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NOTA SOBRE OS PRIMORDIOS DA EMIGRA<;AO A<;ORIANA 
E A OCUPA<;AO DO SUL DO BRASIL 

I 

E quase sempre com alguma perplexidade, mais ou 
menos assumida, que se assinala o canicter precoce do 
fenomeno emigratorio nos A9ores - cuja origem niio e 
possfvel datar com rigor mas que ja se teria desencadeado 
na segunda metade do seculo XVI, pouco tempo apos o 
come9o do povoamento das ilhas. 

Admite-se que ja haveria habitantes nalgumas destas 
em 1443. E, niio obstante as severas dificuldades que a 
sua ocupa9iio suscitou, a chegada de gente processou-se 
em born ritmo, os elevados rendimentos da cultura do 
trigo revelaram-se aliciantes e proporcionaram exporta-
96es significativas deste cereal, constituiu-se em pouco 
tempo uma rede de povoa96es que serviu, de base a pro
gressiio do aproveitamento do territ6rio. E certo que niio 
se desenvolveram nos A9ores produtos de rendimento, 
como o ac;ucar, cujo exito foi muito grande noutras para
gens insulares; os pr6prios rendimentos do trigo decafram 
urn tanto apos os exitos das primeiras colheitas: mas a 
explorayiio eficaz dum leque diversificado de recursos 
permitiu o enraizamento dos habitantes e o considenivel 
aumento do seu numero. E razoavel aceitar, com base em 
dados fornecidos por Gaspar Frutuoso, que a populayiio 
do arquipelago, por volta do anode 1587, estaria proxima 
dos 34000 habitantes (GIL, 1979, p. 319). 

De qualquer forma, esta populayiio defrontava-se com 
obstaculos e problemas graves que, em contexte propfcio, 
a estimularam a partir para outras regioes. Desde logo, o 
nipido incremento demografico assinalado afigura-se como 
elemento a ponderar. Sem com isto significar a existencia 
duma situa9ao de excesso populacional (noyiio, alias, di
ffcil de precisar em termos absolutes), e lfcito pensar que, 
em face dos constrangimentos econ6mico-sociais, decor
rentes do sistema de ocupa9iio das ilhas, e das carencias 
de meios tecnicos, 0 rapido aumento do numero de habi
tantes tenha trazido dificuldades a alguns deles e ajudado 
a desencadear a safda de gente. Tem-se referido tambem a 
propria fndole da populac;iio - aspecto mais diffcil de pre
cisar -, inclinada para se estabelecer noutros locais, tal 
como os seus ascendentes que para as ilhas se haviam 
deslocado: e urn trayo que vale a pena mencionar e que, 
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como hipotese, se podera muito bern reter. Por outro !ado, 
catastrofes naturais temiveis faziam sentir, de quando em 
vez, os seus efeitos. Avultam, entre todas, os sismos e 
erup96es vulcanicas, de que ha expressivos testemunhos. 
Mas chegaram ate n6s notfcias de algumas outras: tempes
tades violentas que provocavam naufragios e afectavam as 
ligay6es marftimas, tao importantes na epoca, ou devasta
vam as culturas, pragas que se difundiam nestas ultimas, 
epidemias que por vezes faziam sentir os seus efeitos em 
sectores da populayiio. 

Tudo isto decorria no ambito insular de espac;os restri
tos, que agravava a incidencia dos varios fen6menos OU OS 

tornava mais perceptfveis pelos habitantes. A sensac;iio de 
isolamento, em terras acidentadas, onde a area ocupada 
era muitas vezes reduzida e fragmentada, pode niio ser 
mencionada expressamente mas transparecem observa96es 
e comentarios, ainda que de forma indirecta, logo nalguns 
dos textos mais antigos que sobre estas ilhas se escreve
ram (em rela9iio a todo este contexto, veja-se GIL, 1979, 
p. 11-24). 

Mas, como procurei mostrar noutro trabalho, insula
ridade niio e sin6nimo de isoJamento (MEDEIROS, 1987, 
p. 13-16). Isto e particularmente sensivel no caso dos 
Ac;ores, que desde cedo constitufram escalas importantes 
na rota das grandes navega9oes: assim se propiciavam con
tactos, se difundiam influencias e ficava facilitada, em 
relayiio com os meios tecnicos limitados da epoca, a en
trada e safda de gente. Assim se abria caminho para a 
emigrayiio, enquadrado no contexte econ6mico-social do 
imperio ultramarine portugues. 

