espe-

rangas, nascidasdas promessas deumdescendenle de

D. Diogo Àlves o Caramuru. Assegurara elle a el-rei

de Hespantaa que descobrira no Brasil minas mais

ricas de prata do que o eram de ferro as de Bilbau.

Mallograram-se, porem,essas esperangas, porque

Roberio Dias que, em mercè da revelagao do seu

segredo, aspi rara ao titulo de marquez das Minas,

vendo que seria dado a D. Francisco de Souza no caso

de verificar-se o achado, nao quiz contribuir para

proveito a^eio que se convertia em desgosto seu,

e deslruiu todos os vestigios que indicariam a exis-

tencia das minas.

Por queixa do governador tinha ser encarce-

rado Roberio Dias ; mas quando chegou a ordem
de prisao, era ja fallecido. Assim perdeu-se o se-

gredo que ficou encoberto a seus proprios herdeiros.

A D. Francisco de Souza succedeu em 1602 D,

Diogo Botelho.

Que esperancas trazia o novo governador? — Como se lhe

mallograram ?— E porque? —Qua! foi o successorde D. Fran-

cisco de Souza ?
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O pirata Cavesidisli ade Sanctos.

Quando em 1591 tao bellas promessas preoccupa-

vamo governo hespanhol, entrou Cavendish, pirata

inglez, com urna esquadra nos mares do Brasil.

Destacou dous navios que saltearam de improviso

a villa de Sanctos, quando o povo estava na igreja a

ouvir missa. Mas o commandante, em vez de se apo-

derar dos habitantes para lhe pagaremresgate, engoL

fou-se nos prazeres da mesa com tanta intemperanza,

que elles tiveram azo para por a salvo nao so as suas

pessoas, senaotambem a sua fazenda.

Ao tempo em que Cavendish chegou, oito ou dez

dias depois, estava erma apovoagao. pirata vin-

gou-se incendiando-a,

Quem entrou nos mares do Brasil? — A que deu occasiào a

tntemperanca de um officiai inglez? — Como vingou-se Caven-,

dish?

Sua deprofa 110 Espirito-Saiieto*

t
Fez-se à vela, e desembarcou a trez leguas de

Sanctos 25 taomens, para grangearem mantimentos.

Mas foram mortos pelos indios convertidos qua

somente pouparam a vida a dous que conduziram

a Sanctos.

Seguiram os Ingiezes por diante devastando a

costa.
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Tentaram um desembarque no Espirito-Sancto ;

mas, havendo soffrido alli grande perda, Cavendish

viu-se na necessidade de fugir.

Estes revezeslhe moveram tal paixao, que enfer-

mou e morreu.

Que fizeram clepois os Inglezes ? — Qual foi a outra tentativa

sua ? — Como acabou Cavendish ?

Invasa® do pirata &aitea§tei«

Outra expedigao de trez navios, sob o commando
de James Lancaster, em 1594, aportou em Fernam-

buco.

Associou-se na viagem com outro pirata que en-*

controu, o capitao Venner que navegava com dous

navios, e de conserva pozeram a proano Recife, onde

chegaram aos 29 de Margo.

Com pouco traballio entrou o Recife e o saqueou,

inclusive a riquissima carga de urna nau que, vinda

da India, a baldeara alli.

Deteve-se em terra ainda vinte dias, tempo neces-

sario para transportar a bordo a sua presa ; e depois

de um revez de pouca monta, desferrou do porto

com onze navios ricamente carregados.

Houve mais algani a expedicao?— Com quem se uniu Lancas-

ter ?— Que fizejam aQ Recife ? — Como se retirarani.



96 HI STORI A DO BRASIL.

O Eldorado.

Coramettimentos tao bem estreados acjularam a co-

biga dos piratas e especuladores.

Muitas outras ainda se fariam contra o Brasil,

se felizmente por esse tempo urna chimera nao eivasse

o cerebro dos aventureiros. Eldorado, paiz eneo-

berto em que se pbantasiavam riquezas fabulosas,

foi o centro a que as ambigoes convergiram.

Para la correram muitos, e até colonos do Brasi!

embarcaram-se na empreza do Eldorado, julgando

encontral-o da parte do norte.

Mais urna vantagem procedeu d'esses mallogrados

trabalhos : foi deseortinar-se muito territorio por

aquelle lado, até entao desconhecido.

Porque se nao fizeram outros commettimentos còntra o Brasili

—Que vantagem procedeu da chimera do Eldorado ?
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ACONTECIMKNTOS AO NORTE DO BRASIL.

Os Jesuiias na serra de Ihiapala. — Os A umore s nas

capitanias do Sai.—Funda -se a capitan a do Ceard*

— Os Francezes no Maranhao. — Deievm nacdo

solre o territorio do rio Amazonas.— forte das

Tarlarwjas e os Francezes. — Os Francezes zào

lancados do Maranhao.— Dous copitàes-raores.—
que occorrete no Para.— Dissensòes no l aran/wo

e Para. —Promdencias do governo gcraL—iìker-

$os facies no Para e Maraniiào.— Estado do

Maianhào.

JT^siiita^ is» ©erra eie ìlila fin fin.

Os Jesuiias pretendemm formar estabele imentos

»aserradeIbiapaba,ondchabila\am osT puyas. Mas

os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira que para

laforam acompanhados com sessenia indios liveram

de vermorlos quasi todo^ os de sua compan ha sen-

do o depois lambii» o primeiro. Os qua escaparam

aiolheram-se a logar mais seguro,

H. B. 7
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Pode-se attribuir este mal ao procedimento de

Fedro Coelho de Souza para com indios alliados.

Que fructos colheram os Jesuitas da sua visita a serra de Ibia-

paba ?— Qual a causa provavel do mau resultad© ?

Aymorés »a§ eapifasiias do Sul»

Mais felizes foram com os Pitiguares,aquemin-

duziram a marchar contra os Aymorés que faziam

tremendas devastacoes nas capitanias do Sul. ter*

ror que inspiravano dilatava-se aie à Bahia-

À forga de desvelos em que foram coadjuvados por

um colono rico, alli residente, conseguiram nao so

converter em amizade o odio que tinham aos Portu-

guezes,senao aldeal-os echamal-os ao christianismo.

Que conseguiram dos Pitiguares?— Que vantagem mais alcan-

caram ?

Fmida-se a eaplfmti& do Ceara.

Botelho governou cinco annos. Succedeu-lhe em
1608 D. Diogo de Menezes que applicou seus cui-

dados às terras da banda do Norie, onde os Fran-

cezes e Hollandezes procuravano estafaelecer-se.

Martim Soares Moreno foi por elle encarregado de

fondar a capitania de Cearà. Cumpriu-se com a or-

dem mediante ausilio dos indigenas, erigindo-se

urna igreja e urna fortaleza, as quaes tiveram o

pome de Nossa Senhora do imparo.
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Em tempo de D. Diogo de Menezes foi creadfa

a relagao da Bahia, sendo o seu primeiro regi mento

de 7 de Margo de 1609.

Quem veìu governar depois de Botelho ?— Ao que applicou

OS seus cuidados ? — Como fundou-se a capitania do Cearà ?—
Em qae anno foi creada a relacào da Bahia ?

&m Wv&ske&&&m iw Marsiisltà©.

Desde 1594 os Francezes se apresentaram na ilha

de Maranhao em trez navios. Sahiram em terra,

e, alliando-se com os Tupinambàs, formaram um
estabelecimento.

, Em 1612 receberam de refresco outros tantos

com perto de 500 homens e plantaram um forte

onde assestaram vinte pecas de grossa artilharia.

Que praticaram os Francezes no Maranhao 1

Determinai*à& so£»re o territorio do ri®
Asnazonas.

Gaspar de Souza veiu governar, em 1613, trazendo

ordens de Madrid paracoìonisarps terrenosadjacentes

ao rio Amazonas ou Orellana, devendo para este firn

fazer sua residencia temporàriamenleem Pernambuco.

A empreza foi commettida a Jeronymo de Albu-

querque, que partiu com 100 homens ; porem limi»

tou-se a fazer um forte, intitulado presidio das

Tarlarugas, no Maranhao; e deixandoalli 40 homens»
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eommandados por sea sobrinho, tornou a Pernam-

Ibuco.

Que ordens recederà o governador Gaspar de Souza ? — A
qucm foi commettido o seu eumpi'imento ?

O f&vte da© Taptarsi^a i e ®é Fpaneeaes.

Essa gnarnicao que ficou sem manlimentos se

achava reduzida à maior penuria, quando pojaram

em terra para rendel-o os Francezes, vindos erri um
savio, em numero de 300 homens, para a colonia

que haviam fundado no Maranhào.

OsPortuguezes, porem, tolheram-lhes a passagem,

obrigando-os à retirada com perda.

Como tentam os Francezes cantra esse forte ? — Como se

jfrustrou o seu commeitimeuto ?

<Hs Francezes sào laiteaclos» do Maraul! *o*

Terrainantes ordens de Madrid fizeram adiantnr-

se o soccorro ao forte ou presidio das Tar larugas,

para o firn de langar do Maranhao os Francezes.

soccorro consistiu em poucas centenas de Por-

tuguezes e indios, commandados por Jeronymo de

Albuquerque, e Diogo de Campos

Fortificaram-se em Guaxemluba e n'uma peleja

derrotaram os Francezes que tiveram de pedir tre-

guas por um anno, para, ao cabo d'esse tempo, tra-

tar-se definitivamente.
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Mas Jeronymo de Albuquerque, havendo recebidb

refrescos da Bahia, Fernambuco e Porlugal, com
ordem de ser quanto antes evacuada dos Francezes a

ilha do Maranhao, intimou-a ao commandanle das

forgas francezas quo ainda propoz cumpril-a no fini

'de cinco mezes, sob cerlas condì goes.

Novos soccorros de Porlugal e Pernambuco, coni-

mandados por Alexandre de Moura, e novas determi»

nacoes que os acompanharam nao consentiram mais

detenga. forte de S. Luiz foi entregue aos Portu-

guezes, e os Francezes, em numero de 400, vollaram

para a Franga em 1015.

Como folsoccorrido o forte das Tartarugas?— A que extrem©

foram reduzidos os Francezes ? — Que factos concorreram para

que os Francezes fossem lancados do Maranhao ?

Daus eapitae^-iiiores*

Alexandre de Moura que para tanto recebera aucto-

risagao norneou Jeronymo de Albuquerque capilao-

mor das conquisias do Maranhao, e Francisco Caldeira

de Castello Branco, capitao-mor das conquistas do

Gran- Para.

Quaes forào os capitaes-mores das conquistas de Maranhao

eParà?

O que oeeorreii no Farà*

Caldeira comegou desde logo a sua expedigao e
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,executou-a coni a maior felicidade, fundando aos 3 de

Bezembro de 1615 a cidade de Belem.

Tendo-iheconstado que n'aquellas paragens andava

um navio hollandez, enviou o alferes Pedro Teixeira

eom 20 homens para destruil-o. Cumpriu-se està

ordein, sendo incendiado otal navio.

Como se hoave Caldeira? — Como foi tratado um navio hol-

landez ?

Bl^sen^oes no Maraiif*a© e ?ara#

Àlgumas dissengoes appareceramnoMaranhao, por

occasiao da successao de Jeronymo de Albuquerque

que fallecera, e no Para, poMer Caldeira mandado

prender alguns officiaes queo desacataram.

A guarnicao amotinou-se e, meltendo-o em ferrod,

nomeou em seu logar Billhazar Rodrigues de Mello

que deu parie do succedido ao novo governador do

Brasil, D. Luiz de Souza, e à corte de Madrid.

D'onde se originaram dissene 5es no Maranhào e Parà ? —
Quaes foram as consequencias ?

Frovideracias do gsveritadop iterai.

governador que eslava entao no Recife proven-

do sobre estas desordens commetteu o governo do

Maranhào a Antonio deÀìbuquerque, e na sua falla a

Domingos da Cosla ; e o do Para a Jeronymo Fragóso
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de A1buquerque,por cujo fallecimento passou a admi-

Bistrato às maos de Pedro Teixeira.

Como proveu o governador geral ?

Diversos faeton sao Farà e !!faraiftltf£&«

No seguitile anno, 1622 (12 de GHubro), veiu o

governador geral Diogo de Meridonca Furiado qua

nomeou governador do Maranhao o joven filho de

Antonio Moniz Barreiros, opulento proprietario de

Pernambuco (nomeado provedor-mor da fazenda

real), com a condilo de ter por seu accessor o padre

Luiz Figueiroa, jesuita.

Apenas chegaram a seu destino a que os acompa-

nhou oulro jesuita, os possuidores de indios escravos

que viam n'elles censura e repressati a seus maus cos-

tunaes levantaram-se contra os jesuitas, pedindo a

sua expulsao. So se aquietaram, quando se Ihes pro-

metteu que os padres nao empeceriam aos seus inte«

resses.

Bento Maciel Parente, feroz destruidor dos indios,

que tanto desejara ser governador do Para, conseguiti

afina] a nomeacao. Luiz Aranha de Vasconcellos foi

para la em 1626 com a commissao especial de esplo-

rar o Orellana ou Amazonas, e reconhecer os logares

frequentados por extrangeiros, Cumpriu-a auxi-

liado de Maciel que n'essa expedigao fez grande

estrago nos noììmùmh Vwms$ eipgl^es qae
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soachavam fortifìoados em Gurupà, e qneimou um
navio que n'e.se porto surgira.

Que nomeacào fez o novo governador geral ? — Como proce-

deràm os possuidores de indios escravos no Maranhao ? —

»

Quem foi explorar o Amazonas, e quaes os seus feitos ?

Eslado do Ma fallitilo*

Jnlgou-se conveniente, em 1624, à vista de tao irn-

portantes descobrimentos assim realisados, separar

o governo de Maranhao e Para da adminislracao geral

do Brasil, por serem assaz difficultosas as communi-

cagoes.

A essas novas conquistas deu- se o nome de Estado*

e para seu governo foi nomeado Francisco Coeiho de

Carvalho.

Qne accordo se tomou a respeito de Maranhao e Farà? Que

denominalo tiveram as novas conquistas 1
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INVASAO E RESTAURACAO DA BAHIA.

Os Hollandezes se aprestam farà conquistar o BrasiL

~ Apoderam-se da Bahia.— Os Portuguezes pre-

jmram-se para a resistenda.— Sitiam a cidade.—

Che<jam soccorros de Hespanha e Portugal*— Os

Hollandezes capitolavi.—Nova esquadra hollandeza

e seus successos.— gue succedete d esquadra da
,

D. Fradique.

Om Mollandezeg se api-estani para confinisi
ta&* © ISrasil»

Os Hollandezes em guerra com a Hespanha, nào

salisfeitos com o damno que lhe causavam toman-

do-lhe diversas possessoes no Oriente, formaram

com o mesmofim nova companhiaquedenomiiiou-se

das Indias Occidealaes, para a conquista do BrasiL
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Fez -se prestes para levar a effeito este proposito

urna armada, sob o commando de Jacob Willekens.

seu aìmirante era Peter Heine, e o general de

desembarque, Han-s Vandort.

Para que firn organisaram os Hoìlandezes a companhia das

Indias Occidentaes? —Qua] foi o primeiro passo para conquistar

o Brasil ?

A|ioderain-se da Baltici»

Tormentas dividiram a armada* de sorte que

Willekens aferrou so com parte d'ella ao Morrò de

S. Paulo, a doze leguas da cidade, e ahi aguardou

Vandort com os outros navios.

Quando as noticias de similhante visita chegaram

à Bahia, estava tudo desapercebido. Foi tamanho o

terror de seus moradores, que cada um deu-se

pressa em fugir para fora da cidade.

Willekens, tendo reunido a sua esquadra, desem-

barcou à noite sem obstaculo e acampou-se nos su-

burbios. No dia seguinle, IO de Maio de 1624, rendeu

a Bahia quasi sem resistenza, apoderando-se de

quanto se achava na cidade e dos navios ancorados

no porto, à excepcao de um que conseguiu salvar-se.

Que succedei! à armada hoìlandeza na viagem ? — Que effeito

causou a noticia d'essa viagem ? — Como foi conquistada a

Bahia ? *
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O» Povtngue&em af&en'eel*eiti-$e para
a resistertela*

Vandort assumiu o commando e tratou logo de /

fortificar a cidade.

Os Porluguezes cuidavam que os Hollandezes ti- !

nham em mira somente o saque. Mas, conhecendo

que o seu proposito era estabelecer-se no Brasil,

desperlou-se-lhes o animo, e come<jaram a dar as

providencias precisas para a resistencia.

Considerando corno morto o governador geral Men~

donga, nomearam, depois de consultadas as vias de

successao, outro que foi Malhias de Albuquerque,

governador de Pernambuco
; e, emquanto ia a ne-

cessaria participagao, fìcou a administragao interi*

namente a cargo do bispo D. Marcos Teixeira.

Qual fóra a persuasa© dos Porluguezes ?—Que accordo toma*

ranci ?— Como se procedeu a respeito da governarla ?

SHiasti a eitlade*

As forgas dos Portnguezes consistiam em 1,400

brancos e 250 indios. D. Marcos, apoz urna prò*

cissao de preces, deu ordem para siliar os Hollande-

zes, postando-se e fortificando- se no rio Vermelho.

A felicidade eslreou os seus esforgos. Vandort

morreu emuma embosrada (15 de Julho). ScbouteDS*

seu successor, pereeeu de um tiro.
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Willem que occupou o spu logar nao tinha ca-

pacidade para desempenhar tao ardua tarefa.

Mas contavano os Hollandezes tanto com a fra-

queza de seus inimigos, que Willekens sah u para

a Holìanda coìti onze navios, e oalmiranle Brine,

para conquistar Loanda
?

na Angola, empreza que

se mallogroa.

De volta quiz tornar o Espirilo-Sancto, mas sue*

cedi u lhe o mesmo.

Dirigindo-se a Bahia, achou o porlo ocenpado pelas

esquadras de Hespanha e Poi iugal ; e eiilào fez-se

na volta da Europa.

Em que consistiam as forcas dos Portuguezes?— Que accordo

tomou o Bispo D. Marcos?— Guai fio exito dos prhueiros

esforqos?— Que fìzeram mais os Uollandezes?

Cìftegas** soccorro geli? Sterpi 11lia e Portifgal*

Soccorros tinham chogado de Portugal e Hespanha.

As duas armadas ao lodo constavamde 07 velas, com

12,000 homens de desembarque.

No entanlo, mandara Malhias de Albuquerque em
seu logar Francisco Nunes Martinho d'Ega para sub-

siiluir o bispo em suas exlraordinarias fadigas, as

quaes em verda le foram taes que, logo apoza che-

gada de Francisco Nunes, falleceu.

1). Francisco deMoura Rolim, naturai de Fernam-

buco, loi o governador gei al nomeado para o Brasilr
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Que sorcorros vieram contra os Ilollandezes ? — Quem foi

sub-tiiuir o bi^po ? — A quem coube o cargo de governador

gei ai ?

À vi-ta ria armada Iuso-hespanhola esforcou tanto

os giiiuni-es queos induziu a urna temeridale: assai-
J
«

taram os Hollandezes, mas soffreram grande revez.

D. Fradique de Toledo Osorio, commandante da

armada, quesabia dos soccorros que em Hollanda se

apreslavam apertou o cerco por lai maneira, que

obrigou os inimigos a propor capitulagao a que os

levou tambem a discordia que enlre elles se tinha

levanlado; porquanlo os soldados, desconlenles de

'Willem Si houlens, o apearam do cargo, nomeando

em seu logar Joào Quif.

Concedeu-se a capilulacao, cujas condi§oes foram

dar-se-lhes Iranspoi le, ma'ntimenlos e armas para se

defenderem na viagem. o que fielmente se compriti.

No dia i° de Maio de 1025 ahi iram-se as portas aos

Porlu<>uezes.

Nolou se que a cidade soffreu menos, quando a

ensenhorearam os Hollandezes, do que quando foi

restaurada Violencia nao houve que os Hespanhoes

«Italianos de I). Fradique nao commetlessem.

Qual foia cmsequcncia de urna femeridade dos Mliantes? —
Que fìzeram os Hollandezes? — Quaes foram as condiQoes da

Capilulacao ?— Quem causou mais damno à cidade ?
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liiovaesfgiiadi-aliollanflezae geu§ sueeessos.

Aos 22 de Maio entrava no porto de S. Salvador

urna esquadra hollandeza de 34 velas, commandadas

por Baldwin Henrik, o qual, vendo a cidade em po-

der dos Portugaezes e Hespanhoes, navegou para

Pernambuco. Havendo desembarcado na bahia da

Traigao, viu-se, em presenga de forgas vindas de Fer-

nambuco e Parahyba, na necessidade de se acolher

aos seus navios e fazer-se à vela.

Àventurou-se em novas tentativas contra Porto-

Rico e S. Jorge de Mina
; porem soffreu outros re-

vezes, até que morreu de peste.

Os que restaram d'essa esquadra amotinaram-se

e tornaram para Hollanda.

Que succedeu à nova esquadra hollandeza ? — Como desem-*

penhou a sua tarefa?

O cgrae guceetleaià esiguatlra de IB. Fradlcgue»

Tambem a esquadra de D. Fradique foi infeliz em

sua volta. As tormentas e outros contrastes a des-

trogaram por tal forma, que de 26 velas portuguezas

que doTejo haviam sahido, 9 apenas tornaram a

Lisboa. desbarato dos navios hespanhoes foi

ainda maior.

Quaes foram os infortunios da esquadra de ]>. Fradique?
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SECCiO II.

INVASÀO DE PERNAMBUCO.

Novas tentativas dos Hollandezes. — Nova expedigao

contro, o BrasiL — Ghegam à vista de Olindo,.—

Tomam Olindo.— quefez Mothias de Alhiquer*

que. — Heroismo de Joao Fernandes Vtetra. — 0$
Portuguezes dispoem-se d resistendo.— Os Hollan-

dezes vào a Itamaroca. — Batalha naval. — Ewpe~
dicào a diversos pontos.

IVovas tentativas dos Hollandezes.

Francisco de Moura Rollini que ficara governando

passou no seguinte anno de 1626 a administragao a

Diogo Luiz de Oliveira.

almirante hollandez Hein entrou por esse tempo

na Bahia de Todos os Sanctos e tomoa muitos na\ ios

mercantes , apezar de todas as precauQoes do gover-

nador. Depois d'estas proezasfoi encontrar-se coni os

galeoes do Mexico que carregados de prata se faziam

wa volta de Hespanha e apresou-os. Assim accresce^

^tou as forgas da companhia das Indias Qccidenta&s.
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Wm de seus capitaes, Cornelio Jol
, apoderou-se da

ilba de Fernando de Noronha. Mas em breve termo

foi expulso.

Outras tentativas fizeram osHollandezes, dando por

duas vezes sobre o forte do Cearà, d'onde foram com

perda repellidos por Martini Soares , e entrando em

numero de 200 em Gurupà , empreza que tambem

Ihes sahiu mal.

Quem governou depois de Francisco de Moura Rollini ? —Que

proezas /ez o almirante holiandez Hein ? — Quaes foraui as ou-

tras tentativas dos Hollandezes ?

No¥a expedina© eeitlra & Bramii*

Nova expedigao contra o Brasil , e com destino a

Fernambuco, preparou-se em Hollanda.

Apezar de se entender nos aprestos com todo o

segredo, avisos recebeu a corte de Madrid. Mas ne-

nhuma providencia deu.

Todas as cautelas estavam por tornar, quando os

Hollandezes se apresentaram.

Para onde se destinava urna expedicao da Hollanda ? — Que
proùdencias deu a corte de Madrid ?

Cfiegam à vista de Olinda»

Compunha-se a armada de mais de SO velas, sendo

o generai em chefe Hentik Loncq , almirante Pieter



CAP. HI.— A 1640 113

Adrian, e commandante das Iropas o coronel War-

demberg. Trazia 7,000 homens de desembarque.

Aos 14 de Fevereiro de 1830 sargia à vista de

Olinda.

Eni que consistia a expedicao ? — Em que dia surgiu à vista

de Olinda ?

Toiaaaasa -151 Isa sia

Urna parte dos navios entreteve os Portuguezes

emquanto outra desembarcava em Pau-amarello um
trogo de Iropas, as quaes, seguindo por terra, apode

-

raram-se de Olinda sem resistencia, notando-se apenas

o feito de Salvador de Azevedo qae , entrincheirado

no collegio dos Jesuitas , defendeu-se por alguai

tempo.

Entrada acidade, fci entregua ao saque.

Como os Hollandezes assenhorearam Olinda ?— Qual foi o feito

notavel por parte dos Portugaezes?

O €gtie fez lffa$Jaia& de Atbuquerqoe.

Mathias de Albuquerque qae governava em Per-

nambaco e tinha o Ululo de general , vendo qae nao

podia defender o Recife , mandou langar fogo a 30

navios e a grande copia de generos que estavam ar

recadados, para que o inimigo nao se aproveitasse

cVelles.

Nao obstante, os Hollandezes acharam em Olinda e

3
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Recife amplos despojos e avultada provisao de vinho,

com o qual se einbriagaram de tal maneira
, que

muito a sea salvo os escravos os roubaram.

D'islo foi sciente Mathias de Albuquerque que

deixou perder-se tao boa occasiào de mettel-os a

ferro seni risco da sua gente.

Estavam ainda por tornar dous fortes à entrada do

porto que obstavam ao seu accesso, chamados S.

Francisco e S. Jorge.

Que determinacào dea Mathias de Albuquerque ?— Que occa-

siao hom e de se dar cabo do inimigo ? — Que fortifìcacòes ainda

nao tinharxi sido tomadas?

Ueroismo d$5 Joào Feruai&des Vieira*

No de S. Jorge se achava Joao Fernandes Vieira ,

moQO de 17 annos
,
que nascerà em 1613 em Fun*

chal , na iltia da Madeira, e em IQìì viera para o

Brasil. A guarnigào nao excedia de 27 homens.

Apezar de investido por todas as forgas dos Hol-

landezes, resistiu até ficar o forte reduzido a um
montào deruinas. Entao capitatoli: obleve todas as

honras da guerra , sahindo coni as pegas e morroes

accesos.

Vieira, para nao deixar aos inimigos a bandeira de

sua nagao, cingiu-se com ella ao retirar se.

Sem defensa entregou-se o outro forte , e entrou a

esquadra hollandeza triumphante.
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Nove clias depois aportou outra com reforgos.

Quem eraJoào Fernmdes Vieira ?— Como mostrou que era

imi lieroe ?

Os Portuguezes , entretanto , cobraram animo e,

reunindo algumas foreas,formaram um ponto fortifi-

caclo, a urna iegua do Recife e de Olinda
,
que deno-

minaram campo real do Bom Jesus. Os Hollandezes

quizeram desde logo desalojal-os d'alli ; mas foram

. repellidos com perda de 40 bomens.

Depois organisaram-se guerrilhas
,
cujos cabos to-

ni aram o nome de capitaes de emboscada,sendo elles o

Jesuita Manoel de Moraes comindios; Camarao, chefe

carijó 9 com a sua gente , e Joao Fernandes Vieira,

Estas emboscadas reduziram os Hollandezes à si-

tualo de nao sahirem ao campo , do que lhes pro-

veiu penuria de tudo, corno no mais apertado assedio,

bem que a alguns dos colonos nao repugnasse ven-

der-llies mantimentos, a despeito das ordens do

general Mathias de Albuquerque.

Como se prepararam os Portuguezes a resistir ?— que foram

as guerrilhas ? — Que incomiiiodo causam ao inimigo ?

©s fiottantieze*§ lào a Ifamaracà.

Os Hollandezes, desejando dilatar as suas posses-

soes, emviaram urna expedigao à ilha de itamaracà,
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onde levantaram um baluarte que chamaram forte

de Orange.

Para onde mandam os Hollandezes urna expedicao ?

Constando, por esse tempo, a corte de Madrid que

urna grande armada se aprestava em Hollanda para

o Brasil , levando 3,500 homens e muitas familias,

mandouem 1631 outra igual para se lhe oppor ,

commandada porD. Antonio de Oquendo ; e mais com

direcgao a Fernambuco 1,000 homens de diversas

nacòes, commandados pelo conde Bagnuolo, com 12

pecas de artilharia, 200 para a Parahyba e 800 para

a Bahia.

A armada hespanhola encontrou-se com a hollan-

deza ; na peleja em que de parte a parte as perdas

forào iguaes , morreu o almirante hollandez Adriam

Patry. Vendo elle arder a sua nau arremegou-se ao

mar exclamando : — oceano é a unica sepultura

digna de um almirante batavo.

Que providencias deu o governo de Hespanha? — Que re-

s'dltado teve a batalha naval entre Hespanhoes e Hollandezes ? —
Como morreu o almirante hollandez ?

Expediedes a d£vei*sos poaitos*

Os Hollandezes, nao podendo passar do Recife para

Olinda, incendiaram està cidade.
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Enviaram depois 3,000 homens para se apossarem

da Parahyba. Aqui pozeram cerco ao forte Cabedello,

mas encontraram tal resistenza, que desanimados se

retiraram, deixando grande parte de suas bagagens.

Outra expedigao abalou para o Rio-Grande que

fora povoado pelos Jesuitas , os quaes catechisaram

150 tribus de indigenas e plantaram nas margens

do Rio Potengi urna das melhores fortalezas do BrasiL

Mas tambem mallogrou-se este commettimento.

rnesmo succedei! no Pontal de Nazareth em
Fernambuco.

Que praticaram os Hollandezes em Olinda ? — Que consegui-

ram na Parahyba e outros logares ?

LUCTA COM OS HOLLANDEZES.

Domingos Fernandes Calabar.— Proceder de Sagrinolo

— Commissarios de Hollanda. — Os Hollandezes

assaltavi o campo do Bom Jesus. — Conquistavi

Itamaracà.— Segundo assalto sem jproveito.-— Veto

ds Alagoas. — Perda consideraieh — Perdesse

tambem a fortaleza do Rio-Grande.— Generosidade

de um indigena.— Os Janduis alliados dos Hollan-

dezes*



m BISTORTA DO "BBASIL

I>oisiIngos Feriiaiattes Caligar*

Achavam-se n'este estado os Hollandezes, mal suo
cedidos em todas as suas emprezas, quando passou-sé

para elles nm homem de cor de nome Domingos Fer-

nandesCalabar, homem adivo e aventureiro, que co-

nhecia peritamente todas aslocaiidadesda capitaria.

Elle, animando-os a novos commettimentos e assu-

mindo sua direcgao moral , os conduziii a Igaarassu

que , depois de rendida e saqueada com grandes

crueldades e profanagoes, foi entregue às chammas.

Levou-os depois a outra povoagao qae teve a mes-

ma sorte , e d'ahi ao rio Formoso , onde aprezaram

cinco navios carregados.

Os Portuguezes, instruidos d'este desastre, or-

denaram aqui um forte que guarneceram com duas

pegas e 20 homens.

Os Hollandezes o sitiaram ; mas conseguiram en-

tralo somente quando tinham perdido a vida 16 de

seus defensores.

seu bravo commandante, Pedro de Albuquerque,

que cortado de feridas estava cahido entre os mortos,

tornando a seu acordo, foi bem tratado pelo inimigo.

Posteriormente o governo hespanhol o galardoou,

commettendo-lhe a administragao do Maranhao.

Quem passou-se para os Ho landezes?— Como os animou e

dirigiu?— Emque occasiaa assignalou-se Pedro de Albuquer-

que?
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Proceder de Brasinolo.

Bagnuolo, no eintanto, cleu tao odiosas mostras de

frouxidao einercia, qne nao faltoa quem as lardasse

à conta de traigao e deslealdade.

Porque Bagnuolo se tornou suspeito?

C©mmIssai»ioa de Bielianda.

Em S 633 chegaram de Hoìlanda dous commissarios

munidos de poderes para deixaremas conquistas rèa-

lisadas, se os negocios apresentassem man aspecto,

ou conserval-as e augmental-as, no caso contrario.

Traziam comsigo 3,000 homens.

Wardemberg, descontente, demittiu-se e retirou-

se para sua patria. Laurens de Rimback tomou o

sommando sob a inspecgao dos dous commissarios.

Que vieram fazer dous commissarios hollandezes ?—A quem
passou o commanda clas tropas inimigas ?

©3 Iloilaiideases a^sallasn & ea^i«io do

Mais urna prosperidade acompanhou as armas hol-

landezas no rio dos Afogados.

Assira animadas, e sempre conduzidos pelos alvi-

tres de Calabar, arremetteram em sexta-feira sancta

contra o campo do Bom Jesus, em numero de 3,000

homens, sob o commando de Rimback.
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Porem o assalto lhes custou caro
;
porque foram

rechagados com notavel perda, inorrendo n'aquella

facgao o proprio Rimback. Ainda mais avantajado

seria o resultado, se nao foram a frouxidao deBag-

nuolo e a falta de cavallaria»

Em que peleja morreu o commandante dos Hollandezes ? —
Porque a sua derrota nao foi mais assignalada ?

Cos&^uistam Staiti araeà.

Calabar, afim de recuperarseli credito, aconselhou

ao commandante novo, Segismundo van Schoppe,qae

conquistasse a ilha de Itamaracà.

conselho foi abracado e seguido de bom exito,

abandonando os Portuguezes de novo Iguarassu que

haviam restaurado.

Que conselho dea Galàbar ? — Quaes foram as suas conse-

quencias ?

Seganda aiialia sem |ìf» v**§t?>.

Os commissarios hollandezes accordaram siliaro-

campo do Bom Jesus, no qual viam um obsiaculo

às suas conquistas. Mas os aprestos do cerco em que

avuitavam muilos canhoes calliram em poder dos

Portuguezes, depois de urna peleja de quatro horas.

Este revez os induziu a dar de mao àquelle propo-

sito e a volver seus esforcos para logares, onde en-

contrassero menos resistenza e mais felicidade.

Que a eco do \b aearam os commissarios hollandezes ? —Por-

que dcram de mao ao scu proposito ?
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Va© à@ Alagoas*

Calabar guiou os Hollandezes em expedijjao a mais

remotas partes, conduzindo-os às Alagoas, onde foi o

seu primeiro triumpho assignalado pelo incendio de

urna povoagao.

Para onde guiou Calabar os Hollandezes?

Perda consideravei*

Por esse tempo, vindo de Portugal um soccorro de

600 homens e bastimentos às ordens de Francisco de

Vasconcellos da Cimba, em sete navios, foram na

altura da Parahyba acommettidos pelos Hollandezes.

Depois de diversas occurrencias perderam-se aquelles

navios e mais tres qiie sahiram a ajudal-os. Apenas

180 homens chegaram ao campo do Bom Jesus.

Que aconteceu a urna esquadra portugueza?

Pes'de-^e tamStesn a fortaleza do Ilio

Ciraside.

Os Hollandezes nao descansavam, aproveitando a

fortuna que por elles se declarara.

Abalaram para o Rio Grande sob a direcQao de

Calabar, e renderam, mediante peita e traigao, afor-

taleza e tres navios.

Como se apvoveitaram os Hollandezes da boa fortuna?
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N'essa fortaleza estava emferrosum indio, tio de

Carname, chamado Jagoarary, havia oito annos, por

suppostas offensas aos Portuguezes. Deram-lhe a li-

berdade os Hollandezes. seu primeirocuidadofoi

ajunctar-se com a sua tribù e correr com ella em soc-

corro d'aquelles a quem jurara fi&eìidade, enibora

lhe tivessem causado tao prolongado e injusto soffri-

mento.

Por este e outros feitosraereceu applauso geral com

o nome de Simao Soares. *

Como procedeu um indigena?

Os Hollandezes tambem tinham por alliados os

Janduis, tribù de Tapuias que estanciava no in-

terior.

ÀQularam-os contra os Portuguezes, em quem os

selvagens usados a extremos de crueldade, cevaram

a sua indole sanguinaria.

Que alliados tinham os Hollandezes ? — De que maneira os

empregavain ?
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SECCAI) IV.

LUCTA COM OS HOLLANDEZES.

Os negros dos Palmares. — Outras vantagens dos

Hollandezes.—Tomam o campo do Bom Jesus.—

Àpoderam-se de Porto-Calco.—Heroismo de urna

senhora.— Entrega-se Nazareth.— Emigracao. —
D. Luiz de Roxas y Borja.— Guerra de ernlosca-

das,—Segitnda emigracào.

Outros inimigos se haviam ainda suscitado mais te-

merosos, e eram os negros escravos fugidos e amo-
cambados nas matas chamadas dos Palmares, onde

Tiviamaosmilhares, com certa policia e regularidade.

D'alli salteavam frequentes vezes os povoados do

epitomo.

Estavam d'està arte os Portuguezes cercados de

todos os lados.

Que inimigos mais se suscitanti aos Portuguezes ?

Emquanto a Hespanha desamparava as suas pos-

sessoes assim invadidas e mandava soccorrel-as
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apenas com 130homensque de Lisboa foram (er à

Parahyba, a Hollanda, esforcada com tao bons re-,

sultados, en\iou um refresco de 3
9500 soldados.

Com taes meios em breve assenhorearam loda a

capilania da Parahyba. assim corno acabaram de redu,

zir à sua obediencia as do Rio Grande e Itamaracà/

cujos habitantes em parte emigraram, em parte se

sujeitaram a dominacao e lei dos veneedores.

Como procediam a Hollanda e a Hespauha ? — Que resultados

alcaneam os Hollandezes ?

Tosiaam © campo do Beni Jesus.

Para desapossarem os Portuguezes das unicas for-

tifìcagoes que tinham em Pernambuco, sitiaram em
1635 Nazareth e o campo do Bom Jesus, onde so-

mente existiam 430 homens alem dos naturaes, e se

tinham acolhido Mathias de Àlbuquerque, seu irmao

e Bagnuolo.

Depois de tres mezes de cerco, o campo entregou-se

com honrosas condigoes para a guarnicao. Os Hollan-

dezes, porem, procederam com os habitantes da

capitaria, refugiados no campo, pelo modo mais

indigno, obrigando-os, até por meio de torturas, a
pagar desmedidas quantias em seu resgate.

Quaes erani as unicas fortificacòes dos Portuguezes em Per-

nambuco ?— que fazem os inimi-jos para rendel-as ?
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Ag;otìei*am-@e ile Porio-€ahro«

Bagnuolo marchou para a villa de Porto-Calvo,

ameacada pelos Hollandezes, os quaes eslavam forti-

ficados em sua vizinhanca, era Barra-Grande, man-
tendo communicacaó occulta com os moradores.

Inteirados de que Bagnuolo se achava alli, os Hol-

landezes abalaram para Porto-Calvo, o que obrigou a

Bagnuolo que nos habitantes nao fazia fianca a re-

trahir-se para Aiagoas do Norte.

A villa, portanto, calmi em poder dos inimigos.

Estes, bavendo-a saqueado, iortificaram a elhe poze-

ram guarnicao.

Para onde marchou Bagnuolo ? — Que praticou depois ? —
Que succedeu em Porto-Calvo ?

Hei'oisaiB® de ossia, geiilftora*

Trataram entao de lancar Mathias de Àlbuquerque

da posicao era que se achava, d'onde lhes tolhia a

approximacao a Nazareth.

Travou-se n'essa occasiao urna peleja, na qual os

Portuguezes, ja depois de perderem o terreno, reco-

brando o animo, repelliram o inimigo.

N'essa refrega morreu Estevara Velho, filho de

D. Maria de Souza, urna das mais nobres damas da

capitania.

Ella ja tinha pudido na guerra dous lilhos e seu
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cunhado. Sabendo que havia perecido mais essa

prenda de seu coragao, chamou dous filhos que lhe

restavam, um de 14 e emiro de 13 annos deidade, '

armou-os e determinou-ìhes que fossem preencher a

falta que seu irmao deixara.

E eiies mostraram-se dignos da heroicidade de sua

honrada mae.

Que preteadein os Hollandezes?— Como Ihes retribuem os

Hollandezes ? — Qaem era D. Maria de Souza e que feitos per-

petuai^ sua memoria ?

Entii*ega-se Nazareth

Entretanto apertou-se o cerco de Nazareth, que

apoz muitas miserias, por falta de munigoes de

guerra e mantimentos, enfraquecida de mais em sua

guarnito de que desertaram soldados napolitanos,

passando-se para os Hollandezes, entregou-se com

as mesmas condigoes que ao campo do Boni Jesus

foram concedidas.

E d'està feita ainda nao conseguiriam entral-a
? se

nao lhes houvesse valido Calabar com a sua aslucia e

com o conhecimento pratico que tinha dalocalidade*

Porque razào os Hollandezes rendetti Nazareth?— Que motivo

concorreu para esse acontecimento ?
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Desacorogoado por tantos revezes, Mathias de Al-

buqucrqua asseritoli emigrar e convidou os habitan-

tes de Peruambuco para acompanhal-o.

Soniente vieram n'este alvitre menos de 8,000

pessoas. Os outros moradores preferiram viver

sob o mando e dominio dos conquistadores.

Os emigrantes escoltados de tropa , levando os

bens moveis que possuiam, se encaminharam para

Alagoas, onde Mathias de Albuquerque entrou Porto-

Calvo de improviso, ajudado de ardii de Sebastiao do

Souto, habitante d'essa villa.

inimigo soffreu perda consideravel. Entregaram-

se por capitulagao 380 homens. Mas a vantagem de

mor prego consistiu na captara do famoso Calabar que

tanto damno fìzera aos Portugnezes. Calabar foi en-

forcado e esquartejado. Arrasaram-se as fortiflcagoes

de Porto-Calvo.

Os emigrantes chegados às Alagoas dispersaram-se,

indo alguns para o Rio de Janeiro e a maior somma
para a Bahia.

Que accordo abracou Mathias de Albuquerque ?—Quem con-

cordou com elle ?— Que vantagem alcangou na jornada ?—Qual

foi o firn de Calabar ? — Que destino tiveram os emigrantes?

&• ìiiilz de Boxai y Borja*

Inteirada das Victorias dos Hollandezes, determi -

nou a corte de Hespanha enviar soccorros ao BrasiL
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Principiou por nomearDo Luiz de Roxas y Borja para

succeder a Mathias de Albuquerque. Roxas veiu com
urna armada de trinla velas.

Porem tao suberbo estava com sua experiencia

adquirida em guerras da Europa, que julgou facil

dar cabo dos Hoìlandezes.

desembarque que poderia effectaar-se às abas

do Recife que seria assilli rendido com facilidade,

desguarnecido corno se achava das forgas inimigas,

se fez no porto de Jaraguà.

Este erro foi aggravado pela desmedida presampgao

de Roxas que, devendo consultar os homens ames-

trados nas rnanhas doinimigo, flou-se emsi somente,

e em 1636 offereceu batalha aos Hollandezes,

A quella temeridade custou-lhe avida. A derrola

dos Portuguezes seria completa, se lhes nao acudis-

sem o valor e accordo de Francisco Rebello e de

Camarao, o qual n'essa epoca ja tinha sido galar-

doado com o habito de Christo e o litulo de Dom.

Quem trouxe soccorros ao Brasil ? - Como se houve D. Luiz

de Roxas?—Que erros commetteu ?—Quaes as consequencias

e a razSo por que se nao tornaram mais funestas ?

€£aiepi«a de est!boieada§.

Com Roxas viera o novo governador geral Pedro

da Silva. Sendo consultadas as vias de successao, cou-

be a Bagnuolo o commando das tropas porluguezas.
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Entao rompevi crua guerra de emboscadas e assal-

tos aos estabelecimentos ruraes dos Hollandezes e

seus adherentes, na qua! milito se assignalaram Se-

bastiao do Soato, Rebello, Camarao e o preto Heuri-

que Dias, causando grande prejuizo e maior vexame

ao inimigo-

Quem era o governador geral ?—-A quem coube o commando

militar ?—Que succedei! por entao aos Holìandezes ?

Segus^da einigra^sio.

Effectuou-se por esse tempo outra emigralo de

4,000 pessoas que em sua penosa jornada padeceram

horriveis calamidades.

Ja nao podiarn em Pernambuco ou no territorio

?izinho supportar as miserias da guerra e as eruezas

dos Hollandezes.

Ouantas pessoas ainda emigraram ?—Porque motivo 1

SECCÀO V.

MAURICIO, CONDE DE NASSAU, EM
PERNAMBUCO.

Chega Mauricio e rende P;rto-Caho.—Lìgeireza de

Bagninolo em, /agir.— Prozidencias no Recife. —
,

Bagnuolo segue para a Bahia. — Devastaci em
Sergipe* — Os Hollandezes devastavi o maritimo

da Bahia. — Outros feitos seus.
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Citerà Uffaurieio e rende P&rio-Calwo*

Nova expedigao de Hollandezes chegou em 1637 ao

Recife. Veiu n'essa occasiao Joao Mauricio, concie de

Nassau, por general, com poderes illimitados.

Este, depois de dar boa ordern aos negociosinter-

nos e prover à seguranca dos estabelecimentos ru-

raes, principalmente dos engenhos de assucar qua

est-avana arrendados pela quantia de 280 rnìl florins

annuaes, assentou retomar Porto-Calvo. Foi-lhe a

empreza facil, à vista da fraqueza e impericia de

Bagnuolo, que desamparouo campo, bem que encon-

trasse opposicao em homens esforgados corno Henri*

que Dias (*) que ahi perdeu um braco, D, Antonio

Felippe Camarao, sua mulher D. Clara, e Cosma

Vianna que morreu gloriosamente, sendo o ultimo

de cinco irmaos que se abalisaram n'esta guerra,

Nao obstante, Porto-Calvo resistili por espago de

quinze dias, e afìnal capitulou, sendo à guarnicao

concedidas as bonras da guerra.

(*) « Ao governador dos crioulos, Henriquc Dias, feriu urna

« baia o collo da mao esquerda : suspeitou hervado o chumbo

« e por fazer a cura mais breve e menos perigosa, a mandou

« cortar dizendo—que na direita lhe fìcavam muitas para servir

' « a seu Deus e a seu rei, e que para vinganca saberia fazer seu

« desejo de cada uni dos dedos urna mào. » Gastrioto Lusitano^

Parìe l
a
, Li? 3°, n. 129,
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N'esta faccao morreu Karel Nassau, sobrinho do

conde.

Quem chegoa ao Recite ?—Que providencias deu Mauricio

de Nassau?— Como retomou Porte-Calvo?— Que hcroismo

praticoli entao Henrique Dias ?

Ugeireza ti© Bugliuolo éiii fti^ìr.

Bagnuolo, perdida loda a conflanga era suas tro-

pas, iratou de fugir dos Hollandezes : semente sa

deu por salvo, quando se vio em Scrgipe.

De feito, Nassau lhe foi no encalgo ate o rio de S.

Francisco, e coni tal celeridade, que outro general

menos adivo em correr seria infallivelmente alcan-

Cado.

Àpoderou-se o cabo hollandez de Penedo sem dif-

ficuldade e ahi erigili um forte que chamou fortaleza

Mauricio. De la escreveu ao principe de Grange, re-

clamando promptos soccorros para levar ao termo a

conquista do Brasi] . *

Como procedeu Bagnuolo ? — O que fez Mauricio ?

Provlileneias no Heeìfe*

Nassau, tornado ao Recife, empregou toda a sua

actividade em corrigir os costumes da populagao

hollandeza mostrando-se extremado politico em al-

gumas de suas medidas, dando todas as providencia^
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occasionadas ao melhoramento interno dasprovincias

eonquistadas, e esmerandose para que livessem fiel

eprompta execucao.

Se, em verdade, se houvessem realisado, se a

Hollanda tivesse attendido às suas repetidas instan-

€ias, é bem provavel que o Brasil nao fosse jamais

restituido a seus primeiros possuidores.

Em que se empregou a actividade de Mauricio?—Se os seus

desejos se realizassem, quaes seriam as consequencias ?

Bagsiu&I^ segue para Baiala.

De Sergipe Bagnuolo mandou continuar na guerra

de correrias, as quaes incommodaram tanto os Hol-

landezes, que Nassau enviou contra elle Giesselin,

membro do Grande Conselho.

A noticia d'està expedigao cortou o animo a Ba-

gnuolo por maneira tal, que, abandonando Sergipe e

entregando às chammas quanto deixava atraz de si,

encaminhou-se para a Bahia, onde a principio o go-

Ternador lhe quiz negar entrada. Se bem lhe fosse

depois facultada, elle comtudo se deixou eslar na

Torre de Garda de Àvila.

Que ordens deu Bagnuolo ? — Porque fughi ?— Como o

4ratou o governador geral ?

Devregtaeoes essa Sergipe.

Entretanto Giesselin, unido com Schoppe, entrou
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em Sergipe e desolou tudo, incendiando as casas e

ialando as plantagoes.

Que fizeram os Hollandezes em Sergipe ?

Os Hollandezes devastarci o ma&'itiiiio
da Baliia*

Nassau, depois demandar urna expedicao a S , Jorge"

de Mina que foi coroada do mais brilhante successo,

sendo a cidade rendida aos 29 de Agosto de 1637,

enviou navios para oppugnar as vizinhangas daBahia,

corno preparativo ao commettimento que contra essa

capital desenhava.

Lichtart devastou Camamu; mas, tendo dado sa-

bre Ilheus, foi repellido pelos habitantes.

Que determinou Nassau? — Como se cumpriram as suas

ordens?
Outros feitog seus»

Nassau em seguida apoderou-se do Cearà, onde

somente havia um pequeno forte com 30 homens e

duas pegas de ferro,

Visitou as capitanias da Parahyba e Rio-Grande»

De volta entendeu nos aprestos necessarios para a

sua jornada da Bahia.

Em que mais se cccupou f
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Sf-XCAO VI.

CERCO DA BAHIA.

Nassau desemlarca na proximidade da Bahia. —
Bacinolo restaura seu credito. —Brio de um officiai.

~0s Hollandezes sao derrotados em um assalto.—
Cruezas que praticavi no Reconcaw. — Nassau

levatila o cerco. — Mercès.

Nasiaw desemfiarea sia propini! «lati

e

da Hn.Isfa.

D'esse intento do inimigo hou ve sciencia aos 9 de

Abril de 1638, e entao Bagauolo veiu para a capital

que se achava de todo desapercebida de fortifìeacoes,

.mantimentos e municoes de guerra.

Ciuco dias depois de se saber que os Hollandezes

se faziao prestes para vir à Bahia, assomou a sua

armadaem que se contavam 40 velas, com 7,800

Lomens, comprendendo indios e gente de mar.

Odesembarque effectuou-se em Ilapagipe aos 14

de Abril de 1638.

Depois de se apoderar dos fortes de Montserrate

e S. Bartholomeu, o inimigo acercou-se da cidade, e
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asseti tou seu aquartelamento a pouca distancia da

capella de Sancto Antonio.

Em que estado se achava a capital da Bahia ? — Quando che-

garam os Holiandezes e com que poder ? — Quo vantagens al-

cancaram ?

13agittiolo restaura s©u eredito*

Ào perigo do cerco que se estreitava ajunclou-se o

da insubordinacao das tropas, parte das quaes so

queria obedecer a Bagnuolo, e parte so ao governa-

dor Fedro da Silva. Seu numero total era de 2,500

homens.

governador , abracando prudente accordo, en-

tregou o commando a Bagnuolo. Deu d'està arte firn

às dissensoes e atalhou os males que se originariam

da discordia em occasiao de tanto perigo.

Bagnuolo, entao, mostrando resoìugao eactividade,

quaes nunca se viram n'elle, deixou o governador na

cidade, fez estancia junto à capella de Sancto Antonio

e occupou-se em concluir as obras de defensa que ahi

existiam principiaclas.

Quando se achava n'este trabalho, foram aos 21 de

Abril investil-o 1,500 Holiandezes ; mas tiveram de

acolher-se deslrogados com perda de 200.

