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grandes cursos, se internava no interior, do continente 
sul-americano, até ás suas nascentes nos Andes, ou no 
"divortium aquarum" com a hacia a1nozonica, impeci
lho que, sen do transposto com relativa f acilidade, con
duzia aos irn.mensos caudaes affluentes do río Mar. 

Por outro lado o rio Parahyba, que banhava duas 
importantes villas paulistanas como Tauha té e Mogy 
das fundadas no seculo seiscentista, e 1que, nao 
longe de S. Paulo, inuda hruscaJnente a do seu 
curso de S. O. para N. E .. , tan1bem foi un1 optüno orien
tador das entradas, que pelo Embahu den1andara1n os 
rios Verde, Sapucahy, das Mortes,' Paraopéba e S. Fran
cisco nas Minas, e dahi penetraram nos sertoes hahia
nos e nordéstinos. Si é certo que os paulistas ne1n sen1-
pre se utilizava mdos cursos de agua para as suas en
tradas, co1no as que demandaram o sul, inuitas foram 
as bandeiras encontradas no porto de Pirapitinguy no 
"fieté, prestes a descer o rio, bem como no Parahyba, já 
sem falar da época das inatto-grassenses. (Ellis, 
"O Bandeirismo Paulista"). 

Si os paulistas nao se utilizavam sen1pre da nave
fluvial, nas suas entradas, os cursos dos rios com 

os scus valles era1n uteis, nao só para fugir as agruras 
das cordilhe.ir as ou do ondular sero firn do nosso ser-

, tao se1neado d e collinas e espigoes, como cxcellentes 
poi1tos de reparo geographieo, para orientar os seus 

de modC? que eram elles procura
dos pelos conductores dessas caraYanas de outras éras. 

Teria sido assim a . geographica do 
sólo paulista um elemento director das bandeir:as, na 
sna expansao. Nao tivessem os nossos rios essa 
a pon ta da nos seus cursos, talvez o movimento bandei
rista nao se teria iniciado, ou pelo menos teria tomado 
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outra f.or1na a de expansáo da gente paulista, e 
Tordezilhas, talvez, nao tivesse sido recuado assim. 

O sólo do plan alto, ainda teria determinado f or-
1nidavel do paulista si o considerarmos sob 
'?utros aspectos. As&im, como é sabido, o planalto 
e coberto por urna lQ.xuriante vegeta9ao da matta vir
gem, .fructo de seu sólo. Ao lado <leste impecilho á 

air,ida o sólo seineado de agruras J).a
>turaes . que a1nda mais difficultava1n ,a vida hu
mana nesse sertáo agreste. Ora este f eitio do nosso ser
ta o, onde os bandeir'antes nao viarn peias para as suas 

temerarias, moldou a rudeza no espirito pau
hsta e o adaptou á produc9ao de sommas phantasticas 
de energias, para poder domar os obstaculos que se Ihe 
antepunham. 

Dessa á lucta constante contra os ele
mentos naturaes resultou na psychologia paulista essa 
grandeza de iniciativa nas suas empreitadas, que pare
cem imbuidas de urna inconsciencia temeraria, que foi 
a causa do successo. 

. Com essa inconsciencia da relatividade do 
e1npregado, e com essa sornn1a de energias desenvolvi
das, vencera1n todos os obstaculos, bateram os jesuitas, 
enxotara1n os castelhanos, descobrirani, metaes e as pe-

. orarías e colonizara1n o sertao gigante, etc. Esse poten- , 
c.ial de efficiencia só poderia ser attingido depois de 
tuna ao sólo co1n os seus accidentes e a sua 

intransponivel. 
.sólo f ormidavelmente. vestido e ·phantasticamen

que os pauhstas logo se habituaram a 
vencer, teria nascido a do bandeirante, que per
sistía até a abertura das fazendas no seculo XIX. 
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Ainda a esse fei tio da vegeta<;ao que cobria o sólo 
paulista e o sertao brasileiro,. deveu a bandeira e sua 
organiza<;ao adaptada a esses accidentes geographicos. 