II 

E diffcil precisar quando se desencadeou este movi
mento. Costuma citar-se uma carta regia de 11 de Setem
bro de 1550 (transcrita no Archivo dos Afores, vol. XII, 
Ponta Delgada, 1892, p. 414-415), na qual se manifesta o 
interesse pelo povoamento das terras do Brasil e se men
ciona, designadamente, a fundac;iio da cidade da Baia. 0 
monarca exprime a intenyiio de promover a fixa9ii0 nessas 
areas de habitantes dos A9ores eventualmente interessados 
em se transferirem para Ia; com esse fim, determina que 
lhes concedam facilidades no transporte e na distribuic;iio 
de terrenos para estes serem devidamente valorizados. 
Contudo, nada transparece da leitura deste documento 
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quanta a concretiza~ii.o das inten~oes nele expressas. Po
deni apenas dizer-se que e possfvel que 0 come~o da 
emigra~ii.o se tenha verificado de facto na segunda metade 
do seculo XVI ' . 

Num trabalho publicado em 1944 Manuel de Paiva 
Boleo refere-se a anos mais tardios - mas, de qualquer 
forma, anteriores ao de 1677, que havia sido mencionado 
pouco tempo antes como o da "ida dos primeiros casais 
a~m·ianos para o Brasil" (BoLEO, 1944, p. 409). A partir 
das fontes que cita pode reter-se que em 1621 , ou ate urn 
pouco antes, estavam instalados no Maranhao colones 
provenientes dos A~ores. 

No seu excelente trabalho, publicado recentemente, o 
historiador Aveline de Freitas Meneses refere, em rela~ii.o 
aos seculos XVII e XVIII, "os militares e emigrantes a~o

rianos que participam no desenvolvimento, ocupa~ii.o e 
defesa do Brasil e retardam a perda das pra~as marroqui
nas". Sem deixar de aludir aos "pedidos de atribui~ii.o de 
ten~as subscritos por a~orianos que serviram em Mazagii.o", 
OS quais foram apreciados no decurso do seculo XVIII, 0 

autor sublinha a relevancia das preocupa~oes manifesta
das pelo poder central quanto a valoriza~ii.o do Brasil, 
sobretudo nas regioes meridionais, amea~adas pelos espa
nh6is (MENESES, 1993, p. 49). 

As rela~oes comerciais do arquipelago a~oriano com o 
Brasil tinham vindo a incrementar-se consideravelmente: 
de tal forma, que o rei foi levado a disciplina-las, restrin
gindo em 1652 (e em anos posteriores) o numero de bar
cos que dos A~ores podiam partir, em cada ano, para o 
Brasil. Ao que parece, transportavam-se indevidamente 
muitas fazendas estrangeiras e, no regresso, vinham do 
Brasil montantes apreciaveis de ouro e dinheiro, em boa 
parte desviados para o estrangeiro (MENESES, 1993, p. 43, 
1995, p. 191-193; FoRTES, 1978, p. 24-25). De qualquer 
forma, e indubitave1 que a relevancia do comercio entre OS 

A~ores e o Brasil se manteve e ate mesmo se refor~ou 
(MENESES, 1995, p. 194-195). 

Nii.o admira pois, neste contexte, que a emigra~ii.o a~o
riana para o Brasil acabasse por ser estimulada pela coroa 
em meados do seculo XVIII. Para isto contribufram os 
condicionalismos desfavoniveis, ja evocados, do territ6rio 
de partida de gente e a nova conjuntura criada no de des
tine, mais precisamente nas suas areas meridionais. 0 
processo foi desencadeado por uma Carta regia de 31 de 
Agosto de 1746. "Fui servido", comunicava D. Joii.o V, 
"que das Ilhas dos A~ores se transpmtem a custa de Mi
nha Real Fazenda os Casaes de pessoas que voluntaria
mente quizerem estabelecer-se nos Meus dominies da 
America nas partes que se lhes determinarem". Outra car
ta regia, datada de 5 do mes de Setembro seguinte, con
tinha disposi~oes sobre o alistamento dos "casaes" interes-