Que perigo accresce u ? — Que accordo foi o do governador t

—Que mudanca se notou em Bagnuolo? — Que resultou de tim

assalto ?
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Brio de uni officiai.

" No emtanto o povo que ao principio tumultuara

|para que desde logo se atacasse o inimigo, tornado de

terror panico, bradava que se entregasse a cidade.

Para isso nao faltaram traidores , e taes, que pre-

tenderam langar fogo à casa da polvora, introduzindo

por baixo da porta um morrao acceso.

Este facto , sendo presentido pelo capitao André

Leitao de Faria, causou-lhe tao violento abaio
, que,

perdida a razao, poucos mais dias teve de vida.

Como se desmaadava o povo ?— Que tentaram os traidores ?

— Que sentimentos mostrou um officiai ?

Os Hoiiasftdezes sa© «lervofados eoi um
assalto.

Concluidas as obras em Sancto Antonio, Bagnuolo

retirou-se para dentro da cidade, e entao Nassau, aos

48 de Maio de 4638, investiu-as com 3,000 homens.

Porem foi repellido e desbaratado
,

apezar de

terem acudido para esse ponto todas as forgas hol-

andezas , deixando perto de 500 mortos e 50 pri-

sioneiros.

Os Portuguezes tiveram 200 mortos ou feridos, os

quaes, pela mor parte , falleceram por causa da im»

pericia dos cirurgioes.

Que desfecho teve novo assalto do inimigo?
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Ci»ueza& €j*se firalleai» sto Keconcavc*

Vingaram-se os Bolla ndezes d'esses revezes , ta-

lando o Reconcavo , onde praticaram barbaridades

horrorosas, passando os moradores à espada, incen-

diando e saqueando as povoagoes.

Urna de suas victimas foi Joao de Matos Cardoso,

octogenario ,
que com singoiar denodo defendera o

forte de Cabedello na Parahyba,

Como se vingaram os Hollandezes ? — Quem foi urna de suas

victimas ?

&a$@aia levatila o eerco.

Mas nao fìcaram so n'aquelle os desastres do ini-

migo.

Continuamente soffria perdas, à vista das quaes

Nassau desesperou de entrar a cidade, e levantou aos

26 de Maio o cerco que 40 dias durara , abando-

nando suas bagagens e quatro pegas de bronze, alena

das que tomara nos fortes , e tendo perdido 2,000

homens.

Deteve-se ainda no porto ate o dia 29 em que

se fez à vela para Fernambuco.

Porque Nassau levantou o cerco da Bahia ? — Quaesiorana as

suas perdas ?



338 HISTOMÀ DO BRASIL

senado da camara da Bahia , em agradeciinento

às tropas de Pernambuco, presenteou-as com a quan-

tia de 16 mil cruzados.

Bagnuolo recebeu da corte deHespanha outro titulo

italiano, e o governador Fedro da Silva o de conde de

S. LourenQO.

Tambein a Bahia alcangou novos privilegios.

À varios offlciaes se fez mercè, sendo conferida por

essa occasiao a commenda de Christo a D, Antonio

Felippe Camarao.

Que mercès se fizeram aos que defenderani a Bahia ?

SECCAO VII.

CONTINUA A LTJCTA COM OS HOLLANDEZES.

Accordo da companhia Bollandeza. — Nassau edifica

umacidade. — Infeliz expedicào de Portugah —
As guerrilhas.— Represalias dos Hollandezes.—

vice-rei marquez de Montalvao.
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Accordo da eompaBil&Ia Hollandeza.

A companhia hollandeza assentou franquear o

commercio que era até entao monopolio seu.

Mas entretanto nao mandava tropas de refresco,

apezar das instancias de Mauricio de Nassau que

reconhecia a insufficiencia dos 6,180 homens que

tinha para defender lodo o territorio conquistado.

Que determinou a companhia hollandeza ? — Eni que se mos-

trou negligente ?

Nassau edifica lima eidade.

Os negocios
, porém , apresentavam face tao favo-

ravel
, que Nassau ediflcou para si um palacio que

denominou Friburg, e urna casa de campo a que deu

onome de Boa-Vista.

E corno a populagao do Recife augmentava, estabe-

leceu outra cidade que intitulou Mauricia, na iiha

formada pelos rios Gapiberibe e Beberibe, a qual uniu

com o Recife por urna ponte, cuja conslrucgao custóu

240 mil florins.

Que meìhoramentos realiza Nassau ?

Infelfz expedi^ào de Portt«gal#

No mesmo anno de 1639 desferrou de Portugal urna

grande armada composta de 87 velas, guarnecida

de 2,400 pegas de arlilharia.
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Tendo-se demorado em Cabo-Verde
, para se reu-

nirem alli os navios , salteou a gente que ia a bordo

tao maligna peste, que pela *mor parte morreu. Os'

j que escaparam vieram ter a Bahia, no mais lastimoso

estado.

Commandava-a D. Fernando Mascarenhas , conde

da Torre, nomeado governador geral do Brasil.

Com està armada de que por sua forga poderiam

colher-se tantas vantagens pelejaram os Hollandezes

quatro vezes, e, se bem que somenos em poder , sa-

hiram victoriosos.

conde da Torre foi depois arrojado pelas tormen-

4as para longe do Brasil. Voltou emflm a Portugal e

foi encarcerado na torre de S. Juliao.

Ficara governando i uterinamente D. Vasco Masca-

renhas, primeiro conde de Obiclos.

Que expedicao sahiu de Portugal?— Que Ine aconteceu na

viagem ?— Como se houve coni os Hollandezes? — Que destino

teve o conde da Torre ?—Quem governou o Brasil ?

Àlguns mezes antes o governador geral mandara

André Vidal de Negreiros , Barbalho , Camarao , Hen-

rique Dias e Bagnuolo talar as possessoes do inimigo.

Mas, depois do man resultado d'esses combates na-

vaes que elies presenciaram, porque de terra seguiam

os movimentos da armada , viram-se na necessidade

de se retirarem.
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Bagnuolo tornou à Bahia por mar. Os outros por

terra effectuaraui a sua volta, em jornada de muitas

centenas de leguas, tendo, no emtanto, aprisionado

o governador do Rio-Grande e passado a espada a

guarnigao de Goyana.

Porque se retiraram os guerrilheiros ? — Que praticaram na

retirada ?

Stepresalias don Hollandezes*

Em represalia Nassau mandou em 1640 Jol com

Hollandezes, e mais 2,000 Tapuias devastar o Re-

concavo da Bahia.

Effectivamente destruiram quasi todos os engenhos

de assucar.

Quaes foram as represalias dos Hollandezes ?

O vice-rei marfguez de Montaiva© •

Era este o estado das cousas, quando veiu adminis-

trar oBrasil D. Jorge de Marcarenhas, marquezde

Montalvao, o primeiro governador que usou do tìtulo

de vice-rei.

No seu tempo entabolaram-se negocia^oes com

os Hollandezes, para que de parte a parte cessassem

as correrias e devastagoes. Porém encobertamente
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tiveram missao de investir as possessoes hollandezas

Paulo da Cunha e Henrique Dias, os quaes ainda ama
vez pozeram Fernambuco a fogo e a sangue.

Quem foi o primeiro vice-rei ? — Que negociacòes se entalxn

larain com os Hollandezes, e eia que cleram ?
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16^0 a 1654.

SECCAO I.

DIVERSOS ACONTECIMENTOS.

Restaurando da casa de Braganca. —- A eapitania de

iS. Paulo. — Os Paulistas. — Desavencas covi os

Jesuitas. — Servicos prestados pelos Paulistas.—
Como era governada a eapitania de S. Paulo.—
Querem proclamar um rei. — Fidelidade de Amador

Bueno. — Inglezes no Para. — Vtagem pelo

Amazonas alé Quito.— Tregoa entre Portugal e

Hollanda.— Lealdade dos Portnguezes.— Traicelo

dos Hollandezes.— Um efcito da revolucao de Por-

tugal.—Eocpedigào dos Hollandezes a Loanda e a

JS. Thomé.

Restauralo da casa de Bragancat

Feste anno restaurou-se a casa eie Braganga no

ittirono,da Portugal, sendo aeclamado rei D. JoapJV,
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Foi a noticia desie facto recebida no Brasil com en-

tusiasmo de que tambem deu mostras o vice-rei
;

porém, corno dous fìlhos seus seguiarn a parie de

Hespanha, veiu determinagao para depol-o, o que se

realisou, sendo preso e conduzido a Portugal.

Ficou o governo em maos de Barbalho, de Lou-

renco Brito Correa e do bispo da Bahia, os quaes por

ambicao haviam-se dado pressa a executar essa ordem

contra o espirito d'ella.

Tambem foi nas outras capitanias a acclamagao de

D. Joao IV saudada com jubilo.

Que succedei! em Portugal ?—Como foi recebida no Brasil a

noticia da restauracao ? — Como foi tratado o vice-rei ?

A capitatila de &• Paulo.

Cabe aqui dizer algumas palavras àcerca da capi-

tania de S. Paulo que, denominada primitivamente

S. Vicente, pertenceu a donalarios até o reinado de

D. Joao V.

O que era a capitania de S. Paulo 1

08 Paulistas.

Alli habitava urna populacao valente e adiva, em i

parte constituida de mistigos oriundos da ra<ja por-

tuguezae indigena, denominados— Mamelucos.
A capital d'està capitania, a villa de S. Paulo, teve
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o seu principio no logar onde os Jesnitas fundaram

o collegio de Piratininga, sencìo transferida para la

,

passados alguns annos, a sède da villa de Sancto

André.

Os Paulistas assignalaram-se pelo espirito em-

prehendedor e bellicoso de que deram provas innu-

meraveis nas suas entradas contra as Reducgoes do

Paraguay, nas quaes, durante largos annos, fizeratn

com as suas bandeiras tremendos eslragos. Calcula-

se em mais de dous milhoes o numero de indigenas

por elles mortos ou levadosa capliveiro.

Essas violencias, porém, que tanto doeram à hu-

manidade, ti veratri a vantagem de aparlar do Brasil

as missoes dos Jesuitas hespanhoes, que, a nao ser

esse obstaculo, iriam dilatando os dominios da Hes-

panha por grande extensao dos sertoes brasilicos.

Qual era uni dos elementos da populacao ?—O que foi a sua

capital?—Como se assignalarara os Paulistas ?—Que proveito

deraai ao Brasil?

l>esaven£as essila Jesuitas*

Este procedimento lhes careou a aversao dos Je-

suitas, resultando d'ahi as desaven^as que entre elles

se suscitaram, terminadas em 1640 pela expulsao

d'aquelles padres, os quaes poucos annos depois voi-

taram a S. Paulo.

Porque desavieram-se com os Jesuitas ?

H. B. Ir
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Serviffos prestaci*; s fieìosi Paulistas*

Ao espirito aventureiro qne assignalou zsentradas

e bandeiras dos Paulistas, se deveu o descobrimento

das provincias interiores do Brasi], e das minas de

ouro e cliamantes achadas p.or elles em sertoes, de

antes nunca expìorados.

Sao servìcos relevantes que em parte compensati!

os males causados aos indigenas.

Que servìcos mais prestaram os Paulistas ?

Cosilo efn governasi a a eapfiastin de
è 1

- Paulo,

Durante o dominio dos reis de Hespanha,viveram os

Paulistas em quasi independencia. Porém obedeciam

aos seus donatarios, aos capitaes-morés e ouvidores

que nacapitania exerciam a sua jurisdiecao, regulan-

do-se pela legislacao geral de Portugal e sujeitan-

do-se muilas vezes às cìeterminacoes dos governa-

dores geraes.

Cerno viveram durante o dominio dos reis de Hespanha?

©«secessi procIaKiaa1 tisiì rei.

Quando constou em S. Paulo qne na villa de S. Vi-

cente fora acclamado D. Joao IV rei de Portugal,

por pariicipacao mandada pelo marquez de Montai-

Tao, vice-rei do Brasil, assentaram alguns moradores,
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a quem convinha essa quasi independencia que Ihes

permittia entregarem-se livremente às suas inclina-

goes e habitos, eleger uni rei proprio.

Recabiu a sua escolha na pessoa de Amador Bueno

da Ribeira, fillio de Bartholoineu da Ribeira, naturai

de Sevilha, homem nobre por geragao, de muito'res-

peito e auctoridade pelos cargos que occupara, por

sua clientela de amigos e parentes, pelas alliancas de

seus nove fììhos e fllhas, duas das quaes eram casa-

das com dous irmaos, fidalgos hespanhoes. Facil foi

achar partidistas a este pensamento, e em grande

numero o accìamaram rei.

Que tencao formaram os moradores de S. Paulo ?—A quem
quizeram acclamar rei ?

Fidelidade de Amadap Biiesà©.

Amador Bueno, inteirado de tao extranho procedi-

mento, reprovou-o altamente. Mas suas razoes nao

foram attendidas : pelo contrario, agastaram o povo,

que o amiagou de morte, se nao a celiasse o sceptro.

Festa angustia sahiu occultamente de casa , empu-
nii ars do urna espada para se defender, se fosse pre-

ciso, e encaminhou-se para o mosteiro de S. Bento,

em demanda de refngio.

Mas foram-lhe no encalgo gritando

—

Viva nosso rei

Amador Bueno— , ao que elle respondia— Viva D.

Joào IV, nosso rei e senhor, pelo qual darei a vida.



148 HISTOMA DO BRASIL

Entrando no mosteiro, fechou as portas, e, nnido

com o abbade, a communidade e outros ecclesiasti-

cos e pessoas de supposto que mandou chamar,

conseguili convencer a multidao de que seu rei legi-

timo era D, Joao IV.

Incontinente o povo, mudando o seu primeiro pro-

posito, acclamou D. Joao IV e prestou-lhe juramento

de fìdelidade.

Como procedei! Amador Baeno ?— Como dissuadili o pov#

do seu proposito?

©s Bisgleseg no Pai°à.

Emquanto succediam estas cousas, haviam os In-

glezes, em 1630, formado um estabelecimento na

ilha dos Tocujós, onde, em numero de 200, levanta-

ram um forte e se alliaram com os Tapuias. Mas @

governador do Estado do Maranhao, Francisco Coe-

Iho de Carvalho, mandou contra elles Jacome Ray-

mundo de Noronha, nomeado governador do Para,

o qual tomou-lhes o forte e passou-os à espada.

Pouco tempo depois flzeram outro forte na mesma
ilha; mas tiveram a mesma sorte.

Tendo fallecido Coelho, a camara nomeou Jacome

Raymundo de Noronha para seu logar, que merecera

pela brandura do seu proceder nas occasioes em que

outros dariam mostras de crueza.

Que haviam feito os Inglezes no Para?—Como os tratou o

governador ?
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governador Jacome Raymundo de Noronha man-

dou explorar o rio Amazonas ou Orellana até Quito,

no Perù. Està empreza penosa e arriscada foi com-

mettida a Pedro Teixeira> que partili aos 28 de Oitubro

de 1637, com urna comitiva de mais de duas mil pes-

soas, sendo setenta soldados e indios com suas mu-
lheres e escravos.

Depois de indiziveis trabalhos e fadigas, Teixeira

conseguia o desejado exito, caminhando, porem, por

terra a distancia de 80 leguas até aquella cidade, onde

foi recebido com mil honrarias.

Voltou com missionarios e outros individuos qu e

enviou o vice-rei do Perù, e aos 12 de Dezembro de

1639 estava em Belem.

Quem foi explorar o rio Amazonas ?—Como se conseguili o

exito desejado?

Vi*egoa eiatre PoHugal e a Hollanda*

Logo que se soube da acclamalo de el-rei D.

Joao IV, o vice-rei despachou um mensageiro a Nassau

para dar-lhe a noticia que foi recebida com assomos

de regozijo.

N'essa occasiao chegou ao Recife um navio de HoK
landa que tambem trouxe a nova de urna tregoa de

dez annos, concertada entre el-rei de Portugal e os

Estados-Geraes.
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Mas a companhia das Tndias Occidentaes ordenava

a Nassau que empregasse todos os meios para dilatar

as possessoes hollandezas durante esse tempo, por~

fiando em especial por assenhorear a Bahia.

À tregoa, portante, no Brasil era urna illusao, se

beni que na Europa fosse guardaci a.

Que fez o \ice-rei ?—Que pacto houve entre Por lu gal e a

fiollanda?—Que ordens mandou a companhia das Indias Occi-

dentaes ?

&<?al;ia.«ìe dog Portas^^^a^g,

Os governadores que substituiram o marquez de

Montalvao mandaranci Pedro Correla da Gama e o je-

suita Vilhena para tratarem com os Hollandezes, em-

quanto os seus respectivos governos nao ultimavam

as suas negociagoes.

Em virtude do que se assentou, cessaram suas cor-

rerias Paulo da Cunha e Henrique Dias, os quaes ti-

nham continuado a talar as possessoes hollandezas

com estragos taes, que moveram Nassau a offerecer

50C florins pela caheca de Paulo da Cunha. Respon-

dera-lhe Paulo da Cunha promettendo dous mil cru-

zados aquem lhe enlregasse a de Nassau.

Quem foi enviadopara tratar com os FMlandezes?—Qual fora

o procedimento de Paulo da Cunha e Hearique Dias?—Que offe-

recimentos se fìzeram entào?

Traila» clos H filosadiesel.

Mas Nassau, em obediencia às ordens da compa-

nhia, retribuiu a essas mostras de lealdade, man-
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dando tornar de sobresalto S. Christovam, em Ser-

gipe.

Scientes d'està hostilidade, os governadores lhe

oppuzeram Camarao, qual tanto apertoli com elles,

que nao ousavam deitar pé fora da povoagao.

Como se houve Nassau?—Como lhe responderam os gover-

nadores ?

Uisi elFeifo eia rev©liBi*ào tie Forti?gal.

A revolugao de Portugal deu occasiao a perder a

Bahia urna parte de suas forgas, pois foi preciso que

se retirassem 700 Hespanhoes e Napolitanos que alli

se achavam de guarnigao.

Elles, porém, cahiram nas maos dos Hollandezes

que lhes causaram multiplicados trabalhos, affrontas

e miserias.

Qual foi ura dos effeitos da revolucao de Portugal ?

Exfiecli^ào dog Hollandezes a I^amla

Nassau enviou contra S. Paulo de Loanda, em An-

gola, 2,000 soldados e 200 indios, commandadospor

Jol e Henderson. Facil lhes foi render a cidade,

porque poucos eram os seus defensores.

Està perda de Portugal tinha consequencias mui

damnosas ao Brasil, porque assim lhe era defeso

prover-se alli dos escravos necessarios à sua la-

voura. 1
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Tambem entraram a ilha de S. Thomé, onde, po~
rem, foram decimados pela peste.

Que expedicào ordenou Nassau ?— Qual foi o seu resultado ?

SECCAO IL

ACONTECIMENTOS NO ESTADO
DO MARANHÀO.

governador Sento Macìel Parente, — Expedicào

dos Hollandezes ao Maranhào.— Rendem a diade.

— governador gemi Antonio Telles da Silva. —
Crueldades dos Hollandezes. — Reaccào contra elles.

—Estado do Farci .

—

VariossttccessoscomosHol-

ìandezes no Maranhào. —Fracos soccorros que rece-

lem os Portuguezes.— Os Ilollandezes se retiram

do Maranhào.

© governador Pestio Mietei Pare»te.

Em 1641 foi oomeado governador do Estado do

Maranhào Bsnto Maciel Parente,em galardao dos seus

servicos, entre os quaes avultavam as crueldades que

commetterà contra os indigena^, cujo flagello con-

tinuava a ser.

Deu se-lhe mais a ordem de Christo, o foro de

fidai go e urna nova capitania que principiava nocabo

do norie e. terminava no rio Oyapock ou Pinzon.
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Seu primeiro feito cifrou-se em mandar preso para

Lisboa o governador Raymundo ; mas esle foi absol-

vido dos crimes que se lhe imputavam.

Quem era governador do Estado do Maranhào ? — Qual foi o

seu primeiro feito ?

Kxpedtyao dog Hollandezes a© $furaiiJtio.

Maciel recebeu aviso de que os Hollandezes se pre-

paravano para invadir Maranhào.

De feito, poucos dias depois apresentaram-se em
14 navios commandados por Koin e Lichthart e forara

surgir no canal que separa a ilha da terra Orme,

defronte da capella de Nossa Senhora do Desierro.

Que aviso recebeu Maciel?—Quem se apresentou poucos dias

depois ?

Meiatlem a esdutte.

Maciel, desmentindo os seus creditos de esforcado,

consentiu que desembarcassem.

Enlao elles apoderaram-se da fortaleza e saquea-

ram a cidade. Deixando-a depois guarnecida de 690

homens alcm dos soldados que flcaram em todos

os engenhos de assucar e de quatro navios surtos no

porto, tornaratn ao Recife, levando comsigo Maciel

que, por ordém de Nassau, foi encarcerado em urna

forialeza do Rio-Grande, onde morreu aos 65 annos

de idade.

Que fizeram os Hollandezes ?—Que destino teve Maciel ?
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O governa il01» get*al Antonio Telies
da ^ilva.

Antonio Telles da Silva, nomeado governador geral

em 1642, leve de proceder por ordem superior con-

tra os trez governadores: a causa foi a affronta que

haviam feito ao marquez de Montalvao.

Seguiu a rnesma politica adoptada depois da res-

tauralo da casa de Braganga, fingindo amizade com

os Hollandezes, mas apparelhando todos os meios

para Ihes fazer damno, no qae apenas os imitava.

Ao mesmo tempo o inimigo soffria grandes perdas

e incommodos occasionados pelas encfrentes dos rios

e peste das bexigas.

Qae ordem cumpriu Antonio Telles da Silva?—Que politica

seguiti?

Craeldades dos laolla^dezes*

Os resultados até entSo alcangados encheram de

tanta soberba os Hollandezes, que esquecidos dos

fracos meios de que dispunham, apuraram tyrannias

e crueldades contra os Portuguezes do Maranhao.

Entre outras muilasdemasias, para vingar offensas

parliculares, entregaram vinte e quatro#aos selvagens

que, matando-os, apascentaram em seus cadaveres a

sua sanha de cannibaes.

Como trataram os Hollandezes aos Portuguezes?
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Reaerilo e© stira elles.

Os Portuguezes, irritados por tao insoffrivel

oppressao e dirigidos por Antonio Moniz Barreiros

que vinte annos antes fora governador, asseniaram

sacudir o jugo.

Principiaram por acommetter e derrotar os desta-

camentos hollandezes que se achavam nos engenhos

de assucar.

Depois tomaram o forte Calvario, onde existiamTO

homens com 8 pecas, D'alti marcharam para a ci-

dacie, engrossados peles socorros que Ihes iam che-

gando e lhe puzeram cerco, aguardando, no emlanlo,

auxilios do Para.

Como reagiram os Portuguezes ?

lEstosl» ila Farà.

Mas o estado do Para era pessimo sendo causa as

discordias a que deram azo parenles de Bento Maciel

Parente, querendo assumir a governarla.

Depois de -muitas duvidas em que se mostrou a

indole d'esses homens resolveram-se a sahir em

defensa do Maranhao. levando comsigo 130 Portu-

guezes e perto de 700 indios alliados.

Qual era o estado do Para?— Que resolucao se toma?
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Varios sucee§§«§ eoi» e@ Mcllasidezes
no Ufaraisliào.

No entanto Antonio Moniz Barreirosenfermou gra-

vemente e falleceu pouco depois, sendo substituido

pelo sargento-mor Antonio Teixeira de Mello.

cerco, porém, naofoi por diante
;
porque osHol-

landezes receberam soccorros» e aos Portuguezes es-

cassearam as municoes de guerra.

Retiraram-se, pois; mas no caminho armaram

uni cilada em que pela segunda vez cahiu o inimigo,

deixando considerale!, numero de morlos.

Este revez oanojou por tal maneira, que se quiz

Tingar nas familias inermes, sobre as quaes commet-

teu atrocidades.

Quem succedeu a Barreiros?— Porque nao proseguili o

cerco?— Que revez soffreram os inimigos?— Como se vin-

garam ?

©:§ l»oi*6ugiiezès«

Teixeira demorou-se ainda trez raezes aguardando

reforgos. A final, vendo que era van a esperanga,

passou-se para terra firme e foi postar-se em Tapui-

tapera, deixando ao desamparo o forte Calvario.

Os dous irmaos Macieis, vendo-o em tanta pressa,

abandonaram-o eapartaram-se para Belem, ao tempo

em que os Hoìlandezes recebiam iropas de refresco

e mais que nunca molestavam os Portuguezes.
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Teixeira, porém, nao cìesacoroQOou. Continuou a

apertar o inimigo cortando-o repetidas vezes.

Apenas da Bahia llie foram enviadas algumas muni-

goes. Outras que de Portugal, com mais de 100 ho-

mens, traziaPedro de Albuquerque, perderam-se em v.

um naufragio perto do Para, escapando com poucos

o mesmo Pedro de Albuquerque que fora nomeado

governador do Maranhao.

Mas algum tempo depois falleceu em Belem, dei-

xancìo o governo a seu parente Feliciano Correiae ao

sargento-mor Francisco Coelho de Carvalho.

Que accordo foi o de Teixeira ?—Como procederam os dous

irmaos Macieis ?—Que soccorros foram enviados ao Maranhao ?

Ots Hollasidezes retAram-Be do jfffarasiSiao.

Teixeira, no emtanto, assenhoreava a campanha,

o que obrigou os Hollandezes a se encurralarem na

cidade.

A final, em 1644 viram-se na necessidade defugir

abandonando de lodo o Maranhao, posto que ainda

tivessem 500 soldados, alem de 80 indios, resto do

numeroso corpo de Tapuyas do Cearà qoe os acom-

panhara.

Estes selvagens, agastados pelo mau tratamento

que dos Hollandezes receberam seus compatriotas,

investiram contra seus estabelecimentos no Cearà e

deram cabo das guaroigoes que la se achavam.
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Tnteirado deste resultado, Teixeirafoi sem demora
recuperar a fortaleza que alli se perderà.

A que extremos sao recluzidos os Hollandezes ?—Que fizeram

os Tapulas do Cearà ?—Porque ?

SECCiO III.

CONJURACAO DE JOÀO FERNANDES VIEIRA.

Reiìra-se Nassau$ara a Hollanda.—Joào Fernan-

des Vieira.— Seus planos. — Aditeselo que receòe.

—Providencias dadas jpelos Hollandezes.

Uefira-ge leggali ps&ra. a ffoilasida.

Mauricio de Nassau, desgostado pelo procedimento

dos Estados-Geraes da Hollanda para com elle e tam-

bem por estes revezes, antevendo outros maiores,

pediu e obteve sua demissao. Retirou-se para a Eu-

ropa em 1643, depois de oito annos de admi-

nistracao.

No commando militar fìcoa Henrique Hans e no

governo civil o grande concelho, a cujos membros

falleciam as qualidacles de Mauricio, agora mais que

nunca necessarias, se nao para augmento, ao menos

para conservagao do que possaiam os Holìandezes.

Demais, os negocios da companhia ficavam muito

mal parados, assim porque suas forgas militares
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eram insufflcientes, corno porquo a disposilo dos

animos na populacao do territorio occupado lhes

era avessa por causa do systema oppressor dos con-

quistadores. Sobre outras medidas gravosas haviam

estes promettido a liberdade a todo o escravo que

denunciasse seu senhor corno possuidor de armas,

ecoarctado a tolerancia religiosa que fora assegurada

aos vencidos.

Porque Mauricio de Nassau retirou-se para a Europa ? —
Quem fìcou fazendo as suas vezes ? — Qual era o estado dos

negocios da companhia?—De que medidas se soccorrerà.

«P»ao B<*eraaf&Kitle3 Vieira.

Continuara a viver em Fernambuco, sob asujeicao

dos Hollandezes, Joao Fernandes Vieira, ja conhe-

cido por seu esforco.

Tendo sido aprisionado no campo do Bom Jesus,

assentou que mais proveitoso seria ao seu patrio-

lismo e aos seus compatriotas fingir-se amigo dos

Hollandezes do que declarar-se contrario seu. E tao

bem avisado andou que alcancou inteira confianga

d'elles.

Pelo seu activo trabalho e genio emprehendedor,

grangeou avultadas riquezas, tornando-se possuidor

de cinco excellentes engenhos de assucar e outros

cabedaes. Era rendeiro de impostos estabelecidos

pela companhia, e por obras de perfeito cavalheiro
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merecera as sympalhias de todos, quer Hollandezes,'

quer Portuguezes.

Como vivera Joao Fernandes Vieira em Pernambuco ? —
Em qae circumstancias se achava ?

§eus planos.

Depois da retirada de Mauricio de Nassau asseritoli

levar à execucao os projectos que guardava em seu

coragao, e sondando o animo de alguns de seus pa-

tricios, achou-os dispostos a acompanhal-o em sua

fortuna.

primeiro com quem se abriu foi André Vidal de

Negreiros que viera ao Recife, estando nomeado

governador do Maranhao.

Vidal, dando de mao a tudo, ligou-se com elle.

Eni seguida Vieira comrnunicou-se encobertamente

com o governador geral e com Camarao e Henrique

Dias, o qual fora nomeado governador dos negros

minas, e ioniamente enviou um memorial a el-rei

de Portugal sobre o mesmo assumpto.

Que accordo toma ?—A quem o communica 1

Aditegli© fi tie reeefoe.

governador Antonio Telles, entrando ria politica

de el-rei que era fmgirtodoo atacamento à tregoa !

pactuada com a Hollanda, e às occultas promover-

)he todo o mal possivel, mandou que se vissem
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com Vieira, em irajes demudados e sem armas para

melhor se esconderem, 60 homens de conflanga, às

ordens de Antonio Dias Cardoso. Chegados ao Re-

cife, foram agasalhados com lodo o segredo.

No emtanto Vieira tralava de arrecadar em ditie-

renlcs logares as municoes e armas necessarias
;

mas, nao sendo sufficientes, pedia à Bahia as que

Jbe faltavam.

Camarao e Henrique Dias aceitaram com enthu-

siasmo o convite. Entao Vieira, convocando seus

amigos e parentes, declarou-lhessolemnementeseus

intentos. À resposta foi adesejada, sendo elledesde

iogo saudado governador da liberdade e general

durante a lucia.

Dous dos que assim foram inteirados dos seus

designios, Sebastiao de Carvalho e Fernao do Valle,

procuraram em vao dissuadil-o. Depois, vendo pro-

xima a execugao d'esses planos, denunciaram por

urna carta Vieira ao grande concelbo do Recife, o

qual tanta fianca fazia n'elle, que nao quiz acreditar

o que referiam senao depois de colher os mais

cabaes esclarecimentos.

Como procedei! o governador ?—Que cautelas tornava Joao

"Fernandes Vieira ?—Como declarou suas intencoes ?— Ouem
o denunciou ao grande concelho do Recife ?

H. B. il
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Da Bahia chegaram mais 40 homens que foram

entregues a Cardoso; e, a final, os passos que se

davam para levar a effetto a empreza preparada por

Vieira nao puderarn ser por mais tempo occultos ao

governo do Recife.

grande concelho mandou prendel-o, quando

ja se ìiavia aeolhido às matas com todos os seus

amigos e pareotes.

As raedidas que tomoli centra a insurreigao ser-

viram para engrossar o numero de adherentes de

Vieira, o qual tambemconvidouos escravos a se uni-

rem coni elle, promeltendo-lhes a liberdade, até à

casta de sua fazenda,ìogo que triumphasse a causa*

ern cuja defensa eorriam às armas.

Os Hollandezes quizeram, mediante dinheiro

,

afastal-o de seu proposito, e mandaram offerecer-lhe

200 mil cruzados e a faculdade de se retirar para

onde Ihe aprouvesse. Vieira respondeu-lhes corno

cumpria ao seu patri olismo.

Vendo que era inabalavel a sua constancia, prò-

metteram quatro mil florins a quem o entregasse vivo

ou morto. Elie, porém, avantajou-se propondo do-

brado prego pela cabeca de cada um dos do grande

concelho.

Como se houve o grande concelho ?—De que alvitre se soc-

correa Vieira?—Como quizeram os Holìandezes afastal-o da

seu proposito ?
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SECCiO IV.

VANTAGENS BE VIEIRA.

Rom/pem as hostìlidades.—Augmentam as forcas de

Vieira.— Vieira marcilagara Monte das Taòocas,

— inìmigo vai oppugnal-o.—Batalha do Monte

das Talocas.

B^itipem as liostllictacteg.

primeiro logar, onde principiaram as ìiosli-

lidades, foi Pojuca,

Ahi, sob as ordens de Àniador de Araujo, fez

proezas o valente Domingos Fagundes, homem de

cor, filho de pae nobre e rico, derrotando a guar-

nito e tornando trez navios carregados de assuc^r.

Os Hollandezes, em numero de 220, alem de 400

indios commandados por Haos, moveram-se contra

Pojuca e a restauraram.

Fagundes, yendo-se coni poucas forgas, se havia

acolhido às matas 5 d'onde, depois de Ihes fazer

milito damno, foi ajuntar-se com o general.

Onde principiaram as hostìlidades ?—Que fez Domingos Fa-

gundes ?
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AiigmeiitaB» a§ foreas de Vieira.

Vieira, sabendo que o iam atacar em Camaragibe,

e tendo somente 280 homens, abalou para Mo-

cambo.

Contra elle sahiu Blaar com 200 Pitiguares e 300

Europeus. Mas Vieira, avisado por Frei Manoel do

Salvador, retrahiu-se para logar seguro, onde selhe

aggregaram 90 homens, e pouco depois mais 800

chamados pelo padre Simao de Figueiredo.

D'alli partili para S. Gonzalo, em cujo caminho

apoderou-se de um grande comboi de mantimentos

e matou 25 Hollandezes que o escoltavam.

Blaar, nao o encontrando em Mocambo, com-

metteu barbaridades taes, que mereceram a censura

do proprio Hans, com quem depois se foi unir.

Naoobstante essa reprovacao, acharam os Hollan-

dezes conveniente acular os Pitiguares e Tapuias

para assassinarem os habitantes de Cunhau, corno

effeclivamente aconteceu, com grande proveito para

a causa de Vieira, pois lhe deu adherenies entre

os que sehaviam submettido aos Hollandezes.

Que praticoli Vieira ? —De que maneira se houve Blaar ? —
Quaes foram os effeitos das cruezas dos Hollandezes ?

Vieira marelaa para Mosit^ tlag Taìsocas*

Como S. Lourengo nao era defensavel, foi Vieira
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tornar posicao em Covas, onde annullou osplanos de

alguns traidores»

Engrossaram as suas forgas com quatrocentos

homens commandados por Àmador de Àraujo.

Parecendo-Ihe melhor sitio o de Monte das Ta-

bocas, anoveleguas doRecife, assentou ahi os seus

quarteis.

Teve ainda entao de descobrir traidores, mas nao

os puniti por nao ser a occasiao opportuna. Limi-

tou-se a tornar cautelas contra as mas tengoes d'esses

perversos que até premeditaram envenenal-o,

Entretanto mandou um destacamento de 40 ho-

mens em demanda de Camarao e Henrique Dias que

esperava com sofreguidao.

Para onde marchou Vieira? — Que fez aos traidores ?

O JUnisuIgo vai opp^n'iasil-o.

Hans, unido com Blaar e alentado com tropas de

refresco, vindas do Recife, determinou dar sobre

Vieira; e com 1,500 Europeus bem armados e dis-

ciplinados, e grande somma de Indios e escravos

prestes para peleja se dirigiu a Covas, onde julgava

ainda estivessem os Portuguezes.

Agastado por nao encontral-os, desabafou-se quei-

mando um sumptuoso engenho que ahi perto demo-
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rava, e foi em demanda de Monte das Tabocas, Vieira

ja o aguardava.

Quem se dirigili a Covas? — E o que restiitou (Tabi ?

Baf&lha de Gioiate das ¥àf»©@a§«

No dia 3 de Agosto de 1645 pelejou-se urna bata-

Iha que, perdida, poderia ser fatai àquella cam-

panha.

Depois de vicissitudes a Victoria se declarou peJos

Portuguezes, poucos dos quaes estavam armados

de espingardas , e para essas mesmas esGasseara

polvora.

Vieira foi quem decidili da sorte da peleja iiives-

tindo com 50 escravos seus, a quem prometteu

liberdade, o que cumpriu, depois de conhecido o

resultado, alistando-os depois corno soldados.

A perda dos Hollandezes excedeu de 260 mortos

no campo, alem de grande somma de feridos que

falleceram na retirada para o Recife ou nos hospi-

taes. Deixaram tambem muitas armas e munigoes

que para os vencedores foram de grande aprego.

Os Portuguezes que erao ì ,200 com mais 100

Indios oupretos, perderam 37 homens
?
alguns abali-

sados por seu esforgoepatriotismo.

Onde se deu a batalha e o que se passou n'ella ?— Quem de-

cidili da sorte. da peleja ? — Qual foi a perda de parte a parte ì
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• SECCiO V.

CONTINUA A LUCTA COM OS HOLLANDEZES.

Vichi e Martini Soares Moreno em Pernamouco. -—
Vieira vai- ter coni elles.—Tomaia da casa forte.—
E rendida a cidade de Olinda. —Hoogstraten se

passa para os Portuguezes .—Desi arato de urna

esquadra porhigueza.— Parahijha tamlem se in-

surge. — Os Hollandezes desamparam algumas

conguistas<—~Reg intento de Hoogstraten,— Beve-

zes.—Traicàc dos mercenarios.— Oamarao vai à

Parahyla* — Mannanimidade de Vieira.— Soc-

corro enviado a Camarào.—Penuria no acampa-

mento de Vieira. — Heroismo das mulheres em

S. Lourengo.

Vi'iial e Martini Sonfeg Moreno essi Fer-
na itiliiteo.

Os Hollandezes enviaram ainda urna embaixada

ao governador geral, queixando-se dos insurgeutes.

Antonio Telles, conservando-se na sua politica, fez

os mesmos protestos que de antes. Mas ao mesmo
tempo mandou para Fernambuco, sob p'retexto de

pacificar o movimento, dousregimentos às ordensde
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André Vici al eie Negreiros e Martini Soares Moreno,

em olio navios commandaclos por Jeronymo Serrao

de Paiva.

Desembarcaram em Tamandaré e d'ahi deram

auxilio aos habitantes de Serinhaem que se haviam

revoltado, e a tomaram aos Hollandezes, cuja guar-

nigao lancou-se com os Portuguezes.

De sessenta Indios que se entregaram à mercè

trinta foram suppliciados,

Que fizeram os Hollandezes?— Gonio Ines foi re.«pondido ?—
Queni foi para Pernambuco ? — Que aconteceu em Serinhaem ?

Vieira ^sti ter eom ellegt

Vieira, inteirado da vinda das tropas da Bahia,

sahiu-lhes ao encontro 17 dias depois da batalba de

Monte das Tabocas. N'esta jornada reuniram-se-lhe a

final Camarao e Henrique Dias.

Martini Soares Moreno ficou em Àlgodoaes, a urna

legna do Pontal de Nazareth, emquanto Yidal ia ter

eom Vieira,

Em se avistando com Vieira, Vidal declarou quo

vinha prender os cabos da insurreigao. Mas depois

de ouvir as razoes de Vieira fez causa communi com

elle.

Foram d'ahi em diante inseparaveis.
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Martim Soares, sabendo o que occorrerà, imitou o

accordo de Vidal, e marcharam todos, feitos em uni

coragao.

Como procedei! Vieira ?—Como procedei! Vidal ?—Como pro-

cedei! Martim Soares ?

Tosiaada da C^ga-Cortei

Blaar e Haas a esse tempo se apoderaram de todas

as senhoras portuguezas que ficaram na Varzea para

seus refens, e, saqueadas as casas, se encaminharam

para o Recife com a sua presa.

Vieira, instruido do facto, foi-lhes no encalgo, e

deu sobre elles de sobresalto no engenho que depois

se chamou Casa-forte.

Houve renhida peleja no ataque, e quando mais

accesa estava , o inimigo soccorreu-se do ardii de

expor aos tiros dos assaltantes as damas aprisionadas,

Guidando assim arrefecer-lhes o ardor. Mas os Por-

tuguezes com aquella vista cobraram maior estorco,

e deitaram fogo à casa em que se achavam os Hollan-

dezes, o que os obrigou a se entregarem.

Ficaram prisioneiros os dous cabos e mais 200

soldados, nao comprehendendo os Indios que em
numero de 200 forata passados à espada.

De que violencia se soccorreràm os Hollandezes ? — Que ì es-

posta lhes deu Vieira ? — Be que ardii usou o inimigo ?— Quaes

foram as vantagens da peleja?
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É renclMa a eidade eie €111 ss.ala.

Uni dia depois d'està \ictoria renderam os Portu-

guezes, capitaneados por Manoel Barbosa, a cidade

de Olinda, onde o inimigo tinha um reducto bem
fortificadó-

Quando foi rendida a cidade de Olinda ?

Me o$£tàraf-eift ne passa para Portugtteases.

Entretanto Hoogstraten, Hollandez que por duas

vezes fora à Bahia etri missao e ahi tratara lan-

Car-se coni os Portuguezes, entregoa Nazareth qae

commandava. A guarnigao tomou tambem pallido por

Vieira.

Que fez Hoogstraten ?

Dédi»arato eie tasiaa e quadra gftortssgueza*

Os Hollandezes por este tempo tiraram urna des-

forra destrogando a esqaadra de oito veìas que da

Bahia viera commandada por Jeronymo Serrao de

Paiva.

Custou aos Portuguezes està faegao a perda de trez

navios tomados e dous incendiados e 700 mortos,

alem dos prisioneiros que foram tratados eom a

mais atroz barbaridade.

Que praticaram os Hjliandez.es ? — Einquanto orcou a perda

dos Portuguezes ?
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exemplo de Fernambuco foi imitado pela Para-

hyba que tambem se insurgiu contra os Hollandezes.

Em breve a capitania se declarou de todo pela causa

da liberdado, a excepcao do forte de Cabedello, unico

logar onde o inimigo dominava.

Para la foram enviados urn sobrinbo de Vidal, um
capitao do regimento de Camarao e outro do de

Henrique Dias, aflm de dirigirem o movimento, sendo

ao mesmo tempo nomeados trez moradores princi-

paes da Parahyba para governal-a.

Onde foi imitado o exemplo de Fernambuco ? — Quem foi en-

viado para la ?

€ì© Mollanclezes desaMparam algsiisaas

eoitfiii-tstM»

mau estado dos negocios se foi aggravando por

tal maneira, que os Hollandezes virain-se na neces-

sidade de deixarem o que assenhoreavam em Ser-

gipe, rio de S. Francisco e Alagoas.

A villa de Porto-Calvo entregou-se mediante a

quantiade 700$ rs. distribuidos a guarnito que

constava de 150 mercenarios.

A fortalezafoi arrazada, senclo levadas para o acam-

pamento de Vieira as peQas de bronze que eram oito.
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Teve igual sorte o forte Mauricio sobre o rio S. Fran-

cisco, onde 260 homens foram aprisionados e 80

mortos.

Em qae aperto se veem os Hollandezes ? — Que aconteceu

em Porto-Calvo ? — Qual foi a sorte do forte Mauricio ?

Etegìment® ile Hoogstraten*

Com os transfugas do inimigo formou-se um re-

gimento, cujo commando se deu a Hoogstraten, com

o titulo de mestre de campo, emquanto nao se lhe

fazia melhor mercè em galardao de seus servigos.

Que destino se deu aos transfugas do inimigo ?

Animado por estas prosperidades Yieira apropin-

quou-se ao Recife até a distancia de quatro milhas

para sitial-o, e ahi plantou um forte e um acampa-

mento a que deu o nome de Bom Jesus.

Mas em urna expedigao a Ilamaracà foi mal suc-

cedido e teve de retirar-se com alguma perda.

A este acontecimento accresceu o damno causado

por grande peste que invadiu a sua gente e a carni-

flcina que no Rio Grande fizeram os Tapuias, para

Yingarem seus conterraneos mortos em Serinhaem.

Para onde marchou Vieira ?— Que lhe succedeu em Itama-

racà ? — Que factos accrescere ?
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Tratta© d@g mercestarlog •

E ainda maior teria de soffrer, se nao fosse a

tempo avisado do que premeditava o regimento dos

mercenarios, os quaes em grande numero se pas-

saram outra vez para os Hollandezes.

Nao era, porém, connivente n'essa traicao o com

mandante, o qual, envergonhado por aquelle pro-

cedimento, retirou-se para a Bahia, onde continuou

a servir no mesmo posto.

Qual foi o proceder dos mercenarios ? — Que fez o seu com-

mandante ?

Caaisarao Tal à Pai°a3ty3»a.

Continuando os Pitiguares e Tapuias, alliados dos

Hollandezes, a fazer carnificinas em Parahyba, foi

em 1646 Camarao enviado contra elles.

Camarao houve-se com aquella mesma valentia de

que tantas provas havia dado, vencendo os Hollan-

dezes perto do forte Keulen no Rio Grande.

Para aonde foi Camarao ? —- Como se houve.

MagsaaiaiaMMade de Vieira.

N'este anno o governador Antonio Telles mandou

quefossem queimados todos os cannaviaes em Per-
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narnbuco , imaginando assira prejudicar os Hol-

landezes.

Vieira, se bem conhecesse que, pelo contrario,

o mal recahiria sobre os Portuguezes, principiou a

execucao d'essa ordem indiscreta pelos seus en-

genhos , resultando-lhe a perda de 200 mil cru-

zados.

Antonio Telles pouco depois accordou que ficasse

sem effeito aquella sua determinagao. Mas era tarde:

em grande parte o mal estava ja feito.

Que ordem deu o governador ?— Como a cumpriu Vieira ?

A noticia da Victoria de Camarao chegou com a de

haver abalado conlra elle reforgo de Hollandezes. Por

isso Vida! sahiu para soccorrel-o.

Xsto, sabido no Recife pelo inimigo, o induziu a

crer que Vieira estivesse enfraquecido de gente.

Enganava-se; porque elle continuou a molestal-o

com repetidos rebates,

Vidal uniu-se com Camarao e, conhecendo, depois

de uni recontro em que desbaratou os Hollandezes

perto de Cabedello, que a forga d'estes era escassa,

deixou parte de seus soldados a Camarao e voltou a

Pernambuco.

Que noticia se recebeu?— Que occorreu depois?
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Penuria la© aeampaiaaeatt© die Vieira»

acampamento de Vieira estava soffrendo muita

penuria de rnantimentos, o que motivou a desercao

de varios soldados e negros. Mas Vieira recorreu aos

moradores do interior, dos quaes recebeu soccorros

que Irouxeram abundancia às tropas.

Como remediou Vieira a penuria de rnantimentos?

Os Hollandezes, sabendo que da Parahyba partirà

para Vieira uni grande comboi, despacharam 600 ho-

mens, dos quaes S00 eram Europeus, para tomal-o.

Estes, desembarcando era 3. Lourenco, foram des-

barafados por um troQO qoe nao excedia de 100,

entrincheirados era irai forte, assignaìando-se as mu-

lheres, urna das quaes andava por todos os pontos

esforgando os seus compatrioias coni uni crucifixo

na mao.

Morreram 60 Hollandezes e os outros fugirarn,

Qua! foi a sorte da gente enviada pelos inimigoscontra S. Loiu

renco ?— Quem se assignaìou eniao ?
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SIC€Ì0 ¥1,

CONTINUA A LUCTA COM OS HOLLANDÈZES.

Orclens de El-rei D. Joao IV. — Tentavi assassinar

Vieira, — Expedicao a Itamaracd. — Penuria no

Recife e soccorros que recele. — GommeHimentos

mallogvados. — Expedigao a Bahia e revez dos

Portugìiezes.

©fde sis eie el-rei B. 3®st® IV.

Mas el-rei D, Joao IV, receiando que a Hollanda

se concertasse com a Hespanha para guerreal-o, or-

denou ao governador geral nao consentisse que con-

tinuasse a lucia em Pernambuco, embora deixasse

essa capitaria em poderdos Hollandezes.

Està ordem, communicada a Vieira e a Vidal, nao

foi observada. Virano que el-rei estava enganado

sobre a face dos negocios, e acharam que desobede-

cer-lhe n'este ponto era servil-o.

Somente Martini Soares, companheiro de Vidal,

embarcou-se para Lisboa, deixando-lhe as tropas de

seu Gommando.

Que ordenou D. Joao IV ?— Como lhe obedeceram Vieira e

Yidal ?— Que fez Martini Soares ?
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Os bellos resultados ja colhidos tinham aconse-

Ihado moderacao e silencio aos que aie enlao haviam

reprovado a sua empreza.

Estes, porém, vendo agora que era do desagrado

de el-rei, accordaram ir mais longe, e determinami!!

tirar a vidà a Vieira.

Armaram-lhe, pois, urna eilada, emboscando trez

mamelucos em uns cannaviaes por onde tinha de

passar. Felizmente apena 3 o feriram em um bombro.

Um dos assassinos foi logo morto pelos gaardas

que acompanhavam Vieira. Os outros fugiram.

Verificou elle entao que tinha lodo o fondamento

a denuncia dada contra certos individuos que eram

seus parentese amigos; porque urna arma deixada

pelos assassinos fora por elle doada a um dos trai-

dores.
1

Mas ainda quiz guardar moderagao e nenhum mal

Ihes fez, quando para castigal-os sobejavara-lhe os

meios e opoder.

Como procederam os que reprovavam a sua empreza? —Que
veio a saber Vieira ?

Exped'^ao a Itasuaracà.

Nova expedigao foi emprehendida em junho de

1646 contra Itamaracà.

H. B. 12
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Coroou-a boni exito, sendo rendidos trez navios do

inimigo que defencliam a passagem para a ilha.

Os Hollandezes abandonaram todos os seus postos

e se retiraram para o forte Grange.

Qaal foi o resili tado de urna expedicao contra Itamaracà?

Penuria no Heclfe e soeeori*ò@ c|tie reeelae.

Estes e outros acontecimentos motivaram tal fome

no Recife, d'onde ninguem se animava a sahir em
demanda de mantimentos, que estavam a ponto de

entregar-se , quando vieram noticias de Hollanda

trazidas por dous navios que avisaram da proxima

.chegada de muitos outros.

Effectivamente chegaram
,

transportando 4,000

homens commandaclos por Sigismundo Van Schoppe,

com o qual tambem vieram cinco novos membros do

grande concelho para substituir os outros.

Este facto obrigou Vieira a mandar retirar da

Parahyba a gente que la estava às ordens de Ca-

marao, Os moradores, vendo-se desamparados, emi-

graram.

Que noticias chegaram de Hollanda e em que oeeasiao ?— Em
que consistiram os soccorros enviados?— Que resolucao toma

Vieira 2
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€ommettiinestfo@ niall&garacEos*

Henderson foi enviado para o rio de S. Francisco,

aficn de obstar aos soccorros que recebiam os Per-

nambucanos, e remetter para o Recife alguns manti-

mentos; mas ahi uni trogo de ISO homens cahiu

e pereceu em urna emboscada armada pelo mestre

de campo Francisco Rebello, mandado da Bahia para

guardar a fronteira d'essa capitania,

Quizeram depois entrar em Olinda ; mas a nu-

merosa forca que n'este intuito marchou, comman-

dada pelo proprio Sigismundo, foi repelìida com

notavel destrogo, sendo ferido o general hollandez

que, julgando-se novo Cesar, esperava chegar, ver

e vencer.

Que succedei! a urna partida de Hollandezes? — Quem foi

derrotado no assalto a Oìinda?

Maior expedigao foi destfeada a devastar o mari-

timo da Bahia.