' Pelas agrur as desse sólo e devido á formiclavel den
sidade das florestas, os paulistas tiveram que organizar 

.as suas entr adas com abstracgao do cavallo, o inestima
vel auxiliar nas longas caminhadas quer como meio de 
tr_anspo:rte humano rapido, co1no de tiro ou -Oe trans
porte de bagagens, que .se~ duvida seria alongado de 
rnuito o raio d 'e p enetra<;áo handeiraIJ,te no contin~nte, 
trazendo aos paulistas un1 concurso que difficibnente a 
nossa imagina<;ao p oderá acompanhar, na sua epopéa 
rutilante. 

· Nao fos·sern esscs elernentos do sólo, e si este assiin 
:µioldadQ nao prohibisse quasi absolutarpente ao cavaUo 
de ser utilizado, onde te:riam ·'podido os handeirantes 
chegar co1n u1na cavallaria numerosa e rapida 'em mo-
vimentos ? , 

Nao tendo os pa ulistas podido assim proceder, ti
veram que andar a pé, do que r esultou p ara elles sere1n 

' andarilhos incan\~aveis e pe'Üe$ ·de infa:ntaria ineguala
veis. O exercicio constante dos . musculos dos membros 
infer iores n ao teria tambem deixado de trazer a essa 
gente uma serie de adapta<;oes physiologicas e modifi
ca<;óes do seu organismo primitivo. 

Sao f actos qt.J.e, embora só digan1 r esp eito a parte 
da popula~ao masculina, nao deixariam de te'r podero
sa influencia sobre o todo. 

' Grande importancia sobre a psychologia dos pú~S 
attribue Buckle· aos aspectos da n atureza. Segundo esse 
grande p ensador britannico, a inentalidade de um ROVO 
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se molda pelos aspectos naturaes que se lhes apresen
tam no seu "habitat". · 

Si esse aspecto é portentoso amesquiuhador do ho-
1nem que nelle vive, aterrorizando-o com os seus ele-
1nentos, forma-se urna tnentalidade n1ystica e supersti
ciosa, de desenvolvida imagina~ao cr eadora das reli
gioes mais complicadas e transcendentaes, espiritos 
inais propensos ás artes do que ás sciencias, etc. 

O aspecto }la natureza paulista é o de isolamento, 
em prilneiro logar, em tun sertao immenso, ende a villa 
de, Anchieta era a guarda avan~ada da civilizacao Ion-. ~ 

g1nqua. 
O isolamento géra a iniciativa (nao a imagina~ao) 

e estreita os liames do communitarismo, de inodo que, 
por isso o p aulista, talvez' só tenha conseguido deixar de 
ser da forma~ao ,communitaria, que havia h erdado de 
seus antepassados portuguezes, a nao ser quando ini
ciou a expansao caféeira no seculo XIX. Toda iniciati
va, de que, aliás, a nossa historia está prenhe, nao era 
sinao collectiva de um grupo avultado de gente. Nunca 
o homem assin1 po~eria" se atrever. a rpmper com a sua 
organiza~ao con1munitaria e p en etr ar no individua
lismo. 

Desgra~ado de quen1 se aventur asse sosinho nesse 
sertao gigan te ! 

Nao foi, porém, quanto ao seu typo social que o 
"aspectb de natureza'', mais influiu no paqlista. A si
tua~ao da villa paulistana, no planalto, na orla de urna 
inatta virgem, interminavel, na bocea de um sertao for
midoloso nao teria influido no animo do paulista, le
vando-o ao sertanismo? 
~ao teria esse . sertáo immenso exercido urna a.t

rac9ao sobre o espirito ao morador, como o~tróra o 
horizonte revolto do Mediterraneo chamou a si os e1n-
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prehendedores phenicios, ou ainda o azuli!1o Atlantico 
foi o iman dos navegantes de Sagres, ou, f1nabnenle, o 
ennevoado mar do Norte f oi o chamariz dos "wikingsH 
nor1nandos, co1no convictamente affirma Ratzel? (1) 

Onde porém, esse factor mesologico parece ter ca
vado fundo sulco na me11talidade paulista, foi no que 
diz respeito á grandiosidade, á ünponencia, ao aspecto 
gigantesco dos accidentes g~ograp~icos, á larguez~ dós 
horizontes e panoramas de interm1navel alcance v1su.al. 
Os nossos rios, qu,e os barideirantes tivera1n de .vencer, 
b'ordados pela matta virg-em, de aspecto sombr10 e te
nebroso, e as nossas cordilheiras que· tiveram de trans
por, quer pela altur~, quer pelas ~grur,as com q_ue se 
apre'sentavam, dever1am ter evolu1do a concepc;ao do 
paulista nos rnesmos ~randiosos molde~ .onde foram 
forjados os emprehend1mentos do bande1r1smo. . 