1 Manuel de Sousa Menezes cita seis casos pontuais de a~orianos que 
partiram para o Brasil, urn duvidoso e os outros relativos a jesuftas 
(MENiiZF.S, 1952, p. 66 e 70-72). 
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sados em partir para o Brasil e sobre o transporte, que 
deveria processar-se em boas condi~oes; nela se indica 
tambem que, no Brasil , "se fara o primeiro Estabeleci
mento na Ilha de Santa Catharina e nas suas visinhan~as 
em que a fertilidade da terra, abundancia de Gados e gran
de copia de Peixe conduzem muito para a commodidade 
e fortuna d'estes novos Habitadores". Por fim, em 22 de 
Novembro do mesmo ano de 1746, publicava-se no arqui
pelago urn edital em que se precisavam as condi~oes de 
instala~ii.o dos a~orianos no Brasil (os documentos men
cionados encontram-se transcritos no Archivo dos Arores, 
vol. XI, Penta Delgada, 1890, p. 525-529, donde se extraf
ram as cita~oes). Os casais transportados receberiam urn 
subsfdio em dinheiro, generos alimentfcios, sementes, uten
sflios agrfcolas e outros, duas vacas e uma egua; atribuir
-se-ia ainda "a cada casal urn quarto de legoa em quadra 
para principiar a sua cultura sem que se lhe levem Direi
tos, nem salario algum por esta Sesmaria". Curiosamente, 
refere-se ainda no edital que o rei agira "attendendo as 
Representa~oes dos Moradores das Ilhas dos A~ores, que 
lhe tem pedido, mande tirar d'ellas o Numero de Casaes, 
que for servido e transportal-as a America d'onde resulta
ra as ditas Ilhas grande alivio em nii.o ver padecer os seus 
Moradores reduzidos aos males, que traz consigo a 
indigencia em que vivem". Refira-se que, em 1746, os 
A~ores teriam sido devastados por tempestades, ficando 
reduzidas muito substancialmente as colheitas agrfcolas 
(CEsAR, 1970, p. 127)2• 

Seja como for, a iniciativa do poder central, ocorrida 
em 1746, nii.o pode ser entendida como urn acto isolado, 
destinado a resolver uma crise, ou decorrente duma situa
~ii.o pontual. Ja nos finais do seculo XVII, o govemador 
da co16nia do Sacramento solicitava ao rei que para ela 
fizesse seguir gente dos Arrores (e de Tras-os-Montes). Em 
1736, o rei manifestava claramente a intenrrao de instalar 
casais insulares nas areas meridionais do Brasil; e, em 
1745, uma ordem regia permitia que em cada navio que 
partisse das ilhas da Madeira e dos A~ores seguissem ate 
cinco casais, cujo destine seria o territorio do sui do Brasil 
(WIEDERSPAHN, 1979, p. 13-15; CEsAR, 1970, p. 126). A 
evo1u~ii.o deste esta intimamente relacionada com o movi
mento migratorio que aqui nos interessa. 

III 

Em 1680, os portugueses fundaram a colonia do Sacra
mento, na margem esquerda do rio da Prata. Era entii.o 
confusa a repartirrao dos territories entre Portugal e a 
Espanha, regulada ainda, em princfpio, pelas disposirroes 
do velho tratado de Tordesilhas. Com o novo estabeleci
mento procurou garantir-se a posse do local de valor eco
n6mico apreciavel, atraves do qual se fazia intense comer-

2 Manuel de Sousa Menezes nega que haja fundamentos para se a fir
mar que tenha ocorrido esta crise agricola (MENEZES, 1952, p. 52-53). 



Nota sobre os prim6rdios da emigra~iio a~oriana e a ocupa~iio do sui do Brasil 

cio. Por outro lado, pretendia obter-se a integracrao no 
Brasil de extensas areas situadas para norte. Tudo isto 
suscitava esforcros, mais sugeridos que concretizados, no 
sentido da ocupacrao do vastfssimo territ6rio que, para sui 
de Sao Paulo, apontava na direccrao do Sacramento; torna
va-se necessaria fixar af nucleos de povoamento e assim 
se enquadra a iniciativa regia da deslocacrao de acrorianos 
com esse objectivo. 