Schoppe e Hendersmi desembatcaram na ilha de

Itaparica, levantaram em escelleutes posigoes quatro

reductos e meiieram a fogo e a sangue todo o Re-

concavo.
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Antonio telles que ao principio se deixara inti-

midar mandou, contra o parecer do valente Francisco

Rebello, que notara de tibio e remisso, temeraria-

mente atacal-os.

De similhante imprudencia resullouflcaremmortos

quasi 600 liomens e Francisco Rebello que os com-

mandava. Foi està a maior perda dos Portuguezes na

guerra contra os Hollandezes.

Para onde partili outra expedicào?—Que determinou Antonio

Telies?— Qual foi o resultado?

SECtàD VII.

AS DUAS BATALHAS DE GUARARAPES.

Estreita-se o cerco do Recife. — Expedicào de Portu-

galparaa Bahia.—Nomeacào do general Barrette.

— Principado do Brasil.— Prudente accordo de

Barrette— Os PwiVjguezes deixam alguns logares

que occupavam.— Retiram-se para Guararapes.—
Primeira latalha dos Guararapes.— Os Hollande-

zes rendevi a hateria de A sseca.—Fallece Cantarào.
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— Os Hollandezes desolavi o Reconcavo da Bahia.

—Expedicao de Salvador Correia de Sa.—Segunda

èatalha dos Guararapes.

fi@treita-ge © cereo de Becife*

cerco do Recife cada vez se estreitava mais,

porque Vieira, aguardando soccorros de Portugal,

levantou urna bateria que servisse para varejar a

pra§a e ao mesmo tempo a armada que viesse afaasie-

cel-a. Esca estancia causou grande damno aos Hol-

landezes e, corno ficava a cavalleiro do porto, obri

gou-os a remover os seus navios para outro pouso.

Investidos de dia e de noite, viram-se na necessi-

dade de chamar Schoppe, o qual deixou Itaparica,

onde ainda se detinha.

Teve, porém, de cessar o esbombardeamenlo por

falla de polvora.

Que effetto produz urna bateria levantada por Vieira ?— Por

que cessoli o esbombardeamento ?

Expeeiiyà© de Portugal para a B'attifi

Urna semana depois (1647) chegou à Bahia, corno

governador geral, o conde de Villa Pouca, trazendo

reforcos em doze navios, cinco dos quaes eram desti-

nados para Angola.
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A esquadra hollandeza voltou a Bahia, onde des-

traili trez d'aquelles navios. Em uni d'elles morreu

D. Affonso de Noronha, segundo fillio do conde de (

Linhares.

Mas a gente que acornpanhou o conde de Villa

Pouca destinava-se unicamente para guarneeer a

Bahia e nao para alentar os Pernambucanos em sua

requesta com os Hollandezes.

Quem foi onovo governador geraì ?— Que succedei! a alguns

dos seus navios?— A que vieram elles?

ft'oiìiefieào «lo general Balbetto.

governo de Portugal, destituido de recursos, e

temendo da Hollanda, nenhum auxilio mandava a

Pernambuco. Mas o padre Antonio Vieira obteve para

esse firn que se realisasse um emprestimo de 300

mil cruzados.

Havendo aviso de que em Hollanda se aprestava

urna poderosa armada, em 1648 foi mandado com

300 homens, armas e munigoes, Francisco Barretio

deMenezes, no posto de mestre de campo general,

para render Vieira e Vidal na sua gloriosa empreza :

primeiro galardao que recebeu a sua heroicidade !

Mas dous navios, em um dos quaes vinha, foram

presa dos Hoilandezes. Barretto, conduzido para o

Recife, esteve alli preso por espago de nove mezes,



CAP. iv.— I6Z1O a 4655 T83

aocabo dos quaes evadiu-se por favor e em compa-

nbia de Francisco de Bra, fillio do officiai que

guardava.

Queobteve padre Antonio Vieira?— Qual foi primeiro ga-

lardào de Vieira e Vidal?— Que succedeii a Francisco Barrette

de Menezes?

Pris*eif»add d© Brasil*

N'este mesmo anno el-rei D. Joao IV deu ao Estado

do Brasil a categoria de principado, cujo titolo ficou

pertencendo ao herdeiro presumptivo do thronò de

Porlugal.

primeiro principe do Brasil foi D. Theodosio.

Que categoria foi dada ao Estado do Brasi!?— Quem foi o pri-

meiro principe do Brasil?

Prudesse aeeoMo «le Balbetto*

Barrette, depois de innumeros trabalhos e fadigas,

chegou ao acampamento de Vieira e assumili com-

mando
;
porém, emquanto exerceu, teve a pru

dencia de conformar-se em todos os pontos coni os

alvitres de Vieira e Vidal.

Deparou os negocios no melhor estado
;
occupa-

das 180 leguas do territorio, tomadas ao inimigo 80

pegas, mortas ou aprisionadas 18 mil pessoas, Hol-

landezes e seus adherentes, provisoes para dous
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mazes, 24 contos de reis em cauta, e 18 mil cruzados

.

em mercadorias ou dividas seguras.

Como se houve Barretto? — Em que estado encontrou os ne*

gocios ?

Fofttigsiezes deixam alguf&3 logares
cfue oectipavam.

Os Hollandezes receberam novo auxilio de mais de

seis mil homens, e entao offereceram amnistia aos

que se apresentassem dentro de dez dias.

Estando assim avantajado em forgas o inimigo, os

Portnguezesretiraram-se de Iguarassu, Pau-Amarello,

Jaguaribe, Paratibi e Olinda, concentrando-se entre

Serinhaem eMoribeca.

Que offerecem os Hollandezes?— Que accordo romani os Por-

tuguezes?

lieti!A'&isa-se paiea Guai'arafie^i

inimigo, confiado e suberbo, sahiu para o
campo. Seu primeiro commettimento foi feliz

;
por-

que tomon a estancia da Barreta, onde estavam

80 homens.

Yendo-se inferiores em numero , os mestres de

campo se retrahiram para junto das fraldas de Gua-

rarapes, a quasi quatro leguas do Recite, por onde
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os Hollandezes tinham de passar em demanda de

Moribeca.

Que faz o inimigo ?— Que fazem os mestres de campo ?

Primeira ftatallta dss G-uararapeg»

Aos 18 de Àbril de 1648 encontraram-se os Hol-

landezes com os Portuguezes n'aquelle passo vanta-

joso para estes.

Como aos Portuguezes falleciam artilharia e muni-

coes, deram urna so descarga e mettendo mao às

espadas arremeteram contra os inimigos. Foi peleja

beni ferida em que toda a superioridade do numero,

das armas e disciplina estava por parte dos Hollande-

zes ; mas triumphou a boa causa.

Vidal teve dous cavallos mortos debaixo d'elle, e

Vieiraia-o serpor um Hollandez ; mas ao levantar

este % brago para desfechar-lhe um golpe elle o

decepou.

A perda dos Portuguezes foi de 84 mortos e 400

feridos ; a dos Hollandezes esmou-se em 1,200 mor-

tos, dos quaes 180 forao officiaes.

Està batalha decidui da guerra
;
porem podia ser

mais completa
; porque o inimigo conseguili retirar-se

levando todos os seus feridos, se bem que perdesse
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duas pegas de bronze e as bagagens. Schoppe

recebeu em um peuma ferida que o eslropeou.

Em que dia enccntraram-se os Hoìlandezes e os Portuguezes?

— Como pelejaram estes ? — Em quanto se esmou a perda de

um e de outro lado ? — Quaes foram os effeitos d'està batalha ?

Os Mollaaistezes rendesti a finteria

ile Agjeea.

Schoppe, apezar de vencido, nao perdeu o animo.

De volta ao Recife rendeu a bateria de Asseca, a qual

ficara bem guarnecida e poderia resistir a um cerco.

Mas, em compensalo, os Portuguezes recupera-

ram Olinda, mandando para la um trogo de 300

homens.

Que desforra tiram os Hoìlandezes ?—Que cidade recuperami

os Portuguezes ?

Faileee Casiaarao.

Pouco depois da batalha dos Guararapes falleceu

de molestia Camarao que tantos servigos prestou ao

seu paiz e tanto mereceu por seu esforco corno guer-

reiro e por suas excellentes qualidades corno homem.

Sabia ler, escrever e sufficientemente o latim.

Foi sepultado com as honras devidas a seus pre-

dicamentos.
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No cargo de governador e capi tao -genera! de todos

os Indios succedeu-lhe seu primo I). Diogo Pinheiro

Camarao, lambem corno elle esforcado, ja condeco-

rado com a ordern de S, Thiago, o qual mostrou-se

por obras digno de occupar o logar que deixara

seu heroico anlecessor.

Quando falleceu Camarao ?—Quem ìlie succedei! no cargo?

Os M^llasaclezes desolai» © Recosicavo
da SS afilla.

Os Hollandezes, senhores do mar, foram devastar

o Reconcavo da Bahia, d'onde, tendo destraido 22

engenhos, voltaram carregados de despojos.

Tambem aprezaram muitos navios ; de sorte que

no Recife havia abundancia de tudo, ao passo que o

acampamento de Vieira soffria penuria.

Que foram os Hollandezes fazer na Bahia ? — Que resultados

colhem ?

Expetlitò© de Salvador Correla de Sa.

No emtanto Salvador Correia de Sa, com appro-

valo da corte de Lisboa, preparou no Rio de Janeiro

urna expedigao para retomar Angola aos Hollandezes,

e armando 15 navios, em parte às suas custas, com
900 homens de desembarque, afora as tripola^oes,

fez- se à vela para Àfrica.

Posto que a principio soffresse a perda de 360

homens no naufragio de sua capitanea, conseguili
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desbaratar os Hollanclezes e obrigal-os a se entrega-

rem em numero de mais de dous mil, tendo elle ape-

nas 600.

Assim foi evacuada Angola, e pouco depois a ilha

de S. Thomé.

Que aprestos fez Salvador Gorreia de Sa? — Como apro-

veitaram ?

gegusadà baiatila dog &uai*ai*apeg«

Os Hollandezes, querendo ainda experimentar a

sorte das armas em urna batalha, abalaram nova-

mente ao encontro dos Portaguezes, e foram acam-

par nos Guararapes, ja assignalados por sua dcrrota,

Brink, seu coram andante na ausencia de Schoppe,

tinha comsigo 5,000 homens.

Nao obstante a superioridade de forgas, foi desba.

ratado o inimigo, sendo a sua perda 1,100 mortos,

inclusive Brink, e loda a sua artilharia e bagagens.

Vieira, por sua extremada valentia e muito ac-

cordo, escapou por duas vezes de morrer.

Perderam a vida 47 Portuguezes, sendo um d'estes

o sargento-mor Paulo da Cunha ; 200 ficaramferidos,

entre os quaes o famoso Henrique Dias

Pelejou-se està batalha aos 19 de Fevereiro de 1649.

Para onde marcharam os Hollanclezes ? — A favor de quem se

declara a Victoria?
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SECCAO VOI.

EXPULSÀO TOTAL DOS HOLLANDEZES.

Creacào de urna companhia de coìnmercio.—A armadi

da companhia de commercio presta soccorros. —Eri

tregam os Hollandezes o Recife e quanto possuiam

no Brasil. — Mercés que receòe Vieira.—.Que sa-

crificiosfizera.—Paz com a Hollanda.

Creala© deasna eoisapasiEìia «t£ eoMamereio.

El-rei D. Joao IV, emvez de enviarsoldadose armas

para o Brasil, limitou-se a crear urna companhia de

commercio, à similhanga da companhia hollandeza,

afim de proteger o trafego de Portugal com as suas

possessoes ultramarinas.

Poucos dias depois da segunda batalha dos Gaa-

rarapes chegou a primeira frota d'essa companhia,

trazendo o conde de Castello-Melhor, JoaoRodrigues

deVasconcellos e Souza, para governador geral. Em
1630c Na sua volta, escoltou 88 navios mercantes.

Qual foi a determinacao de D. Joao IV ?—Quem foi nomeado

governador geral e quando veiu ?
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A ai"sagacia eia eampaiiliia de commercio
presta iseco5*r®g.

Até o anno de 1653 pouco avultaram os factos oc-

corridos de parte a parte.

Os Hollaodezes mandaram duas expedigoes ao rio

de S. Francisco, que se mallograram. A esse tempo

os Portugaezes queimaram no Rio Grande avultada

porcao de pau-brasi] que o inimigo tinha arrecadada.

N'este estado de cousas assentaram os mestres de

campo soccorrer-se da frota da companhia de com-

mercio que viera em oitubro de 1653, tendo por

general Fedro Jacques de Magalhaes e por almirante

Britto Freire, e se achava surta no porto de Naza-

reth. Alcangado este auxilio, era o seu plano blo-

quear o Recife com os navios por mar, emquanto se

estreitasse o cerco por terra.

Vencidas algumas difficuldades, Pedro Jacques e

Britto Freire concertaram-se com os mestres de

campo.

Tiveram entao em suas fileiras 3,500 homens,

1,000 dos quaes guarneciam o campo de Bom Jesus,

Olinda e os fortes, ao passo que por mar foi tolhida

a entrada de todo o soccorro ao Recife.

Que successos occorreram ? — Que accordo tomara os mes-

tres de campo ? — Qual era o s^u plano ?— Que resultado al-

cangam ?
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EntregaiiB ©s Hollsmaleses © Reeifè e quanto
possi*iasn aio BSrasil.

Apertou-se por tal modo o cerco, qae depois de

perdidas as diversas fortifìcagoes que defendiarn o

Recife, os sitiados viram-se na absoluta necessidade

de capitolar, entregando aos Portuguezes o Recife,

Mauricia, os fortes adjacentes, Rio Grande, Para-

hjba, Itamaracà, Cearà, a ilha de Fernando de

Noronha, munijoes, mantimenlos e armas.

Feita a convenga/), Vieira aos 27 de Janeiro de

163 i tomoli posse do Recife e dos fortes e os entre-

gou a Barretto.

Àssim terminou a invasao dos Hollandezes, que

principiou em 1624 e se prolongou por trinta annos,

com tao variadas viclssitudes.

Se nao tivesse Portugal subditos tao leaes, tao

ardentes no patri otismo e tao sublimados no esforgo,

corno Vieira e Vidal, o Brasil seria perdido. Gragas a

estes dous illustres varoes, nao havia em 1654 n'este

paiz nem um so palmo de terra occupado por nagao

estrangeira.

Andre Vidal de Negreiros sem demora embarcou

para Portugal, afìm de levar a el-rei tao boas novas.

Eni que necessidade se veem os sitiados ?-—Como terminou a

nivasào dos Hollandezes ? —» A quem se deve a sua expulsao?
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Mereèm figlie ree si»e Pietra»

Joao Fernandes Vieira, a qaem sobre todos se de-

veu tao fausto resultado, foi galardoado porel-rei de

Portugal com o tilulo de general e com o governo de

Angola,

Exoaerado d'esse cargo em 168L foi a Portugal,

e recebeu do principe regente D. Pedro as mercès

defidalgo da casa de Sua Aìteza, seu conselheiro de

guerra, alcaide-mor de Pinhel, commendador das

commendas daordem de Christo, de S. Pedro de Tor-

radas e Sancta Eugenia de Aula, e superintendente de

todas as fortificacoes de Fernambuco e do norte do

Brasil. Papalnnocencio X Ihe dea o nome de Res-

taurador da Igreja na America por uni breve do ulti-

mo anno do seu pontiflcado.

Que mercès recebeu Vieira ?

Oue sacrifìcios fizera*

Para aquilatar os sacrificios que fez para servir

seu rei e sua patria, notaremos que, corno diz o

padre Raphael de Jesus no— Caslrioto Lusitano—,

quando salii u a campo era casado de um anno, ser-

vido por 1,500 escravos e criados, acompanhado com

150 homens de sua casa e guarda ; na sua estrebaria
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sustentava 22 cavallos ; tinha capella de musica

com varios instrumenlos, daas casas no Recife e

outra no campo, cujasalfaias vaìiam muitos mi! cru-

zados, Gaslou, em armas. soldos e munigoes, 600

mij cruzados em dinheiro e o producto de sua prata

lavrada e joias que eram de grande preco ; e perdeu

mais de 400 mil em propriedades ruraes, roubadas

ou destruidas.

Eni que consistiram os sacrificios feitos por Vieira ?

F'ns eeiii a II®llancia.

Tendo fallecido em 18S6 D. Joao IV, e ficando a

rainha sua mulher regente do rei no, em menoridade

de seu filho Affonso VI, depois de muitas duvidas

assentou-se (1660) em artigos de paz com aHoìlanda,

obrigando-se Portugal a dar-lhe corno indemnisagao

a quantia de quatro miihoes de cruzados em dinheiro

ou mercadorias no espaco de dezeseis annos.

Por outro modo mais vantajoso nao poderia Por-

tugal obter a paz, cortado corno se àchava pela guerra

contra a Hespanha em sustentacao de sua indepen-

>dencia<

Esse estado de fraqueza foi peiorado pelo governo

de Affonso VI, quando subiu ao throno.

Bt B. 13
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Tal foi o desfecho da guerra con tra os Hollan-

dezes, que tanto sangue e trabalhos custou aos Por-

tuguezes. Mas a Hollanda compensou a perda do que

conquistare noBrasil,assenhoreando nalndia Orientai

outraspossessoes portuguezas de subida importancia.

A que se comprometteu Portugal Da paz coni a Hollanda ? —
Em que estado se achava aquelle reino? — Como compensou a

Hollanda a perda do Brasil?
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1654 a 1699. ~

SECGlOI.

ACONTECIMENTOS NO ESTADO

DO MARANHÀO.

Estado em que se achavam o Para e o Maranhào. —
Expedicào dos Hollandezes ao Para.—Separacelo

dos governos do Para e Maranhào. — padre

Antonio Vieira e André Vidal de Negreiros no

Maranhào. — Bom accordo em que estiveram. —
novo governador D. Pedro de Mello. — Perse-

guicelo dos Jesuitas.~—0 novo governador Ruy Vaz

de /Siqueira.

Estado em «gite se aeliavam o Para
e o ftlarauiiào,

Entretanto os negocios no Maranhào e Para apre-

sentavam face menos avantajada que nas mais capi-

tanias. Seu estado até certo ponto inspirava serios

cuidados.
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Nascia o mal em parte da indole da populagao, em
parte das pessoas a quem era commettida a gover-

nane, individuos poueo escrupulosos em se des-

mandarem por loda a sorte de demasias.

Qual era a face dos negocios do Para e Maranhao ? — D'onde

provinha o mai?

Expeslifàe dog liollaiiilezes ao Para.

Antes de concluida a guerra eom os Hollandezes

em Pernanibuco, urna esquadra d'essa nagao, sob o

commando de Vandergoes, composta de oito velas,

surgiu no cabo do Norie.

Sebastiao de Lucena e Azevedo, capitao-mor do

Para, marchou contra elles, e em Maniary assaltou-os

e obrigou-os a embarcarem-se desbaratados.

Apezar d'està Victoria, era tal o agastamento dos

habitantes contra elle, que pediram ao governador

geral do Estado de Maranhao, Francisco Coelho de

Carvalho, a sua deposigao.

Este, inteirado de seus feitos, o suspencleu e des-

terrou em Gurupy, a dezeseis leguas de Belem, actos

estes que foram approvados em PortugaL Coelho

que para aquelle firn tinha ido ao Para adoeceu e

falleceu em 1647.

Que succedei! a urna esquadra hollandeza?—Qual tinha sido

o proceder do capitào-mor do Parà, e corno foi punido ?
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Separalo dos governo^ do ¥&và
e Ma&'aiiliào.

Manoel Pitta da Veiga foi o capitao-mor nomeado

pelo novo governador Luiz de Magalhaes.

No seu tempo, el-rei, tenpo sciencia das duvidas

e dissengoes que constantemente se levantavam na

administracao de Maranhao e Para, separou-os em
capitanias distinctas.

Que determinou el-rei a respeito da administracao do Para e

Maranhao ?

O padre Assento Vie!ara e Autiste Ttdal de

Governando Maranhao Balthazar de Souza, foi

àquella capitania o padre Antonio Vieira a frente dos

missionarios Jesuitas, coni os quaes tomou muito a

peito a reforma dos costumes e o beneficio dos indi-

genas opprimidos pelos colonos, empreza em que

muitas diffictìldades encontrou, principalmente por

parte dos officiaes publicos e dos clerigos.

El-rei, querendo commetter auctoridade apessoa

idonea, nomeou governador do Maranhao Andre

Vidal de Negreiros, o heroe parahybano, que tanto

se assignalara em Pernambuco.

Quem foi ao Maranhao?—Em quem recaliiu a nomeacao

para governar o Maranhao?
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Bom aeeei'ct© eiaa que estiveram.

governador Vidal entrou em perfeito accordo

com o padre Vieira a respeito da escravidao dos in-

dios, e o acompanhou a Belem, aflm de melhor pro-

ver a este objecto, para o qual em verdade o padre

Vieira deparou n'elle a mais adiva e effìcaz coadju-

vagao.

Como Vidal coadjuvou o padre Vieira ?

© noTO goveraacloi.* ©. Fedro de Mallo.

A Vidal succedeu em 1657 D. Fedro de Mello, o

qual, inteirado da privanga em que o padre Vieira

estava com el-rei, fingiu conformar- se com os de-

sejos d'esse illustre varao.

No anno antecedente foram explorados os rios Ne-

gro e Tocantins : o primeiro com bom resultado por

Manoel Pires e o padre Jesuita Francisco Gongalves ;

o segundo com menos prospero successo, porque os

expedicionarios perderam a vida, pelejando com os

indigenas habitantes de suàs margens, o que deu azo

a outras expedigoes para exterminal-os.

Qtiem governou depois de Vida! ? — Quando foram explora-

dos os rios Negro e Tocautins ?
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Perseguila© aos Jesuitas*

Bem depressa, porem, D. Pedro de Mello mostrou

suas màsinclinacoes, tolerando tropelias da popula-

gao amotinada contra os Jesuitas, e até acuiando-a a

ponto de sereni expulsos esses padres em ausencia

do padre Vieira que partirà para Belem.

Alli occorreu igual scena, e o padre Vieira foi

preso, insultado, maltratado no seu collegio que os

moradores invadiram, e depois encerrado na capella

de S. Joao Baptista.

OsJesuitassoffreramentao nao só em suaspessoas,

senao em seu collegio, nas igrejas que haviam edifi-

cado e nas propriedades pertencentes ao seu patri-

monio que foram confiscadas.

Como procede D. Pedro de Mello com os Jesuitas ? — Como

foì tratado o padre Vieira ?

O no^ o goTernaclor liuy ¥az de §iqueia*a*

Em seguida aestes acontecimentos foi nomeado

governador do Maranhao Ruy Vaz de Siqueira.

Disposto a restabelecer as cousas nadevida ordem,

principiou Siqueira contemporisando com os desor-

deiros e flngindo concordar com elles, até que se

achou munido de sufficiente forga para chamar os

Jesuitas e restituir-lhes os encargos que lhes esta-

vam de antes commettidos.

De que maneira se houve o governador Siqueira ?
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SECCiO II.

ACONTECIMENTOS DIVERSOS.

Barretta é nomeado governador geral. —Contribuicfìes

a cargo do Brasil.^Uma revoltano Rio de Ja-

neiro contra o governador.— Tremenda peste.— Vi-

dal vai administrar Pernamhico. — que acontece

ao seu successor. — governador Alexandre de

Senza Freire.—Guerra aos Guerens.— procu~

rador da Bahia ds cortes. —A camara da Bahia

a el-rei.—Desalamento de terras na Bahia.

Conseguida a Victoria de Fernambuco, Barretta

que sob os auspicios de Vieira e Vidal a tinha gran-

geado, foi nomeado em 1662 governador geral do

Brasil, succedendo ao conde de Atouguia.

Quem foi nomeado governador geral ?

Como fora imposta ao Brasi! a obrigagao de

concorrer com 160 mil cruzados /^muaes durante
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dezeseis annos para pagamento dos quatro milhoes

estipulados para indemnisagao aos Hollandezes, Bar-

retto convocou o senado da camara da Bahia para a

dislribuicao d'essa quantia pelas capitanias, assim

conio da de 20 mil cruzados, durante o mesmo

tempo, para o dote da infanta D. Catharina, que se

casara com el-rei de Ingìaterra.

Coube à Bahia dar 80 mil cruzados para paga-

mento dos 180 mil.

Para o que foi convocado o senado da camara da Bahia ?

Unia revolta si© Bla de Janeiro cantra o
goveNiadori

Rio de Janeiro e as capitanias do sul foram em
1657 separadas do governo geral, e nomeado gover-

nador Salvador Correia de Sa e Benevides, perten-

cente a essa famiiia que fundara a cidade do Rio de

Janeiro.

Como seus antepassados, extremava- se por sua

amizade aos Jesuitas, e por isso careou o odio dos

Paulistas que eram avessos àquelles padres.

Havendo-se formado em S. Paulo por este e

similhantes motivos urna conspiragao contra elle,

quando se tinha ausentado para Sanctos, afim eie

dar providencias energicas que atalhassem o mal,

levantou-se no Rio de Janeiro um motim, dirigido
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pelo senado da camara, o qual depondo Salvador

Correia, obrigou Agostinho Barbalho Bezerra a tornar

o seu logar. Em seguida os amotinados enviaram

pessoas de sua confianca para S. Paulo, coni ordem

de insinuareui aos moradores que imitassem o seu

exemplo.

Mas Salvador Correia, precavendo-se, para la se

dirigiu e foi bem recebido pela populacao. Pratieou

por essa occasiao alguns actos de utilidade publica.

Entretanto auctorisou Agostinho Barbalho Bezerra

a continuar a subslituil-o
;
e, dando espaco àreflexao

para serenar os espirilos, foifestejado coni demons-

tracoes de subida estima, quando voltou à cidade do

Rio de Janeiro.

Que alteracao se effectuou no governo do Brasil ?—Qae nego-

ciò levouo governador do Rio de Janeiro a S. Paulo?—Que
aconteceu no Rio de Janeiro ?—Como se houve o governador ?

Tremenda pe^te.

Barretto governou seis annos. Succedeu-lhe o

conde de Obidos, D. Vasco de Mascarenhas, em 1683.

Por esse tempo estabeleceram-se na Bahia os Car-

melitas descalcos e foi invadida a povoagao pela epi-

demia das bexigas, que comecando em Pernambuco,

levou osseus estragos até o Rio de Janeiro. Os seus
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effeitos foram tao espantosos, que ainda passados

cem annos era dolorosa a sualembranga.

Qual foi o successor de Barretto? — Que damno causoa a

epidemia das bexigas ?

dittai vai net stilailatrai8 Perfiiamlmeo*

Vida! foi chamado de Maranhao para administrar

Fernambuco.

Mas as commoQoes da ultima guerra haviam des-

vairado a populagao. Por isso a austeridade do pro-

ceder de Vidal provocou odios e demasias dos que a

mal soffriam, a ponto de ser accusado perante o go-

vernador geral que mandou tropa a Pernambuco para

prendel-o.

Essa ordem, porem, nao seeffectuou, e elle com-

pleiou o tempo da governala.

Que coinmissao foi dada a Vidal ?— Que effeitos teve o seu

proceder austero ?

agite aeonteeeii ao seti successo?*

Succedeu-lhe Jeronymo de Furtado Mendonca,con-

tra o qual novas queixas, ainda mais graves, se levan-

taram, com extremos taes que mettido em prisao foi

transferido aPortugal. Suspeitas de haver conspirado

com seu irmao,que se Uncara com aHespanha, deram



20A BISTORTA DO BRASIL

occasiao a processo e julgamento, em virtude do qual

depois de torturado, o desterraram para a India

onde falìeceu.

Na occasiao de ser preso, achava-se no porto do

Recife orna frota da companhia franceza das Indias-

Orientaes que viera refrescar-se. Seus inimigos lhe

attribuiram a inteng-ao de entregar a capltania aos

Francezes, e por isso alguns d'estes foram maltra-

tados.

Que aconteceu ao governador Jeronymo de Furtado Men-

donca ?—De que o aceusaram os seus inimigos?

O goiei'iìad©!' gessai Alexandre de gonza
Freire.

conde de Obidos governou ciuco annos, e foi

subsiituido por Alexandre de Souza Freire que em
J660 mandoù erigir um forte em Cayrù, ao Sul da

Bahia, afim de defender aquelie territorio das cor-

rerias dos Guerens, tribù da especie dos Aymorés.

Ahi estava Manoel Barbosa de Mesquila, quando

em um dia de festa os moradores, achando-se na

igreja, foram accommettidos pelos selvagens
;
para

repellil-os sahiu esse valente officiai acompanhado

com sete soldados. Mas perdeu a vida, assim corno

alguns dos seus,

Quaì foi um dos actos do governador Alexandre de Souza

Freire ?—Que successo o provocou ?
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Este acontecimento que causou profanda impres-

so induziu a fazer guerra àquelles indigenas. E
corno os habitantes da Bahia estavam desacostuinados

a pelejar contra os selvagens, foram para este firn

convidados os Paulistas, os quaes vieram em um
corpo, capitaneados por Joao Amaro em 1671, sendo

entao governador geral Affonso Furtado de Mendonca

Castro do Rio e Menezes.

Os Paulistas, coadjuvados de alguma forca de or-

denangas, fizeram tremenda destruicao nos ladios.

Os que escaparam da carnificina foram reduzidos à

escravidao.

Em recompensa recebeu Joao Amaro urna data de

terras, ondefundou-se urna villa coni a denominalo

de Sanclo Antonio, mais conhecidapelo nome do Pau-

lista

Para que fmi foram convidacios os Paulistas?—Que resultado

se aicanca por meio d'elles ?

O procurati!»? da Illesia àm eart^g.

Nas cortes que se reuniram em 1668, o pro-

curador da Bahia, corno representante de lodo o

Estado do Brasil, reconhecendo o fandamento das

queixas nascidas de serem preteridos nos cargos

publicos os seus naturaes, apresentou o capitalo



206 HISTORIA DO BRASIL

seguinte ; — « Brasil, em quarenta annos de

« guerra continuada, padeceu muito, e seus mo-
« radores soffreram infinitas miserias e hostilidades

« na defensa d'aquelle Estado, onde a maior parte

« d'elles se assignalaram em muitas occasioes com

« singular valor e despezas de suas fazendas, com
« que a este respeito deve V. A. ser servido mandar

« que nos postos de milicias que vagarem no dicto

« Estado sejam providos somente os que n'elle teoi

« servido a V. A. , e da mesma maneira nos dictos

« moradores os offlcios de justiga e fazenda, corno

« tambem em seus filhos as igrejas, conezias e dig-

« nidades, porque é justo que, despendendo seus

:< pais e seus avós as fazendas, derramando seu

t< sangue e perdendo muitos a vida, sejam os pos.

« tos, cargos e honras do dicto Estado concedidos a

a estes sujeitos, em quem concorrem as partes e

« qualidades necessarias. »

A similhante proposta respondeu o principe D. Pe-

dro que entao reinava com o titulo de regente em
nome de D. Affonso VI, por estas palavras : — « Ao

« coneelho ultramarino e mesa de consciencia man-
ce darei advertir o que me pedis, que me parece

« justo. »

Està resposta e aquelle capitulo foram remettidos

àmesa de consciencia, com despacho exarado nos

seguintes termos :— ® Veja-se na mesa de conscien-
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« eia e ordens està copia de um capitalo que entre

« outros me offereceu em cortes o procurador do

« Estado do Brasi], para que, tendo noticia da

« resposta que à margem d'elle lhe mandei dar,

« tenha lembranga do que me representa aquelle

« Estado.—Lisboa, 3 de Agosto de 1668. »

Igual despacho foi remettido ao concelho ultra-

marino.

Em que consistili o capitalo apresentado às cortes pelo repre-

sentante do Brasil ?—Que resposta se lhe deu ?

A eamara da lìaltia a el-i°ei»

Tambem merece mengao urna representagao que

sobre o mesmo assumpto levou a presenga d'el-rei a

camara da Bahia. Foi a seguiate :

« Senhor. — Por noticias que temos nos consta

« que foi V. A. servido mandar passar um decreto,

« para que nenhum fillio do Brasil occupe, da data

(( d'elle em diante, o posto de desembargador d'este

« Estado, quando os que de presente o sao nao de-

ce vem nada a nenhum dos mais. Parece, Senhor,

« que é urna offensa que V. A. faz aos filhos d'este

« Estado, e principalmente aos da Bahia, a quem
« V. A. por seus servigos concedeu os privilegios de

« infangoes, e outras muitas mercès de que estao de

« posse. Pois, senhor, se elles sao capaz.es do posto
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e dos da guerra em que V. A. os tem provido, e

lodos servido a V, A. comas vidas efazendas, que

razao haverà que os prive de servirem a V. A. na

patria, quando os d'essa corte o exercem na sua?

Seja V. A. servido reparar ora damno tao affron-

toso para os fllhos do Brasil, e conceder-lhes o

exercicio, que sem elle nao haverà fillio d'elle que

continue os estudos, porque, se por elles nao hao

de ser premiados, e ter a esperanca de servir a

V. A. na patria corno fazem os das outras, cessarà

o estudo, quando por muitas vezes temos pedido

a V. A. que conceda a este Estado os privilegios

que tem e gozam os da cidade de Evora, e que

possam os religioso? da companhia de Jesus, que

os ensinam, dar-lhes o mesmo grau que n'aquella

cidade se dà aos d'ella
;
pois os Senhores Reis de

Portugal os crearam para augmento dos seus vas-

sallos. Da grandeza de V. A, esperamos nos con-

ceda urna contra-mercè, pois todos se dirigem ao

servilo de V. A., que Deus guarde para augmento

de seus vassallos. Camara da Bahia, 14 de Agosto
*

de 1671. — juiz, Manoel da Rocha. — verea-

dor, Thomé Pereira Falcao. — Francisco Subtil de

Siqueira.— procurador, Joao de Mattos Aranha. »

Que representou a camara da Bahia a el-rei?
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Be^alsasiaeasta de terrai ita Baltia*

No tempo (Teste governador, em 1671, as co-

piosas chuvas que na Bahia tinham cehido em
Abril oecasionaram desabamento de terras na mon-

tanha, sobre a qual se acha situada a cidade alta.

Despenhando-se sobre a cidade baixa, nas ladeiras

da Misericordia e Conceigao, causaram a morte

de mais de trinta pessaas que fìcaram sob as

ruinas de muitos ediucios.

Que desastre occorreu na Bahia ?

H B# 14
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SFXCAO US.

ACONTECIMENTOS DIVERSOS.

Descobrimento do Piaithy. — Noticias de mìnas de

prata. — Bìmsào ecclesiastica. — Fundacao de um
convento de Freiras

.

— Administracao de Roque da

Costa Barreto. — À colonia do Sacramento* —
tabelecimentos em 8ancia Catharina. — Como pro-

cede o seu successore — A peste da Bahia.

Degeobrimestto «lo PlatsSay.

Domingos Àffonso, por antonomasia o Sertao, me-

recida por suas viagens ao interior do paiz, morador

àmargemdo rio S. Francisco, descobriu, em urna

de suas diuturnas e penosas jornadas em 1673, a

exfensa regiao que se intitulou Piauhy, de um rio

pouco caudaloso que ahi corre e desagua no Par-

riahyba.

N'aquellas solidoes encontrou-se coni o Paulisla

Domingos Jorge, que tambem sahira a exploragoes

.

Quem era Domingos Alfonso ?—Que descobrimento fez ?
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Notieias de ssalaias eie gsrata.

No tempo da administragao de Affonso Furtado

fizeram-se diligencias para o descobrimento de minas

de prala, offerecendo-se um habitante do serlao para

mostral-as. Emquanto se communicavam nolicias à

corte, morreu esse individuo e a ninguem deixou

conhecimento do seu segredo.

Por isto apaixonou-se o governador, e, estando a

fallecer aos 26 de Novembro de 1675, nomeoupara

substituil-o o chancelier da Relacao Àgostinho de

Azevedo Monteiro, o mais velho mestre de campo

Alvaro de Azevedo, e o mais mogo dos vereadores

Antonio Guedes de Brillo, descendente de Caramuru,

sendo os dous ultimos naturaes da Bahia.

Havendo morrido o primeiro, foi substituido pelo

ouvidor do crime, tambem Bahiano.

Que tentativa se fezsob a administracao de Alonso Furtado?

— Eni quedeu ? — Quem substituiu o governador ? — Que

circumstancia se nota ?

l>i^Iga© eccle$ìs*@ttea*

Attendendo-se anecessidades urgentes, elevou-se

em 1676 a Bahia à categoria de arcebispado, e crea-

ramose posteriormente os bispados de Fernambuco,

Rio de Janeiro, Maranhào e Para.

Em que consistiu a divisao ecclesiastica da Brasila e quando

se effectuou 2
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Fi?nd4M*a© eie uni convento de freiras.

.Fundou-se na Bahia erti 1677 um convento de

freiras da ordem franciscana, vindo para similhanle

firn quatro religiosas do convento de San età Clara, em
Evora, as quaes, ao cabo de nove annos, estando fir-

mada ainstituigao, tornaram para Portugal.

Quando e de que maneira fundou-se na Bahia um conventi

de freiras ?

Administra^aode Roque da Costa Barrotto*

Os tres governadores no termo de trez annos fo-

ram substituidos pelo governador geral Roque da

Cosia Barrette

; primeiro evento de sua administra<jao foi o es-

tabelecimento de capuchinhos italianosna Bahia.

: segundo originou-se da questao de limites entra

as possessoes de Portugal e Hespanha na America.

U Para decidir as duvidas julgou conveniente a corte

de Portugal estabelecer urna nova colonia à margem

esquerda do Rio da Praia.

A quem coube o governo geral ? — Qae factos aconteceraia

eoi seu tempo?
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A coIssiia ci© Sacramento*

Governando o regente D. Pedro que depois reinou

sob o nome deD. Pedro II, foi enviacìo D. Manoel

Lobo corno governador da capitania do Rio de Ja-

neiro e de toda a repartiQao ao sul d'ella.

Empossado do governo, D. Manoel dirigiu-se a

S.- Paulo em 1679 para entender nos aprestos da

empreza, e no 1° de Janeiro de 1680 desembarcou

em urna enseada, fronteira à povoagao hespanhola

de Buenos-Ayres, com 200 homens de soldo, algumas

familias e artilharia.

Foi este o nucleo do estabelecimento que deno-

minou-se — Colonia do Sacramento.

Mas, sete annos depois, na madrugada de 6 de

Agosto, o governador de Buenos-Ayres,D. José Garro

investiu a palissada que se tinha construido, e asse-

nhoreou-a depois de porfiada resistencia em qae

pereceu toda a guarnigao, à excepcao de dez pes-

soas, inclusive o governador que, sendo levado para

Lima, capital do Perù, la falleceu.

Por urna convengalo em que depois accordaram

as cortes de Portugal e flespanha, a colonia do Sa-

cramento foi restituida, estipulando-se de mais ain-

demnisagao das perdas que soffrera aquella pra?a,

a reedifìcagao de suas fortifìcacoes, a liberdade dos

prisioneiros e a punigao do aggressqr. . . -
-
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Em virlude d'esse accordo foi encarregado D.

Francisco Napier de Castro de langar os funda-

rnentos de nova fortaleza.

Quem velli a governar a capitania do Rio de Janeiro ?—Para

que firn saluti da cidade d'este nome ? — Qae destino teve?

Que accordou-se entre Portu gal e Hespanha ?

Estabeleeimenlo en* gasiefa Callsarina.

A destruicao da Colonia em 1680 induziu os Por-

tuguezesa abandonarem a ilha de Sancta Catharina.

Pouco se sabe dos primeiros estabelecimentos fun-

dados alii.

Consta que, em 1631, Francisco Dias Velho Mori-

teiro prineipiara a povoar a ilha deserta denominada

dos Patos, acompanhando-o seus fìlhos, JoséTinoco

e sua familia e 500 Indios mansos
;
que edificou um

tempio coni a invocacao de Sancta Catharina, do

nome da sua primogenita
;
que a colonia ja prospe-

rava, quando foi assaltada por um pirata hollandez

ou inglez, travando se entao peleja em que perdeu

a vida Francisco Dias ; e que por este infortunio

desacoro^oada a sua gente, se retirara.

A ilha de Sancta Catharina fez parte da donataria

de Pedro Lopes de Souza; mas em 1711 el-rei D.

Joao V adquiriu-a para a coroa, comprando-a ao

marquez de Cascaes, herdeiro do primeiro donatario
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Antesd'islo, porém, havendo sabido de Sanctos

Jorge Soares de Macedo, commandando umaexpe-

dicao composta de varios Paulistas de supposigao,

urna companhiade soldados, e200Indios sertanejos

armados em sete navios que se fizeram à vela na

volta dos rios da Prata e Uruguay, em demanda de

minas de ouro e prata que era fama existirem no

territorio que jaz ao sul de Paranaguà, foi a sua es-

quadra destrogada por ventos ponteiros. Quatro

d'esses navios arribaram ao porto, d'onde haviam

desaferrado ; os restantes foram ter à ilba de Sancta

Catharina.

Alli eslava o vedor Manoel da Costa Duarte, que

por ordem do governador D. Manoel Lobo, dirigia

a construccao de quarteis e o apresto de materiaes des-

tinados a nova colonia do Sacramento.

Assim se foi formando, se bem que escassamente, a

povoagao de Sancta Catharina, de maneira que em
1726 constiluiu a villa denorninada do Desterro, a

qual aos 20 de Marco de 1823 foi elevada à categoria

de cidade.

Anteriormente, porém, ja existia a de Laguna,

fundada em seu principio por Domingos de Brillo

Peixoto, naturai da villa de .S. Vicente, que alli fez

seu assento, acompanhado com seus fìlhos Francisco

e Sebastiao de Brillo Peixoto e muitos escravos. Do-

mingos de Britlo explprou as vastas planioies que
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depois de sua morte ficaram a cargo de seu filho

Francisco de Brillo.

Como printipiou a povoar-se a iiha de Sancta Catharina ? —
Como passou do donatario para a coroa ? — Qae aconteceu a

urna expedicao encaminhada ao rio da Prata ? —Como se consti-

tuiu a villa do Desterro? —Como foi fundada a de Laguna?

Como jpwoeeAe o geia sufee^ai».

A Roque da Costa Barre to succedeu em 1882 An-

tonio de Souza de Menezes, appellidado o Brago de

prata, de um postico d'esse metal que lhe substituia

o que perderà na guerra contra os Hollandezes.

Essehomem, a quem a idade devia ter dado pru-

dencia e juizo, contrahiu intima amizade com Fran-

cisco Telles de Menezes, naturai da Bahia ? que fora

levado pelo conde de Obidos preso para Lisboa e

de la tornara absolvido e com o cargo de alcaide-mor

que comprara.

Chegado a Bahia, Telles prorompeu em quantas

demasias imaginava para cevar suas paixoes, perse-

guindo e offendendo as pessoas de maior supposigao,

no que era favorecido pelo governador geral.

Essa privanga nao o livrou do castigo que lhe pre-

parava a vinganga de Antonio de Britto e Castro, o

qual, acompanhado com outros homens mascarados,

o aggrediu na rua atraz da Sé e o matou, apezar da

escolta que o guardava.
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Isto feito, Antonio de Britto tirou a mascara que

ale entao lhe encobrira o rosto e acolheu-se ao col-

legio dos Jesuitas.

governador assentou vingar a morte do seu va-

lido ; e desatinado, attribuindo-a a suggestoes dos

Jesuitas, prendeu o secretario do Estado Bernardo

Vieira Ravasco, irmao do padre Antonio Vieira, e a

este mesmo, entao na idade de quasi 80 annos, des<

acatou e maltratou.

Inteiraclo deste facto o regente do reino, depois

rei com o nome de D. Pedro II, demittiu o governa-

dor e nomeou para seu logar D. Antonio Luiz de

Souza Tello de Menezes, marquez de Minas, titulo

que fora promettido a seu bisavò por occasiao das

minas de prata de Roberio Dias, e a final doado a

seu pai. ^ ,. .... ^ ,

Este governador, soccorrendo-sè da prudencia de

que era dotado, pacifìcou os animos e resiabeleceu

as cousas na melhor ordem.

Que appellido tinha o governador Antonio da Souza de Me-
nezes ? — Com quem centrane intima amizade ? — Gonio prò-

cedeu Telles ? — Que lhe succedeu ? — Que provideneias dà o

governador ?— Quem veiu substituil-o?

A peste da Biella*

Restituida a tranquillidade , alterada por esses

acontedmentos, foi a Bahia invadida em 4686 de
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urna peste denominada Bicba que ja no Recife cau-

sara em poucos dias a morte de duas milpessoas.

Foi espantoso o estrago, exclusivamente na gente

branca e sobretudo na do mar.

N'essas tristes eircumstancias o governador mos-

trou caridade sem limites, visitando os doentes e

despendendo com elles a sua fazenda.

Por actos similhantes abalisou-se D. Francisca

de Sande, senhora viuva, a qual gastou largamente

os seus cabedaes, franqueando sua casa aos pesti-

feros, corno se fora um hospital da Misericordia, e

prestando-lhes com incansavel desvelo soccorros de

toda a especie.

Naoacertando a medicina com o remedio ao mal,

tomou-se S. Francisco Xavier por padroeiro principai

da cidade : d'esse tempo em diante havia em sua

honra procissao no dia 10 de Maio, costume que du-

rou ateo anno de 1828.

Que flagello invadili a Bahia ? — Que fez • goyernador ? —
Quem abalisou-se por sua caridade ? — Porque tomou-se por

padroeiro da cidade S. Francisco Xavier ?
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SECCÀO IV.

QUE SUCCEDEU NO ESTADO DE
MARANHÀO,

Disjoostgao aresjoeito dos Jesuitas. — Guerra aos in*

digenas. — que fez o governador Antonio de Al-

huquerque. — A dminis traodo de Pedro Cesar de

Menezes. — Oseu successor, — Revolta promovida

por JBekman. — Gomes Freire de Andrade. — Seu

amor à fustiga e sua generosidade. — Seu talento

adminzstrativo.

Entretanto, lornados em Maranhao os Jesuitas às

suas funecoes e propriedades, foi-lhes defeso inge-

rir-se no temperai a respeilo dos Indios que ficaram

entreguesao cuidado de outras ordens religiosas.

edicto d'el-rei Dom Affonso VI sobre este objecto

prohibia ao padre Antonio Vieira a volta ao Mara-

nhao corno inconveniente ao real servilo.

Que prohibicao foi imposta aos Jesuitas?—Que rezava um
edicto de D. Affonso VI ?
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Guerra mom indigena^.

Tendo sido destrocado na mesma capitania pelos

indigenas uni destacamento de Portuguezes que sa-

hiram à cacada de escravos, para tirar vinganga

partiram contra elles algumas companhias de sol-

dados, que, feitos em um corpo corri qs Indios

alliados, deram sobre o inimigo com tanla furia, que

mais de trezentas de suas aldeias fìcaraui reduzidas

a cinzas.

Porque foram os indigenas assolados ?

© €fiie fez o goveraailor Antonio
eie Aifmeiuercgue.

Passaram-se estas cousas na administraeao de Si-

queira que em 1667 foi substituido por Antonio de

Àibuquerque, o qual seguili para com os Indios sys-

tema contrario ao de seu antecessor que se lhes mos-

trara favoravel.

Nem por isso ganhou popularidade ; ao contrario,

foi accusado perante el-rei e soffreu muitos vexames

e affrontas que, para vingar-se, o levaram aoParà.

De volta encontrou seusuccessor (1672).

Qual foi o systema do governador Antoniode Àibuquerque ?

-~-Que foi fazer no Para ì
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Adsninl^traesiode Fedro Cesai de Mene^èg.

Foi elle Peclro Cesar de Menezes. Na sua admi-

nislragao de sete annosteve deluctar comidesconten-

tes, especialmente coni a insubordinacao do senado
'

da camara de Belem, onde fora residir.

No quarto anno de seu governo formou-se urna

con spiracao para prendel-o; mas, avisado em tempo,

acolheu-se a urna fortaleza. D'alli mandou tropas

para castigar os conspiradores, o que em grande

parte conseguiu.

Que embaracos deparou o governador Pedro Cesar?—Como
procedeu com urna conspiracao ?

O seai @us?eess©p.

Succedeu-lhe Ignacio Coelho da Silva, o qual em
1679 realisou urna expedigao contra os Taramam-

bazes, inclios que hostilisavam os Porluguezes.

Governava elle, quando tomou posse da Sé de Ma-

rantico o seu primeiro bispo D. Gregorio dos Ànjos.

Entao foram tambem os Jesuitas restabelecidos na

direcgao dos Indios.

Fez muitos melhoramenlos em Belem, r'eediflcou

as igrejas existentes e construiu outras.

Quem foi o seu successor ?—Quem foi o primeiro bispo do

Maranhao ? — Que òbras effectuou o governador ?
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Revolta prosnoiida pss* IBeliman«

Seguiu-se-lhe na administragao em 1680 Francisco

de Sa de Menezes, em cujo tempo se encorporou em
Lisboa urna companhia, à qual por vinte annos foi

dado o privilegio exclusivo de negociar com o Para

e Maranhao.

Està medida e o restabelecimento dos Jesuitas na

direcgao dos Indios irritaram os animos, e um certo

Manoel Bekman, naturai de Lisboa, mas de origem

extrangeira, aguìando-os, urdiu urna conspiragao na

cidade de S. Luiz.

Depois de prender o capitao-mor apoderou-se dos

fortes, do arsenal e da cidade inteira, proclamou a

destituigao do governador geral do Estado e do capitao

mor,a abolicao do monopolio e aexpulsaodos Jesuitas.

Em jseguida foi enviada urna commissao a Belem,

convidando os seus habitantes a imitar os do Maranhao,

convite foi desprezado e o governador mandou

reprimir a rebelliao por Antonio de Àlbuquerque

Coelho deCarvalho, Esse passo foi sem resultado,

assim corno o foram as propostas que fez a Bekman

para chamal-o à obediencia.

Para que firn se encorporou urna companhia em Lisboa?

—

Porqus se irritaram os animos no ^laraniiao, e quem os acuìou?

—Que praticoli Bekman ?—Que providencias deu o governador

do Parà?
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€>omes Fi*eire de Aiìda*ade«

Sabidas estas occurrencias em Lisboa, foi nomeado

governador do Estado de Maranhao Gomes Freire de

Andrade, horaem dotado de eminentes qualidades.

Com poderes discricionarios e poucas forgas mili-

tares chegouao Maranhao, onde desembarcou sena

opposiQao, fugindo os principaes perturbadores.

Estes foram pouco depois capturados, e entre elles

Manoel Bekman, primeiro instigador da revolta, que

foi entregue por seu afflhado Lazaro de Mello, pela

promessa de urna companhiana ordenanga dosnobres.

governador deu-lhe a recompensa, mas abomi-

nando o traidor, que nao gozou d'essa honra tao am-

bicionada e comprada por tao alto prego, porque

ninguem quiz servir com elle.

Viveu d'ahi avante detestado e amaldicoado de

todos, e algnns annos depois morreu de morte violenta.

Quem foi nomeado para governar o Maranhao ?—Gonio se

houve com os perturbadores ? — Quem entregou Bekman e

corno foi galardoado ?

Seu amor a Instila e sua generosidade.

Manoel Bekman foi conclemnado à morte, assim

corno Sampaio, seu complice ; Thomaz Bekman, seu

irmao, degradado por dez annos ; eencarcerado no

convento um frade que do pulpito pregara a insur*

reigao.
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É digno de mengao um rasgo de generosidade de

Gomes Freire.