Teria sido essa concepc;ao a geradora do arroJo da 
ambi~áo e da temeridade com qu~ buscavam, sem me
dir os obstaculos, os nossos ma1ores, os mythos de 
riquezas fabulosas. 

O aspecto da nossa natur.e.za, em vez de amesqui
nhar o paulista, como affirmaria "a priori" Buckle, te
ria feíto essas virtudes proporcionaes a.os elementos 
contra os quaes tinham de · luctar, e que os apresenta
varn constantemente nos seus variados cambiantes aos 
olhos dos bandeirantes." E isto porque o paulista tinha 
outros elementos de valia para niantet a sua efficien- ' 
cia, a sua eugenia altamei:ite <losada. 

' 1 

(1) "A floresta, como o n1at é educadora de energia", diz 
.lean Brunhes em collabora~ao com Camille Vallaux, no seu 
"Geographie de l'Histoire", 171; - "emquanto que na este~, o 
homem se contenta do menor esfor~o e1n vida semi contempla
tiva, o terreno ganho á floresta, a custa de duros esfor~os re-
compensa o pioneiro''. • 
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O espectro esqualido de Adamastor, 1nuito longc 
de os atemorizar, ter.ia sido um incentivo ás suas em
preitadas. 

A grandiosidade da nossa natureza, por outro la
do, nao creou no morador do planalto um individuo 
contemplativo, n1ystico, imaginoso, dado ás artes e, por 
isso, despido de raciocinio, mas, sim, u1n homen1 rude, 
sem cultura, sem intelligencia brilhante e viva, J?Orém, 
de largueza de vistas, nas suas eoncep9óes, de u1n bom 
senso notavel, ao lado de u1na i;eligiosidade extrema, 
como ao anaJysar a psychologia do paulista fizen10~ já 
r.esaltar. ' 

Eis, pois, como a mesologia teria provavelmente 
influido sobre a popula~ao do planalto paulista. 

Este, povoado por gente identica da que em escala 
muitissimo maior inuudou o littoral norte da Babia, 
Pernambuco, bem como da que se estabeleceu timora
ta1nente no littoral paulista de Sao Vicente, Co'ncei~áo, 
Santos, Iguape, etc., para nao f alar da que se fixou nas 
restantes capitanias, produziu a epopéa das bandeiras, 
que teve a durac;ao de dois seculos, emquanto essas ou
tras regióes citadas, que deveriam produzir outras tan
tas de sertanismo, só alimentav:am a sua prosperidade 
á custa de sangµe novo que a esf alfada mctropole en
viava .. (1) 

. (1) "Taes sao as effusóes e a ·abundancia vitaes que distin- ' 
gue:m o 'Brasil entre todas as regioes do mundo", dizia Buckle, 

• "Mas no ineio dcsta pompa <leste esplendor da natureza, nao ha 
lugar para o homem. 

Elle é reduzido a insignificancia pela magestadc que o cerca. 
As for~as que lhe sao oppostas sao tao f ormidaveis que elle 

nunca poude resistir á sua immensa pressáo. 
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Si é verdade que o nordéste teve a guerra hollan
deza, phenorneno fulgurante demonstrador de eugenia 
na nossa historia, mas de rapidez m eteorica, é por que 
entáo a acváo m esologica ainda nao havia conseguido 
suplantar a efficencia racial do europeu colonizador. 

Si tambem é certo que o littoral paulista, nos pri
mordios do bandeirismo, teve alguns curtos magnífi
cos, nao passaram ~Hes da primeira gera~ao, logo se 
amortecendo a vida dessas regioes; na obscuridade do 
anonymato, f\ · tal pol}.to "que só as villas do planalto, 
como P'arnahyba, Sorocaba, Itú, Mogy das Cruzes, Tau
baté, Guaratinguetá, etc., se distinguiram no bandeiris
mo e na plantaºªº da lavoura de café. 

Nao for a,.n1, porém, somente essas duas manifesta
~oes de efficiencia do povo paulista, das quaes nao sa
bemos qual escolher como mais evidenciadora de su
periores virtudes ethnicas, as unicas qu e os moradores 
do planalto m anifestara1n através da sua historia, como 
influencia do m eio agindo f avoravelmente para m elho
ria da collectividade. 