Depois de ter assignado eom tremula mao a sen-

tenza de Bekman, apresentaram-se-lhe a muìher e

duas filhas do mesmo pedindo-lhe amparo em sua

orphandade. Gomes Freire prometteu-lh'o ; e para

desempenho de sua palavra, sendo postos em hasta

publica os bens confiscados de Bekman, elle os

arrematou e doou à misera familia.

Depois disto restabeleceu os Jesuitas e o monopo-

lio com o proposito de promover a sua abolicao legai.

Conio foram pimidos os cabecas do motim ?—De que maneira

se mostrou generoso Gomes Freire ?

§eu talento admiiiistrativo.

Tendo provido sobre diversos assumptos, enviou

urna expedigao às margens do Meary, onde plantou-se

um forte para proteger os coìonos contra os selva-

gens, e mandou explorar terreno para abrir urna

estrada do Maranhao à Bahia.

Depois partiu para Belem, onde apaziguou as dis-

sensoes susdtadasentre o bispo e as autoridades civis.

A final foi substituido por Arthur de Sa de Menezes,

etornou para Portugal, movendo no povo intimas

saudades e deixando de seus feitos gloriosa memoria.

Que prò videneias mais deu? — Quem foi o seu successor ?
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SECCSO ¥.

DIVERSOS ACONTECIMENTOS.

O governador gemi Mathias da Cunka.— Procedi-

mento de seu successor. — Moeda especial para o

JSrasil.—Desimi celo dos Falmares.— Os France-

$e$ em Macapd.—Fallece o padre Antonio Vieira,

© goverstadoi» iterai $fa£Sa2a§ da Cssttlaa,

Por esse tempo governava o Brasil Mathias da Cu-

liba que succedevi ao marquez de Minas aos 4 de

Junhode 1687.

Praticou elle um acto de justiga notavel, e foi man-

dar punir com a pena ultima o coronel Fernao Be»

zerra Barbalho que em Pernambuco, d'onde era

naturai, assassinara trez fìlhas,sob frivolos pretextos.

Para escarmento foi sua cabega exposia no proprio

)logar em que commetterà o crime.

Mathias da Cunha morreu da peste da Bicha, que

ainda acommeltia os reeem-chegados, deixando no-

meados para governarem depois d'elle o arcebispo

D. Frei Manoel da Encarnagao e o chaaceller da Re-

lagao Manoel Carneiro de Sa.

H. B. 45
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Estando a expirar, os soldados da guarnigao que

nao tinliam recebido soldo, havia nove mezes, se

amotinaram amiagando de saque a cidade, se promp-

iamente nao fossem pagos.

Se bem que seus officiaes milito se afanassem por

tranquillisal-os, nada se conseguili senao depois de

satisfeitos, mediante algum sacrificio e a promessa

de sereni perdoados dos seus desmandos pelo go-

vernador moribundo e pelos que iam succedcr-lhe no

cargo.

Quem era o governador geral 1 — Que acto notavel de justica

praticoli?—Como falleceu?—Que succedeu estando a expirar 1

l

Procedimene« de §eu suceessor.

governador geral nomeado por el-rei, Antonio

Luiz Gongalves da Camara Coutinho, em 1690, havia

ja governado a capitania de Pernambuco. Mostrou-se

austero na execugao das leis, mandando prender pelo

desembargador Dyonisio Avila Vareiro cinco homens

de boa familia que em Porto Seguro, em companhia

devarios facinoras paulistas, se tinham infamado por

horriveis crimes. Conseguida a captura d'elles, man-

dou enforcal-os, esquartejal-os, e expor as suas

cabegas no sitio que fora theatro de suas monstruo-

sidades. Igual procedimento foi o seu com os negros

que se levantaram em Camamu.
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Em seu tempo estabeleceu o Jesuita Alexandre de

Gusmao um seminario em Nossa Senhora do Rosario

da Cachoeira, al41eguas da capital da Bahia, o qual

milito floresceu, educando-se alli meninos de todas

as partes do Brasi!.

' Que procedimento leve o róvo governador? — Que estabele-

cimento formou-se em seu tempo ?

M$»eda esspeetal para o Brasil.

seguinte governador geral (1694) foi D. Joao de

Leucastro, em cujo tempo mandou-se cunhar moeda

especial para o Brasil, o que no espago de quatro

annos se realisou na Bahia, Fernambuco e Rio de;

Janeiro.

Qual foi o facto mais importante da administracao de D. Joao]

de Lencastro ?

I$e@tfi*i3Ì£ào dos Fai ares»

Governava Pernambuco Gaetano de Mello e Castro.

Os negros dos Palmares, situados aos nove graus

de iatitude norte, entre as villas de Porto-Calvo e

Àtalaia, tinham por espago de sessenta e quatro

[fyunos medrado em forga e audacia, fazendo corre-

ras, devastando e saqueando as povoagoes, aprisio-

óando as mulheres, das quaes as de cor guardavam

para si, e as brancas sujeitavam a resgate, e en~

grossando cada dia o seu numero*
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Tiviam com certa regularidade e policia social,

governados porum chefe chamado Zombi.

Caetano de Mello recebeu ordem para extirpar esse

cancro, e ajunctando forgas de diversas capitanias,

inclusive Paulistas, mandou investil-os. Esmou-se

em dez mil o numero de negros.

Mas sitiados, vendo-se em breve desprovidos de

mantimentos e munÌQoes, entregaram-se depois de

valente defensa, arrojando-se os principaes d'elles,

com o seu Zombi, ern um precipicio, onde pereceram,

preferindo assim a morte à escravidao.

Quando chegaram novas do occorrido ao Recife,

fazia-se prestes o governador a marchar com 2,000

homens e artilharia, que até entao faltara.

O que eram os negros dos Palmares ?—Como eram regidos ?

—Que ordem recebeu o governador de Pernambuco ? — Qua!

foi o resultado do commetticiento contra os negros dos Pal-

mares ?

Os Fraiieezes em $lacapà.

Em dias da administragao de Antonio de Albuquer-

que, que succederà a Arthur de Sa no governo do

Estado de Maranhao , os Francezes sahiram de

Cayenna, onde eram estabelecidos, e se apoderaram

do forte de Sancto Antonio de Macapà no Para.
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Mas pouco depois urna forga portugueza os langou

d'aili.

De que logar se apoderaram os Francezes, e quando ? — Es-<

tiveraui ahi muito tempo ?

Falleee o padre Antonio Vieira*

famoso padre Antonio Vieira, da companhia de

Jesus, falleceu na Bahia aos 18 de Junho de 1697,

tendo perto de noventa annos de idade. Nascerà em
lisboa aos 6 deFevereiro de 1608.

Seu irmao, Bernardo Vieira Ravasco, sobreviveu-

lhe um so dia.

Quando falleceu o padre Antonio Vieira? — Que tempo d&*

po
kid Aselleiveu seu irmao ?
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1699 a 1763.

SECCAO I.
-

DESCOBRIMENTO DE MINAS DE OURO.

Tentativas mallogradas. — Primeiros resultados.—
Effetto do iescolrimento das minas.—Novo cerco

da colonia do Sacramento. —Synodo no arcehispado

da Bahia.—Diversos governadores em Maranhào.

—Discordia enire os Mineiros. — Separa-se o

governo de Minas e S. Paulo do do Rio de

Janeiro.

Tentativas snalìogradas.

Às minas de metaes preciosos que, havia tanto

tempo, careavam a altencao do governo portuguez

*oram afinal descobertas.

Precederai!!, porem, a este feliz resultado investi-

gagoes inuteis, corno ja se ha refendo.
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Consta mais que, no meiado do seculo xvn, um
aventureiro, de nome Màrcos de Azevedo, descobriu

prata e esmeraldas perto ào Rio Doce e do rio de Ca-

ravellas, e, tratando de se a
aproveitar do achado, foi

por*ordemdo governo presc^ e conduzido à Bahia,

afim de revelar o seu segredo. Elle, porem, teimou

em guardal-o e morreu no carcere.

Panlista Fernando Dias Pae^ Leme tambem offe-

receu-se para fazer o descobrimen to desejado, e, ape-

zar de sua idade de 80 annos, foi aceita a sua pro-

posta. Mas, depois de muitos trabaihos e prejuizos

seus, se finou sem ter posto em effeito x o seu intento.

Que tentativas se fizeram mais para o descobr.imento de minas?

—Que proveito deram ?

k> <r <> :\ |

Primeiros reswltadog.

A primeira amostra de ouro que se apresentou

consistiu em trez oitavas, levadas em 1695 ao capitao

mor do Espirito-Sancto por Antonio Rodrigues Ar-

zao, naturai de Taubaté, o qual partiu pouco depois

com urna expedigSo. Mas nenhum resultado alcati-

<jou, e falleceu em S. Paulo, flcando seus papeis em
poder de Bartholomeu Bueno.

Bartholomeu Bueno, seguindo as indicagoes exa-

radas em taes papeis, metteu-se pelo interior em
demanda de minas ; e perto do Rio das Velhas, en-
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controu-se com outros conquistadores, um dos quaes

tendo adquirido de um seu companheiro urna pe-

quena porgao de ouro que possuia, a cedeu na sua

etirada a outro.

Este apresentou-a ao governador do Rio de Ja-

neiro, Antonio Paes Sande, de quem recebeu o titulo

de capitao mor de Taubaté e provedor dos quintos e

ordem para estabelecer urna fundigao.

primeiro descobrimento que o governo authen-

ticou foi feito por expedicoes que sahiram urna de

S. Paulo e outra de Taubaté; mas logo levanlou-se

a discordia entre os individuos de que se com-

punhao.

Comegou entao a apparecer abundancia de ouro,

e fundou-se a cidade de Marianna em 1700 por oc-

casiao de se descobrirem as ricas veias do Canno.

A està fundagao seguiu-se a de Ouro Preto e de ou-

tras villas e povoagoes.

Quem apresentou a p rimeira amostra de ouro?— Que acon-

feceu a Bartholomeu Bueno?— A quem foi dado o titulo de

eapitao mor de Taubaté?-— Qu al foi o primeiro descobrimento

authenticado pelo governo ? — Quando fundou-se a cidade de

Marianna ?— E a de Ouro Preto ?

Effetto do descoto rimento das mliias*

À fama das riquezas mineraes seduziu a popula-

§ao em todos os pontos do Brasil de tal sorte, que
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eoncorreu para aquelles logares, levada da ambicao

de enriquecer depressa e com pouco traballio.

Grande somma de escravos foi conduzida para as

minas, resultando d'està arte detrimento às outras in-

dustriàs, em especial à do assucar. Foi por enlao

defesa a sahida de escravos para este firn. Està ordem

nao tardou a ser revogada.

De entao data a melhoria que no fabrico do as*

sucar alcancaram as colonias inglezas e francezas,

por ter escasseado nos mercados europeus o do

Brasil.

Que effeito produz a fama das riquezas mineraes? — Que

prohibisao foi prescripta ?— Que se observou a respeito da prò-

duccao do assucar?

Wovo cerco ti» colonia do Sacramento*

Succedei! isto no tempo da administragao de D.

Joao de Lencastro e de Rodrigo da Costa.

Governando este, rompeu guerra entre Portu-

gal e Hespanha. Por tal motivo a colonia do Sacra-

mento soffreu em 1704 novo cerco, em conclusalo

do qual foi a praga evacuada pelos Portuguezes que,

depois de seis mezes de sitio e valente defensa, quei-

maram o forte e levaram comsigo quanto puderani

conduzir. Commandava entao aquella pra?a Sebastiao

daVeiga Cabrai.
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Recuperai- se, porem, depois, a Colonia em vir-
r

i tude de urna disposilo do tratado de Utrecht de 6

de Fevereiro de 1715

Que succedei: à colonia do Sacramento ? — Como foi res-

taurada ?

Syiioclo no areebisgmilo tla Balli a.

Seguiu-se no governo Luiz Cesar de Menezes, al-

feres mor. Durante sua administragao falleceu el-rei

D. Pedro II e subiu ao throno D. Joao V.

Comegou entao a igreja do Brasil a reger-se por

constituigoes proprias, feitas no Synodo convocado

na Bahia pelo arcebispo D. Sebastiao Monteiro da

Vide.

Alem d'este grande servieo à igreja , prestou o

digno prelado outros muitos assaz assignalados.

Quaes foram os factos mais notaveis da administracjio de Luiz

Cesar de Menezes ? — Quando foi convocado um Synodo na

Bahia?

Diverso^ govei*iiadoi*e& em Maranltào*

|
Antonio de Àlbuquerque, para tratar de sua saude,

deixou temporariamente a administra^ao do Estado

de Maranhao a Fernao Carrilho. Este governou

atéchegadadogovernadornomeado D. Manoel Rollim

de Moura que viveu em dissensao coni o ouyidor. A.
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decisao final foi favoravel a este magistrado, sendo

Rollini demittido e substituido por Christovam da

Costa Freire, senhor de Pancas.

Que aconteceu no Maranhao, quando o governava D. Manoel

Hollim de Moura ?

Discordia elitre os Mineiros.

Surgiu a discordia no meio dos Mineiros, suscitan-

do-se inimizades e rixas entre os Paulistas e o povo

de Taubaté, chamado por elles Emboabas ou Foras-

teiros.

Foi tal o rompimento, que aflnal vieram às

maos por diversas vezes, havendo de parte a parte

muitos homens armados, e provindo d'ahi mortes em
grande numero. mais cruento encontro foi junto

ao arraial que depois se chamou do Rio das Mortes.

Estes acontecimentos induziram o governador do

Rio de Janeiro a ir às minas com quatro companhias

de soldados em 1709.

A principio houve assomos de opposigao por parte

dos forasteiros ; porem Manoel Nunes Vianna, cabo

d'estes, restabeleceu a ordem.

Os Paulistas que, derrotados pelos forasteiros, se

haviam acolhido a S. Paulo nao ficaram n'isto. Aqu-

lados por suas mulheres que lhes exprobravam ti-

bieza e covardia, voltaram com refresco de gente e
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arraas, sitiaram os seus inimigos no arraial do Rio

das Mortes e so se retiraram, quando souberam

que marchara soccorro aos forasteiros.

Como surgiu a discordia no meio dos Mineiros ?— Que resul-

tou d'ahi ?— Que fez o governador? — Como se houveram os

Paulistas ?

Sept»ri%»§e o governo de Minas e S. Paulo
do do Rio de Janeiro.

governador Antonio de Albuquerque Coelho pro-

veuabem datranquillidade; e noemtanto veiuordem

de Porlugal para serem S. Paulo e Minas separadas

da algada do Rio de Janeiro, mas sob a administragao

do mesmo Albuquerque.

Que ordem veiu de Portugal ?
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SECCÀO IL

ACONTECIMENTOS EM PERNAMBUCO E RIO
DE JANEIRO.

1 Administracào de D. Zourenco de Almada.—Espirito

de revolta em Fernambuco.—Demasias commettidas

pelos sublevados,— Firn das desordens.— Invadem
os Francezes o Rio de Janeiro e sào derrotados.

—Expedicao de Dugicay Trouyn. —Seu desernbar-

gue e suas vantagens*—Toma a cidade.—Resgata-se

a cidade e retirào-se os Francezes* — Pune-se a

covardia do governador do Rio de Janeiro.

Admiiifstra$ao de D. I<oiireit£o de Almada.

Luiz Cesar de Menezes esteve cinco annos no go-

verno geral.

Succedeu-lhe D. Lourengo de Almada, cuja admi-

nistracào foi assignalada por varias calamidades.

Quantos annos governou Luiz Cesar de Menezes ?— Como se

assignalou a administracào do seu successor ?
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Espirilo de revolta em Fernambuco.

A primeira foi, em 1711, a guerra civil em Fer-

nambuco, por occasiao de ser o Recife elevado à

categoria de villa, para o que foi por el-rei auctori-

sado o governador Sebastiao de Castro Caldas.

Os Pernambucanos, moradores em Olinda, que

odiavam e desprezavam seus compatriotas do Recife,

protestaram altamente contra a execugao d'essa or-

dem. seu agastamento subiu de ponto, quando da

noite para o dia appareceu levantado o pelourinho e

nomeada a camara respectiva.

Por essa occasiao foram presos alguns, o que ainda

mais exasperou os animos, resultando d'ahi ser o

governador ferido gravemente coni armas de fogo,

quando sahira a passeiar.

Uni dos assassinos que no acto estavam masca-

rados, Andre Dias de Figueiredo, afoutou-se a ir ver

o. ferido em seu palacio , mas foi reconhecido e

preso.

Qual foi a occasiao de guerra civil em Pernambuco ?— Por-

que se agastaram os moradores de Olinda? — Que aconteceu ao

governador ?— Que incidente occorreu entào?

Beniasi&s eoiiiiiieffid&g pelos sublevados.

bispo e ouvidor geral inclinaram-se para os

sublevados e retiraram-se para a Parahyba.
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Entretanto o motim foi a tal extremo, que o go-

vernador viu-se na necessidade de fugir para a Bahia,

d'onde, sob prisao, fez viagem para Lisboa. Entao

os revoltosos, assenhoreando o Recife, arrasaram o

pelourinho, sendo uni dos mais activos instigadores

da desortìem Joao de Barros Rego.

Nao flcaram n'isto somente : unidos com oulros

que de fora vieram engrossal-os arrombaranfa cadeia

e soltaram os presos.

Quem animava os subievados ?— Porque fugiu o goveruador

para a Bahia?— Que fizeram os subievados?

Fini slas desoFtleiis*

Alguns dos amotinados queriam adoplar ucn go-

verno similhante ao da Hollanda ou Veneza, na caso

de vir algum governadorque lhes nao desse^amnisiia;

mas prevaleceu opiniao contraria.

Consultadas as vias de successao, foi chamado o

bispo para tornar a governane. Mas deixava-se levar

cegamente pelo sargento mor Bernardo Vieira de

Mello, o qual ganhara nome na guerra conlra os

Palmares e viera ao Recife corno cabega da facgao

' republicana.

Esse homem se assignalou por desmandos taes,

que a tropa da guarnito levantou-se conlra elle e

apoderou-se da villa, sob as ordens do capilao man-

dante Joao da Motta.
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Nao obstante, porem, foi o Recife cercado pelos

desordeiros por espago de trez mezes, ale quo chegou

de Portugal o governador Felix Jose Machado de

Mendon^aque tomou posse do governo e restabeleceu

a tranquillidade, perdoando aos criminosos, à excep-

Oao dos cabegas.

Foram remettidos para Lisboa. Dous partiram d'alli

para a India, degradados por toda a vida. Os outros,

passado algum tempo, voltaram a Peraambuco.

Àssim findou a denominada guerra dos Mascates.

Qua] era o plano de algims dos amotinados ?— Quem assumili

a governanca e corno se houve ?—Em que deram as demasias

de Bernardo Vieira de Mello ? — Que praticou o novo gover-

nador?— Que nome tiveram essas desordens

IiiTatleiii ®g Francese® o Rio de Janeiro e
tsà© elee»i*of siti

Calamidade muito maior sobreviera ao Rio de Ja-

neiro.

Governava-o em 1710 Francisco de Castro Mo

raes, quando em Agosto apresentou-se urna esquadra

franceza de cinco naus, às ordens de Duclerc.

Està expedigao foi occasionada pela allianga em
que persistia Portugal com a Inglaterra na guerra da

successao ao throno de Hespanha> vago pela morte

d
?

el-rei Carlos IL
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Com 1,000 homens, pouco mais oumenos, des-

embarcou Duclerc em Guaratiba, a quasi 40 milhas

do Rio de Janeiro, onde chegaram depois de sete dias

de marcha sem a minima opposigao
, posto que o

governador tivesse 8,000 soldados, comprehendendo

a ordenanga, 3,000 homens de cor e os arcbeiros

indios.

Somente no logar denominado Engenho-Velho,

onde chegou no dia 18 de septernbro, Ihes sahiram

ao encontro alguns homens commandados por Frei

Francisco de Menezes, frade da ordem da Trindade,

oqual Ihescausou perda notavel eos acossou, quando

entraram na cidade.

Tambem certo numero de estudantes, commanda-

dos pelo capitato Bento do Amarai Grugel, Ihes oppoz

resistencia, defendendo o palacio do governador.

Mas infelizmente muitos barris de pofrora, depositados

na alfandega que perto demorava, fìzeram explosao

que motivou a morte de alguns d'elles e de outras

pessoas e o incendio d'aqueìle edificio.

Àcudiu à requestra o irraao do governador Gregorio

de Castro Moraes, o qual se houve com tanta gen-

tileza e esforgou por tal maneira a sua gente, que,

apezar de perder elle a vida na peleja, viu-se Duclerc

na necessidade de acolher-se ao trapiche denominado

da Cidade.

governador que durante a lucia se conservara
H. B. 16
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fora do alcance do inimigo cobrou entao animo, e

intimou-lhe quo se rendesse. Como nao cedesse

immediatamente, mandou eonduzir para o trapiche

grande quantidade de polvora e determinoa que se

laccasse fogo ao edificio
;

proposito para cuja execu-

$ao offereeeu-se com heroica abnegagao Francisco de

Macedo Brito, se beni que tivesse naquelle logar os

seus haveres, mae, esposa e filhos.

Entao Duclerc, desvanecida loda a esperanga,

entregou-sc a mercè do vencedor.

Cerca de 400 Francezes perderam a vida, inclusive

ioO depois de se renderem. Ficaram feridos 252, e

quasi 600 prisioneiros.

Pereceram 120 Portuguezes que offenderam-se uns

aos outros, imaginando arremetter contra o inimigo.

Os prisioneiros e feridos foram tratados com tanta

deshumanidade, que muitos falleceram nas cadeias.

Seis mezes depois da capitulagao achou-se morto

Duclerc, a quem se dera casa para morar.

Que calamidade mais sobreveiu ? — Qual foi a sua origem ?

— Como veiu Duclerc ao Rio de Janeiro ? — Queni Ihe fes

opposicao na marcila ? — Como procederam os mocos e o que

succedevi? — Qual foi o eiYeito do esforco do irmao do gover-

nador? — Quem moslrou heroica abnegagao? — Qual foi o

remate d'esses successos ? — Que destino tiveram os prisio-

neiros ?
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À nolicia d'estes successos levada à Franga exci-

citou o desejo de vinganga em Duguay Trouyn, ha-

bilissimo officiai, que associou-se para este firn com

alguns opulentos negociantes de S. Malo , sendo

coadjuvado por seu governo que lhe dea navios

e tropas. A armada compunha-se de 14 velas.

A corte de Lisboa leve suspeitas de seu destino,

e pela frota da companhia commercial mandou al-

guns soccorros, sob o commando de Gaspar da Costa

Athayde.

Dias depois segundo aviso se recebeu
;
porem o

governador, levado de ideas que pouco abonam a sua

capacidade e lealuade, em vez deaugmentar ou me-

Ihorar as fortifieagoes, mandou desmantelal-as.

Quem desejou tirar vicganca ?— Goqio se apercebeu a corte

de Lisboa? —- Due fez o governador?

A esquadra franceza apropinquou-se ao Rio de

Janeiro aos 11 de Septembro de 1711, e na manha

de 12 entrou a barra, com o favor de um denso ne-

voeiro, perdendo, porem, nessaoccasiao 300homens.

Gaspar da Costa, vendo no porto o inimigo, des-

amparado de animo e accordo, mandou varar em
terra os seus navios e langar-lhes fogo.
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Duguay Trouyn assenhoreou a ilha das Cobras

que fora abandonada ; d'alli esbombardeou a cidade,

. e no dia 14 desembarcou 3,300 homens,

Francisco de Castro conservou-se na mesma inac-

I
cao do costume, e dispondo de tantos meios de de-

jfensa, nao fez amenor resistencia. Intimado para se

render sob certas condigoes, quiz ostentar dignidade

nas palavras, quando era tao covarde nas obras.

Como entrou a esquadra franceza ?—Que ordenou Gaspar da

Costa ?—Como prosegui u o inimigo ?—Que se observou nos actos

do governador ?

Tosua a eittatle

À vista da resposta, Duguay Trouyn mandou esbom-

bardear as trincheiras portuguezas por espago de urna

Boite tormentosa, entre relampagosetrovoes.

Os moradores e algumas tropas da guarnito fo-

narci por entao salteados de tamanho terror, que

acolherain-se e deixaram erma a cidade, depois de

langarem fogo a varios edificios e minarem os fortes

iproximos ao convento dos Benedictinos e ao collegio

dos Jesuitas
; porem os Francezes atalharam o incen-

dio e preveniram a explosao.

Quando Duguay Trouyn entrou, ja soltos estavani

os companheiros de Duclerc (perto de 500) a saquea-

rem a cidade, guardando, porém, a moderalo de
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nao offender as casas efazenda d'aquelìeshabitantes

que Ihes haviam prestado obsequios.

Os fortes entregaram-se com deshonrosa facili—

dade.

Que effetto produziu o esbombardeamento da cidade ? — De
que maneira Duguay Trouyn assenhoreou-a ?

R*»£gata-ge a ©idatle. e retirom-se os

Duguay Trouyn viera ao Brasil unicamente para

tirar vinganga e lucro. Portanto mandou dizer ao

governador que se entrincheirara a urna legua da

idade, que, se a nao resgatasse sem demora, a in-

cendiaria.

governador offereceu 600 mil cruzados que &

principio o Francez recusou ; mas aceitou-os depois

por ser avisado de que nao tardaria o soccorro que

vinha de Minas. Exigiu, porem, mais urna porgao de

gado e assucar, e obrigou tambem os habitantes a res-

gatar o que era pessoalmente seu.

Aos 10 de Novembro assignou-se essa convengo,

que dentro em 15 dias devia estar executada. No se-

guinte chegou Antonio de Albuquerque Coelho, gover-

nador de Minas, com 1,500 homens a cavallo, que tra«

ziam à garupa outros tantos de infantarla, e eram

seguidos, com demora de um a dous dias, por 6,000

negros armados.
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Naoobstanle,cumpriu -se coni o que fora concertado

e Duguay Trouyn retirou-se com o lucro de 92 % do

capital empregado na expedigao, apezar de se perde-

I

rem na volta trez navios, um dos quaes preciosamente

earregado.

Que proposta faz Duguay Trouyn ? — Em que se asseritoli a

final?—Que soccorro vinha em caulinno? — One lucro coìhea

Duguay Trouyn de sua expedicao ?

rune-gè a eovardisi d© goveniador do Rio
eie ^a§ieiro«

povo tao queixóso estava de Francisco de Castro,

que nao quiz que continuasse a governar. Ficou em
seu lugar Àlbuquerque, até que Francisco Xavier de

Tavora veio rendel-o.

Francisco de Castro foi julgado e sentenciado a

degredo e prisao perpetua em urna fortaleza na

India.

Como tratou o poro ao gOTernador ?— Que destino teve

esse nomerai covarde ?
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SECCAO III,

DIVERSOS SUCCESSOS.

Sedicào na Bahia.—Novo tumulto.— vice-rei mar-

quei de Angeja.—O tratado de Utrecht.—Adminis-

traccio de Albuquerque em Minas, — Descohrimenio

de novas minas.—- govemador geral conde de V%-

wiieiro.— Urna academia no Brasil.—Nova capi-

tanta do Piauhy,— Sedicòes em Minas.

usa Ballisi*

No mesmo anno de Ì7H, estando a governar Fe-

dro de Vasconcellos e Souza, foi preciso estabeleeer

o imposto de dez por cento sobre os generos impor-

tados ao Brasil, afìm de occorrer às despezas urgentes

à defensa do maritimo contra os piralas qae o infes-

tavano, allrahidos pela fama das riquezas que as minas

produziam.

povo levou a mal a medida, e irritado tambem

pelo augmento que tivera o prego do sai, elevado de

480 a 720 rs., reuniu-se tumultuosamente na praga

de Palacio, exigindo, voz em grita, a revoga^ao de

urna e de outra cousa,
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Àculados principalmente pelo juiz do povo, os amo-

finados abalaram d'alli para as casas dos empreza-

rios do contracto do sai, Manoel Dias Filgueiras e Ma-r

noel Gomes Lisboa, com o proposito de assassinal-os.
\

Como, porem, se haviam ausentado, invadiram-lhes

as babitacoes, e destruiram quanto dentro d'ellas en-

conlraram.

Tangia no emtanto sem cessar o sino da ca-

mara.

Em vao o arcebispo saluti com o Sanctissimo Sa-

cramento a exhortal-os ; somente se aquietaram mui-

tas horas depois, quando e governador se compro-

metteu a fazer-Ihes a vonlade e lhes prometter perdoar

atodos semexeepcao.

Deve-se notar que osinstigadores detaesdesordens

eram naturaes dePortugal, ou forasteiros de varias

nacoes, e nao filhos dopaiz.

Ouc imposto foi preciso estabelecer ?—Gomo povo recebeu

essa medida? — Como se desmandou ? — De que maneira se

aquietou ?— Quem instigava a desordem ?

IVovo tumulto*

Poncas semanas depois rompeu novo tumulto, exi-

gindo os lurbulentos a remessa de soccorros ao Rio de

Janeiro, entao invadido pelos Francezes.
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governador fìngiu assentir àquelìe capricho. Em-
quanto se entendia em alguns aprestos, chegaram

novas da retirada do inimigo.

Qua! foi o motivo de novo tumulto ?—Como serenou ?

O viee-rei Ksarfguez de Aiageja.

Por causa dos descomedimentos do juiz do povo

n'esses tumultos, foi similhante cargo abolido.

Fedro de Yasconceììos,desgostado por taes eventos,

pediu a sua demissao.

Veiu substUuil-o o marquez de Angeja, D. Pedro

Antonio de Noronha, com o titulo de vice-rei.

Entre os seus aclos nota-se ter fortifìcado a cidade

e restabeiecido o imposto da dizima que motivara o

primeiro dos mencionados motins.

Porquefoi abolido o cargo de juiz do povo^?—Que razao teve

o governador para pedir a sua demissao ? —Quem o substituiu,

e quaes os seus actos mais notaveis ?

© frafatlo de Utreelit.

Celebrou-se por esse tempo o tralado de Utrecht,

em que a Franga cedeu de todas as suas pretencoes

sobre o territorio entre o Amazonas e o Oyapock,

reconhecendo o direito de Portugal a ambas as

margens do Amazonas, e renunciando sua nave-

gagao.

Que decìarac.òes forao f eiìas no tratado de Utrech?
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Ad iti isi i@traeao eie A I !s ss si *serif i £e em ì$Iixia§«

À administragao de Àlbuquerque trouxe a capitania

de Minas diversos beneficios, dos quaes um dos mais

notaveis foi a providencia sobre as demasias que alli

commettiam os clerigos e frades.

Em seu tempo, S. Paulo, ja capital da nova capita-

nia d'este nome, foi elevada à categoria de cidade,

assim corno o fora Sahara.

Que beneficios coìheu a capitania de Minas do governo de

Àlbuquerque ?—Que povoacòes foram elevadas a" categoria de

cidades ?

I^eseobrimento de novas minas*

Novas minas se descobriram : entre outras, as de

Jacobina, na capitania da Bahia, em 1714, assaz

abundantes.

Onde se descobriram novas minas ?

O governador ge*al ©onde de Vimieiro.

marquez de Angeja governou beni ; melhorou

algumas igrejas e as fortiflcagoes da Bahia.

Findos quatro annos de administragao, teve por

successor em 1748 o governador geral conde de

Vimieiro, D. Sancho de Faro, que falleceu quatorze

mezes depois.
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Seu governo assignalou-se por uni grande incen-

dio na capital e pela captura de 48 piratas, que nau-

fragaram e foram levados para a Bahia ; 27 morre- /

ram enforcados.

Como governou o marquez de Angeja?—Quem lhe succedei!?

—Quaes foram os factos mais notaveis d'essa administracao ?

Unta acaélemia §io Brasil*

Veiu governar Vasco Fernandes Cesar de Menezes

com o titulo de vice-rei, sendo nomeado em 1720.

Sua administragao durou quatorze annos.

governo de Vasco Fernandes é memoravel por se

haver em seu tempo inaugurado a primeiraacademia

lilteraria noBrasil com o titulo de Academia Brasi-

lica dos Esquecidos.

Tambem o é pela sedicao de um regimento, eha-

mado o Terco velho da pra?a, cujos cabegas foram

depois castigados com a pena ultima ; e egualmente

por mais um desmoronamento de terras na Bahia

em 1732, de que resultou a morte de sete pessoas.

De quanlcs annos foia administracao de Vasco Fernandes?

—

Que facto assignaìou o seu governo ?—Que aconteceu mais ?

RtoVa capitatala do Piawliy.

Maranhao foi governado por Christovam da

Costa Freire, senhor de Pancas, durante onze annos.
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No seti tempo eìevou-se o Piauhy ao gran de capi*

tóma, dependente, no ecclesiastico, de Pernambuco,

no eirel, do Maranhao, no judicial, da Bahia.

Succedeu-lhe Bernardo Pereira de Berredo que

escreveu os Annaes do Estado do Maranhao

Quando deu-se ao Piauhy o grau de capitania ? — Qual foi o

Successor do Sr. de Pancas

^edieoeg essa ISSIraas.

Seguiu-se a Altmquerque no governo de Minas

D. Braz Baìtazar da Silveira, em 1714, e a este

D, Pedro de Almeida, conde de Assumar. Ao tempo

em que administrou houve em Minas duas sedicoes

que foram punidas com a maior severidade.

Veia substituil-o D. Lourenco de Almeida que

trouxe amnistia para os culpados.

Quando houve em Minas duas sedicoes ? — Como fìzeram

\ termo ?
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SECCAO IV.

DIVERSOS SUCCESSOS.

Descolrimento de minas em Cuyabd.— Minas de dia-*

mantes.—Primeirosestabelecimentosno Rio Grande*

do Sul.—Novo cerco à colonia do Sacramento.

~

Occurrencias no Rio Grande.— Governo separado

em Saneta Gatharina.— Novo desmoronamento de

terras na Bahia.— Os Francezes ina ilha de Fer-

nando de Noronha. — Maio Grosso e Goyaz. —
Frustrasse urna convencào entre Portugal e Hes-

panàa.— marquez de Pomial e sua aversào aos

Jesuitas.—Sào expulsos os Jesuitas.— Comjjanhias

de Maranhào e Para.— Oatros aclos do marquez de

Pombal.—E rendida a colonia do Sacramento.—
Invasào da capUania do Rio Grande do Sul. —
Hostìlidades na fronteira de Jfato-Grosso.

1>escobrimento de minas em €uyaf»é«

Os Paulistas, incansaveis em explorar o interior

Mi demanda de minas de ouro, descobriram as de

Cuyabà, onde flzeram um estabelecimento em 1721,

eiegendo por seu capitao mor Fernando Dias Faleao.

Em breve prosperou e prometteu rapido accrescen-

.lamento.
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Tendo ido para Cayabà corno provedor dos quintos

Lourengo Leme da Silva, por escolha do senado de

S. Paulo, praticaram elle e seu irmao Joao Leme
crimes taes, que o governador de S. Paulo Rodrigo

Cesar de Menezes, irmao do vice-rei, mandou pren-

del-os.

LourenQo resistiu e perdeu a vida, Joao Leme foi

capturado e conduzido a Bahia.

Que minas descobriram os Paulistas? — Que praticaram Lou-

renco Leme da Silva e seu irmao ? — Que Ines aconteceu ?

$Iii&a@ de diamantes*

Um descobrimento ainda mais importante que o

das minas de ouro se logrou em tempo de D. Lou-

rengo de Àlmeida, o das minas de diamantes, acha-

dos pela primeira vez no Serro do Erio. Foram offe-

recidos a Portugal que fez de sua exploracao

monopolio da coroa. seu governo, porem, nao

soube aproveitar estes novos mananciaes de riqueza.

Quando se descobriram as minas de diamantes ?—Que deter-

minou o governo a tal respeito ?

Pristieiros estaìieleeimentos ito Rio
Grande do Sul.

territorio em que està comprehendida a pro-

vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul nunca fez

parte de donataria algucaa, sem duvida por sereni
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pouco appeteciveis terras desconversaveis à navega-

Qào, por causa dos parceis e recifes que ourigavam o

seu maritimo e tornavam arriscada a entrada de

seus portos.

Estas mesmas difficuldades demoraram as tenta-

tivas de estabelecimento n'essas planicies a que,

segundo a crenca a mais seguida, os Jesuitas das

missoes do Uruguay deram- a denominalo de Rio

Grande de S. Pedro.

Em \ 7:5o governador do Rio de Janeiro, Fran-

cisco de Tavora, ordenou a Francisco de Rrito Pei-

xoto, capitao mor da villa da Laguna que com seu

pai e seu irmao fundara, que mandasse explorar as

campanhas do Sul até a colonia do Sacramento.

Para este firn partiram ciuco homens livres e al-

guns escravos, que chegaram até a aldeia dos Indios

Charruas de S. Domingos Soriano. Na volta foram

aprisionados por um trogo de Tndios, de cujo poder

escaparam depois.

Marchou segunda expedigao composta de 65 pes-

soas, das quaes 25 escravos. Penetraram ate Maldo-

nado e, voltando com porgao de gado, encontraram-se

com Indios das reducgoes caslelhanas que levaram

comsigo à Laguna.

Inteirado por elles o governador de que os Jesuitas

pretendiam dilatar por aquella parte os seus domi»
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nios assentou obstar a esse piano, e, portante en-

viou para aquellas terras ermas seu genro Joao de

Magalhaes, acompanhado com 30 homens.

De entao datam as primeiras estancias de gado

que se formaram no Rio Grande.

Em 1735, o mestre de campo de auxiliares,Manoel

Dias da Silva, encarregado de abrir communicacoes

entre S. Paulo e Rio Grande , atravessou em trez

mezes o sertao com urna comitiva de gente eseo-

lhida. Chegado aos campos que se denominaram da

Vaccaria, levantou com um grosso madeiro um pa-

drao, em que abria està inscripgao : — Viva o multo

alto e multo poderoso rei de Poriugal, senhor dos do-

minios d'este sertao da Vaccaria.

Porque o territorio do Rio Grande do Sul nao fez parte de

donataria aìguma ?—Que nome tiveram os primeiros estabele-

cimentos ?—Quaes foram as primeiras exploracòes ?

Uovo cereo a colonia, do Sacramento*

Tendo-se suscitado dissensoes enlre as cortes de

Portugal e Hespanha, as quaes se terminaram depois

pela intervengalo das potencias europeas, declarou-se

guerra entre as possessoes das duas coroas.

Os Hespanhoes acommetteram a nova colonia do
f

Sacramento em 1735, cercando-a e esbombardean-
\

\ do-a. Haviam-se apoderado primeiramente das ilhas {

de S. Gabriel, abandonadas pelos Portuguezes.



cap. vi.—1699 a 1763 257

No principio do anno de 1736 a guarnigao foi re-

forgada com tropas do Rio de Janeiro, Bahia e Fer-

nambuco, o que desanimou no extremo os sitianles,

e os induziria certamente a levantar o cerco, ainda

quando a esse passo os nao obrigassem a chegada e

publicacao do armisiicio ajustado em Paris aos 16 de

Margo de 1737.

Durou o cerco 22 mezes, com grande gloria para

o governador da praga, Antonio Pedro de Vascon-

cellos.

Porque acommetteram os Hespanhoes a colonia do Sacra-

mento ?—Porque nao continuou o cerco ?

Occurreneias no Hio €*s*ai&ile«

brigadeiro Jose da Silva Paes, depois de ler le-

vado à colonia do Sacramento urna parte dos soccor-

ros que recebeu , dirigiu-se a Maldonado , para

formar urna povoagao, segundo lhe fora determinado.

Nao achando aprcpriada a localidade, foi em de-

manda da barra do Rio Grande.

Temendo, porem, os perigos da enlrada, desem-

barcou ao sul d'ella aos 19 de Fevereiro de 1737,/

'com a gente que ia para aquelle firn, e 200 liomens^

de infanteria e dragoes.

Para assegurar-se de algum ataque, plantou no

porto um forte que denominou Jesus Maria Jose ; na

H. J3. 17
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campanha, em distancia de meia legna, outra forti-

ficagao com capella dedicada a Sancta Anna; e depois,

nas serras de S. Miguel, terceira, guarnecida de seis

pegas de artilharia.

Tsto feito, retirou-se Jose da Silva Paes, deixando

o commando ao mestre de campo Andre Ribeiro

Coutinho que foi, passados trez annos, substituido

pelo coronel Diogo Osorio Cardoso, em cujo tempo

(5 de Janeiro de 1742) a tropa sublevou-se. Mas

pouco depois fez acto espontaneo de sujeigao, sob a

condigao de se lhe conceder amnistia.

Que fez Jose da Silva Paes ? — Onde desembarcou ? — Que

fortificacòes plantou ? — Quem o substituiu, e o que succedeu

depois?

Governo separatlo em baitela €afltat*ina«

Em 1738instituiu-seo governo separado em Sancta

Catharina, sendo os seuslimites os mesmos que tem

actualmente.

seu primeiro governador foi o brigadeiro Jose da

Silva Paes.

Algum tempo depois permittiu el-rei que na ilha de

Sancta Catharina e continente proximo se estabele-

cessem quatro mil casaes de colonos, os quaes foram

transportados às expensas da fazenda real em 1748
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a 1756, concedendo-se-lhes datas de terras, ajuda de

custo e outros favores.

Quem foi o primeiro governador de Sancta Catharina ?—Que
permissào deu depois el-rei de Portugal ?

Voio^ (le^uioFOMaiìieiito§ de teri'as sa»

Ballili*

Quinto vice-rei do Brasil foi Andre de Mello e

Castro, conde das Galveas , que chegou à Bahia aos

2 de Maio de 1735.

Mais um desmoronamento de terras houve em seu

tempo. Succedeu aos 3 de Maio de 1748, na emi-

nencia sobranceira ao Pilar.

Igual desgraga se assignalou commaiores damnos,

quando governava D. Fernando José de Portugal, por

causa das chuvas copiosas de Junho de 1797, as

quaes abateram grande porgao de terra superior à

ladeira da Misericordia e diversas casas, morrendo

por essa occasiao muitas pessoas.

Quaes foram os factos mais notaveis na Bahia, sob a adminis-

tracào do quinto vice-rei ?

Os Francese® na illia de Fernando
de Mopoiilia.

Chegando em 1738 um novo governador ao Re-

cife , recebeu aviso de que extrangeiros se achavam

Da ilba de Fernando de Noronha.
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Urna esquadra foi verifìcal-o; e de feito encon-

trou 25 Francezes que foram deixados pela compa-

nhiadas Indias Orientaes para tomarem posse da ilha.

Que aviso recebeu o governador de Pernambuco ? — Quem
se achava na ilha de Fernando de Noronha ?

^lato-Grosso e Goyaz.

Ofilho de Bartholomeu Bueno, famigerado Paulista

descobridor , em urna entrada que fez ao interior

,

fundou ern 1726 a primeira povoagao em territorio

de Goyaz, onde achou minas de ouro assaz abundan-

tes e capazes de competir com as de Cuyabà.

Prosperou por tal modo, que em 1737 foi erigida

em capitania, sendo a sua capital Villa-Boa.

Asprimeiras minas em Mato-Grosso foram desco-

bertas em 1734. Esperangayam grande riqueza ; mas

alli os mantimentos eram tao escassos, que os mi-

neiros solfi eram muito nos primeiros tempos.

Depois de novas emprezas as cousas melhoraram,

e estabeleceu-se e augmentou o arraial de S. Fran

cisco Xavier.

Quem achou minas de ouro em Goyaz?—Que succedeu nas

i de Mato-Grosso ?
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Frugtra-se ustaa eofisv^sscào elitre Iftespasilta

«» Portugal.

Tendo as coroas de Hespanha e Portugal assentado

regular os limites dos seus dominios na America, ac-

cordou-se, pelo tratado de 1 3 de Janeiro de 1 750, que,

em troca da colonia do Sacramento e do territorio à

margem septentrional do Rio da Prata, receberia a

segunda d'estas duas potencias algumas das reduc-

£<5es ou missoes formadas pelos Jesuitas.

Para realisar a convengo se achava adiantada a

competente demarcalo, mediante os commissarios de

ambas as potencias, Gomes Freire de Andrade, capi-

tao-general do Rio de Janeiro, e o marquez de Val de

Rios, ministro do concelho das Indias, quando os In-

dios das reducQoes, aculados pelos Jesuitas e capita-,

neados por Jose Tyarayu, por alcunha Sepé, oppuze-

ram contumaz resistencia.

Para vencer este obstaculo, os Portuguezes e Hes-

panhoes uniramas suas forgas militares, e em varios

recontrosflzeram notavel estrago nos Indios e asse-

nhorearam o territorio das missoes.

Mas este resultado de nenhum proveito serviu para

a execn§ào do refendo tratado
;
porque o commissa-

rio hespanhol, sob varios pretextos, nao quiz con-

tinuar a demarcalo encetada.
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Retirou-se por tanto Comes Freire, e entao se lhe

fez mercè do titulo de conde de Bobadella.

Calculou-se em 26 milhoes de eruzados o dispendio

d'essa expedigao mallograda.

Que concerto fìzeram Hespanha e Portugal ?—Como se levou

a effeito ? — Que provetto deram o traballio e as despezas, que

occasionou a demarcacao ?

O niarquez de Pombal e §ua averlo aos
«fe£|iita&«

Nos primeiros tempos do reinado de D. Jose foi o

marquez de Pombal chamado à direcQao dos negocios

publicos.

Este estadista, famoso por eminentes talentos e

ainda mais pelo fervoroso desejò de melhorar seu

paiz e tiral-o do abatimento em que jazia, depois

de actos em que provou sua alta capacidade, teve por

conveniente e até necessario guerrear os Jesuitas, os

quaes se lhe antolhavam obslaculo aos seusdesignios.

D'este pensamento esleve possuido desde o principio

de sua administracao.

E, pois, esmerou-se por empecer o mais possivel à

influencia que exerciam. Para este firn varias medi-

das foram adoptadas nao so em Portugal, senao tam-

bem no Brasil, quer nas capitanias do sul, quer nas

do norte , em especial nas do Para e Maranhao

,
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cujo governo foi dado a seu irmào, Francisco Xavier

de Furtado Mendonga.

Porque o marquez de Pombal odiava os Jesuiias ?—Como se

houve para empecer-lhes ?

allentado contra a pessoa de el-rei que era 1758

foi commettido, dea pretexto para subir de ponto a

perseguilo aos Jesuitas corno instigadores d'aquelle

grande crime. Pombal determinou expellil-os do

reino e seus dominios, e poz em effeito seu inlento

pelo alvarà de 11 de Janeiro de 1759.

Os Jesuitas foram presos e maltratados nas diver-

sas capitanias, econfiscadas as propriedades perten-

centes à Ordem.

Unicamente houve-searespeitod'elles com mode*

ragao no cumprimento das ordens recebidas o arce-

bispoda Bahia, D. Jose Botelho de Matos, nomeado

visitador e reformador na sua diocese. Por isso leve

desoffrer muito esse homem veneravel na idade de

oitenta annos.

Que pretexto suscitou-se para perseguilo aos Jesuitas %~

Quandi) foram expeliidos do reino ?— Como foram tratados t-

Quem mostrou moderacao para com elles?
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Cotti jfeanliia do Maraiiìt&o e Pura*

marquez de Pombal applicoa especial attengao

aosinteresses doBrasil. Tendo sido abolida a compa-

nhia commercial que fora inslituida por alvitres do

padre Antonio Vieira e existira por espaco de ses-

senta annos, por al vara do 1° de Fevereiro de 1721,

o marquez de Pombal estabeleceu as do Maranhao e

Para, com o capital de 480 contos de réis, em acgoes

de 400$ cada urna, por al vara do 1° de Janho de

17SS, e a de Fernambuco por al vara de 30 de Julho

de 1759.

A de Maranhao prestou beneflcios pelo augmenlo

que trouxe ao commercio e à agricullura, desenvol-

vendo a importacao de escravos africanos, o que con-

verteu em realidade as leis que favoreciam a liberdade

dos indigenas.

De entào notou-se melhoramento nos habitos e

tendencias de parte da sua populacao, até esse tempo

quasi desconversavel e diffidi de governar : ficou

sendo mais laboriosa e mais obediente às leis.

Conio procedei! o marquez de Pombal a respeito dos inte-

resses do Brasil ?— Que resultados produziu a companhia do

Maranhao ?

Otstros aeto^ do snariftiiez de Pombal,

Pombal tambem instituiu companhias para a pesca

das baleias na Bahia e no Rio de Janeiro, sendo tam-
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bem dado a esla o monopolio do sai no Brasil (odo,

excepto no Para, Maranhao, Parahyba e Pernambucio

qne linham eompanhias especiaes.

Nao forarti, em rerdade, estas as medidas que a

luzdos principios da sciencia economica recommen*

) dam a sua administracao e provam o seu desvelo pelo

accrescentamento do Brasil
;
foram, sim, outras que

concorreram para beneficio real do paiz, corno o exacto

cumfrimento das leis, a guerra aos preconceitos, etc.

Um dos seus bons feitos foi a extincgao das dona-

larias nas capitanias de que resultavam abusos e ve-

xames. Ja a coroa em tempos anteriores comprara

a alguns donatarios os direitos que tinham : Pombal

aproveitou-se do ensejoofferecido por discussoes com

o donatario de Campos dos Goytacazes para em 1754

dar cabo d'esse damnoso systema.

Ontra medida mui salutar de Pombal foi restaurar

o imperio da lei na capitania de Goyaz, onde se com-

mettiam crimes atrozes impunemente, estabelecendo

um tribunal de justiga, cujas decisoes eram sem ap-

pellagao.

Entre seus actos occupam muito distincto logar as

zordens que deu a respeito dos Indios, em cuja prò-

teccao muito se esmerou.

Que fez mais o marquez de Pombal ?—Quaes foram as medi-

das que mais recommendaram a sua administracao ? — Como

procedeu a respeito dos donatarios ? — Que determinacào deu

a bem de Goyaz e dos Indios ?
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É retielida a ©©lutila d > iacramen!©.

Accendendo-se guerra entre a Inglaterra, a Fran-

ga e a Hespanha, tomou, corno sempre, Portugal par-

tido pela primeira. D'ahi proveiu a aggressao dos

Hespanhoes a colonia do Sacramento, a qual foi sitiada

por D. Pedro Ceballos, governador deBuenos-Ayres.

Depois de um cerco de quatro mezes a guarnigao

capitulou com todas as honras da guerra (30 de Oi-

tob.ro de 1762).

Rendidaapraga, apresentou-seuma esquadra man-

dada do Rio de Janeiro pelo governador Gomes Freire

de Andrade, constando de dous navios inglezes e um
portuguez de alto bordo, de outros mais pequenos e

transportes. Mas incendiou-se a maior embarcagao

ingleza Lord Clive, de 64 pegas, a qual ardeu toda,

salvando -se apenas de 340 pessoas que a bordo esla-

vam 78, que foram aprisionadas e levadas a Cordova.

Os outros navios retiraram-se destrogados ao Rio

de Janeiro.

Este revez impressionou tao entranhavelmente o

sonde de Bobadella, que falleceu no 1° de Janeiro d^

1763, havendo governado vinte e nove annos.

Porque foi aggredida a colonia do Sacramento ? — Que ^succe-
"

ieu entao ? — Que facto motivou a morte do conde de Boba-

della?
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Invasilo naeapitaiaìa do Rio ©ratade do Sul.

Ceballos ,
esforgado pela vantagem assim alcan-

Cada e inteirado de que a capitaria do Rio-Grande

do Sul se achava desapercebida, invadiu-aaos 19 de

Margo de 1763, depois de ter tornado o forte Sancta

Theresa, situado na angustura de Castilhos (que era

commandado pelo coronel Thomaz Luiz Osorio, o

qual por sua frouxidao mereceu depois em Lisboa

morte affrontosa), e igualmente o de S. Miguel.