A extraordinaria fecundidade, dos nossos antepas
sados, que viviam em sociedade muilo r udimentar e 
prin1itiva, estando por isso muito mais suj eitos ao sabor 
das leis naturaes da n1esologia, do que aos complexos 
problem as sobre a natalidade, que fizeram quebrar a 

1 ~ 

. 1 

O Brasil intciro \Sen1 en1bargo das vantagens que elle parece 
ter, scmp rc ficou sem a n1en'or civilizac;~o. 

Sei.ls b abitan,tes sao selvagens errantes incapazes de co111-
batcr os obst aculos que a riqueza da propria :rlaturcza atirou 
no seu camin,bo". (Buckle, "Historia da civiliza~ao na Inglater
ra", vol. I, 123). 

E is o juizo que o sabio inglez fez do~ brasilciros e do Brasil. 
Tivesse elle, ao menos pela rama conbccido, S. Paulo e os 

paulist as, a sua perigosa generalizac;áo náo seria táo ampla, e 
quic;á nc111 tao avanc;ada. 

' 
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cabe~a de~de Malthus, Jacoby, Nicephoro, e S~encer, 
até l{arl Marx, Arsén-e Dumont, e os anthroposoc1ologos 
contemporaneos, evidencia a prova bem estamp~da, do 
quanto era propicia essa mesologia ao desenvolvnnento 
do home1n. · 

Pesquisa~ nos arcanos genealogicos paulistas, gran
demente facilitadas e to1·nadas possiveis gra~as ao mo
numental e n unca assás louvado trabalho de Silva Le
me, nos deram a con~lusáo de' que si os povoadores 
ibericos, aq"Ui a1)ortados, ·nos primeiFos ann?s., f ora1n 
,muito ¡>'rolificos, por serem ele~,en,tos selecc1onados, 
anthroposociologicamente, .como Jª derponstrall??s en: , 
estudos anteriores, os filhos desses povoadores, Jª aqu1 
nascidos foram em regra ainda mais f ecundos, de mo
do que 'esses primeiros ~ paulistas tinham mais' filhos 
do que seus paes ibericos, embor a fossem inamelucos; 
e a medida que as gera<;óes sé succedi a1n no planalto 
paulista, a f ecundidade .caminhava ~m. progr essa o cre~
cente, fixada p ela estre1ta consangu1n1dade .como 1na~s 
minuciosa e detalhadamente já estudamos em cap1;-
tulo anterior. 

Ora, nao se póde deixar de ver nesse facto inuito 
caracteristico a influencia mesologica do clima, na nu-· 
tri<;ao, do m eio social e physico, ac tuando de modo fa-. 
voravel sobre ge~te })~analtina. . . 

E' a n1esolog1a agJl!;do no m es11:10 senh~o , da ~e~e
difarie.dade; d~s seleq~oes da in~$h9agem, · .e p~es1du)- \ 
do á consanguirüdade1 éstreita. 

Estas f:or~as contrada,s no m esmo ponto 
produzido a extraordin~ria n~talidade pau~ista, un1~ 
das mais evidentes man1festa~oes da eugen1a que ate 
boje se p erpetua. Essa natalidade ~erdadeiramente i;>he
nomenal, augm entaria a popula~ao, com urna ra~1dez 
nunca vista, si n ao fosse a mortahdade ter se exerc1tado 
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e1n elevado coefficiente, motivada pelas más condi~óes 
sanitarias e atrazo dessa gente rustica. lVIesmo assim, 
quem percorre os trabalhos de Taques e de Silva Le
me te1n a impressao de que a popula~ao teve no seiscen
tismo um augmento formidavel, favorecido ainda pela 
largueza e amplidao do territorio. Havia no planalto lo
gar para esse augmento, e nutri~ao abundante para os 
que viessem, porque o augmento do . popula~ao era se-
guido da· expansáo. rural, pi:.oporcional a elle~ , 
.. A ~xtraordinaria longexidade a, que em regra attin
giau1 .os paulistas, principalmente as mulheres, menos 
sujeitas do que os homens '. aos perigos do sertao, onde 
estes em, bandeirismo achavam a morte e o depaupera
mento physico, o que foi tambem objecto de um estudo 
particular nosso, foi urna nao menor manif esta~áo da 
-excellencia da mesologia do planalto. O vigor physico 
e as energías moraes acompanhavam essa longevidade, 
senda fartos os exemplos de sertanistas septuagenarios 
se internando no sertao e praticando fa~anhas memo-. 
rave1s. 