Ceballos sem difficuldade assenhoreou toda a cani-

panha e a villa do Rio-Grande, cujos habitantes, bem
que tivessem artilharia e grande copia de petrechos,

salteados de terror panico, fugiram uns para Viamao

acompanhando o governador, Ignacio Eloy de Madu-

reira, e outros para Laguna, Sancta Catharina e Rio

de Janeiro.

general hespanhol deteve a sua marcha trium-

phante, por lhe constar o armisticio accordado entre

as cortes de Lisboa e Madrid; e, nao obslante, mandou

transportar em ferros para dominios de Hespanha

diversas familias que nao poderam fugir.

Quem invadili a provincia do Rio Grande do Sul ? — Qnaes

foram os factos notaveis da invasào? — Como procedeu depois

o general hespanhol ?
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Ifesfilidades ssa fi*onteira desiato-grosso*

Outras hostilidades romperam entre os habitantes

da fronteira de Mato-Grosso e as reducgoes hespa-

nholas, dirigidas pelos Jesuitas.

Governava aquella capitaria D. Antonio Rollim de

Moura, senhor de Azambuja, o qual houve-se por

tal maneira, que estando o inimigo avantajado em
forcas, elle ficou-lhe superior nos resultados. E pro-

seguirla se nao chegasse a noti eia do tratado de Paris

que, terminando a guerra, deixava as cousas em seu

estado anterior.

Às convencoes, na mente da corte de Hespanha, nao

comprehenderam o Sul
;
porque, mandando entregar

a colonia do Sacramento, ordenou a Ceballos que

conservasse as outras conquistas.

Onde romperam outras hostilidades ? —Como se houve D.

Antonio Rollim de Moura?— Como entendia a Hespanha ascon-

\

vencoes ?



CAPITOLO VII.

1763 a 1807.

SECCAO I.

NOVAS HOSTILIDADES DOS HESPANHOES. I

A sède do governo geral no Rio de Janeiro.— Trans-

ferencia dos habitantes de Mazagào para o Para.—'

Guerra aos Cayapós. — Pacificam-se os Qoytaca-

zes.— Os Hespanhoes sào expulsos do Rio Grande.

— Urna academia dt scie?icias. — Urna armada

hespanhola no BrasiL— Toma a ilha de Sancia Ca-

tharina. — Tratado de 1777. — Fallece el-rei D.

Jose.—Sa® prohibidas as fabricas e mamifactiiras.

— Os Hespanhoes erri Mato Grosso. — Desastre em

Nova Ootmbra,— Vice-reinado de D. Luiz de Vas-

concellos e Soma.

A sède do governa geral i&o iti© de tfa metro.

governo do Brasil foi removido da Bahia para o

Rio de Janeiro aos 27 de Junhode 1763, por ser esla

cidade por seu siilo menos accessivel ao inimigo.
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primeiro governador geral qae para a nova ca-

pital foi enviado, D. Antonio Alvares da Cunha, conde

da Cunha, teve o titulo de vice-rei.

Empenhou esforgos para que Ceballos desse cum-

primento ao tratado, restituindo as possessoes porta-

guezas que tomara.

Foi por esse tempo prohibido aos habitantes do

Brasil mandar suas filhas para os conventos de Portu-

gal, corno faziam muitos, movidos pela vaidade.

Porque foi o governo do Brasil removido da Bahia ? —
Em que caracter vein o conde da Cimba e o que praticoli ? —
Que prohibicào se ordenou aos habitantes do Brasi! ?

Wraiasfereneia sl^i Italsitasates de Mazagao
pura © Farà.

Tendo Portugal fìnalisado as suas guerras com os

Mouros de Àfrica pela perda de Mazagao, ultima

praga que alli possuia, forao os seus habitantes trans-

feridos para o Para.

Mas essa populagao que era de 1,800 almas em
menos de vinte annos flcou reduzida a menos de

metade, por diversascausas, mormentepor molestias.

Por esse mesmo tempo determinou-se que o com-

niercio que até entao se effectuava por frotas para as-

&egural-o dos assaltos de inimigos, se pudesse fazer

com todaaliberdade.

Quem foi transferido para o Parà?— Que rcsultou d'ahi?—

Que determinou-se em relac^ào ao comiOifdQ|
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G^err?! aos Cayapós*

Os Cayapós que em Goyaz infestavam as estradas

e empeciam a passagem das recovas foram entao

oppugnados, mandando a camara de Villa-Boa gente

armada contra elles. Unida com os Bororós, Inclios

alliados, causou-lhes grandes perdas.

Como foram clebeliados os Cayapós ?

Paeifteaiìi-ge os Qoytaeazes.

Os Goytacazes que de tempos a tempos faziam

mui damnosas excursoes em Minas deixaram-se

pacificar e aldeiaram-se às margens do Parahyba do

Sul. Alliaram-se depois com outras tribus e tomaram

o nome de Coroados.

Serviram de grande proveito aos estabelecimentos

de seus alliados os Portuguezes, quando os Aymorés,

reapparecendo com o nome de Botocudos, levavam a

morte e ruina a todos os logares em que se apre-

sentavam. Obrigaram-os a fugir até as fronteiras do

Maranhao.

Que tribù de indigenas foi pacifìcada ?—Que servicos presta-

ram os Goytacazes ?

OsHespaiiltoessào expulsos fio Ri© Ciranele.

Portugal soccorreu-se da interferencia de Inglaterra,

para que, em fiel cumprimento do tratado de Paris
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de 1763
? lhefossem restituidos os seus dominios noi

Rio Grande do Sul, usnrpados pelos Hespanboes.

Como, porem, nao se coniasse coni o exito proni

pto d'essa negociacao, os Portuguezes, ajunctando for

gas de mar e terra, conseguiram lancar os Hespanboes

do Rio Grande em 1775.

Porque soccorreu-se Por'tugal da Ligia terra ?—Que accordo

toniani os Portuguezes ?

Urna aeaelemia de meieneì&M*

Ao conde da Cunha succedeu corno vice-rei D. An

tonio Rollim de Moura que governara Malo-Grosso,

eaesteem 1770 o marquez de Lavradio, D. Luiz

de Almeida.

Em seu tempo foi inslituida no Rio de Janeiro urna

academiade bistorta e sciencias naturaes por diligen-

cias do Dr. Jose Henriques Ferreira.

Quem succedeu ao conde da Cunha ?—Quando foi iustituida

urna aeadernia no Brasil ?

Ujhsi arsitaci» Iie^paitliola si© Bramii.

A Hespanha, por causa da questao de liinites com

Portugal, mandou urna grande armada com 9,000

homens de desembarque, às ordens de D. Pedro

Ceballos, nomeado primeiro vice-rei das provincias

do Rio da Prata.
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primeiro ponto a que se dirigili foi a ilha de

Sancla Catharina.

Que expedicào veiu ao Brasil?—Que lugar demandou?

Tasiia a fillio de ^aiaefa Catfiiariiaa. I

Quando Cebaìlos se apresentou, havia em Sancta

Catharina tropa sufficiente e foriificagoes para resis-

tir-lhe. Mas o governador marechal de campo Antonio

Carlos Furtado de Mendonga e sua guarnito deixa-

rara se entrar de tal terror panico, que sem quei-

mar urna escorva fugiram para a terra firme.

Alli o mesrno governador assignou urna capitula-

gao, em virtude da qual foram cedidas aos Hespanhoes

a ilha e a terra firme que d'ella dependia, entregan-

do-se à discricao o mesmo governador e loda a

sua companha.

Succedei! este caso aos 8 de Dezembro de 1777.

Tempos depois Antonio Carlos Furtado deMendon-

ca teve por punigao a baixa do posto coni infamia.

Ceballos, deixando guarnecida a sua conquista,

tencionava desembarcar no Rio Grande; masventos

ponteiros o obrigaram a tornar porto em Monteyideo,

d'onde partiu contra a Colonia que, destituida de

guarnigao e baslimentos, facilmente foi rendida.

Qual foi o proceder do governador de Sancta Calharina I

—Que capitulacao assignou ?—Quaes foram as outras vantagens

que teve Ceballos ?
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Ceballos preparava-se a proseguir, quando ata-

lhou-lhe o proposito a noticia do tratado preliminar

de paz e limiles, assignado em Madrid no 1° de

Oitubro de 1777, que, demais de outras clausulas,

cedeu a Colonia e suas dependeneias aos Hespanhoes,

fìcando os Portuguezes na posse do Rio Grande e

Sancta Catharina que foi evacuada aos 30 de Julho

de 1778.

Que resultado deu o tratado preliminar de Madrid ?

Fstlieee el-rei Sà. «F@^e.

Aos 23 de Fevereiro de 1777 falleceuel-reiD. Jose,

succedendo-lhe sua filha D. Maria, acontecimento a

que seguiu-se a queda do marquez de Pombal.

Entao foram revogadas muitas medidas que adop-

tara, comprehendendo-se na suppressao as compa-

nfaias commerciaes de Pernambuco e Maranhao, por

elle creadas.

Que aconteceu por occasiao do falleeimento de el-rei D. Jose ?

—Que medidas do marquez de Pombal foram revogadas ?

/

§à& ppoltibidas fabi-icas e maitufae-
tiii»a@.

Um dos actos que despertaram descontentamento

no Brasil nos primeiros annos do reinado de D. Ma-
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rialfoi o alvarà de 3 de Janeiro de 1785, o qual

determinou, sob graves penas, que ficassemextinctas

todas as fabricas, manufacturas ou teares de galoes

oubordados de ouro e prata, de seda, algodao, liaho

ou lan, exceptuando unicamente as de fazenda grossa

de algodao deslinada ao consuino dos escravos e clas-

ses pobres.

Na prohibiQao foicomprehendida a vinda denavios

extrangeiros ao Brasi!.

Ja antes de similhante accordo ordenara a carta

regia de 30 de Julho de 1768 que se abolisse na ca-

pital e provincias o officio de ourives.

Para sua execugao foram demolidas as forjas e

tomados osinstrumentos de 158 ourivezarias, man-

dando-se ao mesmo tempo que sentassem praga

na primeira linha todos os officiaes e aprendizes

d'aquelle mester.

Que prohibicao estabeleceu o governo de D. Maria I?— Que

ordem foi anteriormente dada ?

Os Hespanhoes, em compensalo de haverem os

Portuguezes de Mato-Grosso levantado o forte de Nova

Coimbra alem da fronteira, planiamo tambem trez

fortes em territorio brasileiro, e d alli se apropin-

quaram a Camapuan.

Que fizeram os Hespanhoes eoi Mato-Grosso ?
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f*e^BSti*e esia T¥@^a €ointl9i*a«

Esse forte de Nova Coimbra foi o theatro de urna

carnifieina feita pelos indios cbamados Guaycurus,

estando em paz e a negociar ceni os Poriuguezes.

Orgou em 45 pessoas o numero das victimas d'essa

traigao.

Mas depois d'isto ftrmaram-se pazes com elles.

Foram observadas por muito tempo.

Ànnos depois, em 1783 e 1787, guerra se declarou

aos Chavantes e Canoeiros.

Que aconleceu em Nova Coimbra ?

*Viee-sBeiiiacI© eie II. I^itlz de Vageoneellos
e gonza.

Occorreram estes factos no vice-reinado de D. Luiz

de Vasconcellos e Souza que succedou ao marqiiez de

Lavradio em 1779, e governou onze annos.

Quem governou depois do marquez de La vradio ì
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SECCiO IL

TENTATIVAS DE REVOLUCÀO.

Achiinistracao do concie de Rezende.— Conspiracao de

Tiradentes em Jfinas.— E denunciada e jpimida.

— Occarrencias similhantes na Bahia.— Conquista

de sete reduccoes hespanholas.— Invaselo de Por-

tugaL

AclsraististFa^àe do ©©side ds Iterencl-e»

À administracao de seu successor, o conde de

Rezende D. Jose de Castro, é notavel pela manifes-

tacao de prineipios revolucionarios em Minas Geraes

em 1789.

Porque se assigaalou a administragao do conde de Rezende ?

Conspirapào eie Tìfadentes ©ita Minasi"»

Joaquim Jose da Silva Xavier, por appellido Tira-

dentes, officiai de cavallaria, teve por conveniente

erigir urna republica em Minas, modelada pela dos

Estados-Unidos, Àproveitando-se dos vexames e

desgostos suscitados ao lancar-se a derrama para

pagamento de cem arrobas de ouro por anno quo,

para substituir o imposto da capitalo, foram offe-

recidas pelo povo de Minas aos 24 de Margo de 1734,
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offerta que, aceita e confìrmada pelo alvarà de 3

deDezembro de 1750, elevava a divida ao erario

em 1790 a 700 arrobas, chamou às suas ideas

Jose Aives Maciel que viajara pela Europa, Claudio

Manoel da Costa e outros homens de suppozicao,

sendo lido corno principal entre os conspiradores o

illustre poeta Thomaz Antonio Gonzaga, famoso aue-

tor da Marilia de Dirceu.

Tomaram elles por divisa de sua bandeira um
genio quebrando cadeias e eslas palavras : Liberlas,

qua? sera tamen.

Quaes foram os designios de Tiradentes ?—De que circum-

stancias aproveitou-se ?—Qua] foi a divisa dos conspiradores f

É dei*linceiatta e puntela*

Mas o governador de Minas que era © visconde

de Earbacena, Luiz Antonio Furtado de Mendonca,

teve denuncia da conspiragao por Joaquim Silverio

dos Reis.

Urna de suas primeiras medidas foi suspender a

ordeni que exigia o pagamento do imposto atrazado ;

e logo apoz prendeu os diversos complices, sendo o

primeiro, de quem seapoderou, o Tiradentes.

Depois foram sujeitosa processo e sentenciados

aos 18 de Abril de 1792.

Tiradentes foi condemnado a ser enforcado e es-
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quartejado, devendo expor-se a sua cabega no lugar

mais pubiico de Villa-Rica, e os quartos nos sitios

em que se fizeram as reunioes dos conspiradores.

Determinou mais a sentenza que a casa onde rnorou

fosse arrasada, semeando-se sobre o chao d'ella

urna porgao de sai
;
que se erigisse um padrao, no qual

se deciarasse o seu crime ; e qae seus filhos e netos

fossem despojados da fazenda e declarados infames.

Os outros tiveram sentencasanalogas, sendo alguns

:ondemnados a degredo. Mas na execucao houve

alguma clemencia, e so Tiradentes perdeu a vida.

Quem denunciou a conspiracao ?— Que providencias deu o

gcvernador ?—A que penas foi condemnado Tiradentes ?—E os

seus companheiros ?

Oeem»Feiicìa@ siisatlltasates ita Baltia.

D. Fernando Jose de Portugal que governava a

Bahia teve em 1798 denuncias de que tentavam mo-

vimentos revolucionarios Cypriano Jose Barata e

Marcellino Antonio de Souza.

Procedendo-se a devassa, foram presos um alfaiate,

um lavrante, dous soldados e um sujeito de nome

Manoel Faustino dos Santos Lyra, os quaes, senten-

ciados à pena capital, padeceram morte aos 18 do

Novembro de 1799.

Que denuncia teve o governador da Bahia ? — Que acontecen

aos accusados?
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C©»fi«8s^fa de mete redweeée* fae^psufèlaolag*'

Tendo-se declarado guerra eritre Hespanha e Por-

tugal, em 1801, o governador do Rio Grande do Sul,

Sebasliao Xavier da Veiga Cabrai, mandou tornar à

escaia vista o forte do Serro Largo.

Tambern foram rendidos e demolidos os fortes

sobre o Jaguarao e todos os estabeleeimentos hespa-

nhoes sobre o Jacuy, iacluindo Saacta Thecla.

Um trogo de aventureiros, commandado por Jose

Borges do Canto e Manoel dos Santos Pedroso, apo-

derou-se de sete redaccoes de Guaranis, as quaes,

feita a paz, flcaram annexas ao Brasil.

No emtanto os Hespanhoes, subindo o Paraguay,

foram investir Nova Coimbra em 1801, apresentan-

do-se para cercar o forte o governador da cidade de

Àssumpcao, D. Lazaro da Ribeira, a frente de mais

de 600 homens em trez escunas e dezeseis canoas,

Este assalto converteu-se em desar aos Hespa-

nhoes
;
porque o commandante d'aquelle forte, te-

nente coronel Ricardo Franco de Almeida Serra,

ainda que acompanhado somente com a guarnicao de

40 homens, os recebeu com tal valentia, que viram-se

obrigados a fugir desbaratados.

Nao flcou n'isto somente o castigo de similhante

Wevimento.

No anno seguinte, o tenente Francisco Rodrigues
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do Praclo que commandava o forte de Miranda, à

frente de 53 homens, investili o forte de S. Jose,

tomou-o e arrasou-o.

Como t'oram tomadoso forte de Serro Largo e outros ?—Quèm
apoderou-se das reduccòes de Guaranis ?—Que fizeram os Hes-

panhoes?—Coni que proeza se assignaiou Ricardo Franco de

Almeida Serra ?

Invasa© de Poi»étif££bl,

Tendo o imperador NapoIe.ao Boaaparte mandado

em 1807 um exercito para se apoderar do reino de

Portugal e da real famiiia, o principe regente, queja

se tinha affeito à idea de mudar a sede da monarchia

para o Brasil , no caso de necessidade , via que

conservar-se em Portugal seria erro de graves perigos

para a sua dynastia. Embarcou-se entao coni os

seus na esquadra anglo-portagueza, e demandou

terras da America, onde os destinos da sua coroa

depararam o refugio qae haviam mister n'aquelìat

grande tribulagao.

Que accordo tomou o principe regente de Portugal ?



CAPITOLO VIE
1809 a 1823.

SECCAO I.

O BRASIL ELEVADO A CATEGORIA DE REINO.

Viagem do principe regente. — Sua chegada e seus

primeiros aclos.— Inconvenientes da immigracao da

corte.—Expedicào a Oayenna.— Negocios do Rio

da Praia.— Brasil elevado d categoria de reino.

-— Casamento do prìncipe real.

Viagem ilo principe i»egeute#

principe regente coni a famiiia real sahiu do

Tejo aos 29 de Novembre de 1807 na esquadra por-

lugueza escoltada por algumas naus da ingleza qne

bloqueava o Tejo
?
com destino ao Rio de Janeiro.

Travessias, porem, o desviaram d'essa rota, obri-

gancio parie da esquadra, inclusive a capitanea, na

qaal estava o principe, a tornar porto na Bahia aos

22 de Janeiro de 1808.
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N'esta cidade se deteve ate 26 de Fevereiro, dia

em que conlinuou a sua viagem para o Rio de Ja-

neiro, ao qual aferrou aos 7 de Margo.

Os habitantes da Bahia se linham offerecido para

às suascustas edifìcar-lhe um palacio, se S. A. qui-

zesse fazer alli a sua resideneia ; porem elle recusou

a offerta pela razao de nao ser a entrada da Bahia

assaz defensavel.

Quando embarcou-se o principe regente para o Brasi! ? —
Porque foi ter à Bahia ?—Era que dia chegou ao Rio de Janeiro ?

—Que offerecimento Ine fizeram os habitantes da Bahia ?

§ua eliegstda e ^eui primeSi'os ftètogu

A chegada do principe regente foi assignalada por

varias medidas de utilidade publica, entre as quaes

leve primeiro logar o decreto de 28 de Janeiro de

1808 franqueando os portos do Brasil ao commercio

das nagoes extrangeiras, medida de grandes conse-

quencias para o accrescentamento do paiz, devida

em parte a representagoes do governador da Bahia

conde da Ponte, e principalmente a inspiragoes do il-

lustre Brasileiro Jose da Silva Lisboa, depois vis-

conde de Cayru.

Seguiram-se outras ordens de interesse geral,

corno a creacao de um banco nacional, de tribunaes

para os negocios de justiga e fazenda, diversas pro-

Aidencias para o exercicio de todas as industrias, o
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estabelecimento da itnprensa regia, a fundagao de

urna academia militar e outra de cirurgia, e a aber-

tura de urna bibliotheca publica.

Qual Ibi o acto mais notavel do principe regente ? — Que

medidas mais determinou ?

Ineosaveniente^ da iminlgraeào da corte»

Alguns inconvenientes originaram-se tambem da

immigracao da corte para o Brasil.

Muitos dos que a acompanharam, sorvidos so-

mente na satisfacao de seus pessoaes interesses,

proromperam em clamorosas demasias, inquinando

os cargos que vieram exercer em diversos ramos do

servico piblico.

E, demais, as despezas da corte passaram a pro-

digalidade, emquanto verdadeiras necessidades esta-

vam desattendidas.

Desmandos taes sao, por sua natureza e por seus

effeitos, perniciosos aos Estados. Em um paiz novo

a sua influencia devia produzir graves resultados.

Que inconvenientes teve a immigracao da corte para o Brasil ?

£xpeilii*ao a Cayesma*

Estando © governo portuguez em guerra com a

Franca, pareceu conveniente mandar a Cayenna, co-

lonia franceza vizinha ao Brasil, urna expedicao, a

qual, em numero de 900 pracas, commandada pelo
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tenente coronel Manoel Marques, seguiu do Para

para aquella praca, e rendeu-a por capitulagao aos

21 de Janeiro de 1809.

Qual foi o exito da expedicao contra Cayenna ?

3*'etg®«i©s* de Ilio da Pi*ata«

A insurreigao ateada nas regioes do Rio da Prata

que partem coni o Brasil mereceu a atteneao do

governo ; porque alli se achava um foco de males

que podiam contaminar este paiz.

Nas fronteiras do Sul, provincia de S. Pedro do

Rio Grande que, por decreto de 12 de Fevereiro de

1807, fera elevada de governo subalterno à capitante

geral, coni a denominacao de capitania de S. Pedro,

fulgou-se necessario uni exerciio de observagao em
1811. Foi elle organisado pelo capi tao general

D. Diogo de Souza, em duas divisoes commandadas

pelos marecliaes de campo Manoel Marques de

Souza, e Joaquim Xavier dirado. Terceira divisao

formou-se para defender a fronteira de Missoes, às

ordens do coronel Joao de Deus Mena Barrette

.

Concentrava-se o exercito em Bagé, quando de

Montevideo, cercada por tropas de Buenos Ayres,

capitaneadas pelo coronel Rondeau, o general hespa-

nhol Elio imolorou soccorro que lhe foi dado coni
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alguina demora, por causa da distancia e da estaeao

pluviosa que entao corria.

De feito, depois de alguns acontecimentos pouco

importantes, foi descercada a cidade, ficando a cam-

panha sob a obediencia do general portuguez.

Seguiram-se varios encontros com Àrtigas, Sotei,

Verdun, Fructuoso Rivera e La-Torre, caudilhos dos

insurgentes. Eni todos foram elles desbaratados por

tal maneira, que se viram na necessidade de solici

-

tar uni armisticio, que se concertou entre a junta de

Buenos -Ayres e o enviado portuguez Joao Raclemaker

.

Està convengao obrigou o exercito portuguez a re-

colher-se às fronteiras.

Foi approvada, se bem que nao agradasse ao gabi-

nete portuguez, por nao estar na espilerà dos pode-

res facultados àquelle agente.

Entretanto o procedimento do exercito bem corno

odo seu general mereceram-lhes algumasmercès.

Tendo em 1814 cahido Montevideo em poder das

tropas de Buenos Ayres, e havendo assim recebido

incremento a insurreicao nas colonias hespanholas, o

governo mandou vir de Portugal urna divisao, deno-

minada de Voluntarios d'El-rei. Unidos com as tro-

pas brasileiras sob o commando do general Carlos

Frederico Lecor, assenhorearam o paiz aquem do

Prata, o qual foi a final encorporado ao Brasil, com o

nome de Provincia Cisplatina.
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Occorreram por entao varios factos, cuja relagao

por brevidade omittimos. Mencionamos somente o

resultado, que foi entrar o general Lecor em triumpho

em Montevideo aos 20 de Janeiro de 1817»

D'este modo ficaram as fronteiras meridionaes as-=

seguradas do receio da sublevagao.

Porque a insurreicao dos povos do Rio da Prata mereceu a at-

tenevo do governo?—Qual foi o firn da creacào de um exer-

cito de observacao ?— Que factos occorreram ? — Qual foi o re-

mate ?

@ Brasil elevado à ea£ejg©i'ia de retilo.

No emtanto realisou-se um grave acontecimento.

Brasil foi eievado a categoria de rei no, unido ao de

Portuga le Algarves
,
pela carta de lei datada em 16

de Dezembro de 1815. Este facto dea motivo a jabilo

geral.

Pouco depois o principe D. Joao que desde mui-

tos annos reinava de facto comegou a ser rei de di-

reifo com o nome de D. Joao VI, pelo passamente da

rainha D. Maria I, aos 20 de Marco de 1816.

Que grave aconlecimento realisou-se ?— Que resultali do fai-

lecimento da rainha D, Maria I ?

Casamento de ppiitcifde reai,

falle-cimento do principe D. Antonio, herdeiro

presumptivo da coroa, transmittiu os direitos da
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successaoào principe D, Pedro, decujo casamento se

tratou por esse tempo.

Escolheu-se para sua esposa a archiduqueza d'Aus-

tria, filha do imperador Francisco I, a Sra, D. Maria

Leopoldina Josepha Carolina que foi recebida no Rio

de Janeiro aos 6 de Novembro de 1817.

A quem fo ani Iransnriitidos os direltos a coròa ?—Que prin-

ceza foi escolliida para censorie de D. Pedro?

SECCAO II,

REVOLUCÀO EM PERNAMBUCO.

Causas do movimento retolncionario. —fnsurge-se a

tropo,.— Vaniagens dos revoludonarios.— Setis re-

xezes.— Expedicoes da Bahia e Fernambuco.—

Peiora a situacelo dos revoludonarios.—E* occu-

pado o Becife pelas tropas d'el-rei.—Nobre feito

do cajoitao Manuel de Azevedo.— Perseguicào.—
Procedimento de Luiz do liego Barretta.

Causai do movimento i*ev©lfsei©ra»rio.

Outro aconteciniento nao rnenos grave e de milito

aìtas consequencias foi a revolucao de Pernambuco

que l'ompeu aos 6 de Mar$o de 1817.
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Varias foram as cansas d'esse grande facto, sendo a

principal o descontentamento raovido pelo systema

que adoptara o governo porluguez, e beni assim o

odio que entre os nascidos no Brasil e os nascidos

em Porlugal ja de epocas remotas lavrava.

Demais, derramava-se a instrucgao , os princN

piosiiberaes se propagavano e o exemplo das colo-

nias hespanholas, corroboralo corn o boni exito das

ideas de independencia nosEstados Nort'-Àmericanos,

fallava coni voz eloquente aos ouvidos dos que anhe-

lavam o accrescentamento da patria.

Em Pernambuco essas causas prodaziram mais

promptamente o seu effeito, apressado por motivos

especiaes, corno fosse o desenvolvimento de socieda-

des secretas que alli eram toleradas corno em ne-

nhuma outra parte do Brasil.

Que acontecimenio grave occorreu mais ? — Quaes foram as

suas causas ?

governador Gaetano Pinto de Miranda Montene-

gro conservava-se indifferente aos symptomas que se

apresentavam, quando" a altercalo deum Portuguez

com um officiai do regimento de Henrique Dias que

ficou de meìhor- partido exacerbou ainda mais os

animos e deu occasiao a um concelho de guerra

H, B. 19
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composto de officiaes superiores, no qnal somente

foram admitlidos osnascidos em Portugal.

Esse con celho determinou a prisao de alguns offi-

ciaes brasileiros. Mas no acto de se realisar simi-

lhante accordo, o capitao de artilharia Jose deBarros

Lima, um dos suspeitos, e mais outro officiai en-

viaram-se ao seu commandante, brigadeiro Manoel

Joaquim Barbosa de Castro, e o mataram a cuti-

ladas.

Dado esie primeiro passo, insorgili-se a tropa, e o

governador, espavorido, foi acolher-se à fortaleza do

Brum.

Qne facto exacerbou os animos ? — Qual foi a consequencia

das determinacoes de um concelho de guerra ?

Vantogei&s tlos revoìueloiastrios.

De momento a momento digrossava o numero dos

insurgentes, e em breve a cidade do Recife e os

arredores ficaram em seu poder. Elles entretanto

praticaram o erro, do qual logo se arrependeram,

de soltar os presos de justica de envolta com os pre-

sos politicos.

Um governo provisorio tomoli a direcgao dos ne-

gocios. Proclamacoes provocaram a adhesao e o en-

thusiasmo.
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Àdoptou-se em logar do travamento usuai o de-
vo*. Tomaram se varias outras medidas em que res-

sumbravam a pouca experiencia dos homens embar-

cados em tao perigosa empreza e a leviandade propria

. dos commetlimentos de similhante natureza.

E, nao obstante, a revolucao parecia cobrar forgas,

e dilatar-se nao so na provincia de Fernambuco,

senao tambem nas de Parahyba e Rio Grande do

Norte, suas limitrophes.

Como augmentam os insurgentes/e que erro praticam?—
Que medidas tomam?—Que esperanca inspirava a revolucao ?

Esperava-se o mesmo do Cearà ; mas alli mallogra-

ram-se as promessas, porque o emissario para la

enviado, o padre Jose Martiniano de Àlencar, ao de-

clarar o firn a que ia, foi preso com seus parentes e

amigos na villa do Grato.

Ainda peior desfeeho teve a missao do Dr. Jose Ig-

nacio Ribeiro de Àbreu e Lima, conhecido com o

nome de P. Roma, o qual fora enviado às Alagoas e

à Bahia.

N'aquella provincia sahiu-se bem de sua missao*

Mas n'esta, sendo a sua chegada precedida por de-

nuncia ao conde de Arcos que a governava, foi preso
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ao desembarear de urna jangada na povoagao da

barra.

Submettido ao julgamento de umacommissao mili-

tar e reconhecida sua intervengo na revolucào de

Fernambuco, foi condemnado a morte e fuzilado no

campo da Polvora aos IO de Marco.

Que succedo no Cearà?—Qual foi o desfecho da raissao do

P, Roma ?

Éxgiedifses da Sìalita a IFerBiaiailsue©.

conde de Arcos expediu logo, por mar e por

terra, numerosas tropas sob o commando do mare-

ch<d Joaquim de Mello Leite Cogominho de Lacerda,

€ qual, em sua marcha alé Alagoas, recebeu reforgos

das povoacoes por onde passava, e ao mesmo tempo

consegnili mudar o animo dos que propendiam para

a revolugao.

Oue providencias deu o conde de Arcos 1

Feioi'gi a situa^ào dog revoltseioiaas'ios.

Formou-se um bloqueio com os vasos idos da Ba-

hia e com a esquadra mandada do Rio de Janeiro sob

o commando de Rodrigo Jose Ferreira Lobo.

Em breve termo a reacgao vera aiudar a efficacia
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dos meios empregados para suffocaros generosos

esforgos d'aquelles homens infelizes e mal clirigidos,

cujo primeiro erro foi qaererem fundar urna repu-

blica em paiz corno o Brasil.

Em todos os pontos se lhes deelararam esquivos

esses mesmos que a principio lhes promelteram

adhesao, por terem reconhecido o mau caminho

a que os queriam guiar. ludo os chamava para a

monarchia, ludo lhes inspirava aversao à republica.

Quaes eram os ontrosmeios de opposicao aos revolucionarios ?

—Em quem depararam esqnivanca ?—-E porque ?

É occupalo © fteeife pelag tvop&m cTel-rei»

governo provisorio nao atinava com o que cum-»

pria fazer-s-e. Algumas de suas deliberacoes, man-

dando marchar pequenos destacamentos, se conver-

teram em completa clesvantagem sua.

A final entabolavam^se negociacoes para urna

capitulaQao, quando o dictador Domingos Theotonia

Jorge e o padre Joao Riheiro retiraram-se com

a guarnigao, levando os cofres publicos no dia

19 de Maio.

À cidade tomou logo a voz d'el-rei, a bandeira

real foi arvorada, e Rodrigo Lobo assenhoreou o

Recite.

Como se houve o governo provisorio ?— E o que seguiu-se ?
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IVefsre fè'io do capiti© Manuel de Azevedo*

Dos que sahiram com as tropas o padre Ribeiro

malou-se e Theotonio fugiu. D'estes factos resultou

dispersarem se os seus soldados.

Merece honrosa mengao da historia o procedimen-

to do capiiao Manoel de Azevedo que, convocando

alguns homens, conduziu para o Recife e enlregou

a autoridade intactos os cofres publicos levados poi

Theolonio.

Qua! foi o honroso feito pralicado pelo capitao Manoel de

Azevedo ?

Como em casos taes costuma acootecer ,
pej a-

ram-se de presos as cadeias. Em parte foram remet*

tidos para a Bahia, onde cinco tiveram sentenza de

morie, sendo executados no dia immediato Domin-

go s Jose Martins, o padre Miguel Joaquim Caldas, e

Jose Luiz de Mendonga.

No emtanlo o governo de D. Joao VI mandou

nova expedicao commandada pelo marechal Luiz do

Rego Barretta, nomeado governador e capitao-gene-

ral de Fernambuco,

Que sorte tiveram alguns dos presos? — Quem commandava

a nova expedicao ì
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Chegado ao Recife, Luiz do Rego apascentou ^
seu genio perseguidor.

Mais presos accumularam-se nos carceres. A con-

fiscagao dos bens accrescentou a miseria das familias.

Commissoes militares condemnaram sommariamente

outras victimas illustres, entre as quaes Parahyba

viu por essa occasiao perderem a vida, martyres de

sua fe politica, varios fìlhos seus : Antonio Jose Hen-

riques, padre Pedro de Souza Tenorio, Jose de Barros

Lima, Domingos Theotonio Jorge, Amaro Gomes

Coutinho, Ignacio Leopoldo de Albuquerque Mara-

nhao, padre Antonio Pereira, Francisco Jose da Sii-

veira e Jose Peregrino de Carvalho.

Ào jalgamento militar succedei! o da Àlcada, com-

posta de quatro desembargadores nascidos em Por-

tugal. A todos fez vantagem Bernardo Teixeira pela

sua deshumanidade.

Dous annos esteve a devassa aberta em Fernam-

buco, até que foram os presos transferidos para a

Bahia, aflm de serem julgados. Finalmente cireum-

Btancias extraordinarias aconselharama promulgalo

do decreto que lhes concedeu perdao geral.

Quaes foram os effeitos da presenca do goveraador Luiz do

Rego?— Quaes foram as outras victimas do seu patriotismo f

—0 que era a Alcada ?
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SECCÌ0 III.

DESENVOLVÌMENTO DAS IDEAS LIBERAES*

Montevideo é annexado ao Reino Unido.— Movimene

tos em Portugal.— Que effeito causam no BrasiL~~

D. Joao VI determina partir para Portugal.—
que occorre por tal oceasiào.— Retira-se el-rei

do JBrasiL— Procedimento das cortes de Portugal*.

-*-Difficuldades em que se ve o Principe Rcgente^

— Novos actos das cortes.

Montevideo é aimeisitlo ao Belato Untelo*

'•far*

Se bem que estivesse Montevideo occupado pelas

tropas portuguezas, continuava a guerra de eorrerias

e assaltos* Mas em todas ellas os caudilhos inimigos

foram derrotados coni notavel prejuizo, vendo-se

Artigas tao destrogado por vezes, especialmente em
Taquarembó, que foi refugiar-se no Paraguay, onde

a politica singular do dictador Francia o reteve alé a

bora extrema da vida,

Como havia urna questao de limites por debater,

eabildo ou municipalidade de Montevideo que exercia
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certa auctoridacle politica concertou com o governo

porluguez a norneagào de plenipolenciarios para

demarcal-os. Effecluou-se, ajustando-se enlao urna

convengo.

Mas, tendo occorrido em Portugal os acontecimen-

tos da revolugao de 1820, os Montevideanos convoca-

ram em Àbril de 1821 um congresso de represen*

tantes da provincia para resolverem sobre os seus

destinos. Depois de larga deliberatalo accordaram

que Montevideo seria encorporado, sob certas condi-

$oes, ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves,

com o nome de provincia Cisplatina

Que succedia em Montevideo ?—Que destino leve Àrtigas ?

•—Que convencao se fez ?—Que accordo abraqaram os Monte-

jideanos ?

Movimento^ em Portugal*

Portugal que via as nagoes vizinhas se reorgani-

sarem segundo as normas consiitucionaes, e de mais

conhecia quantos males provinham a seus interes-

ses da ausencia de el-rei , males aggravados pelo

regimen, sob o qual vivia, altribuindo ao mesino

tempo seus infortunios em grande parte à aberlura

dos portos do Brasil ao trato e commercio com os

extrangeiros, assenlou a final adoptar essas ideas,
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por amor das quaes tao heroicamente padecera o

illustre Gomes Freire de Andrade.

No Porto e em Lisboa o entusiasmo dos partida-

rios das inslitnigoes liberaes subiu tanto de ponto,

que por firn se teve de convocar as cortes geraes

para Janeiro de 1821 , no intuito de formalisar-se a

constiluicao politica do reino.

Que ideas comeearam a vogar em Portugal ? — Qual foi o
seu exito ?

©uè elFell© causasti, no BrasiL

A noticia d'esses acontecimentos foi recebida no

Brasil com alvoroQO e nao menor enthusiasmo.

No Para deelarou-se a populagao pela futura obra

das cortes. Na Bahia o tenente-coronel Manoel Pedro

de Freitas Guìmaraes, a quem passou o commando

do regimento de artilharia, por ter sido preso, corno

avesso ao movimento, o seu commandante, corone!

Antonio Luiz PiresBorraìho, de accordo com outros

corpos de primeira linha
, conseguili acclamar

aquella mesma constituigao. Houve, porem, effusao

de algum sangue no acto de tentar o marechal

Felisberto Caldeira Brant Pontes tornar, o Trem ao

largo dos Afflictos , onde se achava por entao

Manoel Pedro entrincheirado.
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Perderam a vida n'essa occasiao o major Her-

mogenes Francisco de Aguillar e dez soldados.

Nomeou-se entao urna junta governativa, cuja pre-

sidenza foi dada, a vista da recusa do conde de Palma

que governava n'aquelle tempo, a Linz Manoel de,

Moura Cabra!, e a vice-presidencia a Paulo Jose de ?

Mello Azevedo e Brito.

Cotijuriciamente aRelaeao, tendo eie lavrar accor-

darci no processo dos presos por causa da revo-

luto de Fernambuco, reconheceu-lhe nullidades e

mandou soltar a quantos n'elle ainda estavam com-

prehendidos.

Em Pernambuco Luiz do Rego apressou-se a pro-

clamar a constiluigao.

Em Montevideo foi prompta a adhesao. mesmo
realisou-se no Rio de Janeiro

,
apoz aìguma hesi-

tagao do governo, o qual a principio queria que se

fizessem algumas restriccoes na mesma constituicao

relativamente ao Brasil.

Os principes D. Pedro e D. Miguel prestaram entao

juramento em nome de el-rei. D. Joao, para ratifi-

calo, veiu pouco depois do paco da Boa Vista à ci-

dade. A sua presenga n'essa occasiao accendeu gran-

demente o entusiasmo dos populares.

Aquelle exemplo., corno era naturai, foi imitado
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incontinente por toclos os ofììciaes publicos e pessoas

de supposto do Rio de Janeiro*

Que sensacao produziram no Brasil esses factos?— Quera ac-

clamoa a conslitnicao na Bahia ? — Que aconteceu entào ?—
Que decisao deu a Relacao ? — Que occorreu em Pernambuco,

iMontevideo e Rio de Janeiro ?

f>« Joao VI determina partir para
Portugal.

alvoroco raovido por taes actos era indiziveL

Mas foi logo agorentado pela proclamalo das cortes

e pelo accordo que D. Joao VI tomou de tornar a

Lisboa, deixando seu fillio D. Pedro no Rio de

Janeiro.

Publicaram-se no mesmo dia as instrucgoes para

a eleicao de deputados, as quaes concertavam com

o deteraiinado para similhante firn pela conslituicao

hespanhola.

Que accordo tornoa D. Joào VI—Que pubìicacao se fez n'essa

occasiào ?

O que ©eeorre poi» tal oeea@iào«

Estas occurrencias despertaram o espirito publico

dos Brasileiros.

Tendo-se effectuado a eleigào parochial, forarci con-

Tocados os eleitores na sala da praga do commercio
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jna tarde de 21 de Abnl para deliberarem sobre um
decreto que collocava D. Pedro à frenle do governa

na ausencia de el-rei.

firn de similhante convocacao era lavrar-se um
acto contrario ao manifesto das cortes. Assira se

decidili na maior confusao, mandando-se tambem

substar a parlida de D. Joao VI.

Eni seguida lhe foi mandada urna deputagao para

propor-lhe que aceitasse a constituicao hespanhola.

Assentindo ao pedido, sanccionou-a por um decreto.

Quando, porém, o collegio eleitoral que tinha assu-

midopoderes de convengo nacional se congratulava

por tao faceis resultados, foi investido às trez horas

da madrugada por um trogo de tropa de linha que

invadili a casa a bayoneta calada. Se bem que muiias

pessoas ja se tivessem retirado, comtudó trez indivi-

duos ficaram mortos e vinte feridos.

Porqae foram convocados os eleitores?—Que delibera o col-

legio eleitoral ?—Em que deu tudo isto ?

Hetirar-se el-rei d© Brasi!»

A consternacao apoderou-se dos animos, e el-rei,

aproveitando-a, annullou por um decreto quanto ha-

:via feito na vespera (21 de Abril), e por outro confe-

riu a D. Pedro as attribuicoes de regente do remo
do Brasil , formando outro ministerio de qae foi

membro o conde de Arcos.
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Na tarde de 24 de Abril embarcou-se com a familia

real, e aos 26 seguili viagem para Portugal. Acompa-

nharam-o mais de trez mil pessoas, quasi todos os

fìdalgos que vieram com elle em 1807.

Que decretali D. Joao VI?—Quando embarcou-se para Por-

tugal ?

Pi'oeeiliniesito tlas cortei de Portugal*

Feila a eleicao de deputados às cortes e recebidas

as bases da canstituicao portugueza, Dova agita-

lo foi promovida pela tropa aos 5 de Junho

de 1821, para apressar o acto do juramento. Assim

se fez
; e, demais, os sediciosos exigiram, e conse-

guiram, a demissao do conde de Arcos que partiu

para Lisboa,

Està violencia foi seguida do acto das cortes man-

dando que cada provincia fosse dependente da adori-

nistragao unicamente de Portugal. Era seu proposito

diminuir dest'aite a infìuencia do principe regente.

Em vii tude de simiihante ordem a junta provi-

soria da Bahia nao quiz reconhecer a regencia de

D. Pedro, por nao ter sido nomeado pelas cortes.

Nao ficou n'islo : solicitou a remessa de tropas

para engfossar a guarnigao da cidade.

Qual foi o firn do movimento de 5 de Junho de 1821 ?—Que

ordenaram as cortes?—Que resolugao manifestali a junta pro-^

visoria da Bahia?
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Diffieeldadeg està f&ue se © principe
regesite.

Iam assim tornando cada vez maior vulto as diffi-

culdades em torno do principe regente.

Como se nao bastassem , veiu aggraval-as urna

crise economica: o Banco suspendeu seus pagamen-

tos aos 28 de Julho de 1821.

Que difficuìdade suscitou-se mais ao principe regente?

Às cortes encareceram os seus rigores. Sobre ou-

tras medidas contrarias aos interesses do Brasi! corno

reino, determinaram que fossem abolidos varios es-

tabelecimentos publicos e tribunaes existentes no

Rio de Janeiro, e que o principe regente voltasse a

Porto gal •

complexo de medidas taes reyeìava a intengao

de abater o Brasi! à mesma sujeicao colonial em qua

Tivera ate 1808.

Que determinaram ainda as cortes? — Qual era o seu pr<K

posito ?
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SECCiO IV.

APRESTOS PARA A RESISTENCIA.

Sensacào que produzem no Brasil os actos das cortes.

— Determina D. Fedro ficar no Brasil. — Em-
harca-se a tropa commandada por Jorge de 4~ v^ez -

— Situacao do principe regente.— Acontecìmentos

em Fernambuco.— que succedei no Rio de Ja-

neiro a urna esquadra vinda de Portugal.— D . Fe-

dro vai a Minas.

Sensa?ao que pive*tìnsem ito Brasil aeto$

Tao imprudentes actos produziram no Brasil effeito

que erabem naturai, à vista dos generosos principios

que actuavam em todos os animos.

A imprensa, despeiada da censura previa, expres-
sou-se com franqueza. As reunioes particulares as-
senlaram que se tìzesse opposigao às cortes, em es-
pecial à ordem de se retirar o principe regente, o
qua!, entretanlo, de principio se preparara à obe-
diencia e havia provido para a nomea^ao de urna
junta que tornasse a administragao.
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Ja prorompiam entao as ideas de separalo e in-

dependencia.

Qne efft ito produzem os actos das cortes ? — Em que assen-

tou-se ?~—Que id^as prorompiam ?

Determina S>. Pedi*© fieni» n@ ISra&il,

Apenas constou que D. Pedro se inclinava a sujei-

tar-se às detenni nagoes das cortes, os patriotas de

S. Paulo representaram- lhe que tal nao fizesse.

mesmo aconteceu por parte da provincia de

Minas.

Sabendo-se que era este o pensamento da maioria

do paiz, urna petigao com 8,000 assignaturas, pro-

movida principalmente por Jose Joaquim da Rocha,

foi apresentada ao principe contra a execugao dos

decretos mencionados por Jose Clemente Pereira,

Presidente do Senado da Camara, no dia 9 de Janeiro

de 1822.

D. Pedro, depois de ouvir a Jose Clemente Pereira

que em um discurso o convenceu da disposigao em
que se aehavam os animos, em presenta de innu-

meravel concurrencia de pessoas de todas as classes,

respondeu ; « Como é para bem de todos e felici-

dade geral da nag-ao, diga ao povo que fico. »

Que representacào fazemos patriotas de S. Paulo e Minas?—*

Que peticào apresentou Jose Cieaienie Pereira? — Que resposta

deu D. Pedro?

H. Ba 20
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i Embarca«$e a tropa coEtimaiidada por
«Porge de Avilez.

/
/ A divisao ao mando de Jorge de Avilez Zuzarte,

cujo numero orcava em 2,000 homens, moslrou-se

.
avessa a esse accordo que excitou o enthusiasmo dos

Brasileiros. Mas viu-se constrangida pela reuniao dos

patriotas no campo de Santa Anna a capi luiar. Reti-

rou-se para Nilherohy, em frente à cidade, e a final

embarcou para a Europa no dia lo de Fevereiro.

Quemsemostrou avesse a esse accordo ?—Que resultou d'ahi?

Situatilo do principe recente.

principe no dia seguinte nomeou José Bonifacio

ministro dos negocios estrangeiros, do interior e da

justiga e convocou um concelho de represenlantes

eleiio pelas diversas provincias. Obstaculos, porem,

cercavam-o em seus primeiros passos , sustentan-

do-o apenas por entao quatro provincias : Minas*

3. Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Aeoiitecimeiitog em Periiamluseo.

j, Pernambuco tinha visto urna parte das tropas, uni*

das com as milicias, sublevar-se conira o governador

Luiz do Rego e realisarem-se alguns aconlecimentos
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graves Mas em Novembre vieram de Portugal outras

deslinadas a subslituir as existentes que às cortes

nao pareciam assaz constitucionaes.

Que factos occorreram em Fernambuco ?

O cgue succedei no Mi© de «^aiieia'O a. tim»
esquadra visada de BPoriiaigal.

Urna divisato naval aferrou aos 5 de Margo ao Rio

de Janeiro, com o firn de conduzir para aquelle reino

o principe regente.

Mas teve de tornar para JPortugal no dia 24 seni

conseguir o seu intento, e desfalcada de 600 homens

da sua guarnigao que se passaram para o servico do

Brasil.

A que veiu urna divisao naval portugueza?—Como retirou-se ì

I>. Fedro vai a RIiitas.

No dia immediato D. Pedro metteu-se a caminho

para Ouro Preto em Minas.

Dentro em poucos dias effectuou a sua jornada,

realisando o seu proposito. Quizera chamar a obe-

diencia o governo interino d'aquella provincia qua

se lhe mostrava hostil.

Para onde fez jornadaD. Pedro ?—Que intento realisou 1
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8ECCÌ0 V.

A INDEPENDENCìA DO BRASIL.

D. Fedro assume o titillo de defensor perpetuo. —
§ue occorre na Bahia, — Prisào de alqvn?

patriotas.— Chega o. general Madeira,— Accia-

macào do principe regente.— Ccmeca a lucia da

independencia. -~ Governo provisorio em Cackoeira.

—Fernambuco une -se com o Rio de Janeiro.—
D. Fedro proclama a independencia do DrasiL—
D. Fedro é acclamado Imperador.

!>. Fedro aii^iMe. o fittilo de defensor

Às medidas loraadas pelas Cortes contra o Brasi!,

mau grado os deputados brasileiros que estavam era

grande minoria, elevaram o agastamento d'este paiz

ao maissubido ponto. Sebresahiram entre as peiores

o accordo de ceder Montevideo à Hespanha era troca

de divenga, pequena praga de Portugalassenhoreada

por aquella nagào, e a ordem, intimada aos consules

portugnezes nos paizes exlrangeiros, de se opporem

à exportacào de armas e pelrechos para o Brasil.
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Entao a camara municipal do Rio de Janeiro sup-

plicou aD. Fedro que reeebesse o titulo e allribui-

goes de defensor perpetuo.

Noexercicio de laesalirihuicoes publicouum decre-

to convocando a assemblea conslituinle e legislativa

e determinou ao general Madeira que se retirasse da

Bahia com as tropas sujeilas ao seu commando sob

sua responsabilidade. Como està ordem nao fosse

acatada, declarou que corno inimigas haveria todas

as forgas portuguezas que sem sua permissao se con-

servassem no BrasiL

Ao mesmo tempo, em resposta às provocagoes

das cortes, publicou um manifesto às nagoes jus-

iiflcando seu procedimento.

Que determinaram as cortes àcerca do Brasil ?—Que supplica

fez a camara municipal do Rio de Janeiro ?— Que ordens dea

D. Fedro ?—Como procedeu depois d'isso ?

O que occorre ita Salila»

Em consequencia d'estes actos, havendo as cortes

mandado a Bahia um soccorro de 1,500 homens, D.

Tedro enviou para aquella provincia o general Fedro

Labatut.

Curri pre aqui dizer o que occorria na Bahia, theairo

da mais porlìada lucia a prol da causa do Brasi!.

Qucm fui euviado para a Bahia ?
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Irrisa© de aigsiias patriota®.

À junta provisoria, era obediencia às cortes de

Portugal, tratava de cumprir com o que julgava ser

de seu dever, quando no dia 3 de Novembro de 1821

rompeu um tumulto, cnja tendeneia era sublevar

a tropa e desauctorar a mesma junta.

Porem essa tentativa nao teve mais resultado quo

arrastar à prisao os que a fìzeram, sendo enlre elles

os principaes o capitao Gordilho de Barbuda, Jose

Eloy Pessoa e Felisberto Gomes , e augraentar o

terror que induzia grande parte da populaQào a

emigrar para o Reconcavo.

r

Que occorreu aos 3 de Novembro de 1821 ?—Que consequen-

cias teve esse facto ?

Citerà © general Madeira*

JTessas circumslancias iam crescendo os odios entre

os nascidos no Brasil e os nascidos em Portugal. No

eratanto elegeu-se nova junta, a qual, presidida pelo

Dr. Francisco Vicente Vianna, tomou posse aos 2 de

Fevereiro de 1822, ao mesmo tempo que do corn-

iliandò das armas o brigadeiro Manoel Pedro.

Tendo, porem, commettido o governo portuguez

aquelle commando ao brigadeiro Ignacio Luiz Ma-
deira de Mello, exacerbou-se e subiu de ponto o
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descontentamento
; porque por occasiao de apossar-

se do cargo o mesmo Madeira, surgiram conflictos

entre a tropa portugueza, que Ihe era adherente, e

a brasileira, que nao queria para governador das

armas senao obrigadeiro Manoel Pedro.

Mas venceu o maior numero, e as forgas brasilei-

ras acolheram-se ao forte de S. Pedro que foi oe-

cnpado pelo general Madeira, quando em parie se

evadiram para o interior da provincia.

Um dos prisioneiros foi Manoel Pedro, ao qual se

deu destino para Lisboa.

Quem governava a Bahia ?—Que motivo de descontentamento

surgiu?—Qual foi o seu remate ?

Acclamarlo dio principe reggente»

Engrossou a guarnigao portugueza com parte da

divisao de Jorge de Àvilez, langada do Rio de Ja-

neiro. Mas isto nac comprimia a disposilo dos ani-

mos que se inclinavam à uniao com a capital do

Brasil, e tanto que se fizeram prestes a acclamar o

governo do principe regente.

Foiaprimeira a dar exemplo a villa da Cachoeira

aos 25 de Junho, dia assignalado para os seus habi-

tanles, pelo rendimento de um briglie portuguez que

pretencliaempecer a essa manifestalo.

Como engrossou a guarnicao portugueza? — De que maneira

assignalou-se a villa da Cachoeira ?
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Cometa a lue!a da iiaiìegseiadeaieisK

Tal foi o principio da revoluto da independencia

na Bahia. Encelou ella as hostilidades desiitcida-

de loda a sorte de recursos, ao passo que o parli do

recolonisador era ajucìado de meios assaz valiosos...

Um nucleo de exercito formou-se no Reconeavo

com os emigrantes da capital e os soccorros das

diversas villas. Ioterceptadas as communicagoes com

aquella cidade, brevemente ficou reduzida à mais

extrema penuria de mantimenlos. D'este e de outros

Texames seguiti-se medrar diariamente a emigralo.

Feriram-se enlao varias pelejas gloriosas para

as armas brasileiras, corno foram as de Itaparica,

Funi!, Cabrilo e Pirajà.

Com que meios principici! a re\oìucao na Bahia ?— A que

eslado foi reduzida a capital ?—Que feitos gloriosos foram aca-

bados ?

€K©ves*n© garovisorio em Caelasseipa.

Como ajunta da Bahia nao quiz acompanhar os

palriotas incorporados no Reconeavo, esles crearam

um conselho de governo em Cachoeira aos 22 de Sep-

lembro, para dar uniformidade e direcgao aosseus

esforgos. Logrou-se essa esperan§a
;
porque muilo

Jiie deveu a revolugao.
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Mas aquella medicla ainda seria insufficiente, se

nao tivesse chegado o general Fedro Labatut, no-

meado paraconduzir as operacoes militares.

Viera elle por terra passando por Alagoas e Ser-

gipe, e induzira aquellas provincias a se unirem

coni o governo do principe regente, feitas em um
espirito com elle.

Que accordo tomaram os patriotas ? — Porque seria insiaflì^

dente essa medida?—Qae resultado alcantara Pedro Labatut?

Periiamfrac© ime-se eom o Hie de Ja^eìi*©*

Emquanto se travava essa lucia na Bahia, Fer-

nambuco expellira as tropas portuguezas e se uuira

com o governo do Rio de Janeiro.

Que succedeu em Pernambuco?

©. Pedro proclama a indepeiideìieia
do Bramii*

}

- Um acontecimento de alta transcendencia, resul-

tado, porém, dosquehaviam precedido, serealisou

aos 7 de Septembro.

D. Pedro, decidido a proclamar a independencia

do Brasil em urna jornada que aos 14 de Agosto fez

£ S. Paulo, para apaziguar desavengas que surgiam»
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salisfez ao anhelo do paiz, en'aqueìle dia, paratodo

o sempre memoravel, declaroa o Brasil inleiramente

separado de Portugal, levantando o brado de Inde-

pendencia sobre a margem do Ypiranga.

Como satisfez D. Pedro o anhelo do paiz ?

I>. Pedro é acclamati© Imperattor»

Tornado ao Rio de Janeiro, foi no dia 12 de

Oitubro acclamado Imperador Conslitucional.

No 1° de Dezembro procedeu-se ao acto da co-

roagao e sagragao, fundando-se entao a ordem do

Cmzeiro.

Quaes foram os acontecimèntos memoraveis que se seguiram?

SECCAO VI.

A INDEPENDENCIA DO BRASIL.

Os dejmtados Irasileiros nas cortes.—Lord Cochrane*

— Servicos do general Pedro Lahatut.— Alaque de

8 de Nowwhro.—Sìibleracào de escravos.— Aperto

do general Madeira.—Ingratidào para com o gene-

ral Lahatut.— Entra o esercito pacificador na Ba-
hia,— Lord Cochrane dà caca à esnuadra porttc-

gueza.— Piauhy, Maranhào, Para e Montevideo.
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Os dtep&^atloji ìsrasiieàros iijìs cortei.

Facil é ver quanto similhanles factos desagra-

dariam às cortes de Portugal.

D'esse descontentamento originaram-se alvitres

violenlos quo foram adoptados, nao obstante a ener-

gica opposicao dos deputados brasileiros, dosquaes

sele mais nolaveis se embarearam occultamente para

a Inglaterra. All'i manifestaram pela imprensa os

molivos de sua retirada.

Que impressào produzem estes factos nas cortes !— Que fize-

ram os deputados brasileiros ?

E.opd Coeltrane.

Cumpria, porém, sobretudo converter em reali-

dade a proclamada independencia, a qual empeciam

as forgas de Portugal que assenhoreavam a Bahia e

outros pontos.

Para este firn commetteu-se a lord Cochrane o

commando da esquadra brasilcira, em cujo arma-

mento e esquipagao se entendeu, mandando-se con-

traclar na Inglaterra officiaes e maruja.

Tambem o exercito foi augmentado com um corpo

de extrangeiros, alem de outros denacionaes.

Aos 29 de Marco de 1823 declarou-se a Bahia

em estado de bloqueio, e lord Cochrane seguili para
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la aos 3 de Abril coni a esquadra brasileira. Com
ella causou noiavei damno às tropas portugnezas

que occnpavam a Bahia, inlerceptando-lhes os man-

timenlos.

Qua! era a madida vitaì ?—Quem foi encarregado de com-

mandar a esquadra brasileira ? — Que decìaracào se fez a ros-

pciio da Bahia ?

Sei*v£$o3 d© genei'siS Fedro I*aliatili*

No emtanto o general Labatut dera regularidade

às operacoes do cerco da Bahia e disciplinara as tro-

pas que ale entao haviam eslado quasi em anarchia.

Sobre outras raedidas acertadas organisou com*

missoes para proverem às necessidades do exercito

e dos seus diversos destacamentos poslados no Re-

concavo e nas cercanias da capital

Nenhura soccorro, porém, se recebia do Rio de

Janeiro, ao passo que Madeira leve alguns bablhoes

de refresco chegaclos aos 31 de Oitubro de 1822 em
dez vasos comboiados pela nau D. Joào VI.

Este soccorro nao foi realmente proveitoso aos si-

tiados, ja fìagellados pela penuria de mantimentos^

eao mesmo tempo accendeu ainda mais os brios dos

Buhianos e a energia do general Labatut, a quem por
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firn chegou o auxilio que de Fernambuco solici-

tara.

Que servico estava pre-tanio o general Labatut ?— Que soc-

corros receS)e o geneial Madeira ?—Porque nao foram realmente

proveitosos ?

Ataque tie & de lWaTemli.ro*

Madeira que se conservava em inaccao assentou

fazer umasortida con tra os sitiantes acampados em
Pirajà, e effectuou-a aos 8 de Novembre Porem sa-

lii u-1 he mal o atrevimenlo
;
porque foi repellido com

perda consideravel e affrontoso desbarato.

Deveu-se o triumpho dos Brasileiros a prodigios

de valor, perdendo n'essa occasiao gloriosamente a

vida os bravos officiaes Cypriano Justino deSiqueira

e Fedro Jacome Ferreira.

Que resultado colheu Madeira de urna sortida ?—Que officiaes

imniorialisaram-se n'essa occasiao?

Sùl»Ièva$aò de eseravosi

Urna difficuldade sobreveiu à revoluto, originan-

do-se da sublevagao de escravos em alguns logares,

promovida por agenles de Madeira.

Labatut, para alalhar a continuacao d'esse tre-

mendo flagello, soccorresse de medidas de rigor
?j
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urna das quaes foi o fuzilamento de 50 Africanos

tomados com as armas nas maos.

Que difficuldade sobreveiu à revolucào ?-—De que medida soc-

corre u-se Labatut ?

Aperto do general Madeira*

Madeira, cada vez mais estreitado na cidade, man-
dou inutilmente varias expedigoes à ilha de Ilapa-

rica. Sobre todas foi-lhe fatai a ultima que seeffec-

tuou aos 7 de Janeiro de 1823.

Como diariamente medrava a penuria, consenta

que sahissem as mulheres, os velhos e meninos para

o Reconcavo. Novas sortidas fez, e em todas foi es-

fondamente repellido com maior ou menor perda.

Essas derrolas muito entibiaram o seu parlido, apezar

dos auxilios que de Portogal lhe chegavam.

Como acabaram varias expedi^òes mandadas por Madeira T
*—Que derrota mais soffreu ?—Qual foi o seu effetto ?

Ingravidilo para eoasi o gesserai JL&hatut*

No emtanto alguma dissensao se havia manifestado

entre o governo interino collocado em Cachoeira e a

general Labatut, o qual nao arrefecia no seu zelo pela
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causa, cuja defensa lhe estava confiada, e envidava

j
todos os esforgos para seu triumpho, ale em oulras

' provincias, corno se realisou com o Piauhy, depre-

cando ao mesmo tempo soccorros de diversos ponlos

para decidir quanto antes o pleito.

Estes servigos que assignalaram o commando de

Labatut, e lhe conferiram tamanha parte na gloria

de restaurar a Bahia, nao refreiaram a ma vonlade

de aiguns officiaes, à cuja frente se achava Felisberto

Gomes Caldeira.

Esquecidos do respeito que a disciplina e subordi-

nalo militar lhes prescreviam para com o seu ge-

neral, desti tuiram-o do cargo aos 22 de Maio de

1823, prendendo-o e maltratando-o n'essa occasiào*

Foi depois conduzido para o Rio de Janeiro.

Comoprocedia o general Labatut?—Que recompensa tiveram

os seus serviqos?—Como o trataram aiguns officiaes ?

Entra o exerelf® paelfleaelor ita Baltia«

commando do exercito pacificador fìcou entre-

gue a urna commissao militar composta dos chefes

clas brigadas ; mas pouco depois o governo interino

o commetteu provisoriamente ao coronel Jose Joa-

quim de Lima e Silva.

Essa discordia que poderia ser fatai à causa day
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liberdade nao foi aproveitada pelo general Madeira.'

]\
T
a capital o terror se havia apoderado de todos os

animos de tal sorte, qae acordaram deixar a ci*

dade. Sìmilhante proposito realisou-se na madru-

gada de 2 de Julho, embarcando-se precipitadaments

as tropas portuguezas.

Sabido tao fausto acontecimento, abalou imme-

diatamente o exercito pacifìcador para a cidade, onde

enlrou com regozijo indizivel.

Quem veiu a commandar o exercito ?—Que succedia na capi-

tal, eque resolucao alli se ooe em effeito ?—Qae resultado leve?

I,©58d Co&itrane dà ©afa à escgtaadi*®

portugueza*

A esquadra porlugueza que conduzia muitas fa-

milias enegociantes que emigravam, foi perseguida

pela esquadra ao Gommando de lord Coehrane atra-

vez do Atlantico ale a foz ciò Tejo. Às prezas feitas

entao foram de grande valor.

<3ue aconteceu a esquadra portugueza ?

Ptastlay* $5aranltao 9 Fara e Ufoiiievideo*

pensamento das cortes de Portu gal deparou

adherentes em Piauhy, os quaes tinham por cabega

o major Joao Jose daCunha Fidié ; mas leve de ceder,
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às forcas enviadas do Cearà e da Bahia para op-

pugnal-o.

Cochrane, tendo sciencia de que eom os Portugue-

zes que ainda occupavam o Maranhao se havia ajun-

tado parte dos que fugiram da Bahia, fez-se à vela

para essa provincia, onde conseguili acclamar sena

opposigao a independencia.

mesmo resullado alcangou no Para Joao Pascoe

Grenfell. A tropa portugueza alli existente evacuou

a cidade à primeira intimagao, e logo em seguida

estabeleceu-se um governo provisorio, contra o qual

pouco depois se declararam alguns descontentes.

Grenfell, para manter a auctoridade da junla, sahiu

em terra a reprimir o movimento reaccionario. Dos

comprehendidos n'elle nao poucos foram fuzilados»

Os outros, em numero de 258, pereceram asphy»

xiados no porao de um navio.

Depois de dar algumas providencias no Maranhao,

Cochrane tornou ao Rio de Janeiro e foi agraciado

com o Ululo de marquez do Maranhao.

A noticia dos acontecimentos do Norie levada a
t

Montevideo produziu grande abaio* D. Alvaro da

Costa que à testa de 4,000 hornens resistira por mui~

tosmezes ao barao da Laguna, o qual commandava
cere* de 3,000, vendo que por mais tempo nao podia

sustentar-se, embarcou-se com as suas tropas em
a. ». n
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demanda de Portugal. Montevldeo era o ultimo ponto

da America ainda assenhoreado pelos Portoguezes.

Como foi vencido no Piaui.y o pensamento das cortes?~Que

conseguiu Cochtane no Maranhao, e Grenfell no Parà? Como

foi agraciado Cochiane ? -Que occorreu era Monlevideo ?
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1823 a 1831.

SECCACI.

A CONSTITUICAO POLITICA DO IMPERIO.

Dùsolucào das cortesportuguezas.—Effeitos que causa

anoticia no Brasil.—A assentila constiiuinte e sua

dissohcào.— A conslituigào e o juramento que se

Vie presta.

procedimenlo das cortes portuguezas que foram

ao ponto de ordenarem o deslerro da rainha de Por-

lugal tornou-se odioso àquelle paiz, mormente de-

pois que rom peu-se anoticia de ter sido D. Pedro

acclamado Imperador do Brasil. Entao appareceua

Jdea de restaurar o governo absolulo na pessoa

de el-rei D. Joao VI. Sem difflculdade foi levada à

execugao, sendo dissolvidas as mesmas cortes.

Que sentimento inspiraram em Portugal as cortes? — Que

idea appareceu e realisou-se ?
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Effetto queeausa a notici;* no Brasil*

Este acontecimento foi bem aceito no Brasil, onde

no dia 3 de Maio de 1823 incetara seus trabalhos

a assemblea conslituinte.

Como foi julgado esse facto no Brasi! ?

A assemblea eozistittiiiite e stia
tii@§el&5eà®«

Nao nos cumpre historiar os varios incidentes qua

assignalaram a existencia da assemblea conslituinte.

Limilamo-nos a apontar os ultimos factos que Ihe

pnzeram remate.

Em consequencia da reuniao dos militares em
S. Christovam, por occasiao de recriminacoes que

}

Ihes foram dirigidas na assemblea e na imprensa,

declarou-se aquella em permanencia e travou com o

governo acerba polemica.

D'ahi resultou ser dissolvida aos 12 de Novem-

bre), sendo rodeada a casa das sessoes por um trogo

de tropas, para prevenir qualquer opposieao.

E logo depois seis deputados (os trez irmaos Àn~

dradas, Jose Joaquim da Roclia, P, Melchior Pi-

nheiro de Oliveira e Francisco Ge Acayaba de Mon-

tezuma) foram presos e desterrados para Franga.

Porque declarou-se em permanencia a assemblea conslituinte?

r
«—Porque e corno foi dissolvida? — Que ^onteceu a alguns de-

putados?
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A Consti!ui£ào politica e o itiramento
que se lite presta.

Olmperador, firme no proposito de dar ao paiz,

peloqual tanto se havia afanado, urna Constituigao

politica, nomeou aos 26 de Novembro urna commis-

sao especial ou Concelho de Estado, composto de

dez individuos abalisados por sua illustralo, para

formular urna Carta digna do Brasil sobre as bases

que lhe offereceu*

Essa ConstituiQao que até o presente ha regido o

Imperio foi publicada aos 22 de Abril de 1824. Aos

25 de Marco de 1825 recebeu o juramento do Im-

perador e da Imperatriz, do bispo do Rio de Ja-

neiro e da Camara municipal. Em todas as provincias

foi aceita e jurada coni enthusiasmoe

Qual era o proposito do Imperata e corno o cumpriu?—Que

=*eguio-se d'ala ?
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seccìo m
REVOLTAS EM PERNAMBUCO E BAHIA.

espirito demagogico.—Acontecimentos em Fernam-

buco.— Confederacelo do Eguador.— Expediccìo do

Rio de Janeiro a Pernambuco.— Firn da revolta.—
Lord Cochrane vai ao Maranhao : seus feitos.— A
Bahia depois de 2 de Julho.— Outros aconteci-

mentos.

O espirito demagogico.

Ja as paixoes politicas eivavam os espiritos e ap-

parelhavam essa tremenda serie de males que por

espago de tantos annos lastimarara o Brasil e o aba-

teram no coneeito das nagoes civilisadas* Sentem-se

ainda hoje suas fataes consequencias.

Que effeitos provierarn das paixoes politicas 1

Aeoiitecinientos em Fernambuco.

A provincia de Pernambuco havia eleito para seu

presidente Manoel de Carvalho Paes de Andrade, e

recusara aceilar o presidente Francisco Paes Barreto,

nomeado para subslituii-o pelo governo imperiai*
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Foi por isso o porto do Recife bloqueado pelo chefe

de divisao Taylor,

Aos 20 de Margo de 1824 foi Carvalho preso por

dous officiaes, Seara e Lamenha, que nao adheriram

às ideas da revolta
;
mas, tendo sido conduzido à for-

taleza do Brum, a guarnigao langou-se com elle.

Sobrevindo as mais tropas, soltaram-o e reinte-

graram-o.

Que occo rrera era Fernambuco ?— Como procederai» Seara

€ Lamenha, e o que se seguiu ?

Confederala© do Migliati©r„

Segaiu-se o acto pelo qual aos 2 de Julho Carva-

Ibo proelamou a Confederalo do Equador, brado

€ste que encontrou echo, bem que fraco, nas pro-

vincias do Rio Grande do Norie, Parahyba e Cearà;

mas o interior da provincia nao acompanhou a re-

volta.

presidente Barreto uniu-se com Seara e Lame-

nha, retirando-se com elles para Barra Grande, onde

comegaram as hostilidades, sem vantagem decidida

de parte a parte.

Que acto praticou Carvalho? — Eoi que consistili a reaecjlo t

Expetli?»© di* ilio ile Janeiro
a PerKAiufelino.

Constando o occorrido no Rio de Janeiro* deaà



vela urna divisao no 1° de Agosto de 1824, às ordens

do almirante Cochrane.

Ghegando às Àlagoas desembarcou em Maceió as

tropas que conduzia. Commandadas pelo brigadeiro

Francisco de Lima e Silva, foram encorporar-se com

as do presidente Barreto e seguiram para o Recife

depois de afugentar um trogo de rebeldes.

Que providencias partenti do Rio de Janeiro ?—Que proveit©

deram?

Firn da revolta*

Lord Cochrane deteve-se alguns dias a proclamar

aos rebeldes e depois partiu para a Bahia.

No emtanto o brigadeiro Lraia tinha effectuado sua

entrada no Recife aos 12 de Septembro, ao mesmo
tempo que chegava a esquadra commandada pelo

chefe de esquadra Jewett, o qual mandou para terra

immediatamente parte dos 800 homens que tinha a

bordo.

Quando isto occorria, Carvalho que tinha sahido

do Recife a encontrar-se com as suas tropas, que

voìtavam sob o commando do major Ferreira, viu-se

na necessidade de embarcar-se em urna jangada e

procurar refugio nacorveta ingleza Tweed. Este facto

deu talho na pendencia a favor da causa imperiai.

Houva ainda urna refrega enlre os imperiaes e os
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rebeldes, mas em desvantagem d'estes qua a final

jse enlregaram em grande numero. No emtanto
i:

ì Cearà, Rio Grande do Norte e Parahyba submelte-

ram-se à voz do seu dever.

Àssim rematou a intitulada Confederagdo do

JEquador.

Como se liouve lord Cochrane ?— Que factos precederam o

remate da pendencia ?

I.«irsi Coelipane vai ao Maraiiltao t

geus feitos,

Lord Cochrane navegou para o Maranhao, tocando

em alguns portos intermedios. Action aquella pro-

vincia em desordem.

Depois de aquietar os animos que em breve sere-

Baram-se, deslituiu o presidente Miguel Bruce e o

enviou para o Rio, subslituindo-o por Manoel Telles

da Silva Lobo, individuo vinculado aos seus inte-

resses. Entao pòz em effeiio o plano que formara, de

pagar- se por suas proprias maos de parte das presas,

s feilas na Bahia e no Maranhao, que Ihe fora dene-

|

gada em virtude dedecisao do- tribunal competente.

E, pois, calculou (no minimo} em quasi 200:000$

o que elle denominava propriedade portugueza e exi-

giù essa quantia da Ihesouraria, Deu-se ordem para

ser paga pela alfandega que a cumpriu, ainda que

com alguma demora..
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No emianto, havendo chegado da corte o presi-

dente Pedro Jose da Costa Barros que se mostrou

avesso ao seu proposito, lord Cochrane nao so lhe

negou posse do cargo, senao tambem o prendeu a

bordo deum navio e mandou-o para oParà. Achan-

do-se embolsado do frodo de sua extorsao, fez-se

na volta de ìnglaterra na fragata Ypiranga.

Que procedimento teve Cochrane no Maranhao? — Como se

houve coni o presidente nomeado?—Que fez depois?

A Baiala €lep$ìs de £ eie Jnìlio*

Na Bahia, depois da gloriosa entrada no dia 2 de

Julho, aconteceram algumas occurrencias dignas da

mengao.

Continuando o coronel Lima rio commando das

armas, foi licenciado o exercilo pacificador em Oitu-

bro de 1823 por fallar dinheiro para a sua conserva-

lo. A final o mesmo coronel pediu e obteve do

governo provisorio a sua exoneragao do cargo, que

passou a ser exercido pelo coronel Felisberto Gomes

Caldeira.

Pouco depois, aos 25 de Novembro, foi nomeado

o primeiro presidente da provincia, o Dr. Francisco

Vicente Vianna que tomou posse aos 19 de Janeiro

de 1824.

Que occorreu Ha Bahia Quem foi o primeiro presidente

da provincia ?
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$iif>Ieva^ao militai* e assassinio do eosìi-

manelante eSas aa*m^s»

batalhao 3°, chamado de Periquitos, comman-

dado pelo major Jose Antonio da Silva Castro, se ha-

1 ?ia abalisado por sua turbulencia. Devia ser desde

logo dissolvido ; mas Felisberto Gomes preferii! o

accordo de remover o commandante para o Rio de

Janeiro.

Esla medida levou ao mais subido ponto a insù-

bordinaQao d'aquelle batalhao, assim corno a do 4° e

do corpo de artilharia, cujo descomedimento foi in-

dizivel.

Emflm na madrugada de 25 de Oitubro urna parte

do batalhao de Periquitos cercou a casa em que

habitava o commandante das armas, e o assas-

sinou (*).

Que accordo tomou Felisberto Gomes a respeito do bata-

lhao 3°?—Que crime commettem os soldados d'esse batalhao f

(*) Às eircumstancias d'esse grande crime sao narradas do seguinfce

modo, nas Memorias Historicas do Sr. coronel Ignacio Accioli de Cer-
queira e Silva :

« Na madrugada de 25 do referido mez (Oitubro) achando-se o
« major Argolo com o 2° batalhao emexercicio no campo de S. Pedro,
« e o major Leite Pacheco ensinando recruta aos milicianos, urna forca

« do mencionado 3° batalhao mimiciada de polvora e baia, valendo-se

« do silencio que entào remava, e da confianca e desprevencào eoi que
« se achava toda a mais tropa, cerca a casa de habitacào do referido

« governador das armas, o coronel Felisberto Gomes Caldeira, na ia-

h deira de Brocó, ao tempo em que este ainda tranquillo dorraia: se«

a riam 5 horas da manhà. grande arruido, o toque de cometa e um
* tiro casualmente disparado acordam urna senhora que estava na mesma
s casa, a q^ual, chègando a urna dasjanelìas e vendo-a toda cercada pela

* ma e quinta!, desperlou logo o governador que, seni tratar de egeo»- ,
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Oziivom aeoifiteeimeifiios*

A este lugubre acontecimento succederam alguns

actos de turbulencia que gravemente arriscaram a

tranquillidade publica e obrigaram o presidente a se

acolher a bordo da corveta Maria da Gloria, d'onde

voltou à terra depois do embarque do batalhao 3%

de Periquitos, que posteriormente foi dissolvido.

«. der-se, vestindo-se à pressa e mandando abrir a porta da rua, que jà os

« soldsdos rebellados tratavam de arrombar, apresentou-se à turba dos

« assassinos najanelìa do centro, perguntando-lhes o que pretendiam;

« ao que responderam em altas vozes que nào queriam por seu corn-

ee mandante o major Pacca, e sim José Antonio da Silva Castro que elle

« mandava para o Rio de Janeiro.

« Urna voz depois d'isto surgiu do meio dos assassinos—Morra Fe-

« lisberto!— e a* està voz seguiu-se urna descarga de oito a dez tiros,

« que passaram por cima do governador, empregando-se nas janellas.

« A presenta e attitude impavida do coronel Felisberlo pouco

«c influiram sobre os amotinados, d'entre os quaes surgiu outra voz de

ft —Morra Felisberlo ! — e a està voz seguiu-se nova descarga de cerca

« de doze tiros que elle evitou retirando-se para o interior da casa,

a tornando a apparecer na mesma janella, com espada e chapeu, em
« cuja occasiào fallou à soldadesca. deciarando-lbes que o major Castro

« era chamado à córte de ordem imperiai, mas que o fossem buscar,

« que tudo se arrumaria : continuou a exprobrar-lbes o crime, reca-

si pitulando-lhes os deveres da subordinalo. Comtudo, quando conti-

le nuava a fallar foi interrompido por outra voz dos soldados que até

« ali i estavam deilados sobre o capim do quintal, alim de vedar a fuga

« por esse lado, clamando—Quem estiver amarello va para o quar-

« tei—Morra Felisberto !—e a esse brado de morte a maior parte

« dispararam as espingardas sobre o seu general que entào reeebeu/

« urna baia sobre a cabeca, nào mortai, e sobre a jà mencionada se-

« nhora que com duas meninas nos bragos e outra pela mào iraplo-

« rava a piedade dos scelerados, piedade que ella? só encontraram na
« Providencia, por serem todas preservadas do furor dos sicarios.

« coronel Felisberlo ainda poude fechar as portas da janella em que
« seachava; mas o sacrificio ainda nào estava ultimado : urn grupo
« de taes scelerados, commandades pelo alferes Jacintho Soares de
« Mello e José Pio de Aguiar Grugel, haviam jà subido e conseguido
« arrombar duas portas que davam para a sala ; mas, antes que fizea-

« sem omesmo à terceira porta, aquelle Felisberto abriu-a e se apre-

« sentou perante elles. Sua presenta austera, sua face banhada era

« sangue de aìguma forma imjmaeraiB respeiio aos assassinos que
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A principio o commando das armas foi dado inte-

rinamente ao brigadeiro Luiz Antonio da Fonseca/

Machado; passou depois ao coronel Àntero Jose!

Ferreira de Brito ; e a final foi exercido effecliva-

menle pelo brigadeiro Jose Egydio Gordilho de Bar-

buda, nomeado tambem para presidir à commissao

militar incumbida do julgamento dos complices no

assassinio do coronel Felisberto Gomes, encargo que

desempenhou com humanidade.

Que occorreu mais ?—=A quem passou o commando das armas?

« ficaram corno pasmados : dirigiu-se logo ao alferes Jacintho estra-

« nhando-lhe o excesso a que o tinha levado a sua loucura; e este

« officiai quasi attonito lhe da a voz de preso, sem que todavia lhe

a dissesse a que ordem, corno elle lhe perguntara. Felisberto orde-

« nou-lhe que chamasse o major Castro, promettendo-lhe esquecer-se

« de tao criminoso procedimento; mas, quando elle seguia em de-

« manda d'aquelle major Castro, encontrou-se com o alferes Grugel
« que o animou a tornar ao governador, a quem insolentemente dis-

ti se que o seguisse preso para o quartel do 3° batalhào. Felisberto,

« sem se alterar respondeu que nào duvidava ir preso, comtanto que
« lhe desse palavra de honra. de o livrar de todo e qualquer
« insulto que os soldados lhe pudessem fazer : o alferes Jacintho isso

« prometteu; porém a palavra de honra militar, esse penhor de ta-

« manho peso e consideralo entre os que sabem preza-lo, foi vil-

« mente trahida, e o coronel Felisberto, ao passo que acompanhava,
« chegando ao patamal da escada recebeu otitra baia sobre a ve-

« rilha esquerda, por tiro que disparou um dos soldados que es-

« tavam na mesrna escada com o alferes Grugel, pelo qual foi tam-
« bem insultado de palavras, quando reprovava ao primeiro a falla

« de sua promessa. Felisberto ferido mortalmente, nào poude soffrer os

<( comvicios, e segurando o mesmo alferes Grugel ' deu-lhe alguns

« tombos 3
mas foi immediatameute atravessado de outra baia sobre o

« peito e por outras da descarga que sobre elle fizeram os soldados

« ao signal dos referidos officiaes, cahindo morto no patamal, onde tal

« scena se passava, e onde ficou seu cadaver deitado em humilde es-

ci teìraem que a piedade de um escravo o aecommodàra atéser à noite

« e às escuras conduzido em urna sege paraojazigo da igreja de S.

« Fedro o Velho. »
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SECCÌO III.

GUERRA COM MONTEVIDEO E BUENOS-
AYRES.

Tratado depaz com PortugaL— Revolta na provincia

de Montevideo*— Rompe guerra conlra a Confede-

racelo Argentina.— Tmperador vaia Bahia.—
Fallece eUrei D. Joào VI.— Negocios do Rio da

Praia,— Tmperador vai ao Rio Grande Fal-

lece a Imperairiz.-— general rnarquez de Barba-

cena e revezes que soffrem as arrnas brasileiras.—

Proposta depaz mallograda. — Commissoes confia-

das ao rnarquez de Barbacena.— Sublevacào dos

soldados extrangeiros.— Exigencia insolente deum

almirante francez. — Tratado preliminar de pa%

com Buenos-Ayres.

Tratado de paz com Portirgal,

Emquanto occorriam estes deploraveis factos, a

corte gozava de tranquillidade.

À Inglaterra, intervindo na questao eritreo Brasil

e Portugal, deu Iraga para se concertarem pazes

entre as duas potencias, o que se effectuou viodo ao
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Brasil Sir Charles Stuart por parte do ministro Can-

ning e com poderes de D. Joao VI para tratar.

Celebrou-se entao o tratado de 29 de Agosto de

1824 era que foi reconhecida por Portogal a Inde-

pendencia do Imperio. Por urna convengalo secreta

concedeu-se urna indemnisacao pecuniaria a Por-

tugal.

Para o que interveiu a Inglaterra ?—Que se assentou no tratado

e na convencao secreta ?

Revolt§^ saa provincia de Montevideo*

A encorporagao de Montevideo ao Brasil que de

tao bom grado fora feita pela populagao d'aquella

provincia, e a sua occupacao pelo general Lecor ti-

nham sido mal vistas em Buenos-Ayres ; e tanto ahi

comò em Montevideo se apparelharam os elementos

para a separacao.

Para similhante firn partiu d'aquella cidade Joao

Antonio Lavalleja aos 19 de Abril de 1825, acom-

panhado com 32 aventureiros
;

e, deserobarcando

em territorio cisplatino, unia-se com tropas do coro-

nel Fructuoso Rivera, o qual até entao se flngira

amigo da encorporagao.

Depois de alguns actos pelos quaes declararam

Montevideo separado do Brasil e Eslado indepeo-

dente, sahiram a campo, onde, auxiliados pelo go-
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verno de Buenos-Àyres coni todos os nieios, pouca

opposicao encontraram.

Limitavam-se, pois, as hostilidades ameras esca-

ramugas, quando, aos 12 de Oitubro, Bento Manuel

Ribeiro, com mil homens de eavallaria mal mon-

tada, arriscou-se a investir em Sarancìi a Lavalleja

que tinha dous mil bem apparelhados para a peleja.

Foi infeliz aquella temeridade, sendo essa a pri-

meira derrota que soffreram no Sul as armasbra-

sileiras, se bem nao desse aos insurgentes nem van-

tagens, nem gloria.

Como foi considerada a encorporagào de Montevidéo ?— Que

fez J. A. Lavalleja? — Como se lhe oppoz Bento Manuel Ri-

beiro ?

Bcmpe a guerra eontra a Confederala©
Argentina.

Este aconteeimento veiu desmascarar Buenos-Ay-

res que a principio so encobertamente protegia os

revoltosos.

Entao considerou a Banda Orientai corno urna de

suas provincias, o que induzia o governo brasileiro

\a declarar-lhe guerra aos 10 de Dezembro

Que effelto foi o d'esse aconteeimento ?—Porque declarou-se

guerra a Duenos-Ayrcs?
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O Imperadov vai à Bahia*

Tendo o Imperador promettido por vezes visitar a
i

Bahia, determinou cumprir com a promessa e o rea-

lison em Fevereiro de 1826, chegando aessacidade

aos 27 do mesmo mez.

Era esperada a sua vinda
; porque se adiantara a

annuncial-a o paquete nacional Leopoldina. Acompa-

nhavam-o a Imperatriz e a Princeza D. Maria da

Gloria.

Em presenta de tao augustos hospedes subiu de

ponto o enthusiasmo da popula§ao. A sua eslada na

Bahia se assignalou por actosdemunificencia e cari-

dade, distinguindo-se o perdao concedido aos sen-

tenciados até quatro annos de prisao. Foram a Ita-

parica e Cachoeira, e recolheram-se ao Rio de

Janeiro aos 24 de Margo.

Que promessa fizera o Imperador à Bahia ? — Como se as-

signalou a presenca do Imperador na Bahia ?

Falleee I>* Joao VI*

Tornado à corte, o Imperador teve seiencia da

morte de el-rei D. Joao VI, fallecido aos 40 de.

Marco de 1826.

Este notavel acontecimento o collocou em grande

difficuldade, molivada pela successati ao throno qua,

corno Mio primogenito^ Ihe eompetia. Mas tomon
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o accordo de abdicar em sua nlha D. Maria da

Gloria, com a condigao de casar-se com seu tio D.

Miguel que durante a sua menoridade governaria

com attribuigoes de logar-tenente do reino.

Que noticia se recebeu ?— Em que difficuldade collocou 6

Imperador ?—Que accordo tomou ?

IVegoeios no Hio da Praia*

Àbriu-se em Maio de 1826 a assemblea geral legis-

lativa, ante a qual o Imperador recitou a falla do

throno em que transluziam o mais ardente patrio-

tismo e dedicagao aos interesses do Brasil.

Os negocios no Rio da Prata continuavano a apre-

sentar melancolico aspecto.

Para bloquear aquelle rio foi mandada urna es-

quadra às ordens do vice-almirante Rodrigo Lobo.

Este se houve por tal maneira, que as forgas inimi-

gas, commandadas pelo almirante Brown, se bem
que inferiores, fizeram, em algumas occasioes, van-

tagem às brasileiras. Simiìhante procedimento deu

azo à sua substitui$ao pelo almirante Rodrigo Pinto

Guedes.

Mas nao resultou d'ahi utiiidade, por serem im<

proprios para aquella paragem os navios que levou

somsigo. So a temeridade de Brown nos deu urna

Victoria em a noite cte %9 de Julho de 1826. E no
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emtanto, as tropas de terra, ao mando de Lecor,

permaneciam em Montevideo, nao se animando a

sahir a campo.

Porque sobresahiu em 1828 a falla do ihrono ? — Porque era

melancolico o aspecio dos negocios no Rio da Praia ?

O Impeaaaicloi* vai ao Klo Cànnule.

Este estado dos negocios induziu o Imperador a

ir ao Rio Grande do Sui. De fello para la parlili aos

24 de Novembro ; mas as circumslancias a que tinha

de prover eram taes, que pouco fructo se colheu

d'essa jornada.

Que resultou da viagem do Imperador ao Rio Grande ?

Falleee a Isttperatrlz.

Em sua ausencia falleceu a Imperatriz aos 1 1 de

Dezembro. Foi geralmente sentida a perda d'essa

Augusta Princeza, cuja caridade era seni limites, e

tanta, que deixou 80:000^000 rs. de diyidàs, conlra-

hidas para soccorrer os pobres, que a assemblea

geral mandou pagar.

A noticia de similhante infortunio, levada ao Rio

Glande, apressou a. volta do Imperador que, em
chegando ao Rio de Janeiro, demittiu o mini^erio*

*Que perda soffreu o Brasi! ?
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© generai m^in7§ties de Bai»f>aeena e reve-
zes qiie goffreiai d§ arnia© brasila? ra?§.

Iraperador deixou no Sul por commandante do

exercito o marquez de Barbacena.

Aos 20 de Fevereiro de 1827 o general atacou o

inimigo perto do arroio de Ituzaingo que deu o nomo

àquella peleja. Bem que as tropas brasileiras com-

batessem com heroico denodo, comtudo mandou-se

dar signal de retirada, quando mais alguma resis-

tenza nos teria assegurado completa Victoria.

esercito brasileiro n'esta peleja compunha-se de

5,007 homens das trez armas, e de 10 pegas de ar-

tilharia: a dos republicanos comprehendia 10,557

e 24 pecas.

A perda do primeiro cifrou-se em 160 mortos, in-

clusive o marechal Jose de Abreu, barao de Serro-

Largo, e 13 offlciaes, em 92 feridos, em cujo numero

se contaram 14 offlciaes, e em alguns prisioneiros e

extraviados; no total de 334 pragas. A perda da'

inimigo orcou em 1,600 entre mortos e feridos,

mencionando-se a morte dos coroneis Frederico •

Brandzen e Bizary.

Nao se pode, portanto, dizer que os Brasileirof

foram vencidos.

Comtudo essa batalha que poderia ser tao vanta-
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josa ao Brasil equivaleu a verdadeiro desbarato qua

foi seguido de outros.

Urna esquadrilha brasileira de dezenove embar-

cacoes foi deslruida no Uruguay : somente quatro

escaparam.... Outra expedigao mandada à Patagonia

deu occasiao a consideravel perda para a armada

brasileira: as suas tripolacoes, tendo sahido em
terra, foram aprisionadas em numero de 650 pragas.

Qaem ficou commandando o exercito do Sul? — Qual pode*

ria ser o exito da batalha de Ituzaingo?—-Que forcas tinham os

dous exercitos e quaes foram as suas perdas?-—Que succedeu a

armada brasileira?

Proposta de paz mailogs'acla.

Brown, porem, soffreu em um combate coni na-

tìos brasileiros a perda de dous brigues, um dos

quaes foi incendiado por elle mesmo. Este prejuizo

foi tao sentido em Buenos-Ayres, que a final o seu

governo mandou propor paz, enviando ao Rio de

Janeiro, para tratar, D. Jose Manuel Garcia, ministro

das relagoes exteriores.

Garcia foi bem recebido, e assentou a convencao

preliminar de 24 de Maio de 1827 que a sua volta

nao foi ratificada pelo seu governo, sob pretexto de

haver transcendido os poderes que facultados Ihe

foram.

Quedamno soffreu o inimigo? — Como foi sentido? — Que

convengo se faz e corno deixou de ser ratificada?
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Coitnni.^oe? ' eoiaSad^s marquez de

Conlinuaram as operacoes da campanha, porém

foram depouca importanza, limitando -se às de de-

fensa Entao julgou-se conveniente que o marquez

de Barbacena fosse exonerado e substituido por

Lecer.

De volta ao Rio de Janeiro, teve de partir para a

Europa, com o encargo de contrahir um emprestimo

e propor o segundo casamento do Imperador com

algoma princeza das casas reinantes.

Tornou pouco depois sem ter conseguido cousa

alguma ; mas seguiu de novo para a Europa acompa-

nhando a rainha de Portugal D. Maria II que tinha

10 annos, e que sahiu aos 5 de Julho de 1828 com

destino a Vienna d'Austria.

marquez houve por mais acertado conduzil-a

à tnglaterra, e de feito a levou para aquelle reino.

Quem assumili o commando do exercito ? — Que encargos 1

foram commettidos ao marquez de Barbacena ?

Um aconlecimento occorreu aos 28 de Junho que

poderia ser de graves consequencias. Foi a suble-

vagao de um corpo de AUemaes alistados ao servilo

do Brasili com os quaes se animo Irlandezes, vindos
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corno colonos, a quem se queria obrigaf a seatar

praga corno soldados.

Para nao proseguirem as desordens a que se arro-

jaram os sublevados, foram estes investidos por

forgas superiores, e mais de 100 perderam a vi da.

Os Irlandezes que excediam de 3,000, quando

chegaram ao Rio de Janeiro, foram transportados

para a sua patria, reduzidos ao numero de 1,400.

Quem sii ble voti-se e porque ? — Como se prove a essa des-

ereie ni ?

Kxineiieia insolente eie tani alisiirò itte
franees.

Vencida està diffìculdade, sobreveiu outra.

A esquadra brasileira Azera muitas prezas era

navios mercanles pertencentes a diversas nacoes,

por occasiao do bloqueio do Rio da Prata. Algumas

reclamagoes se apresentaram inutilmente, ale que

aos8deJulho de 1828 surgiu o almirante francez

Roussin na barra do Rio de Janeiro com duas fra-

galas e urna nau, exigindo com morroes acesos a

enlrega dos navios francezes aprezados e a indem-

nisagao de perdas e damnos. governo, nao tendo

forgas para castigar aquelie atrevi manto, sujeìiou-sa

ao pagamento exigido.

Que exigencia foi fonimlada por uin almirante francez ? —
Porqiie oedeu-se a ella ?
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Tratado preilminar de paz coni Buenos-
Ayres.

flavendo-se a Inglaterra offerecido para media-

J neira na paz entre o Brasil e as provincias do Rio da

Prata, o governo aceitou as condigoes apresentadas

pelos commissarios de Buenos- Ayres, generaes Bai-

carce e Guido, vindos ao Rio de Janeiro.

Finalmente concluiu-se o tratado preliminar de

paz aos 27 de Agosto de 1828, sendo reconhedda a

independencia da Banda Orientai.

Quem mediou para a paz com as provincias do Rio da Prata ?

—Para que firn se coxicluiu um tratado ?

SECCiO IV.
o

ABDICACÀO DO FONDADOR DO IMPERIO.

Tumulto em Fernambuco.—A Imperatriz D. Amelia.

— Assassinio do presidente da Bahia.— Jornada

do Imperador a iWinas.— A notte das garrafadas.

— Ingratidao dos militares*— Reuniào sediciosa

no campo de Sancta Anna e corno procede o Impera-

dor.— Abdicacelo.— Ewibarca-se o Imperadorpara

Europa.

Tuimsléo em Fenianitoma.

Bm principio de 1829 Fernambuco deu «ma prova
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da turbulencia que eivava o espirito de urna parte

de sua populagao. Suscitou-se alli um tumulto quo

comecou por arrombar a cadea, soltar os presos e

apoderar-se de armas arrecadadas em um quartel.

Mas nao tardou a sua repressati pela energia das

auctoridades.

Nomeou-se urna commissao militar para julgar

os criminosos e suspenderam-se as garantias por

decretos de 27 de Fevereiro. Foram medidas acon-

selhadas pela gravidade das circumstancias.

Como principiou e acabou um tumulto em Pernambuco ?—
De que maneira se tratou de punir os criminosos ?

A Imperatriz I>. Aineliti.

reconhecimento de D. Maria da Gloria corno

rainha de Portugal deparou obstaculos e difflculdades

taes, que o Imperador ordenou tornasse ao Brasi!,

onde effectivamente chegou aos 16 de Oitubro de

1829.

Acompanhava-a a princeza Amelia de Leuchtem-

berg, da casa real de Baviera, futura Imperatriz.

Celebrou-se o casamento com todas as pompas

proprias de tao Augustas Personagens, instituindo-se

por essa occasiao a nova Ordera da Rosa.

Porque volto» a rainha D. Maria ? — Quem a acompanhava?

—Quando foi instituida a Ordem da Rosa 1
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Assassinio do presidente da Baiala.

Em todas as provincias do Imperio osmissionarios

da propaganda revolucionaria empregaram-se com

fervor no desempenho de sua tarefa, sendo a Bahia

o logar, onde soffreu mais violento abaio o respeilo

à auctoridade; pois foi assassinado o visconde de

Camamu, presidente da provincia, aos 28 de Feve-

reiro de 1830,

Onde mais soffreu o respeito a" auctoridade 7

Jornada do Imperaci©!» a Rliìias*

Depois qae se romperam as nolicias da revolucao

de Franga em Julho de 1830, foram as cousas to-

rnando tal aspecto, que o Imperador julgou conve-

niente ir a Minas, para serenar os animos com sua

presenta.

Essa jornada comegou aos 30 de Dezembro de

1830, acompanhando-o S. M. almperatriz, com des-

tino a Ouro Preto.

Porem o descontentamento calara tao profunda-

mente na populacao, que deixou de dar-lhe aquellas

mostras deacatamento que rnerecia o fundador do

Imperio.

Alli fez urna proclamalo energica, a qual nao

produziu o effeito desejado, e a final voltou desgos-
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tado para o Rio de Janeiro, chegando $os I 1 de

Margo ao pago de S. Christovam.

Porque partiti o Imperador para Minas ? — Como foi rece-

l)ido ?—-Como voltou ao Rio de Janeiro ?

A notte das garrafadas*

Por aquella occasiao occorreu o que se chainou

noite das garrafadas, aos 13 de Margo, quando os ci-

dadaos ordeiros tratavam de festejar a volta do Im-

perador.

Depois d'esse incidente, avultou em proporgoes

incalculaveis o odio aos nascidos em Portugal, e por-

tanto, ao Imperador que diziam ser dedicado aos

interesses d'esles. Contra similhante accusalo pro-

testavate os actos da vida de D. Pedro, desde o dia

em que comegou a influir nos negocios do Brasil.

Que occorreu entao?—Que seguiu-se depois?

Remiiào gediciosa no campo de $aneta 9

Asma, e eoisto proeede o Imperador*

Imperador, inleirado dos senlimentos que contra

o seu governo prorompiam, demittiu o ministerio no

dia 6 de Abril e nomeou outro, cujos membros, Bra-

sileiros natos, nao seguiara as ideas dos descon-

tentes.
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Estes reuniram-se no campo de Sancta Anna, re-

clamando a reintegralo do ministerio demittido, e

para tal firn mandaram à presenca de S. M. urna de-

jcutacao de trez juizes de paz. Porem o Imperador,

corno lhe cumpria, respondeu-lhes com a negativa.

Que mudanca fez o Imperador no ministerio ? — Que recla-

macào lhe foi dirigida ?—Como respondeu o Imperador ?

Abdicalo.

À vista d'este accordo engrossaram asforcas dos

revoltosos. batalhao chamado do Imperador lan-

cou-se com elles. Sabido o facto por S. M., deter-

minou que o corpo de artilharia montada, cuja fide-

lidade nao soffrera quebra, fosse imir-se com as

mais tropas.

N'esse extremo D. Pedro I conheceu que qualquer.

concessao que fizesse seria contraria a seu elevado'

caracter
; e, cavalheiro corno Francisco I, querendo

perder tudo menos a honra, assentou praticar a

unica ac$ao que lhe ficaria bem. Portante às 2 horas

da manha do dia 7 de Abril, obedecendo somente aos

impulsos de seu coragao heroico, escreveu o se-

guiate :

« Usando do direito que a Constituigao me con-

« cede declaro que hei mui voluntariamente abdicado

« na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o
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« Sr. D. Pedro de Alcantara. Boavista, 7 de Àbril

« de 1831 , decimo da independencia e do Imperio. »

Em seguida lavrou um decreto que datou de 6,

nomeando Jose Bonifacio de Àndrada e Silva tutor e

curador dos seus filhos que deixava noBrasil.

Que ordem deu S. M.?—Que acqao praticou?—Que fez mais ?

Essifearca-ge o iBìiperador para a Europa.

Depois de prover a seus negocios particulares,

embarcou-se com a Imperatriz, aRainha de Portu-

gal, o marquez e a marqueza de Loulé em um escaler

da nao ingleza Warspite que se achava no porto do

Rio de Janeiro. Aqui esteve alguns dias, emquanto

se entendia nos aprestos para a sua partida, e no dia

13 seguiu viagem na fragata Volage, tambem ingleza,

indo S. M. F. na fragata franceza La Seine.

Como se embarcou e quando seguiu viagem ?



CAPITOLO X.

1831 a 1841.

SECCAO L

PRIMEIROS FAOTOS SDBSEQUENTES
A ABDICACÀO.

a

A refenda interina. — dia 4 de Abril.— Cani-

lalismo de 13 de Air il.— Movimento em Pernam-

òuco.— Desgracado estado do Brasila— Regencia

permanente. — Sìihlevacoes militares no Rio de

Janeiro.—A exageracào das ideas, —Novo motim

e queda do partido exaltado. -— Sedigào militar

em Minas. — Motim popular e prisào de José

Bonifacio.

A regeneia interina*

À abdicalo foi recebida no campo de Sancta Anna

com explosoes de alegria e vivas ao Sr. D, Pedro IL

Pela manha reuniram-se os deputados e senadores

jesidentes ao Rio de Janeiro e nomearam a regen-
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eia interina que Ibi composta de Francisco de Orna

e Silva, do marquez de Caravellas e do senador Ni-

colau Pereira de Campos Vergueiro.

Que fizeram os deputados e senadores?

O di?» 4 de Abril ita Bahia»

No emtanto os demagogos nas provincias aprovei-

tavam todos os pretextos para promoverem a des-

ordem pelo desacato do principio da auctoridade.

Na Bahia, attribuindo-se a futil motivo aprisao de

dons officiaes, encorporaram-se, aos 4 de Abril, no

campo e fortaleza do Barbalho, tropas e povo, exi-

gindo a demissao do commandante das armas, o ma-

rechal Joao Chrysostomo Callado, e outras medidas

menos importantes. A tudo annuiu, constrangido

[pela for^a da necessidade, o presidente Luiz Paulo de

[Àraujo Bastos.

Em consequencia teve o marechai de embarcar-se

no dia 6 para o Rio de Janeiro ; e o presidente, por

causa de padecimentos physicos, passou a adminis-

tragao ao membro do concelho de provincia Joao

Goncalves Cesimbra.

Que exigera os desordeiros na provincia da Bahia?— A quem

passa a administracao ?
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CaiastS&alissno ci:-* fS eie Alir!L

Esse alvoroto, porem, nenhuma gravidade teve,

comparado com as pavorosas scenas de cannibalismo

de que a Bahia foi theatro no dia 13.