Isto tudo só se poderia explicar, pelos factores que 
deixa1nos expostos acima. 

Nem ao menos serve de argumento em contrario o 
facto de haver occorrido a decadencia paulista no se
culo XVIII, dois seculos e .meio depois do inicio da colo
niza9ao, cousa que é muito ·explicavel pelas grandes 

· correntes migrator,ias sabidas do planalto, para onde a 
regiao do ouro e das pedrarias as attrahia. Os elemen:.. 
tos que se nao deixara1n levar por essa miragem e que 
per1naneceram aconchegados ao ninho paulista, embo
ra sobre elles passasse a selec<;ao regressiva de gente 
menos migradora e menos amante da aventura, si mo
mentaneamente cahira1n da antiga pujan~a, foi por ha
verem sido sangrados na maioria de seus elementos. 
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Logo depois de ref eita numericamente a sua popula
~ao, tres quartos de· seculo depois a r ecuperaram, gra
<;as á sua fecundidade nunca diminuida, como é cabal 
demonstra~ao o esfor<;o pl1antastico feito com a planta
<;ao da lavoura de café, no seculo XIX, em toda a zona 
Oeste do Estado, soberba evidencia da ·grandeza ·da 
gente pauUst.a, ligada á condi<;oes mesologicas bem di
gnas das suas virtud~s. 

Emquanto os filhos dos paulistas que deixaí:am de' 
correr as minas erguiam da terr,a roxa do planalto pau
lista o inaior monumento agricola do planeta, qua[ .é a 
lavoura caf éeira, os que emigraram pata os "el dora- ' 
dos", mineiros, goyanos, e "1nanóas", matto-grossense, 

1 bem como para as outr~as regióes, como dos cafundós 
babianos, nordéstinos e piaubyenses, etc., isto é, para 
mesologias muito diversas, ahí · se estiolaram na deca
dencia, e as suas progenies se esterilizaram na inf ecun
didade. 

A estirpe do glorioso Anhanguéra finou-se nos ser
tóes goyanos~ (1) e as de Joao Amaro, Mathias Cardo
so, etc., entraram na mesti<_<agem com o negro e torna
rarn-se, indistinctas do resian te das popula~oes nor-
tistas. · 

Nao póde h,aver duvida, pois, que o paulista do 

• 1 ! 

(1) O saudoso e nlaiogrado hon¡.en1 de letra~ goyanp 1\il,oy- , 
s~s Santanna que , a bcstialidade humana roubou, tra{4fca e do
lorosamente áo convivio intellectnal dos -brasileiros mnantes 
do passado, peJo "O Estado de S. Pa'ulo"., em um dos seus vehe
mentos e luminosos 'appellos a alma do paulista em lernbran~a 
aos despojos 1nor taes do Anhanguéra, pinta c01n máo de inestre 
guiada por um cerebro de investigador emerito, a decadencia 
da eugenia da gloriosa estirpe do bandeirante maximo do sete
centisrno altirada ás circumstancias deleterias da mesti~agem 
e da mesologia ingrata. . 
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planalto foi amelhor exemplifica~áo do sabio adagio 
hritannico, "T he right man in the right place". 

Antheu nao podía descollar impunemente seus pés 
da terra mater. 

O planalto paulista é urna regiáó predeterminada 
ao successo e á prosperidade, como a sabia argucia de 
Martius, previu co1n um seculo de antecedencia. 

CONCLUSA.O 

A ra9a, o ineio, physico e o meio social, tsao os cre
dores da nossa grandeza. Esses factores do passado se
cular, agindo sobre a ra~a, no seu physico, no seu moral 
e na sua psycologia; - esses factores, moldando os mo
radores ,e , orientando-lhes na sua .. e,volu~ao histori~a e 
social, predeterminara1n que, seriamos um agrupamen
to humano, superiormente dotado, , capaz de attingir o 
.gráu de prosperidade, em que, nos encontramos. 