Tornando por pretexto o assassinio do Brasileiro

Victor Pinto de Castro que com assaz fondamento se

jalga ter sido morto de industria para se langar a

odiosidade do crime à conta dos Portuguezes aqui

residentes, um bando de furiosos arremetteu contra

esses homens inermes e assassinou muitos, arrom-

bando-lhes as lojas e armazens e penetrando até o

recesso dos lares domesticos. ... E mais longe iria a

suasanha, se nao intercedessemo visconde de Piraja,

entao commandante interino das armas, e o Dr. Cy-

priano Jose Barata de Almeida.

De que scena foi a Bahia theatro ?— Quem lhe poz termo ?

Movimento ein Fernambuco.

Em Pernambuco estavam prestes os elementos

para igual irrupcao, quando chegou a noticia da

abdicagao. Nao obstante, as tropas sahiram de seus

quarteis para Olinda : d'alli voltaram afìm de de-

porem o commandante das armas , coronel La-

menha.

Como foi recebida em Pernambuco a notìeta da abdicacao I
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Be^raeado e&tado do Staggii.

Tal era o estaclo desgragado do Brasil : a insubor-

dinacao eivava o espirito do exercito, as revollas

eram feitas pelos soldados que se amotinavam, na

corte contra o Imperador, nas provineias contra os

seus commandantes.

Qual teria sido o termo, se a Providencia nao se

houvesse amerceado da nagao brasileira ?

Qual era o estado do Brasil?— Porque nao peiorou?

Stege^eia permanente.

A assemblea geral nomeou aos 17 de Junho para a

regencia trina e permanente Francisco de Lima e

Silva e os deputados Jose da Costa Carvalho e Joao

Brani io Moniz.

Mas o novo governo nao podia contentar os de-

magogos.

Occorreram entao horrorosos acontecimentos pro-

roovidospela soldadesca insubordinada. Ainda muito

mais fataes seriam, se nao lhes oppuzesse a sua

energia o padre Diogo Antonio Feijó, ministro da

justiga, cujos servigos n'essa occasiao recommenda-

ram seu nome à gratidao publica.

Que nomeacao fez a assemblea geral ?—Que benefìcio de v ca-

se 5 energia do padre Feijó ?

H. b* 23



354 BISTORTA DO BRASIL

Sublevaedes militare^ no Rio de Janeiro»

Dos batalhoes que se amotinaram alguns foram

dissolvidos, e outros transportados para a Bahia e

ìPernambuco. Mas està providencia nao podia sanar

mal que tantas e tao profundas raizes havia lan^ado.

Aos 7 de Oitubro nova sublevagao moveu graves

receios no Rio de Janeiro, feita pelo unico batalhao

existente, o de artilharia de marinha, que, por ins-

tigagao de alguns presos dailha das Cobras; se levan-

tou alli e em outras fortalezas.

Felizmente eomegara a organisagao da guarda na-

cional, creada por lei de 18 de Agosto. D'ella e de

um batalhao formado de officiaes de l
a

e 2a
linha

tirou o governo os meios necessarios para reprimir

a desordem,

Adquiriu por isso a regencia aìgum prestigio, o

qual, porém, nao ia até as provincias. Os motinsmi-

litares multiplicavam-se em differentes pontos do

Imperio.

Que providencia se adoptou ?— Como foi reprimida outra

siiblevacào no Rio de Janeiro?— Que succedeu nas provincias ?

A exagreraeao das ideas*

A exagera^ao nas ideas ia medrando. Posto que

houvesse o governo grangeado alguma for<ja, mais
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do que os inimigos da tranquillidade e seguranga

publica lhe attribuiam, com ludo nao era sufficiente

para prover a essas grandes necessidades do paiz.

Na verdade , a sua acgao fortaleceu-se com a

cooperalo das camaras legislativas ; mas havia um
poder extrinseco que a annullava, e foi o das socie-

dades politicas que exerceram influencia poderosa no

governo e no parlamento.

Em que circumstancias estava o governo ? — Que poder lhe

tolhia a forcai?

2¥ovo mollili e tgueda do partiti© exaltado»

No mez de Abril de 1832 viu a capital do Imperio

outra vez o motim espalhar os seus terrores ; o go-

verno, porém, poude refreial-o. Cortado de simi-

lhante golpe baqueou o partido chamado Exaltado»

flcando a vantagem ao Moderado.

Este, desvairado pelos bons resultados com qua

havia estreado, tentou por sua vez urna revolucao

aos 30 de Julho.

commettimento seria fatai ao Imperio, se a ca-

maradosdeputados, lembrada de seus deveres, nao

Jhe tivesse obstado, negando à regeneia permanente

a demissao que havia pedido.

Como baqueou o partido exaltado ?— Que tentou o partido

moderado ?— Como cumpriu o seu dever a camara dos depu-

ìados ?
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Sedlfao militar em Mftitas*

No emtanto rompeu na cidade de OuroPreto, ca-

pital da provincia de Minas, urna sedicao militar, à

qual se attribuiu o firn de restaurar D. Pedro L

Esse movimento limitou-se a depor o vice-presi-

dente que governava a provincia, e a nomear oulro

presidente. Mas, nao passando da capital, em breve

dissipou-se; porque, tendo comegado aos 22 de

Marco de 1833, achava-se extincto aos 19 de Maio,

acolhendo-se alguns dos revoltosos e sendo presos

outros que no anno seguinte obtiveram amnistia.

Para que firn rompeu em Minas urna sedicao militar?— Que

consequencia teve?

flottisi popolai* e prl^ao de Jose
Bonifacio*

Àpoz alguns factos que occorreram em a noite

de 2 de Dezembro de 1833, diversos individuos in-

vadiram no dia 5 a casa da sociedade militar, pra-

ticaram outras demasias e , encaminhando-se ao

pago imperiai de S. Christovam, prenderam o tutor

de S. M. o Imperador, o conselheiro Jose Bonifacio

de Andrada e Silva. Isto feito, conduziram para a
4

cidade o Sr. D. Pedro II e suas Àugustas Irmas.

Que factos occorreram no dia 5 de Dezembro ?
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SECCÀO II.

ESPIRITO DEMAGOGICO E ANARCHICO.

/Serie de motins e tumultos na Bahia, — Ferocidad&

ugs soldados em Fernambuco.— Novo tumul io mi-

litar.— Movimento no Geard e assassinio de Pinta

Madeira.— Desordem no Maranhào. — Parcu

— Primeiras desordens. — Assassinio do fresi-**

dente e do commandante das annas.— Malcher e

Vinagre.— Os fresidentes Jorge Rodrigues e An-

drea.— A provincia de Mato-Qrosso.

Serie de mollata e tiumtaHos i&& Ballila*

A capital da Bahia continuou a ser o theatro de

alguns tumultos militares, ainda que sem consequen-

cias materiaes.

Aos 12 de Maio de 1831, o batalhao de Piauhy

n. 20 que la estava de guarnito foi occupar a

fortaleza de S. Fedro, onde se lhe encorporaram

wios paisanos. D'alli fizeram varias exigencias ao

presidente Joao Gongalves Cesimbra.

Às mais tropas de l
a
e 2 a

linha se reuniram nos

quarteis da Palma e Mouraria, manifestando senti-

mentos favoraveis à legalidade e à ordem. Em
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breve os mais distinctos cidadaos concorreram para

coadjuval-as na defensa da boa causa.

Cesimbra, achando-se infermo no dia 15, passou

a administragao a outro membro do concelho do

governo, Luiz dos Sanctos Lima. Este a final assentili

à nomeagao de urna commissao que , com outra,

formada pelos turbulentos aquartelados na fortaleza

de S. Pedro , concertou em certos pontos. Em
consequencia de similhante accordo teve firn a

sedicao.

Estando na adminislragao corno presidente effec-

tivo Honorato Jose de Barros Paim. algumas tropo-

lias foram commettidas em a noite de 31 de Agosto

pelo corpo de artilharia aquartelado na fortaleza de

S. Pedro, sendo por essa occasiao arrombadas di-

versas casas. Mas deram-se providencias energicas

com assaz proveito; porque ao cabo de poucas

horas estava serenada a turbulencia dos amoti-

nados.

Analoga scena repetiu-se aos 28 de Oitubro. Um «

certo capitao Moraes, à frente de poucos soldados

e officiaes do batalhao n. 10, e seguido de alguns

populares, marchou sediciosamente para a praga

de Palacio. Vendo, porém, que todos os corpos de

l
a

e 2 a
linha se declaravam contra elles, acolhe-

ram-se ao seu quartel, onde foram rendidos por

forca superior.
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Depois de desarmados tiveram de ser embarcados

para bordo da corveta Defensora. Posteriormente fo*

este batalhao dissolvido pelo governo imperiai.

Tambem no arraial de S. Felix, pertencente ao

termo de Cachoeira, romperam assomos de revolta

em dias de Fevereiro de 1832 ; mas dissipa-

ramose por si mesmos sem ser preciso emprego de

forca.

Como procedeu na Bahia o batalhao n. 20 ? — Quem se Ihe

©ppoz-Y— De que maneira fìndou a sedicao?— Que aivorotos se

seguiram ?— Houve mais algum facto similhante fora da ca-

pital ?

Feroeidade dog goldados *m Fernambuco*

Quando chegou a Fernambuco a noticia dos acon-

tecimentos do Rio de Janeiro, a soldadesca passou

alem das balisas da ferocidade.

G batalhao n. 14 deu principio às desordens em a

noite de 14 de Setembro de 1831 ; no seguiate dia

uniu-se com elle toda a mais tropa. Os soldados,

senhores da cidade do Recife, pozeram-a a saque

commettendo entao violencias indiziveis.

No dia 16, quando cansados de roubar, bem

, corno de outros desatinos de toda a especie, se

achavam derramados pelas ruas, foram inveslidos

pelos cidadaos e milicias que se tinhao ajuntado em
torno à cidade. Facil foi desbaratal-os, excedendo
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de 300 o numero dos mortos e de 900 o dos

prisioneiros , desterrados depois na ilha de Fer-

nando.

Apezar d'està lic^ao, o exemplo em tal genero de

crirnes é tao contagioso, que nao faltaram imitado-

res, que aos 13 de Novembre quizessem fazer o

mesmo, sublevando-se na fortaleza das Ciuco Pontas.

Mas em poucas horas tinha-se o motim èsvaecido.

Como se houve a soìdadesca em Pernatubuco 2— Como foi

reprimida e punida ? — Como ia sendo imitado esse facto ?

Eni Fernambuco nao durou muito a tranquil-

lidade.

Aos 14 de Abriì de 1832, o tenente coronel Fran-

cisco Jose Martins e o major Jose Gabriel de Mo-

raes Mayer, a frente de um batalhao de milicias,

tendo a seu favor a fortaleza do Bruni e julgando ter

tambem por si a maioria da provincia, se assenho-

rearam do bairro do Recife. Mas o presidente da pro-

vincia, reunindo outros batalhoes de milicias e gente

da marinha, fhes tolheu a passagem da ponte do

Recife, e assim os encurralou por tal maneira, que,

desamparados de toda a esperanga, por si mesmos se

dispersaram em menos de dous dias.
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povo foi no encalgo dos fugitivos e commet-

tevi nao poucas atrocidades.

Que fizeram dous officiaes ? — Como lhes foi à mao o presi-

dente da provincia ?

diserra eivìl ent Panellas de Miranda.

Pouco depois principiou essa guerra ci\il que dei-

xou tao tristes lembrancas para a historia do nosso

paiz, alias fecunda de ìguaes infortunios : a de Panel-

las de Miranda, denominada dos Cabanos.

Alli durante mais de trez annos correu o sangue

brasileiro com tanto encarnigamento, que o governo

teve empregados na lucia quasi seis mil soldados.

E por mais tempo se prolongaria, se o bispo de

Pernambuco nao se soccorresse de sua espiritual

intervengo para apaziguar esses homens que pa^

reciam indomaveis e resolutos a todos os transes e

traballios.

D'està arte fez termo a revolta em Novembro de

1835.

Que facto occorreu de triste recordacào ?— Que effeitos pro«

duzio ? — Como terminou ?

Movimento do Ceara e assassinio de Wimt®
Madeira.

Jfo Cearà que feavia sido um dos toeos da demago-
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già e sempre estiverà disposto a acompanhar Fer-

nambuco em seus commettimentos, logo qae houve

scienciada abdicalo deD. Pedro I> desenvolvea-se

intenso odio aos que se davam por partidarios do

governo imperiai e amigos do tlirono.

Um dos que mais soffreram foi o coronel de mi-

licias Joaquim Pinto Madeira, o qual , nao podendo

por mais tempo supportar perseguicoes, retirou-se à

villa do Jardim , onde aos 14 de Dezembro de 1831

proclamou declarando-se avesse à abdicalo que at-

tribuia à coacgao.

Mas nao tinha meios para ir avarile. Acossado

pelos que o foram oppugnar , viu-se na necessidade

de enlregar-se ao general Labatut aos 13 de Oitubro

de 1832.

Prometteu-se-lhe remettel-o para a corte. Mas, de-

pois de penar atormentado em cadeias e poróes de

navios , conduziram-o para o Cearà , onde, senten-

ciadoà morte, foi aos 28 de Novembro de 1834

juridicamente assassinado na villa do Grato. Era entao

presidente da provincia o padre Jose Martiniano de

Alencar.

Que acontecia no Cearà? — Quem mais soiFreu? — Como

reagiu ? — Que Ine resultou ?

Maranhao alvorotou-se pela mesma occasiao.
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Baldados os esforgos que envidou o presidente

Candido Jose de Aiaujo Vianna , a sedipao aos 13

de Setembro de 1 831 poz em effeito o seu intento

que era depor o eommandanle das armas , e lan-

Qal-o da provincia com outros cidadaos, auctorisados

pelos cargos e pelo caracler.

Como o presidente nao quizesse assentir às ten-

dencias dos desordeiros , esles assentaram expellil-o'

tambem. N'este proposito nao forambem succedidos,

vendo-se constrangidos a se acolherem no interior
,

onde praticaram crimes atrozes. Um de seus cabegas,

homem da plebe e ourives de officio , abalisou-se

pelas maldades que perpetrou à frente de um bando

de scelerados , e por feitos ainda mais monstruosos

se extremaria , se , dando sobre a villa do Brejo

,

nao perdesse a vida. E nisto parou essa guerra de

salteadores.

Qual foi o exito de urna sedicao no Maranhao? — Que pre-

tendiam mais os desordeiros ? — Como teve firn a sua audacia 1

© Para.

Para avantajou-se a todas as provincias , onde a

vertigem da guerra civil inebriara os espiritos, sendo

assim fìel às tradigoes do seu passado, pouco paci-

fico desde os primeiros tempos.

Como avantajou-se o Para* ?
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Quando la chegou a noticia da abdicacao, presidia

a provincia o barao de Itapicuru-miriiii e eoimnan-

dava as armas o brigadeiro Francisco Jose de Souza

Soares de Andrea. Os amigos da desordem ,
apro-

veitando o ensejo , quizeram destituil-os ; masnaoo
conseguiram.

Succedeu-lhes pouco depois na presidencia o vis-

conde de Goyana , e no commando das armas o

coronel Jose Maria da Silva Bitlencourt. Estes func-

cionarios em breve termo se cìesavieram. Havendo

chegado aos 16 de Julho, ja aos 7 de Agosto estava

o presidente deposto por urna sedicao militar.

visconde de Goyana tornou para o Rio de

Janeiro , ficando a administragao entregue ao mais

antigo membro do concelho da provincia , até que

aos 23 de Fevereiro de 1832 se apresentaram o novo

presidente e o novo commandante das armas , te-

nentes eoroneis Jose Joaquim Machado de Oliveira

e Antonio Correia Seara.

Que tentaram os amigos da desordem no Para ? — Que suo
cedeu ao presidente ? — Quem foi governar a provincia ?

Provìtteiieias cgue se decani.

Continuaram os motins , dando azo a scenas

.iastimosas.
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As provideneias , n'essa occasiao stiggeridas ao

governo , consistirarn somente na mudanga de auc-

toridades , sendo nomeados presidente o desembar-

gador Jose Mariani e commandante das arraas Ignacio

Correia de Vasconcellos que chegaram ao Para em
Abril de 1833.

Mas os negocios peioraram
;
porque faltava a forca

necessaria para lornar-se effectiva e respeitada a

administragao publica.

A faccao dirigida pelo conego Baptista, assignalado

por factos beni notaveis
, oppoz-se ao desembarque

d'aquelles dous funccionarios ; e de demasia em de-

masia chegou ao extremo de perpetrar a carnificina

de 16 de Abril em que foram assassinaclas quasi

duzentas pessoas.

Que provideneias deu o governo?—Que demasias commetieu

urna faccio ?

A^as^iiilo do presidente e do eaiiiman<
dante das armag.

remedio que o governo da regencia ainda julgou

apropriado n'essa miseravel situagao foi nomear

novo presidente e novo commandante das armas

que partiram para seu destino corno os anteriores,

desacompanhados dos meios de se fazerem respei-

tados. Foram elles Bernardo Lobo de Souza e o

major Santiago»
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Chegados ao Para esses dous homens infelizes,

serviram demaior incentivo àagitacao, desrnedindo-

se ella por maneira tal
, qae aos 7 de Janeiro de

1834 perderam a vida.

Os seus cadaveres foram durante aquelle dia o

escarneo dagentalha vii, sendo a final arreaiessados

em urna cova communi.

Como remediou-se a esse estado de eousas? — Que aconteceu

ao presidente e ao commandante das armas ?

9fatelier e Vinagre*

Està lastimosa catastrophe foi seguida da no-

meacao que os anarchistas fizeram de presidente e

commandante das armas. Recahiu em Felix Antonio

Clemente Malcher, tenente coronel de milicias que

se achava encarcerado em urna fortaleza, e em Fran-

cisco Pedro Vinagre , que vivia de negociar em se-

ringas.

Mo era possivel que houvesse bom accordo entre

estes individuos. Ao cabo de alguns dias vieram às
j

maos os sequazes de cada um d'elles ; e , corno se
j

decidisse a contenda a favor de Vinagre , o vencido

Malcher fugiu para o arsenal de marinha e d'ahi para

urna embarca^ao de guerra.

Os vencedoresexigiram a sua entrega, e, senhores
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de sua pessoa, arcabuzaram-o quasi immediata-

mente.

Que nomeacoes fìzeram os anarchistas?—Coim se desavieram

o presidente e o commandante das armas?—Qual foi o resultado?

©s presiti estte^ Jorge Rotli'igises e Aiftdrea*

As circumstancias, pois, de dia em dia peioravam.

A regencia, fazendo uso de seu remedio predilecto
,

nomeou para presidente o marechal Manoei .Jorge

Rodrigues. Mas foi quasi so.

Vinagre fingiu obedecer-lhe ; e entretanto achando

o marechal desapercebido , o aeommetteu e obrigou

a acoltaer-se à ilha de Tatuoea , onde permaneceu até

o firn de Abril de 1836. A esse tempo chegou para

substituil-o o brigadeiro Andrea, corno presidente e

commandante das armas,

Entao mudou a face dos negocios. Repeliidos os

anarchistas, os seus cabos abalaram para o interior
;

mas foram presos. Assim a tranquillidade comegou

a restabelecer-se, gragas à energica administra^ao

.d'esse illustre officiai.

1
* Como continuou a proceder Vinagre ? — Como mudou a face

|dos negocios ?

A provincia tt@ Maio dro^o.

interior do Imperio foi tambem por esse tempo

,o theatro de alvorotos.
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Em Cuyabà
,
capital da provincia de Mato-Grosso,

desde 30 de Maio até 3 de Julho de 4834, a anarchia

pralicou os seus costumados crimes, sendo roubados

e assassinados muitos cidadaos honestos e abastados.

Decorreram mezes antes que se conseguisse re-

freial a. A final foram capturados varios facinorosos

que perpetraram essas monstruosidades.

Processados e condemnados, uns à pena capital

,

outros a galés , frustrou-se em parte a justa austeri-

dade dos tribunaes ; porque alguns
,
aproveitando

circumslancias favoraveis , evadiram-se das prisoes.

Que aconteceu em Mato-Grosso ? — Como foram reprimidos

os anarchistas ?

SECCAO III.

ACONTECIMENTOS NA BAHIA.

Commettimento dos desordeiros. — Retolta dos pre-

sos no Forte do Mar.— Effeitos de taes aconte-
'

cimentos.— Insurreicào de Africanos. — A cerni-

terada.

Comuiettìaneiito dos desordeiros.

A Bahia continuava a nao gozar de socego.

Fallava-se, havia dias , em subleva$ao de presos



CAP. x".— 1881 a 1841 369

no Forte do Mar : para acautelar este perigo, o presi-

dente da provincia, Joaqoim Jose Pinheiro de Vas-

concellos , substiluiu por outro officiai o comman-

dante d'aquelle forte,

j
Mas antes de verificar- se o mal com que d'alli se

amiagava, outro se realisou inopinadamente.

Pelas 11 horas e meia da noite de 8 de Marco

ile 1833, foi o quartel de cavallaria, situado à

Àgua de Meninos , investido e tornado por alguns

banzelistas (nome que entao se dava aos desordeiros)

em numero de vinte. Os soldados, entrados de terror

panico , abandonando as armas fugiram para o in-

terior da cidade , em demanda de soccorro.

De di versos pontos entao marcharam tropas. Tendo

disto sciencia , os banzelistas, ja entao esmados em
quarenla , deram aos calcanhares , deixando ferido

um soldado que depois falleceu. Um tro$o de caval-

laria e outro de infantaria foram-lhes no encalgo e

aprisionaram o chefe da rusga (synonimo de tu-

multo) , Alexandre do Canno Ferreira Sicupira

,

pardo , de maus costumes , tenente do batalhao de

milicils n. 93, e mais alguns individuos.

Notou-se n'essa occasiao urna occurrencia mui sig-

nificativa : os cartuchos com que estava municiada

I urna das guardas da cidade (a do Collegio) se acharam

cheios de farinha em vez de polvora.

H. B. 2&
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Porque foimudado o commandante do Forte do Mar na Bahia?

— Que mal se realisou ? — Que fìzeram os banzelistas ?—Como
forarci reprimidos ? — Que occurrencia rcotou-se ?

Revolta tlom pr-e&om sì© Forte «Io Mar#

Effectuou-se a final o que se annunciara a respeito

do Forte do Mar.

Às 4 horas da tarde do dia 26 de Abril de 1833,

recebeu o presidente participagao de que os presos

de justiga, em numero de mais de 80, alli encarce-

rados , se haviam insurgido, sobresalteando a guar-

nito de 35 pragas
,
prendendo o commandante do

Forte e ferindo um sea irmao.

Àpoz a noticia se viu que seni a minima oppo-

sicao se apoderavam de urna canhoneira que estava

proxima , e de alguns barcos que traziam manti-

mentòs do Reconcavo para a cidade
;
porque nao

existki entao urna so embarcacao em estado de ìhes

ir à mao. Semente no dia segainte se poude tirar

proveito da corveta Regeneragào , surta no porto.

As 9 horas da manha de Ti os amotinados has-

tearam a bandeira chamada da federagao , formada

de urna listra branca entre duas azues , e logo depois

apontando varias pegas contra a cidade varejaram-a

incessantemente.

Entretanto o governo havia dado algumas provi-

dencias.
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Cinco pe^as assestadas no adro da igreja da Se ?

trez noarsenal e a corveta responderam até anoite-

cer aos tiros do forte, mas seni resultado. Continuou

o fogo no dia 28 coni melhor exito que desanimou oS

desordeiros , entao esperancados em coadjuvagao da

cidade.

Por isso quizeram entrar em concerto.- Mas nao

se admittiu proposta nenhuma.

Proseguiu-se no dia 29 com mais baterias
,
que

reduziram os sitiados a grande aperto e por tal

maneira
,
que um d'elles se lembrou do monstruoso

alvitre de incendiar o paiol onde estavam arreca»

dados trez mil barris de polvora,

N'estas circumstancias entregaram-se a discrigao „

e foram transportados para apresiganga. Anterior-

mente haviam fugido dezeseis na canhoneira e nos

barcos aprezados ; mas quasi todos cahiram nas

maos da justiga.

Que succedeu no Forte do Mar ? — De que maneira maaifes-

tou-sé a sublevacao ? — Quaes foram as providencias ? — Que

resultou d'ani ?

Eft'eitos de taes acoiitseisneititog*

Eram acontecimentos de pouca importancia quanta

ao resultado immediato. Porem abalavam profon-

damente os coragoes, desvaneciam a confianca , habi-
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tuavam o povo aos rebates da anarchia e augmen-

tavam a ruina publica.

Quaes foram as consequencias cTesses factos ?

Iiiswa»?eteào de Africano*,

? Como se nao bastassero estes males , accresceu

outro para levar a mais alto ponto o terror de que

ivivìa possuida a populacao.

Presidia a provincia Francisco de Souza Martins

,

quando reeeberam-se denuncias de que em a noite de

24 de Janeiro de 1835 tinha de romper urna insur-

reicao de Africanos, cujo plano era incendiar a ci.

dade e assaltar os corpos de guarda. Tomaram-se as

cautelas que permittia a pouca fonja existente, assig-

nalando-se em toda essa occurrencia o zelo do chefe

da policia Francisco Goncalves Martins.

N'aquella noite davam-se buscas em algumas casas

suspeitas à ladeira da Praca ,
quando o tenente da

permanentes Lazaro Vieira do Amarai
, prestes a

entrar em urna d;ellas , foi acommettido por um ma-

gote de mais de 60 negros que de improviso arre-

metteram do interior , feriram-o gravemente e ma-

taram um soldado. Dispersaram-se os outros.

Com estrepitosa grita endireitaram os negros para

o theatro, em cujo largo encontraram oito soldados

permanentes que lhes fizeram fogo , mas fugiram f
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sendo feridos cinco. De la foram até o quartel de ar-

tilharia , e no transito assassinaram trez homens.

Receberam n'esse logar um reforgo e foram investir

o quartel de permanentes.

Estes eram apenas doze ; mas tiveram o accordo

de fechar o portao ; e , resistindo esforgadamente ,

mataram dous negros , feriram outros , e assim os

obrigaram a retirada.

Correram entao em demanda do Collegio
, cuja

guarda saltearam sem resultado , deixando morto

ahi perto um soldado que se houve corno um
heroe.

Nao se desanimarani e proseguiram até Agua de

Meninos, acutilando no caminho algumas pessoas.

Àlli enviaram se a cavallaria; mas , depois de pe-

lejarem um quarto de bora
,
fugiram uns para os

matos proximos e outros para o mar , onde milito8

se afogaram.

A sua perda em mortos f desde o quartel de caval-

laria ale o Forte de S. Pedro, esmou-se em cincoenta*

Feridos gravemente ficaram varios que quasi todos

falleceram
;
alguns se encontraram nos matos em

miseravel estado. Foram presos 45, e mais um ho*

mem e urna mulher nascidos no paiz. A perda dos

brancos consistili em oito mortos e quatorze feridos^

alguns mortalmente.
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Que denuncia recebeu o governo ? — Como principiou a in-

surreicaodeAfricanos?—Quedamnos causaram ? —Comoforam

reprimidos ?

A eeinifes»ad&.

TJm tumulto, cujas consequencias poderiam ser

tremendas, ainda mais do que o desacato às leis e

autoridades e a offensa ao direito de propriedade,

succedeu no dia 25 de Oiiubro de 1838.

presidente, auctorisado pela lei provincia] n. 17,

contractou aos 25 de Jonho de 1835 com urna com-

panhia a construcQào de cemiterios. Em virtude do

eontracto foi ediflcado um a pouca distancia da ca-

pital. Varias irmandades que por essa instituicao

perdiam o direito de enterrar os cadaveres de seus

confrades nas respectivas igrejas representaram

eontra ella pedindo a suspenc;ao da lei. Indeferiu-

Ihes o presidente Francisco de Souza Paraiso.

Aos 25 de Oitubro de 1836 quasi todas se apre-

sentaram em corporato com as suas insignias, pe-

dindo, de mais do que ja lhes tinha sido recusado, a

convocalo da assemblea provinci al.

presidente concordou nesta parte; mas, quando

julgava satisfeitas as confrarias, urna multidao de

pessoas de ambos os sexos encaminhou-se ao novo

cemiterio que foi arrazado, à excepgao da capella,

sem o minimo obstaculo. Isto feito, retiraram-se.
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Felizmente contentaram-se com aquelle pouco dif-

fidi triumpho,

Que facto teve por data 25 de Oitubro de 1836 ?—Quaì foi a

sua origem ? — Eni que rematoti ?

SECCAO IV.

REGENCIA DO PADRE DIOGO ANTONIO
FEIJO'.

Actos notaveis da assemblea geral.—Fallece D. Pe-

dro I.—Feijó eletto regente. — Rompe a revolta

do Rio Grande do Sul—Acontecimentos rìaquella

provincia. — Desacertos e seus resultados* — Si'

tuacào do partido da legalidade.— Feijó deixa o

poder.

Aete% notaveis da assemblea geral*

Na capital do Imperio pouco notaveis foram os

acontecimentos até a sessao da assemblea geral em
1834.

Assignalou-se por dous actos, a saber : a rejeigao,

pelo senado, d'esse projecto de lei,ofTerecido por Ve-

nancio Henriques de Rezende, que bania o fundador
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do Imperio, ja adoptado pela camara dos deputados,

e a lei das reformas a Constituicao, com o titulo de

acto addicional, promulgada aos 12 de Agosto.

Que actos assignalaram os trabalhos da assemblea geial em
i83Zi ?

Falleee B. Fedro I*

Foi para os Brasileiros perda profundamente sen-

tida a que leve por data o dia 24 de Septembio de

1834, pelo fallecimento do sempre chorado Sr. D.

Pedro I, fundador da Dynastia Impeiial do Brasil, li-

bertador de duas nagoes, heroe dos dous mundos.

Nascerà aos 12 de Oitubro de 1798.

Que perda soffreram os Brasileiros ? —Em que dia nasceu o

Sr. D. Pedro I ?

Feljé eletto regente.

Em virtude do acto addicional fez-se aos 7 de

Abrit de 1835 a eleicao de um regente. Amaioria

de votos coube ao padre Diogo Antonio Feijó

,

o qual tomou posse d'esse alto cargo aos 12 de Oi-

tubro.

Em quem recahiu a eleicao para regente ?

Rompe a revolta no Mio Cira ile do §oI.

A administragao do padre Feijó foi precedida
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pela revolta do Rio Grande do Sul. Prinei pioti aos

20 de Septembro às abas de Porto Alegre, capital

da provincia, com tal impeto, que o presidente

Antonio Rodrigues Fernandes Braga vio-se obri-

gado a acolher-se, com todas as auctoridades, à

cidade do Rio Grande que tambem desamparou logo

depois, fugindo a final para o Rio de Janeiro, com

o que poude levar comsigo.

Que facto precedei! a administracao do P, Feijó ?— Como se

houve o presidente do Rio Grande do Sul?

AeoBftteeiifiaeittos M'arguelifò provineia*

Feijó nomeou para governar a provincia do Rio

Grande do Sul Jose de Araujo Ribeiro.

Com quanto os rebeìdes ja se tivessem apoderado

da provincia quasi toda, comiudo Ribeiro tomo

u

posse da administragao. Chamando a si o coronel

Bento Manoel Ribeiro que se unirà com os revltosos,

encorporou alguns soldados e comegou a oppor-se

à rebelliao.

Estes esforgos tiveram mau resuitado aos 6 de

Abril de 1836. Um trogo de tropas, commandado

pelo coronel Albano, foi sobresalteado e derrotado

pelos rebeldes, perdendo Albano a vida.

Mas Porto Alegre declarou-se pela legalidade aos

15 de Julho» e a està vantagem acompanhou o com-
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baie de Fanfa que se pelejou nos dias 2, 3 e 4 de

Oitubro. Seu exito foi o desbarato e captura de Bento

Goncalves, cabo da revolta.

Quaes foram os actos da administracàD de Jose de Araujo Ri-

i)eiro no Rio Grande?— Que exito tiveram os seus esforcos?

— Que resuìtou do combate de Fanfa?

Aetos do governo e seu resultado*

Nao obstante haver alcangado estas vantagens, o

presidente Araujo Ribeiro foi demittido. Moveu este

fcato grande desgosto na provincia, mui particu-

larmente em Bento Manoel.

Succedeu-lhe o brigadeiro Antero Jose Ferreira

de Brito.

Antero nao conseguiu mitigar a irritagao de Bento

Manoel, commandante das armas, o qualparades-

forgar-se o prendeu aos 23 de Marco de 1837, em
Tapevy, e langou-se com os rebeldes.

Perdeu-se entao Cassapava, e bem assim aos 8 de

Àbril a forga commandàda pelo coronel Joao Chrysos-

tomo.

Quem foi substituir Ribeiro ?~ Porque Bento Manoel passou-

se para os rebeldes ? — Que seguiu-se entào ?

Situacao ds> partido da iegalidade.

A situalo do partido da legalidade no Rio Grande
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tornou-se critica, apezar dos esforgos de yarìos cid&

daos cheios de patriotismo.

Aggravou-se depois da nomeagao que teve para o

cargo de presidente d'aquella provincia FelicianoNa-

nes Pires.

Oliai era a situacao do partido da legalidade? — Porque ag-

gravou-se ?

Feijó deixa o poder,

Feijó era sem duvida guarnendo de distinctas qua-

lidades; mas deparou obstacalos que empeceram

aos seus desejos de administrar sabiamente um paiz

corno o Brasil.

E, se bem gozasse de subido conceito, comò ficou

provado por sua eleigao, assentou deixar a adminis-

tragao, e effectuou este accordo aos 19 deSeptembro

de 1837, convidando, na forma estatuida, o senador

Pedro de Araujo Lima, ministro do Imperio, para

occupar aquelle eminente lugar.

regente interino, nomeado depois effectivo em
eleigao de 22 de Abril de 1838, formou logo outro

ministerio, sendo dada a pasta da justica, e interina-

mente a do Imperio, ao deputado Bernardo Pereira

de Vasconcellos.

Porque Feijó nao governou bem o paiz ?— Que accordo to*

mou? — Como se ho uve o seu successor ?
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SIÌCCAO Y.

^SPIRITO DEMAGOGICO E ANARCHICO.

Circumstancias em que se achavao fan.— Revolta de

7 de Novemlro na Bahia. — A provincia se oppoe

aos revoltosos.— Embaracos em que se xè ogoverno.

~A revolta da Bahia è reprimida. — Desastres no

Rio Grande. — Assassinio do presidente do Rio

Grande do Norie. — Anarchia no Maranhao. —
Pacificacào. — Acontecimentos no Rio Grande e em

Sancta Catharina.

Cireumgtaiieias essi c§ue §e aeiiava o paiz*

Quando Feijó apartou-se do poder, achava-se o

paiz em circumstancias lamentaveis, fructos das dis-

cordiasanteriores,

Combustiveis se tinhao accumulado para urna ex-

plosao geral no Imperio. Nao era ja possivel evita-la

na Bahia, onde os eiementos de de&ordem haviam

chegado ao maior grau de fermenlagao.

Quaes eram as circtimstancias do paiz ?—A que ponto haviam

chegado na Bahia ?



cap. x.— 1831 a 1841 381

Revolta de 7 de Novembro na Balli».

De feito aos 6 de Novembro pela tarde rompeu a

revolla que se denominou de 7 de Novembro, a qua!

a principio fingiu monarchismo proclamando a se-

paracelo da Bahiaaléamaioridade de S. M. o Impe-

rador.

Se alguem se illudiu com tal farca, em breve termo

fìcou inteirado das inlenQoes dos cabegas d'essa re-

belliao que declararam a Bahia Estado livre e inde-

pendente, sob a forma republicana.

Era entao presidente da provincia o senador Fran-

cisco de Sonza Paraiso.

Que pretexto allegava a revolta de 7 de Novembro ? —Oual o

sen verdadeiro firn ?

A provincia ge oppae aos revolloiog.

A frente da revolta collocaram-se homens, cujas

antecedencias nao erao por certo as mais proprias

para grangearem estima a sua feitura.

E, pois, nao tardou que a provincia inteira tornasse

voz contra a capital, onde o governo rebelde gozava

de todo o mando e dominio.

Dos diversos municipios correram os cidadaos às

armas, e principiou por mar e por terra o cerco da

Bahia, sendo as operagoes eslreadas sob a direcgao
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do commandante das armas Luiz da Franga Pinto

Garcez.

Quem dirigia a revolta?—Como suscitou-se a reaccào?—Qnem
rìirigio as primeiras operacoes do cereo ?

Enaliaraeos em c|tie se \è o governo.

Esteaconlecimento foi occasiao a grande enleio para

o governo imperiai, complicados corno se achavam

os negocios do Rio Grande do Sul, para onde en-

viara corno presidente e commandante das armas

o brigadeiro Antonio Elisiario de Miranda e Brito.

A situagao ainda mais embaragosa se tornara pela

fuga de Bento Gongalves, o qual, tendo sido trans-

portado para a Bahia e recolhido ao forte do Mar,

deparou toda a facilidade para evadir-se e voltar ao

Rio Grande. Alli reassumiu o cargo de presidente da

republica de Piratinim.

Este facto corroborou o juizo dos que criam que

a rebelliao do Rio Grande era fomentada por aquel-

les mesmos que cleviao empenhar todos os seus es-

forcos para refreial-a.

Que effeito causou este acontecimento?—Que succederaa Ben-

to Goncalves? — Que juizo se formava ?

A revolt» da Bahia é reprintidn«

Comtudo o governo imperiai apressou-se a man-
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dar soccorros à Bahia, vindo para presidente Antonio ?

Pereira Barreto Pedroso, e para commandante das

armas o marechal Joao Chrysostomo Callado.

As operagoes forao tao beni dirigidas, que depois

de algums combales pouco importantes e dos assal-

tos assaz renhidos de 14, 15 e 16 de Margo de

1838, foi n'este ultimo dia restaurada a capital.

Entao os rebeldes, perdidas de todo as esperangas,

langaram fogo a diversos pontos da cidade, para re-

duzil-aa cinzas.Esta monstruosidade foi comantece.

dencia planeada e revelada em um periodico officiai

da revolta, redigido pelo seu verdadeiro fautor e

director o medico Francisco Sabino Alvares da

Rocha Vieira.

Restituida a capital a legalidade, ficou paciflcada

a provincia.

Que providencias deu o governo a respeito da Bahia ?— Que

provetto colheu ?— Que fizeram os rebeldes?

Oega^treg no Rio Granile*

Tao fausto resultado prestou grande forga moral

ao governo ; mas o jubilo que causou foi agorentado

pela perda do combate do Rio Pardo no Rio Grande

do Sul aos 30 de Abril.

A villa d'aquelle nome cahiu em poder dos rebel-

des, os quaesdepararam n'ella recursos para aliuen-
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tarem està luta em que se esvaiam o sangue e ari'

queza da nagao»

Seguiram-se outros desastres menos importante^

que induziram a ter-se quasi por impossivel chegar-

se algum dia ao termo d'aquella guerra.

Que revez soffreu-se no Rio-Grande ?— Que desastres se Ine

seguiram ?

A

n

g afisi nio do presidente do Rio brande do
IVorfe#

N'esse anno (1838) teve-se de lamentar ainda ou-

tras desventuras.

Primeiramente o assassinio do presidente do Rio

Grande do Norte, Manoel Ribeiro da Silva Lisboa,

aos 11 deAbril. Attribuiu-se esse desgragado acon-

tecimento a causas alheias à politica.

Depois rompeu nova revolta.

Como se tornou notavel o anno de 1838?— De que crime foi

theatro o Rio Grande do Norte ?

Anarchia no Ularaiiliào.

No Maranhao a anarchia estava encarecendo os

seus horrores e atrocidades. principio fora insi-

gnificante.

Raymundo Gomes, homem de cor escura, vaqueiro

e analphabeto, e mais outros seus iguaes, arrombaram
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a cadeiada villa da Manga aos 13 de Dezembro e sol-

taram os presos que se incorporaram com elles, bera

corno mais de vinte soldados que n'esse logar exis-

tiam às ordens da auctoridade locai. Urna facgao,

appellidada Bemtevi, tomou-o por cabo.

A sua audacia foi medrando fortalecida pela pouca

actividade do presidente que governava a provincia,

Vicente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo.

A Raymundo Gomes acompanhou logo outro cau-

dilho de facinoras, homem corno elle inquinado de

crimes, Chamava-se Balaio, d'onde veiu o appellido

aos de sua companha.

D'està arte foi a revolta cobrando taes alentos, qua

em 1839 avultavam os seus sectarios em muitos mi-

lhares.

Foi entao preciso empenhar nuraerosas forgas, re-

quisitadas das diversas provincias para reprimil-a,

sendo mal succedida n'este intuito por varias razoes

a administracao do presidente Manoel Felizardo de

Souza e Mello que succederà a Camargo.

A cidade de Gaxias esteve por duas vezes entregue

à cubica e ferocidade d'esses barbaros mais sangui-

narios que as feras.

Como principiou a desordem no Maranhào ?—Como medrou t

«— Que occorreu entSo?— Que desgraca sobreveiu à* cidade de

Gaxias?

H. B. 25
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Pae2f£ea$ào«

Estes desastres despertaram a attencao do go-

verno imperiai. Entao nomeou o coronel Luiz Alves

de Lima, actualmente marquez de Caxias, presidente

e commandante das armas do Maranhao, aos 12 de

Dezembro de 1839, e o enviou coni algumas tropas.

Quando la chegou, o aspecto dos negocios era es-

pantoso
; porque de mais a mais estava em campo

fazendo estragos tremendos, à frente de 3,000 ne-

gros aquilombados , o preto Cosme, facinora que

fngira dos carceres da capital. Assignava-se elle

D. Cosme, tutor imperiai das liberdades bemtevis.

presidente Lima que fora munido de poderes

para entrar no Cearà ePiauhy, flcando às suas ordens

todas as tropas d'essas provincias, procedei! coni

tanta energia, deu tao acertadas providencias, foi

tao bem succedido, superando mil difflculdades, nos

seus planos contra os rebeldes, que, tendo tornado

posse aos 7 de Fevereiro de 1840, havia pacifieado o

Maranhao aos 5 de Janeiro de 1841, comò commu-

nicou ao governo imperiai.

Assim comecou a sua carreira de general esse clis-

tincto Brasileiro que a pair ia lem prestado servigoa

tao assignalados nos maiores apertos, nas mais ar-

riscadas crises,

Que providencias deu o gpvei no ?— Quem era D. Cosme? —
Como Ibi pacifieado o Maranhao ?
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Aconteelme^leg la© islo €«aariule e em

Os negocios do Rio Grande apprescntavam diffe-

rente-face, e reclamavain coni urgencia novas pro-

videncias que o governo deu, mandando conjunc:;>

mente para presidir a provincia o Dr. Saturnino de

Souza e Oliveira, e para commandar as armas o te-

nente-general Manoel Jorge Rodrigues. Este no

restante do anno nenhuma operagao fez, empre-

gado na indispensavel reorganisaqào do exercito.

No emtanto os rebeides, colhendo provètto dos

erros que praticaram os funccionarios da legalidade,

entraram na provincia de Sancta Caiharina, occupa-

ram os campos da Vaccaria, a Serra e o municipio

de Lages, e sem opposicao assenhorearam Laguna

em Julhode 1839.

D'este porto uni dos seus cabos, David Canavarro,

mandou sahir algumas embarcacoes para empèce.rem

o commercio nacional.

Àflm de obstar a invasao por esse lado, foi enviado

o marechal Andrea corno presidente e commatidatìte

das armas de Sancta Caiharina, acompanhando-o o

capi tao de mar e guerra Frederico Mariaih, o qual

aos 15 de Novembro retomo u Laguna, vencendo

grande resistencia dos revoltosòs, commandados

n'essa occasiao por José Garibaldi, cujo nome depois

se fez tao famoso.
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Porem depois houveram-se as tropas com frouxi-

dao tal, que Canavarro se retirou muito a seu salvo,

se bem estivesse proximo àquella villa ura numeroso

trogo de soldados legalistas que lhe poderia ir no

encalco e infallivelmente causar-lhe muito damno.

A campanha de 1840 no Rio Grande nao apre-

sentou facto algum notavel.

Quem foinomeado para o Rio-Grande ?—Que vantagens alcan-

tara os rebeldes? — Quem Ines tolheu os passos ? — Que cir-

cumstancias noiaram-se ?

SECC10 VI.
«>

MAIORIDADE.

Projecto para a maioridade de S. M. o Imperador.

—Sua Magestade consente em ser declarado maior.

— Acclamasse a maioridade.— Amnistia. — Ne-

gocios do Rio Grande.— Missào do deputado Al'

vares Machado. — Resultado. — Sagracào e co*

roacào.

Projecto para a maioridade de $• TU. o
Imperador*

Feste anno occorreu um acontecimento, em
cuja idea profundamente se sorviam os espiritos.
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Proclamou-se a maioridadede S. M. o Imperador antes

de completar-se o tempo instituido pela Constituicao.

Trabalhava a assemblea geral, cuja sessao se

abrira aos 3 de Maio, corno està determinado. De-

pois da discussao do voto de gracas em que o pensa-

mento de maioridade appareceu e foi discutido prò e

contra com extremado caler, na camara dos deputa-

dos, e tendo sido rejeitado no senado um projecto

que declarava maior o Imperador, rompeu-se no

dia IO, n'aquella camara, a discussao de outro offe-

recido pelo deputado Carneiro Leao, para reforma

do art. 121 da Constituicao. Moveu-se porflado de-

bate de que resultou ser a mocao retirada no dia 18

por seu auctor.

Na continuacao dos trabalhos legislativos nao arre-

feceram os animos
;
portante apresentaram-se no dia

20 dous projectos dos Andradas (Martini Francisco e

Antonio Carlos) , declarando o Imperador maior

desdeja.

Que occorreu no senado e na camara dos depatados ?— Que

projectos foram apresentados?

Sisa Magestade consente eisi sei» deelarad;»
maior.

Mas aos 22 veiu à camara a participagao de estar

o senador Bernardo Pereira de Vasconcellos nomead >

ministro do Imperio» sendo acompanhada com o



390 BISTORTA DO BR SIL

decreto em que o regente adiava asessao para 20 de

Novembro.

Està communicagao causou a mais intensa agitacao

nos deputados e espectadores. Entao, no meio do

tumulto e alvoroco que nao davam azo à deliberalo,

os deputados que pugnavam pela maioridade foram

incorporar-se ao senado. Alli, de accordo com varios

senadores, dirigiram a S. M. o Imperador urna repre-

senlacao que lhe foi apresentada por urna depili acao,

pedindo-lhe que para salvar o paiz e o tìirono entrasse

desde ja no exercicio de suas attribnicoes.

Emquanto Sua Mageslade se dispunha a abracar

uro accordo, chegou o regenie em ccmpanhia do

ministro da marinila, e consultou a Sua Mageslade

se queria ser acclamarlo no dia 2 de Dezembro

ou ja. Entao o Imperador respondeu : — Queroja.

E accresceutou que convocasse a assemblea para

o dia seguinte, afim de fazer-se a acclamacao.

Queeffeito causou a notieia do adiauiento das caniaras?—

-

Em que sentido foi endereeada urna rspresentacào ao impe-

rador?—Que determinou S. M. ?

Aeela2ài^«^e a isialo Fittati©»

Lavrou-se, pertanto, o competente decreto; e

na maior effusao de prazer foi aos 23 de Julho ac-

clamada a maioridade de S. M. o Imperador o Sr.
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D. PedroIL Na tarde d'esse mesmo dia Sua Mages-

tade prestou juramento.

De que acontecimento é 23 de Julho o anniversario ?

Amnistia*

Depois de ter nomeado aos 24 de Julho o seu pri-

meiro gabinete, o Imperador houve por bem conceder

amnistia geral aos crimes poliiicos.

Se este acto de clemencia nao aproveitou aos ne-

gocios do Rio Grande, foi de milita utilidade aos

do Maranhao
; porque concorreu poderosamente para

pacifical-o.

Que concessao fez o Imperador?— Que effeito produziu ?

RTe££oeio@ do Hio brande.

No emtanto bavia sido o marechal Andrea nomeado
para os cargos de presidente e commandanie das ar_

mas no Rio Grande do Sul.

Quando la chegou aos 26 de Julho, achou a

nolicia da peleja que se ferirà por occasiao do

assalto dado aos 16 à villa de S. Jose do Norie, por

Bento Gonealves e Canavarro, à frente de 1,200

homens.

A peleja dorara muitas horas com vicissitudes.

Havendo ja os rebeldes rendido a villa, ioram
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repellidos com grande perda, sendo tambem notavel a

da guarnito.

Que succedei! em S. Jose do Norte?

MIssao ci© depistaci** Alvares $fa-clsailo*

acto de amnistia geral de que fallamos foi levado

com urna proclamacao aos Rio Grandenses pelo de-

putalo Francisco Alvares Machado. Mas esla missao

produziu somente o effeilo de augmentar a inso-

lencia dos rebeldes e desacreclitar o ministerio.

Aquelle passo foi seguido da mudanga no pessoal

da administragao ci vii e militar da provincia.

Deu-se a primeira ao mesrao Alvares Machado ,

a segunda foi commeltida ao brigadeiro Joao Paulo

dos Sanctos Barreto.

Ambos tomaram posse aos 30 de Dezembro. Ti *

nham estado suspensas as hostilidades até o dia 10

d'esse mez.

Qua! foi o fini da missSo de Alvares Machado ?— Quem foi ad «

ministrar a provincia do Rio Grande?

Resultado.

Os negocios do Rio Grande do Sul que desacredi-

taram o gabinete de 24 de Julho motivaram tambem

a sua dissolucao.

ministro dos negocios extrangeiros , Aureliano

de Souza e Oliveira Coutinho, instava pela demissao
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do commandante das armas ; seus eollegas susten-

tavam-o. D'ahi nasceu urna crise ministerial
, que

se decidili vencendo a opiniao daquelle, demittindo-

se os seus eollegas e formando -se o gabinete de

23 de Margo.

Houve
,
pois , nova mudanga na presidencia e

commando das armas do Rio Grande
, cargos de

que foram incumbidos Saturnino de Souza e Oliveira

e o conde do Rio Pardo.

Como formou-se o gabinete de 23 de marco ?— Quem foi en-

viado para o Rio Grande ?

Para a sagragao e coroagao de S. M. o Imperador

fora marcado um dia do mez de Maio de 1841
;

porem , nao se podendo effectuar entao
,
por nao

estarem terminados os indispensaveis aprestos, fi-

caram transferidas para 18 deJulho.

E eie feito realisaram-se com as pompas e so-

lemnidades proprias d'essas ceremonias angaslas

no meio do enthusiasmo da populagào da corte
,

engrossada pela concurrencia de cidadaos de todas

,
as provincias.

Que dia marcou-se para a coroaeào e sagradb ?— Gonio se

realisaram ?



CAPITULO XI.

1841 a 1857.

SECCAO L

REBELLIAO EM S. PAULO E MINAS.

Attentado contro, a vida do presidente da Parahyha.—
Leis da reforma do Codigo do Processo e do conseUio

de Estado,—Primeiros signaesde descontentamento

contra essas leis em S. Paulo. — Dissoluto da

camara dos deputados.— Retolta na provincia de

S. Paulo. — Providencias que dà o governo. —
Revolta na provincia de Minas. — Medidas que

se adoptam. — Acontecimentos em S. Paulo, —
Acontecimentos em Minas.—CommeUimentos contra

x

a crdem publica no Ceard.

Attentado contra a vida do presidente da
ParaStyfca.