Esta consequel)cia <levemos exclusivamente ~ esses 
\\ factores' apontados, tendo; apenas, 'º elemento extran

geiro das correntes im1nigratorias, avolumado o nosso 
progresso e nos auxiliado a conquistar a opulencia. 

Se o elemento immigratorio, só nesses moldes <leve 
ser éonsiderado, ao (Xove·rno Federal, apontado, ás 've,.
zes levianamente co1no credor, pela sua prodigalidade, · 
da nossa situaváo, nada <levemos. E isso já tem sido evi
denciado, pelos ·muitos que se tem occupado de estudos 
·demdgraphicos. 

Assim, se o nosso desenvolvimento, nos perm~tíu 
attingir urna phase, que nos colloca em plano superior 
a muitos paizes extrangeiros, de vida autonoma, como 
·por exemplo o Uruguay, que sem ~contar a centesima 
parte dos nossos recursos "economioos, goza, entretanto 
de cambio ao par, o futuro, certamente nos abrirá, urna 
epoca de descommunal opulencia, que fará do Estado 
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de S. Paulo urna cellula gigante superiormente desen
volvida no tecido organico da Federa~ao brasileira. 

Nessa occasiáo, quaes os phenomenos politico-so
ciaes a se esperar de tao flagrante 'desiquilibrio? 
. O separatismo? Certamen te que nao. Da grandeza 
de S. Paulo, nao seria de se esperar, o anniqujlamento 
da obra collossal dos nossos avós os bandeirantes, os 
conquistadores do territorio, os desbravadores do sólo~ 
os colonisadores dos sertóes, ·os vencedores da formi
davel natureza. 

A nossa mis sao· nessa emergencia, seria 'f azer r~pe
tir os capítulos aureos da expansao bandeirante. Se esta 
conquistou o territorio a Castella, levando pelo Amazo
nas e atravéz do Prata as quinas portuguezas,. nós con
quista.remos o resto d'o· Brasil · 'á miseria, á i~curia, á , 
desgra,~a, á improductividade, . ao marasmo, á ·inercia, ., · 
á modorra, e á pregui~a. Nós levaremos por toda a par
te as sobras da actividade paulista, da iniciativa do tra

,, balho e da rique,zta/ aproveitando ao mesmo tempo. a~ 
prodigalidades da natureza em favorecer esse vastissi
mo territorio brasileiro, em recursos naturaes, como 
compensa~áo ás agruras, ás intemperies, aos ohstaculos, 

1aos anto}h9s, com que ella souhe cumular o no!)s9 hi-o,- ,, 
terland. . · . 

Mas como preliminar a esse movimento expansio
nista de S. Paulo, se transbordando pelos demais Esta
dos, cujo inicio, ali~s, en1 pequena escala, já se faz no
tar na zona norte do Paraná e' sul de Matto-Grosso, um 
grande phenomeno social, se fará sentir e cuja aproxi
ma~ao, já come~amos a notar os primeiros effeitos. 

A actual opulencia de S. Paulo, as condi~oes de 
vida della· decorrentes, as possibilidades em todos os ' 
ramos de actividade humana nella oriundas, os meios 
faceis de progredir por ella dete~minados, a eleva~áo 
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fo•midavel dos salarios ruraes e urbanos agrícolas e de 
industrias, e finalmente a psycologia do paulista aco
lhedor, e amigo dos extranhos ao seu territorio esta
dual, a qucm dispensa o tratamento fraternal, seja, elle 
exotico ou nacional, abrindo-lhes as portas, sem lhes 
sindicar a procedencia, serao de futuro e1n larga es
cala, como, j á de alguns annos, esta o sen do, os chama
rizes, attrahidores das 1nassas das popula~óes dos de
mais Estados, que ahi nao encontram campo f ertil, para 
as suas ambi~oes, justamen1te p0rque ahi faltaJn as con
dic;oes primaciaes,. que . deraro 'o hnpulso primeiro da 
nossa corrida para o progresso. (1) 'E en tao se verá que, 

(1) Scgund.o os dados for nccidos péla Mensage1n Presi
dencial ref ercntc ao anno de i923, os salarios agrícolas cresce
ra1n na seguinlc p1·opor~ao nos seguintes Estados. 

Amazonas 
Pará . 
~iaranhao 
Cearé . . . . . . 
Rio Grande do Norte 
Parahyba 
Pernambuco. 
Alago as 
Ser gipe 
Bahia. . . 
Espirito Santo 
Rio de .Taneiro 
S. Paulo . 
Pataná . . 
Sta. Catharina 
Río G. do Sul .. I 
Mina,s Geraes 

41.66 % 

37.50 o/o 
100 % ¡L. Q'5 trcz Estados do 

57.14 o/o 1 J Nordeste tivcra1n cssa 
64.28 % propoq;ao cn1 virtude 
29.68 % das Obras contra as 
l~.62 % 1 Secea no governo Epi-

50 % tacio. 
11'.11 ·o/o 
-33.33 % 
23.07 % ' 
83.33 % 

· 26.66 o/o 
·' 18.75 % 

35.29 % 
6.66 % 

Dessa estatistica estao excluidos os salarios industriaes, que 
como é sabido devido ao intenso urbanismo crescente em S. 
Paulo, neste Estado caminham em um crescendo espantoso. 
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os individuos desses Estados, os de melhor estructura 
moral, os de animo mais aventuroso, espirito mais em
prehendedor, os de vistas mais largas e ambi~oes mais 
desenvolvidas, cousas que nao se coadunam coro a pas
maceira, e inactividade do norte, eternamente, 1nergu
lhado no regiinen da política de campanario, ne1n co1n· 
a burocracia do funcionalismo publico, suprema ambi
~·ªº da gente nortista que ahi procura urna sinecura 
a custa dos cofres publicos, em urna vida urbana das 
capitaes, improduytiva· e parasita; esses virao a S. Pau
lo, na esteira dos muitos co1n que ;já conta1nos, e que 
boje sa9 tao paulistas como os nativos do planalto. (1) 

Essa immigra~ao em massa dos melhores eleinen
tos dos Estados do Brasil, melhor do que qualquer cor
rente immigratoria extrarigeira, f ará elevar a nossa 
popula~ao esta9ual, que dentro de vinte ou trinta annos, 
attingirá 12 ou 15 milhoes de habitantes, prosperos e 
fclizes. 

Nessas circumstancias as raías fronteiri~as do nos
so Estado, serao pequenas para conter tanta popula
~ao, o nosso territorio s·erá mesquinho para nelle ser 
empregada tamanha somma de trabalho, os oossos r e
cursos naturaes serao demais limitados para comportar 

• 1 

(t') Esse H'lovü~cnto de Ílll)1ligra<;áo interna brasileira para 
S. Paulo, ja se iniciou ha a~nos com a vind.a de abundantes ele
mentos nortistas, especialn1cnte bahianós, que se fixaram en1 S. 

''Paulo, aqui constituindo familias, que sao' muito numerosa$. ., 
~finas, devido a sua situa<;ao particular, de Estado li1;nitro

phe, e cm ~streito contacto corr1 o nosso uberrimo Oeste da 
Mogyana, onde mais ip~e),lsa é a vida agrícola prod ictora do ca
fé, com centro em' Ribe1ráo Preto, está fa dada a s1er dos Estados 
brasileiros o ma1s sangrado pela attrac<;ao que S. Paµl q excr
cer máu grado a •natureza .. s~d,éntaria e extreman1ente conserva
dora do mineiro. · 
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tamanha actividade humana, impulsionada por tantos 
capitaes que a immensa pnosperidade concentrará no 
bojo do nosso prodigioso Estado, que será minusculo, 
para abarcar com toda a forc;a productiva de tanta gen
te seleccionada. Entao o phenomeno decorrente será o 
que acima apontamos: 

O paulista do passado na expansao ban
deirante conquistou o Brasil territorialmente. 

O paulista de .futuro na sua .expansao eco
nomica f ará do Brasil, uro collosso, ·cuja im
portancia, no mundo será relativa a vastidao 
da sua area immen~a. 

Eis a missao de S. Paulo, na Federac;ao. 
Le Bon, talvez inspirado ero Augusto Comte, dizia, 

que nao sao os vivos, mas os mortos ~ue representam 
o papel principal na existencia de um povo, 

Os paulistas mor tos representaráo assim esse papel 
principal do nosso grandioso futuro, como já sao elles 
os grandes credores da nossa actÚal invejavel situac;áo, 
que está nas proporc;oes das e_xcepcionaes virtudes eu
genicas que lhes aureolaram o physico e o moral, as 
quaes tao bem souberam transmittir aos seus posteros. 
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