Governava a Parahyba do Norie o Dr. Pedro Ro-

drigues Fernan.des Chaves, quando se perpetrou um
grande crime de que foi vidima a sua pessoa.
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Indo elle no dia 21 de Agosto de 1841 a urna

fazenda proxima à capital da provincia , foi , ao

passar por urna mata que demora a duas leguas

,

acommeltido por cinco assassinos. Desfecharam~lhe

trez tiros que o deixaram mal ferido , sendo-o lam-

benti urna das pessoas que o acompanhavam , o juiz

de direito Lima.

Dias depois cahiram nas maos da justica dous

malfeitores que confessaram o seu ruim fello-

Que crime foi perpetrado na Paraliyba?

l,eis de riforma do Cttàiggò tl^ ¥voef*m&& e
ci© eosicellio Estati

As camaras legislativas na sessao de 1841 , con-

sideraram urgente a creacao de um concelho de

Estado e a reforma do Codigo do Processo em al-

gumas de suas mais importantes disposigoes. Dis-

cutidos os respectivos projectos nas duas camaras

,

foram approvados corno medidas reclamadas pelo

interesse pubìico.

primeiro destinava- se a prestar maior forca

moral aos actos do governo imperiai
, assegurando-

Ihes mais probabilidade de acerto, e acobertando a

coroa da responsabilidade que cabe aos seus mints-

tros ; a esclarecer as questoes de conveniencia pu-

blica, mediante o parecer e as discussoes do
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concelho de Estado ; a estabelecer, emfim, regras e

tradigoes administrativas que neutralisassem os in-

convenientes originados pela instabilidade dos mi-

nisterios.

segundo parecia reclamado pela conservalo da

ordem publica e seguranga individuai
,
pela necessi- \

dade de dar ao poder meios que o habilitassem a

ser inenos dependente das influencias locaes , de

quera em grande parte haviam procedido os alvorotos

que perturbaram o paiz tao frequentes Yezes.

Subiram à sancgao imperiai e a obtiveram urna

aos 23 de Novembro, e outra aos 3 de Dezembro do

mencionado anno.

Q$e projectos foram approvados nas camaras ?—Que destina

tio
?

Aa o primeiro ?—Qual era o firn do segando ?

Pi°iBiteiroj3 glgisae^ de fleseositeutameiiti»
eeiitra eggas lei® esti Paulo*

Entre as primeiras mostras de desoontentamento

que se manifestaram contra as leis referidas, assig-

nalase a resposta que no 4° de Janeiro de 1842 deu

o padre Diogo Antonio Feijó a camara municipal da

cidade de S. Paulo que lhetransmittira o seu diploma

de membro da assemblea provincial.

N'essa pega officiai memoravel disse elle que nao

tomaria parte nos trabalhos d'aquella corporagao; e
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aconselhou-a que , à vista dos actos da assemblea

geral , contrarios às iastituicoes juradas , usasse em
suas delibera^oes de linguagem energica e corajosa.

Este alvitre foiabra<?ado. Urna commissao , com-

posta do brigadeiro Bernardo Jose Pinto Gaviào Pei-

xoto , coronel Francisco Antonio de Sonza Queiroz^

e senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro ,

enviada por aquella assemblea para apresentar a S.

M. o Imperador urna representacao ou mensagem

,

pediu que se marcasse dia e hora para ir a presenta

do soberano , enviando ao mesmo tempo copia d'a-

quella mensagem.

Era, porém , formulada em termos taes
, que por

aviso de 5 de Fevereiro declarou-se que nem a depu-

talo nem o seu papel poderiam ser recebidos
, por

offenderem a Constituigao e as leis.

Algumas camaras municipaes tambem represen-

taram contra essasleis. governo , vendo ern simi-

Ihante proceder desacato à Constituigao , mandou

responsabilisal-as.

Que aconselhou o P. Feijó à assemblea legislativa de S. Paulo?

— Para que firn veiu urna commissao d'essa provincia?— Que

resultou d'ahi ?

Dissolutilo da carnaio tl&m depwtadcjs.

Conhecido o espirito da maioria da camara dos

deputados, propoz o g^verpo a, sua dissoluto.



398 H'STORIA DO BRASI L

Effectuou-se ella em cumprimento do decreto de 1°

de Maio , sendo incontinente convocada outra parao

1° de Novembro do mesmo anno.

Que determinou o governo ?

Hevnltsa sta Provincia de §». Paulo*

Feitos os regulamentos para execugao d'essas leis,

algumas camaras municipaes, pretextando varios

motivos , retardaram a posse dos empregados que
,

nomeados pelo governo , tinham de executar a lei de

3 de Dezenibro.

A final as medidas energicas de que se soccorreu o

governo e a dissolucao da camara quatriennal leva-

ram os descontentes ao rompimento. E de feito aos

i7 de Maio acclamaram em Sorocaba o brigadeiro

Raphael Tobias de Aguiar presidente da provincia.

Tomou posse. Os seus primeiros feitos .foram a

demissao dos empregados que nao sympatbisavani

com a revolta e a suspensao da lei de 3 de Dezembro
e seus regulamentos em todos os seus effeitos.

De Sorocaba o movimento ramificou-se para di-

versos municipios , d'onde partiram trogos de gente

armada para sustental-o.

Como procederam algumas camaras muDicipaeo ?— Qae facto

occorreu em Sorocaba? — Quaes foram os primeiros actos da

revolta ?
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Frovicles&eias qtee «14 o governo*

presidente de S. Paulo, barao de Mont'Alegre
9

tendo alguns dias antes sciencia do que estava para

succeder, participou ao governo os seusreceios.

Recebida està communicagao aos 17 de Maio, partiti

no dia seguinte a primeira expedicao para Sanctos.

sendo o barao de Caxias nomeado commandante em
chefe das tropas em operacoes n'aquella provincia.

Ao mesmo tempo outra expedigào abaiava por terra

com o mesmo destino.

Toda a forga que se achava prestes foi mandada

pelo governo para suffocar a rebelliao por tal ma-
rieira, que na capital do Imperio fìcaram somente

alguns permanentes e a guarda nacionaL Ordens

foram transmittidas às provincias do Norte e Sul para

sereni enviadas a capital do Imperio as tropas que

pudessem mais depressa embarcar.

Que provkiencias dea o governo ?

Re% r@lfa na previstela de 9Iinas.

I

Mas, emquanto nao chegavam , era critica a situa-

lo do governo. Creseeram os seus embaragos e

-'temorescom a noticia de haver em Barbacena, pro-

vincia de Minas , arvorado bandeiras a rebelliao no

dia 10 de Junho.

Alli acclamaram os revoltosos presidente a Jose
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Feliciano Pinto Coelho. Erao entao poucos os seus

adherentes ; mas em breve engrossou o seu nu-

mero
;
porque quatorze municipios se declararam a

seu favor.

Que noticia recebeu ?—Como incetou a revolta em Minas ?

Medisi que se adoptara,

ministerio nao desacoroQoou-

Os poucos recursos de que dispunha foram aug-

mentados com as tropas que vieram chegando das

provincias do Norie, e que sem demora mareharam

para Minas.

Tralou-se ao mesmo passo de obslar à entrada dos

rebeldes na provincia do Rio de Janeiro.

Para este firn a guarda nacional foi chamada às

armas , partindo o presidente Honorio Heijmeto Car-

neiro Leao para a Parahyba do Sul e outras villas

,

onde apercebeu-se com todas as precisas cautelas.

governo
,
para que a sua acgao nao fosse empe-

cida , suspendeu nas provincias rebelladas , na do

Rio de Janeiro e na corte
,
os§§ 6°, 7°, 8°, 9° e 10°

do art. 179 da Constituigao , e mandou prender sem

culpa formada quinze individuos ,
alguns dos quaes

tiveram de sahir do Imperio.

De que medida se soccorreu o ministerio ? — Porque foram

suspensas as garantias ?
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Aeoa^terlKteitto» enti ^. Fatilo.

barào de Caxias , no emtanto, fez prestes os

elemenlos necessarios para atalhar a rebelliao. Or-

ganisada a guarda nacional e posta em campo , de

accordo com as tropas de linha, brevemente asarmas

legaes se assignalaram em varias pelejas , a mais

importante das quaes foi a que se feriu em Venda

Grande.

A final marchou o barao para Sorocaba que foi

occupada sem opposigao no dia 19 de Junho. Este

acontecimento deu golpe mortai na rebelliao de

S. Paulo , de tal maneira, que em data de 22 o

illustre general offìciou ao ministro da guerra, di-

zendo-lhe que nao necessitava de mais gente de

guerra para pacificar S. Paulo
;
que em um ou oulro

ponto exiE'iam apenas alguns insignificantes bandos

de rebeldes
;
que ia concentrar parte de suas forgas

na fronteira de Minas e conjunctamente mandar o

restante a um passeio militar pelas viìlas do Norie da

provincia ; e finalmente, que determinàradesaroiar

os rebeldes que se apresentavam em grande somma
e mandal-os para suas casas.

Como se houve o barao de Caxias ? —Como foi atalhada a

revolta de S. Paulo ?

H. B. 26
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le®^teeiii»e^t©§ e, si Minai.

Urn dos primeiros actos do intruso presidente de

Minas, Jose Peìiciano Pinto Coelho, foi aos li de

Junho convocar a assemblea provincial para se reu-

nir na capital no 1° de Jultio.

Entretanto em todos os municipios que perm ane-

ceram fieis ao governo a populagao organisou os ele-

menlos de resistencia aos rebeldes e offereceu ao

governo soìdados, mantirnentos e dinheiro : genero-

sidade deque sobejaram exemplos tambem nas pro-

vincias de S. Paulo e Rio de Janeiro.

Rao bastava, porem, para dar caboda rebelliao
;

poiscom forgas numerosas estimadas em mais de

3,000 homens, ameacava a cidade de Ouro Preto.

Para ( ppugnal-a foi nomeado generai em cbefe o

barao de Caxias por decreto de 10 de Julho de 1842.

pacificador do Maranhào e S. Paulo que che-

gara a corte aos 25 de Julho, deixando completa-

mente reprimida alli a rebeliiao, partiu sem detanga

para Minas.

Depois de diversos combates, foram os rebeldes

,

em numero de 3,300, derrolados completamente nò

arraial de Santa Luzia pelo general em chefe que

tinha sob seu commando menosde 2,500 homens,

inclusive 460 guardas nacionaes. Alli expirou a re-
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belliào , setenta dias depois qae romperà em
Barbacena.

Qual foi uni dos primeiros actos de Jose Feliciano ?—Que
procedimento se notou na populacào ? — Quem foi enviado

para Minas ? — Onde expirou a revolta ?

Tentatila eoistra a oi»deiM publica no
Ceara*

presidente da provincia do Gearà , Jose Joaquim

Coelho, teve denuncia de urna conspiragao em que

entrava corno um dos principaes cabegas alferes

reformado Thomaz Lourenco da Silva Castro, cujo

firn era assassinai-o e levantar grito de revolta

em diversos pontos da provincia. Entrando na inda-

galo dos faclos , verificou a realidade da denuncia.

Deu entao providencias para frustrar plano dos

conspiradores , indo pessoalmente ao Cralo e man-

dando tropas e munigoes para os logares suspeitos.

A esse tempo Jose Lourengo de Castro e Silva, Livio

Lopes Castello Branco e outros, passando para Exu ,

em Pernambuco
,
que entestacom Cearà, empre-

gavam os meios a seti alcance para amotinar os seus

habitantes. De la dirigiram-se a fazenda Quixaba
,

no termo do Jardim; mas, avisados de qne marcila-

vam 60 homens para prendel os, tornaram a Exu,

onde romperam contra a ordem publica, tendo com-

sigo somente 190 homens»

Brevemente
, porém, se dispersaram sabendo que
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de Fernambuco e do Cearà abalaram forgas contra

elles. Àssim fez termo aquella lentalivada desordem.

Nao faltou quem quizesse imitar esse exemplo em
Fernambuco, Parali) ba e Rio Grande do Norte; mas

falleceu animo para por em effeito tao maus pensa-

mentos. Concorreram tambem para desacorogoar os

mai intencionados as noticias do triumpho da lei nas

provincias de S. Paulo e Minas.

Que conspiracao foi denunciada no Cearà ?—-Como desar-

moa em \ao ? — Que succedeu em Exa e outras iocalidades ?

— Quai foi o resultado?

SECC10 lì.

PACIFICACAO DO RIO GRANDE DO SUL

E JORNADAS DE SS. MM. II.

Casamento de S. M. o Imperador, — Oabinete de

2 de Fevereiro. — Movimento insurreccional na

provincia das Alagoas.— Pacificacào da provincia

do Rio Grande do Sai.—Jornada de SS. MM. IL
ao Sul do Imperio.— Fame no Cearà— Jornada

do Imperador a Campos.— Dous grandes infortu-

nios.
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Casamento de M. o Inaperador.

Às esplendidas festas que soìemnisaram a coroa-

Cao e sagragao de S. M. o Imperador depararam bri-

lhante imitalo nas que assignalaram o jubilo dos

Brasileiros por occasiao do faustissimo consorcio do

Sr. D. Pedro II com a Sra. D. Theresa Christina Ma-

ria, irma de el-rei de Napcles.

A ceremonia dos esponsaes realisou-se em Napoles

aos 31 de Maio de 1843, e S. M. embarcou-se para o

Brasil aos- 30 de junho na fragata Constituigào que

fora buscal-a, tendo em sua conserva: duas corvelas.

Chegou ao Rio de Janeiro aos 3 de Septembro, e no dia

seguinte a sua augusta presenta enchia de entusias-

mo os habitantes da capital do Imperio. N'esse mes-

mo dia deram-se as bengaos nupciaes,

Para os infelizes e necessitados é està urna data de

sempre agradaveis recordacoes ; porque desdeenlao

depararam os seus soffrimentos amparo efficaz, ca*

ridade inexhaurivel.

Que motivo de jubilo teve o Imperio ?—Como se effectuou o

casamento de S. M. o Imperador ?

© gaì>ine$e eie % de fevereìro,

Tendo pedido e obtido a sua demissao aos 31 de Ja-

neiro de 1844 o gabinete formado aos 13 de MarQo

de 1843, em que servia corno ministro da justiga o

Benador Honorio Hermeto Carneiro Leso, organisou-
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se novo ministerio aos 2 de Fevereiro, que a final veiu

a compor-se dos Srs. Jose Carlos Pereira de Almeida

Torres, Imperio; Manoel Alves Branco, fazenda;

Manoel Antonio Galvao, justiga ; Ernesto Ferreira

Franga, extrangeiros
;
Jeronymo Francisco Coelho,

guerra; A. F. de Paula Hollanda Cavalcanti, ma-
rinha,

Mencionamos o pessoal deste ministerio, porque
a sua formarao constitue urna data importante na
historia politica do paiz. De c

i de Fevereiro de 1844
a 29 de septembro de i848 govèfnaram os diversos

gabinetes denop^iados_ luzias .

Como ^'
rgan!sou-se o gabinete de 2 de fevereiro?— Porque

se ~Ciìec°iona o pessoal d'este ministerio ?

f

Sle^fmeiifo liasarreeelonal ita provincia

Tendo o Dr. Bernardo de Souza Franco estreado a

sua adminislragao na provincia das Alagoas por actos

que desagradaram a diversos cidadàos, buscaram

elles meios de manifestar o seu descontentamento.

E, pois, uniram-se com proprietarios do interior,

cujosinteresses eleitoraes e locaes julgavam-se offerì*

didos, para reclamarem a favor dos direitos que da*

vam por prejudicados.

Vendo que nao conseguiriam mover do seu propo-

sito o presidente, soccorreram-se do meio mais im-,



cap. xt.— 1851 a 1857

proprio para pedir justiga , e o mais azado para

tiral-a a quem tenha' por si especiosas apparencias

do direito. Colligados coni o bando capitaneado pelo

caudilho das matas Vicente Tavares da Silva Couti-

nho
,
vulgarmente denominado Vicente de Paira,

correram às armas e abalaram cm demanda da

capital.

Certos de que os mhiguados recursos que alli ha-

via nao comportavano resistencia porfiada, investi-

ram-a aos 5 de Oitubro de 1844 e a renderam facil-

mente.

Demoraram-se em Maceió poucos dias, e vollaram

segunda vez aos 21 do mesmo mez em maior nu-

mero. Mallogrou-se entao o seu commettimento
;

porque foram repellidos com perda, depois de seis

horas de fogo, pelas tropas do governo.

presidente, tendo-lhe fallecido no primeiro aia-

que forgas para defensa, porque enviarà para o in-

terior parte da guarnigao da capital, e no segundo,

por serem ainda poucos os defensores da cidade, e

tambem por Ihe constar que os revoltosos nao se

abalangariam àquelle atrevimento, se a principal auc-

toridade se retirasse, acompanhando-se com outros

cidadaos e com os cofres pablicos, acolheu-se a um
Taso de guerra surlo no porto de Maceió.

Apenas se soube que a ordem publica estava tao

gravemente arriscada em Alagoas, parliram para
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aquella provincia soccorros de tropas e petrechos de

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro.

Gommando das tropas foi commettido ao briga-

deiro Antonio Correa Ceara que entrou sem demora

em operagoes de campanha, perseguendo e derro-

ì tando, por si ou por seus tenentes, os revoltosos era

diversos pontos, notavelmente em Atalaia e Sancto

Antonio Grande.

No emtanto o governo imperiai, inteirado de que

a lucta faria termo e os insurgentes deporiam as ar-

mas, se outro cidadào fosse presidir àadminislragao

da provincia, enviou para Àlagoas, corno delegado

do Imperador, o conselheiro de Estado Gaetano Maria

Lopes Gama.

Àuctorisado o novo presidente, por decreto de 20

de Novembre, a conceder amnistia aos revoltosos

que se curvassem ao imperio da lei, comegou a dar-

Ihe execugao aos 20 de Dezembro. Por està ma-

neira restabeleceu se a tranquillidade antes de An-

dar o anno de 1844.

Que effdto prodiuiu a adminislracào do Dr. Souza Franco

ms Alagoas?— De que melos se soccorrem os descontentes ?—
Que resuhados consegueiìi ? — Que faz o presidente ?— Que

providencias foram dadas ?-^Como findou a desordem ?

Pacificatati d© Rio Grande do Sul*

barao de Caxias, cuja fronte cingiam ja oslou-

ros gloriosos, colhidos nas campanhas do Maraahao,
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S. Paulo e Minas, era o homem providencialmente

destinado para chamar ao gremio da legalidade o

,Bio Grande do Sul.

/ Foi, portanto, altamente avisado o governo impe-

riai nomeando-o presidente d'aquella provincia e

commandante em chefe do exercito.

Partiu o ilhistre general para o seu destino aos 29

de Oitubro de 1842,

Transcende as balisas do nosso programma histo-

riar os diversos incidentes d'essa eampanha memo-

ravel. Prescindindo, pois, de sua narrativa, apres-

samo-nos a chegar ao fausto desenlace da grande

lucia que se prolongou por espago de dez annos

incompletos, occasionando tao lastimosa effusao de

sangue brasileiro e tao desmedido dispendio dos re-

cursos do Estado,

A pacificalo do Rio Grande consta das seguintes

proclamagoes que sao documenlos de alto aprego

para a bistorta contemporanea :

c< Concidadaos! Competentemente auctorisado pelo

« magislrado civii a quem obedeciamos, e na qua-

« lidade de commandante em chefe, concordando

i
« com a unanime vontade de todosos officiaes da forca

« do meu Gommando, vos declaro que a guerra ci-

« vii que, ha mais de nove annos, devasta este bello

« paiz està acabada, A cadeia de successos por que

* passam todas as revoluQoes tem transviado o firn
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ce politico a que nos dirigiamos; e hoje a eontinua-

« cao de urna guerra tal seria o ultimatum da des-

« truigao e do aniquilamento de nossa terra.

« Um poder extrauho ameaga a integridade do

« Imperio; e tao estolida ousadia jamais deixaria de

« echoar eoi nossos coragoes brasileiros. Rio

« Graude nao ser a o theatro de suas iuiquidades, e

« nós partilharemos a gloria de sacrificar os resenti-

« mentos creados no furor dos partidos ao bem ge-

« ral do Brasil.

ce Concidadaos ! ao desprender-me do grau que

« me havia confiado o poder que dirigia arevolugao,

ce cumpre assegurar-vos que podeis yolver tranquil-

« los ao seio de vossas familias.

« Vessa seguranQa individuai e vossa propriedade

« està garantida pela palavra sagrada do Monarcha,

« e o aprego de vossas virtudes confiado ao seu ma-

« gnanimo coragao.

« Uniao, fraternidade, respeito às leis e eterna

« gratidao ao inclyto presidente da proviucia, o Illm.

c< e Exm. Sr. barao de Caxias, pelos afanosos estor-

ce qos que ha feito na pacificalo da provincia.

« Campo em Ponche Verde , 28 de Fevereiro

ce de 1845. <s David CanabaiTo. »

s Rio Grandenses ! É seni duvida para mim de

€ inexplicavel prazer o ter de annunciar-vos que a
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« gnerra ci vii que por mais de nove armos devaston

« està bella provincia està terminada.

c< Os irmaos contra quem combatiamos eslao hoje

« congratulados comnosco e ja obedecem ao legi-

« timo governo do Imperio Brasileiro.

« S. M. o Imperador ordenou, por decreto de 18

« de dezembro de 1844, o esqueci mento do passado,

« e mui positivamente recommenda no mesmo de-

c< creto que taes Brasileiros nao sejam judicial mente,

« nem por qualquer outra maneira, perseguidos ou

« inquietados pelos actos que tenham sido praticados

« durante o tempo da revolugao. Està magnanima

<x deliberalo do Monarcha Brasileiro ha de ser Feli-

ce giosamenle cumprida, eu o prometto sol) minha

« paiavrà de honra,

« Urna so vontade nos una, Rio Grandenses I Mal-

ie diegao eterna a quem ousar recordar-se das nos-

« sas dissensoes passadasl Uniao e tranquillidade

« seja de hoje em diante nossa divisa f

« Viva a religiaol Vivao fmperadorconstitucional

« e defensor perpetuo de Brasil 1 Viva a inlegridade

« do Tmper io !

« Quarte! general da presidencia e do commanda

« em chefe do exercito no campo de Alexandre Si-

« moes, margem direi ta de Sancta Hans^ I* de

* Marco de 1845.

« Bardo de Caxias. »
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Que mostra de prudencia deu o governo imperiai?—Como se

conseguili a pacificalo do Rio Grande do Su! ?

Joraacla de SS* U« II» ao Sol de Imperio.

S. M. olmperador, querendo conhecer pessoal-

mente algumas provincias ao Sul do Imperio, de-

terminati visitar os principaes municipios de Sancta

Càtharina , Rio Grande do Sul e S. Paulo.

Este proposito , assaz proveitoso à politica, reali-

sou-se nos ultimos mezes do anno de 1845 e pri-

meiros de 1846, partindo Sua Magestade acompa-

nhado com sua augusta consorte e a corte aos 5 de

Oitubro. Principe Imperiai foi commettido à guarda

do visconde deS. Salvador de Campos.

Suas Magestades comecaram a sua jornada a bordo

da fragata Constituigào , da qua! se passaram para o

paquete a vapor Imperatriz à entrada da barra de

Sancta Càtharina* lam na conserva d'aqùelle vaso de

guerra sete velas, inclusive a fragata americana

Maritan, e o briglie inglez Grecian.

Demoraram-se os augustos viajantes erti Sancta

Càtharina de 12 de Oitubro a 8 de Novembro. Depois

de terem visitado a capilaLda provincia, a villa de

S. Jose , as freguezias de Lagoa , Sancto Antonio
,

Bibeirao e as caldas de Sancta Theresa do Cubatao ,

proseguirai para oliio Grande , e no dia 11 desem-

larcaram em S.Jose do Norie, d'onde no subse-

quente se dirigiram à cidade do Rio Grande-
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D'essa data ali de Fevereiro de 1846 tres mezes

complelos estiveram Suas Magestades n'aquella prò- t

vincia, tendo no decurso d'esse tempo alegrado com

sua presenca a capital, Viamao, S. Leopoldo, Belem,

Triumpho , Sanclo Amaro, e Rio Pardo.

Aqui ficou S. M. a Imperalriz, emquanto o Im-

perador , internando-se pela campanha , ia visitar

Cachoeira e S. Gabriel.

Voltaram à capital , e d'alli Sua Magestade foi a

Pelotas.

No referido dia il seguiram viagem Suas Mag.es-

tades Imperiaes para a provincia de S. Paulo,

Segunda vezencheram de jubilo aos Catharinenses

aportando na sua capital e detendo-se ale 17 de

Fevereiro , dia em que fez-se à vela para Sanctos a

esquadra que os transportava.

Chegando àquella cidade no dia 18, encaminha-

ram-se à capital, d'onde foi o Imperador visitar os

seus fieis subditos de S. Roque, Sorocaba, Ypanema,

Porto Feliz, Itu, Campinas, Indaiatuba e Jundiahy*

A final, decorridos seis mezes e vinte dias de

viagem, Suas Mageslades tornaram à capital do Im-
perio no dia 26 de Abril.

A populciQao das trez provincia , tomadas de

entusiasmo ao ver-se honrada com a presenta da
Suas Magestades Imperiaes , esmerou-se em pa-

tentear os sentimentos de profundo respeilo a
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entranbavel affecto, por todas as mostras que se

suggerìram à sua imaginagao e couberam eoi sua

possibilida.de.

Nos logares, por onde transitaram , pròrompiam

de todos os coragoes espontaneas e ardenies mani-

fe^agoes de amor desinleressado às pesseas augustas

dos soberanos.

Suas Mageslades Imperiaes por sua parte se des-
1

Telaram em accrescentar a forga e ardor de laes sen-

timentos pela sua bondade paternal e exlremada

caridade, cujas obras assignalaram cada um de seus

passos e carearam cada vez mais fervorosas bengàos

sobre osseus augustos nomes, ja eslremecidamenle

queridos do seu povo.

Que proposito formou o Imperador?— Como reaìisou-o?

—

Que occorreu eoi sua jornada às trez provincias do Sul? —
Que sensacào causou ?

Fonie no Ceard*

A provincia do Cearà foi em 1845 e principios de

1846 flageìlada pelo tremendo agoute da fome, con-

quencia da secca que destruira as plantagoes e

matara o gado. Os soffrimentos da populagao foram

indiziveis.

Para ajuizar se do extremo a que chegaram pa-

rece conveniente copiar aqui as palavras
,
eioquenles

em sua singeleza , de um impresso distribuido
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n'aquella calamitosa quadra no proprio theatro d'es-

sas miserias:

« ........ Penetrem-se esses sertoes abrasa-

« dos pelos ardores da estagao, e ahi se verao cousas

« inauditas e incriveis.

« Grandes fazendeiros ahi vao a pe , por cami-

ce nhos escabrosos , arrastando sua velha esposa e

<( suas mimosas fllhinhas de lindos semblantes, ja

<( estropiadas , conduzindo o fato que podem em
<c cabega de escravos, a demandarem refugio e asylo

« em logar extranho , entre desconhecidos.

« Multiplicam-se as emigracoes , e o povo formiga

<(. nas estradas em diversas direcQoes , corno dosati-

le nado : aqui abandonam uns os fìlhos, que nao

*< podem manter, nos matos às feras que os devoram;

dK e acolà entregam-os a quem os quer.

« À heranga dos antepassados e o futuro do tra-

« balbo e das economias da mocidade acabaram-se

agora na velhice.

« Nao ha meios de subsislencia , e o pouco que

« apparece custa um prego enorme , diffidi para os

« ricos e impossivel para os pobres.

« As serras, que ha pouco abasteciam os sertoes

« de \iveres , estao desertas e despovoadas ; e os

x< sertoes que abundavam de gados para o consumo

t< e transporte dos viveres e do commercio , estao

<c cobertos de ossos e cadaveres. Acaba se a
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c< caga com o gado ; e a multidao de indigentes

,

« desesperados , ahi andam roendo ossos , devo-

c< rando couros e comendo os cadaveres das rezes

« que encontram mortas da secca ; e procurando

<( alimento nas raizes de paus , nunca experimen-

« tadas , encontram o veneno que alastra familias

« inteiras.

<( Ao passo que uns vao morrendo assim pouco

« a pouco, so coni os olhos na Providencia , outros

« procuranti a salvacao no furto que se torna fre-

« quente ; mas ahi encontram morte prompta, por-

te que sao espingardeados ; outros, porém , unidos

« em sequitos de mao arrnada
,
augmentam os es-

ce tragos da secca , destruindo o que ella poupa e

« acommettendo as casas em que julgam achar al-

ce guma cousa.

<c Mas , para que ir aos sertoes ? Percorra-se ao

<( redor d'està cidade , e se encontrarà urna nume-

c< rosa multidao derramada por esses matos ; ao pe

<c de cada urna arvore urna familia ; e em que es-

ce tado, grande Deus ! Homens e mulheres , velhos

,n e meninos ahi estao apenas vestidos de trapos,|

<c expirando de fome
,
expostos ao sol e ao relento

,

« manlendo se apenas com fructas bravias que mais

ce Ihes estragam o estomago e a saude do que lhes

« sustentam a exislencia. Felizes os que podem ainda

« percorrer as mas implorando a caridade de seus
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« irmaos ! As viuvase as orphaas, donzellashonestas,

« ahi estao , mesmo dentro da cidade, eneerradas,

« com pejo de sahirem a pedir urna esmola, muitas

« vezes arquejando no leito da morte. Vagueia pelas

« pragas publicas innumera multidao de miseraveis

« sem occupalo
;
porque ja nao cabem nos brejos,

« e ninguem lhes pode dar traballio, ao menos pelo

<( sustento.

« Estao esgotados todos os recursos e esperancas :

« ja so resta morrer tndo. Quem tinba um escra-

« vinho , urna rez , um cavallo
,
algum ourozinho -

« ja nao possue mais nada ; e quem nao tinha està

<( morrendo desesperado. La gritam os presos d

« cadeia do Icó que os matem pelo amor de Deos
7

« porque ja nao podem supportar a fome : por toda

« a parte lavra a prostituigao, o adulterio, o estupro,

«-por qualquer bocado de pao. »

governo imperiai fez quanto esteve ao seu à!_

canee para acudir a tao crueis paclecimentos , man-

dando distribuir abundantes soccorros. A soliciiudo

do poder publico foi auxiiiada pelos sentimentos

caridosos que em diversas provincias e na corte

se manifesiaram por meio de subscripQoes volun-

tarias.

Que flagello acoutou o Cearà ?—

H. B.

Que occorreu entao ?

27
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Jornada ilo Esuperaci©!* a Campo©.

Tambem a diversos municipios da provincia do

Rio de Janeiro coube a honra de ter por algam tempo

em seuseio o Augusto Chefe da naQao.

Aos 20 de Margo de 1847 partili Sua Magestade

para Macahe* Desembarcou n'aquella villa no dia

seguinte ; e , tendo visitado varios logares do muni-

cipio ,
chegou a cidade de Campos no dia 25. Ate 16

deÀbril esleve alli , em S. Joao da Barra, e na

freguezia de S. Fidelis ; e voltando por terra passou

porMacahe, Cabo-Frio, Itaborahy, Porto das Caixas,

e chegou a Nictheroy aos 30 de Abril. Na tarde d'esse

dia desembarcou no arsenal da capital do Imperio.

Como effectuou o Itiiperador sua viagem a Campos ?

Dona grande^ isaf©i*f^aiiios s

diali de Julho de 1847 lembrarà sempre o

grande infortunio que traspassou de dor o coragao

de S. M. o Imperador e cobriu de lucto a nacao bra-

sileira*

Foi o passamente do Principe Imperiai o Sr. D.

Àffonso. Sua Alteza Imperiai nascerà aos 23 de

Fevereiro de 184S.

Ainda se nSo haviam mitigado as saudades que

deixara essa perda incalculavel ,
quando infortu-
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dìo igual veio attribular o Imperio e seu Augusto

Chefe.

Principe Imperiai o Sr. D. Pedro Alfonso , nas-

cido aos 19 de Julho de 1848, foi acommettido de

repentina molestia e deu a alma ao Creador no dia

10 de Janeiro de 1850.

Os effeitos d'estes dous funestos e sempre dolo-

rosos acontecimentos seriam irreparaveis, se a Pro-

videncia Divina
, abengoando o thalamo imperiai 9

naotivesse felicitado o Brasilcom o nascimenlo das

Serenissimas Princezas a Sra. D. Isabel que veiu à

luz aos 29 de Julho de 1846, e a Sra. D. Leopoldina

que nasceu as 13 de Julho de 1847.

direito ao throno imperiai que passara do Sr.

D. Alfonso ao Sr. D. Pedro Alfonso foi trans-

mittido à Serenissima Princeza Imperiai a Sra. D*

Isabel.

Que iiifortutìios attrtbuìaram a na^ào?—Quaes stimili os seus

SECCAO ìli.

DIVERSOS ACONTECIMENTOS.

Revolta na provincia de Pemamluco. — trajico de

àfricanos* — Mais duas leis importantes. — Ne*
gocios do Rio da Praia. — Dtvisào Irasileira em

Monkvideo. — Resultados da guerrapara o Brasila
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—Negociagao com o Paraguay. ~ Ogalineie de 6 de

Setemhro de 1854.— Prtmeira estrada deferro no

BrasiL — Reconstitiiicao do gabìnete de 6 de Se-

tembro.— Gabinete de 4 de Maio delibi

A revolta bis* pri»vi?tela de Fernambuco

A organisacao do gaoinete de 29 de Septembro

de 1848 importerà urna mudanca politica , de que se

mostraram descontentes os qae haviam prestado

apoio aos ministerios anteriores a essa epocha.

descontentamento , porem
,
prorompeu com

maior forga na provincia de Pernambuco , onde ja

de mezes anteriores se receiava geralmente um mo-

vimento revoltoso
;

pois a irritacao dos partidos

politicos em que se dividia aquella provincia tinba

subido de ponto , e por tal maneira
5 que um d'elles

em Junho do referido anno havia perturbado a or-

dem publica.

Julgando-se perseguidos pela administragao prò-

vincial , entao commettida ao Dr. Herculano Ferreira

Penna , o qual havia demittido alguns empregados

,

os adherentes a essa parcialidade , em cujo numero

se comprehendiam alguns cidadaos que tinham as-

sento na camara dos deputados , fizeram a primeira

manifestalo contra as auctoridades legaes em Pau

d'Albo.
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Passaram a occupar Iguarassu e induziram outras

localidades a acompanhal-os.

governo imperiai empenhou actividade e ener-

gia na repressao dos revoltosos , e por effeito das

medidas que adoptou empeceu grandemente os seus

commettimentos.

Depois de varias occurrencias ao Norte da pro-

vincia passaram-se para o Sul , e foram investir a

capital no dia 2 de Fevereiro de 1849.

Governava entao a provincia o presidente Manoel

Vieira Tosta , o qual
,
coadjuvado pelo general José

Joaquim Coelho, em renhida peleja que se prò-

longou por espago de mais de treze horas
,
repelliu

os assaltantes.

Soffreram estes notavel derrota , perdendo n'essa

occasiao a vida um dos seus cabos
? o desembar-

gador Joaquim Nunes Machado , membro da camara

dos depulados.

Cortada a revolta por este golpe , foi em breve re-

primida em quasi toda a provincia, e restabeleceu-se

o imperio da lei. Alguns dos revoltosos acolheram-se

às matas, onde por algum tempo perturbaram a tran-

quillidade ; mas a final a ordempublica flcou de todo

desassombrada.

Na Parahybafizeram-se tentativas no mesmo sen«

tido ; mas felizmente mallograram-se.
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Que importou a ascensao do gabinete de 29 de Septembro ?—>

Que sensacào causou em Fernambuco ?— De que maneira se

mamfestou o descontentamento ?— De que maneira se provi-

denciou, e corno restabeleceu-se o imperio da lei?

O ifafego de Afrieasios.

Nao obstante as disposigces da nossa legislagao,

a Tigilancia exercida pelos nuinerosos navios ingle-

^es ,
empregados no cruzeiro da Costa de Africa, e as

medidas severissimas e ate prepotentes
,
adoptadas

pela Gra-Bretanha, a importacao de Àfricanos ao

maritimo do Brasil continuava por maneira descom-

munal.

governo imperiai, guiado pelo conhecimento das

Terdadeiras necessidades do paiz, convencidodo pro-

tei to economico e politico que resultaria da cessagao

absoluta d'esse deshumano trafego, e nao querendo

por mais tempo que aquella potencia europea tr-

aesse pretextos para continuar nas violencks que pra-

ticava para com os navios brasileiros, suspeitos ou

nao, determinou reformar a lei de 7 de Novembro de

4831. Influiu, portanto, para que as camaras legisla-

.
tivas fizessem a lei que teve depois de sanccionada a

(data de 4 de Septembro de 1850.

Essa lei que distingue no trafego de Àfricanos duas

phases—o transporte e a introducgao de escravos—

,

execuiada com a maior consciencia e austeridade
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pelas autoridades, e poderosamente auxiliada pela

opiniao geral do paiz que se tem declarado contra

aquelle commercio barbaro, ha dado os fructos que

se antolhavam.

trafego de Africanos desappareceu, ha annos,

do Brasil. Se alguma rara tentativa para renoval-o foi

planeada depois d'aquella data pela cubigamercantil,

os navios brasileiros, encarregados da policia dos

nossos mares, e o desvelo dos officiaes publicos, a

quem cabe em terra velar na guarda da lei, imme-

diatamente frustraram esses criminosos intentos.

procedimento do governo brasileiro em simi-

Ihante assumpto lhe tem careado os applausos do

mundo civilisado, obrigando a propria Inglaterra a

reconhecer, pelo orgam dos seus mais abalisados

estadistas, que nao seria possivel alcangar contra o

trafego triumpho mais completo.

A extincgao do trafego é urna boa acgao sobre ser

o cumprimento de um dever. Se actualmente os seus

effeitos parecem damnosos a agricultura, instruidos

pelo conhecimento dos verdadeiros interesses do

paiz, os que mais vantagens colhiam d'elle ja se vao

convencendo de que da lei de 4 de Septembro tem

nascido fecundos beneficios. decurso do tempo

cada vez os ampliarà mais.

Como proseguili a importacao de Africanos ?— Que resola

£ao tomou o governo imperiai?— Vantagens que resultam da",

extincqao d'esse trafego
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Mai* duas leim importante*»

A guarda nacional havia mister reformas urgen-

tes que, principiando por uniformisal-a e sujeitan-

do-a a regras invariaveis em todo o Imperio, regu-

larisassem os servigos que presta ao paiz e o

habilitassem a receber d'essa instituigao todo o pro-

tei to possivel. Era tal o seu estado de desorganisagao

que cada urna das assembleas legislativas das pro-

vincias se julgara, contra a tetra e espirito do acto

addicional, habilitada para prescrever alteracoesna

lei de 7 de Agosto de 1831.

A essa necessidade proveram convenientemente a

lei de 19 de Septembro de 1850 e seus respectivos

reguìamentos.

Reclamava o commercio umalegislacao apropriada

às variadissimas questoes que se suscitarn ordinaria-

mente nas transaccoes mercantis. Por muito tempo

nao fora facil satisfazer aos justos desejos do paiz

n'essa parte de seus interesses vitaes. Afìnal o corpo

legislativo fez o que llie cumpria.

Codigo Commercial, publicado aos 25 de Junho

de 1850, e seus reguìamentos vieram estabelecer a

ordem e regularidade, cuja falla tao sensivel era no

processo das accoes commerciaes. Foi importante o

servilo que assim obteve o paiz, comquanto aind
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fallerà a essa legislagao o primor da perfeigao que so

por meio da experiencia se alcangarà.

Que havia mister a guarda nacional ?— Que medida recla-

mava o commercio?

IVegoci©s do Rio da Prafa.

general Oribe, intituiando-se presidente da Re-

publica Orientai do Uruguay e aculado em seus atre-

vimentos por Joao Manoel Rosas, dictador de Buenos-

Ayres, que o tomara por instrumento de seus odios

e da sua ambigào, offenderà gravemente o pundonor

do Brasil, attentando repetidas vezes contra a pessoa

e fazenda de Brasileiros resideates em territorio

<Taquella republica.

Tendo-se mallogrado os meios aconselhados pela

diplomacia, foi inevitavel o recurso às armas.

governo imperiai, aproveitando-se habilmente

do descontentamento que geraram na populagao da

Confederalo Argentina as atrocidades perpetradas

por aquelle dictador, celebrou allianga offensiva e de-

fensiva com o general Urquisa, governador d'Entre-

Rios e Corrientes, o qual se collocara à frente dos

descontentes, com o intuito de langar Rosas de Bue-

nos-Àyres e libertar acidade de Montevideo dos vexa-

mes causados por Oribe com o cerco em que, havia

muitos aimos, a apertava.
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Formando essa allianga, o proposito do Brasil era
A

nao so desafrontar-se das offensas recebidas, se

nao tambem assegurar a independencia do Estado

Orientai, por elle garantida.

Para realisacao d'estes designios marchon aos 6 de

Seplembro de 1851 o exercito brasileiro das fron-

teiras do Rio Grande do Sul para o territorio orien-

tai sob o commando do illustre general conde de

Caxias e em numero de cerca de 20,000 homens.

Em breve colheu-se o primeiro fructo da allianga;

pois aos 11 de Oitubro, Oribe, perdida aesperanga

de resistenciaou fuga, entregou-se comtodo o pes-

soal e material de seu exercito.

Conseguido esle resultado, ja tao importante em si,

celebrou-se a convengao especial de 21 deNovem-

bro, para o firn de libertar o povo argentino da

tyrannia de Rosas. Para cumprimento do ajustado

foi destacada do exercito brasileiro urna divisao

composta de 4,020 homens, commandada pelo bri*

gadeiro Manoel Marques de Souza (barao de Porto-

Àlegre) devendo fazer parte do exercito alliado de

operagoes.

A divisao foi transportada pelo rio Paranà para

o Diamante, onde a aguardava Urquisa, na esquadra

brasileira de que era commandante o chefe de es-

quadra Grenfell.

N'esta viagem liveram as armas brasileiras de as-
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signalar-se em um brilhante feito que equivaleu

a um triumpho, Foi o transito pelo passo de Tone-

lero, posigao mui vantajosa, bem fortificada pela

arte e pela natureza, e guarnecida por numerosos

batalhoes.

Reunidas as forgas dos alliados, entraram era cam-

panha contra as legioes de Rosas, e a final ganha-

ram a Victoria de Monte-Caseros, cuja gloria cabe

principalmente ao esforgo e heroismo da divisao bra-

sileira.

Rosas, vendo alluidos os alicerces em que se es-

tribava o edifìcio de seu ridiculo poder, soccor-

reu-se da fuga e acolheu-se a um navio de guerra

inglez, no qual seguiu viagem para a Europa.

Gomo fora o Brasil offendido ?— De que meio se valeu para

desaffronta? — Gomo se conseguili està? — Que aconteeimen-

los occorreram em Toneìero e Monte-Gaseros ?

Biwi^a© brasileira em 51ontevideo»

Em virtude de solicitaQoes do general Flores, go-

vernador provisorio, e depois presidente da Repu-

blica Orientai, apresentadas ao governo imperiai aos

8 de Fevereiro de Ì854, urna divisao do exercito

brasileiro, composta de 4,000 homens, sob o com-

mando do brigadeiro Francisco Felix da Fonseca

Pereira Pinto, foi mandada a Montevideo, afim de

auxiliar alli o restabelecimento da ordem legai.
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Essa forga permaneceu no territorio da Repu-
Wica ate o dia 13 de Novembro de 1855, prestando

ate entao relevantes servigos e procedendo com rara f

moderalo e moralidade.

Para onde e para que foi mandada urna divisao brasileira ?—
\

Até quando esteve em Montevideo?

Kesullados da guerra para e Brastl.

, Tornando tao activa parte nos negocios do Rio da

Praia, o Brasil colheu mais de um proveito.

Prirneiramente assumio o papel que Ihe cumpria

representar em similhante assumpto corno interes-

sado na tranquiilidade dos Estados vizinhos, ja por

ser seu confinante, ja para se cumprirem os tratados

exislentes.

Em segando iogar castigou as offensas que haviam

sido feitas a nossa nacionalidade.

Em terceiro logar conseguiu a pacificalo da Ile-

pubiica do Uruguay que ficou livre e desapressada

dos vexames que lhe causava Oribe,

Depois concorreu para o aniquillamento do poder

de Rosas no estado de Buenos-Àyres.

Ultimamente levou a effeito a demarcalo de limi-

tes entre o territorio brasileiro e o da Republica

Orientai.

Esperou effectuar tambem a demarcalo de limites
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com o Paraguay, e tornar a navegagao do rio

d'aquelle nome franca e desimpedida, corno é mister

aos interesses mais vitaes da provincia de Mato-

Grosso. Porém surgiram dilficuldades que até agora
.

obstaram à primeira e adiaram a completa realisagao

da segunda.

Que proveito colheu o Brasil da sua intevvencao ? — Porque

nao alcancou ainda mais ?

Itfe|g:©eia**oe» eosw ® Paraguay.

Depois de ter o governo brasileiro prestado assig-

nalados favores ao da republica do Paraguay, ajus-

tòu-se entre elles o tratado de 20 de Dezembro de

1850, no qual concertaram que nomeariam plenipo-

tenciarios para estabelecerem a livre navegagao do

rio Paraguay e regularem o commercio e limites en-

tre ambos os paizes.

Nem um d'estesdous pontos teve a solugao precisa,

porque Lopez, presidente da refenda republica, pro-

curou em tergiversagoes os meios de annullar as suas

promessas, dando a final a mais significativa prova

de ma vontade no seu inqualificavel procedimento

com o encarregado de negocios Felippe Jose Pereira

Lea!, ao qual mandou os seus passaportes, na occa-

siao em que instava pelo cumprimento das obrigagoes

solemnemente contrahidas pelo Paraguay.
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, Àccordou, portante o governo imperiai enviar

ìàquelle paiz urna missao especial, para reclamar

urna satisfarò pela offensa feila ao Imperio na pes-

soa do seu agente diplomatico
;

exigir que fosse

franqueado aos subditos e navios brasileiros o

transito pelos Rios Paraguay e Paranà, na parte eni

que urna de suas margens pertence à Republica, e

solicitar os ajustes relativos à navegagao, commercio

elimites, corno foi prescripto no art. 15 do mencio-

nado tratado de 1850.

D'està missao foi encarregado o chefe de esqua-

dra Pedro Ferreira de Oliveira, acompanhado com

urna forga naval.

resultado nao foi de todo satisfactorio, se bem se

conseguisse o primeiro ponto; porquanto o plenipo-

tenciario brasileiro celebrou com o governo para-

guayo duas convengoes de natureza tal, que S. M, o

Imperador viu-se na necessidade de nao ratifical-as*

Entabolaram-se , portanto
,

t

novas negociagoes r

\indo para este firn à capital do Imperio o plenipo-

tendano paraguayo Jose Berges.

Foi larga a discussao havida entre elle e o ple-

nipotenciario imperiai, resultando assignar-se aos

6 de Abril de 1856 um tratado de amizade, na-

\egaQao e commercio, e urna convengati em que se

concertou que no prazo instituido n'aquelle tratado

se nomearào outros pieni potenciarios para exami-
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narem e reconhecerem definitivamente a linha divi-

soria de ambos os paizes.

Mas esles ajnstes foram sophismados pelo go-

verno paragnayo
;
pois creou tropegos à sua exe-

cugao mediante regalamentos quo contrariavam os

direilos do Imperio e prejndicavam gravemente ao

commercio e navegagao da provincia de Mato-

Grosso,

Àssim continuou trancada corno de antes às com,

municagoes com o exterior aquella provincia, nao

se tendo podido executar o decreto de 9 de Abril

de 1853, pelo qual se abriu ao commercio extran-

geiro o porto de Albuquerque no rio Paraguay, e

o decreto de 25 de Oitubro de 1856, que per-

mute se faga o commercio entre o refendo porto

e os outros do Imperio, sob bandeiras extrangeiras

na falta de navios brasileiros.

Que concertali -se em tractado com o Paraguay? — Como foi

executado?— Que accordo tomou o governo imperiai?— Como

se effectuou ?— Que factos se seguiram ?

© gabiaiete de 6 de §eptembro de

Tendo-se constituido o gabinete de 6 de Seplem-

bro de 1853, sob a presidencia do viscoude (de-

pois marquez) de Paranà, inaugurou-se na politica

do Imperio o programma de conciliagao.
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Se bem ja esiivesse em parte pratieado pelos

anteriores ministerios, comtudo o visconde de Pa-

rarla systematisou e generalisou o principio, em
virtude do qual comeQou a arrefecer o demasiado

ardor com que pelejavam os partidos na imprensa

e no parlamento, nascendo a esperanga de que d'atri

em vante dominaria nos espiritos a concordia tao ne-

cessaria para a realisagao dos melhoramentos de que

carece o Imperio.

Este rainisterio compoz-se primitivamente dos

Srs. visconde de Paranà, fazenda e presidente do

conselho ; visconde de Abaeté, extrangeiros ; Jose

Thomaz Nabuco de Àraujo, justiga ; Pedro de Al-

cantara Bellegarde
, guerra ; Jose Maria da Silva

Paranhos, marinha ; Luiz Pedreira do Coulo Fer-

raz, imperio. Pela retirada do Sr. Bellegarde foi

commettida a pasta da guerra ao marquez de Ca-

xias; pela do visconde de Abaeté assumiu a direc-

Oao da repartigao de extrangeiros o conselheiro

Paranhos, sendo a de marinha dada ao con-

selheiro Joao Mauricie Wanderley.

Qua! fai o programma do gabinetede 6 de Septembro?—Como

foi composto este gabinete ?

Frisiaeira estrada de ferro*

É data digna de especial men^ao a de 30 de Abril

de 1854. N'esse dia inaugurou-se o trafego da pri-
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meira estrada de ferro, que se estabeleceu no Brasil :

os seus carris se dirigerai de Mauà à serra da Es-

trella.

A iniciativa e execugao dessa importante empreza
foi devida ao distincto Rio-Grandense Irinèo Evange-

lista de Souza, a quem por essa occasiao se fez mercè

do titillo de barao de Mauà, nome que recorda muitos

e relevantes servigos à civilisacao e accrescentamento

industriai do Brasil.

Em que dia se inaugurou a primeira estrada de ferro do

Brasil?— A quem se devem a iniciativa e execucào d'està em-
preza ?

Hecoiistituicào do gafiÌBtete de H de
$e|»teitif»i"o*

gabinete de 6 de Septembro foi reconstituido

por occasiao do prematuro e sempre lamentado pas-

samente do marquez de Paranà aos 3 de Septembro

de 1856. Assumiu entao a sua presidencia o marquez

de Caxias, sendo nomeado ministro da fazenda o

conselheiro Wanderley, e encarregado interinamente

da marinhao de extrangeiros.

Assim permaneceu até o 1° de Maio de 1857,

dia em que, a pedido seu, foi exonerado do poder.

Foi durante a sua administragao promulgada a

Ui de 19 de Septembro de 1855 que reformou o

H. b« 28
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systema eleitoral quanto à eleigào de deputados e

membros das assembleas provinciaes.

Que facto deu occasiào A reconstituicao do gabinete de 6 de

Septembro ?~ Que reforma se effectuou sob a sua admjpistra*

^ào?

Ctabinete de 41 de maio de

gabinete que Ihe succedei], constituido aos 4

de Maio de 1857, sob a presidencia do marquez

de Olinda, compoz-se dos Srs. marquez de Oliada*

imperio ; Bernardo de Souza Franco , fazenda ;

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, justica; vis-

conde de Maranguape, exirangeiros; Jose Antonio Sa-

raiva, marinha; Jeronymo Francisco Coelho, guerra.

Qual foi o programma do gabinete de 6 de Septembro

Que alteracào soffreu ?-—Como foi substituido?

FIM,
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