Foi muito grande o interesse que estes manifestaram 
em seguir para outras paragens. Embora os numeros se
jam incertos, estes e a generalidade dos que adiante se 
citam, fornecem, pelos menos, uma ordem de grandeza 
aproximada. Segundo uma informacrao do corregedor da 
Comarca dos Acrores, em Setembro de 1747, ter-se-iam 
inscritos 2585 pessoas, pertencendo os maiores contigentes 
a Sao Jorge (1433), Sao Miguel (706) e Graciosa (373) 
(FoRTES, 1978, p. 35)3 • Este afluxo de gente tao acentuado 
deixa transparecer uma das deficiencias do plano que se 
encontrava em execucrao: havendo tao grande numero de 
colonos, apurados num espacro de tempo tao reduzido, 
tornar-se-ia previsfvel que parte deles nao reunisse as 
condicroes necessarias para as tarefas que se lhes destina
vam. E assim aconteceu, de facto. Impressiona, por exem
plo, o elevado numero de emigrantes de Sao Jorge. Mas, 
numa carta do govemador de Santa Catarina (Brasil), es
crita ao ministro do Ultramar, por volta de 1752, pode ler
-se o seguinte: "Ja avisei ao Corregedor daquela comarca 
dos Acrores me nao mandasse gente semelhante, ( ... ) de 
que resultou carregar este transporte de tantos miseniveis, 
entre os quais ha alguns aleijados e de incuniveis acha
ques que conforme as informacroes que tomei ja os pade
ciam antes de os constrangerem ao embarque, constando 
que grande parte dos que se alistaram voluntarios se dis
simulou com eles, nao por parte do Ministro Corregedor, 
mas pela dos jufzes ordinarios das vilas da Ilha de Sao 
Jorge e dos poderosos deJa, que tomando a estes pobres 
por pouco mais de nada alguns bens que possufam os 
forcrassem a embarcar muitos deles sem alistar-se" (FoR
TES, 1978, p. 40; sigo a ortografia adoptada pelo autor). 
Numa obra chissica do princfpio do seculo sobre S. Jorge, 
refere-se ainda o seguinte: "consta mais do registo muni
cipal das Velas que em 1754 o corregedor Joaquim Alves 
Moniz ordenou ao juiz dos orphaos, Jorge da Cunha 
Silveira, para apromptar 150 pessoas com destino ao Brazil, 
e que para esse effeito dos casaes alistados mandasse al
guns vadios prejudiciaes ao socego publico" (AVELLAR, 
1902, p. 93). 

Importa nao exagerar o significado destas informacroes, 
nem avancrar para generalizacroes apressadas. Mesmo as
sim, os erros cometidos no recrutamento de pessoas para 
esta tentativa de colonizacrao dirigida (tal como para ou-

3 Poderia pensar-se as restantes 76 pessoas seriam provenientes da 
Terceira; mas, segundo uma fonte documental, o contingente desta ele
var-se-ia a 139 casais e 73 solteiros (MENEZES, I 952, p. 57). 

tras, posteriores, e com variados destinos) constitui ele
mento importante a tomar em conta. 

Mais urn aspecto negativo e o que se relaciona com as 
condicroes de transporte e fixacrao. Quando se leem as 
instrucroes ou as normas que lhes dizem respeito, fica-se 
impressionado com os cuidados e o rigor que evidenciam. 
Mas varios testemunhos que ate n6s chegaram, dao-nos 
conta das dificuldades e circunstancias penosas que afec
taram os colonos. Foi estabelecido urn contrato com a 
firma lisboeta de Feliciano Velho Oldenberg para se asse
gurara sua deslocacrao. A primeira viagem foi tormentosa 
e durou cerca de tres meses, com chegada a ilha de Santa 
Catarina em Janeiro e Fevereiro de 1748. A alimentacrao 
era deficiente e o alojamento e as condicroes de higiene 
dos passageiros f1caram prejudicados pelo seu elevado 
numero em relacrao a capacidade dos pequenos barcos que 
os transportavam. lnterferiram tambem as normas dema
siado rfgidas dum regimento mandado cumprir pelo Con
selho Ultramarino e que afectavam sobretudo as mulheres. 
No sentido de evitar desordens, estas eram mantidas pra
ticamente como se vivessem em prisao, em compartimen
tos pr6prios, onde s6 podiam entrar o cirurgiao e o padre; 
tinham escasso tempo para falarem com os maridos, ir
maos e filhos mais crescidos, saindo apenas para assisti
rem a missa, que s6 em determinados dias se celebrava. 
Feliciano Velho Oldenberg foi responsavel pela realizacrao 
de uma ou duas viagens; em meados de 1749 foi concre
tizado novo contrato, com Francisco de Sousa Fagundes 
que teve a seu cargo o transporte de mais quatro contigentes 
de acrorianos, ate I 753. Posteriormente veio ainda outro 
grupo, procedente da Madeira, em 1756 (WIEDERSPAHN, 
1979, p. 19-31; sobre a emigracrao acroriana para Santa 
Catarina, veja-se ainda CABRAL, 1950). 

0 numero total de acrorianos deste processo de coloni
zacrao dirigida tern suscitado alguma controversia. Na pri
meira viagem, terao chegado a Santa Catarina 85 casais 
com 451 pessoas, das quais 43 menores. No total, Borges 
Fortes admite que tenham sido levados para aquela ilha 
1178 casais (6492 pessoas), o que se situa muito aquem 
dos 4000 casais inicialmente previstos. Oswaldo Cabral 
afirma que OS COIOnOS acrorianos foram apenas 4485, en
quanta, numa posicrao intermectia, Henrique Wiederspahn 
avalia o numero de casais em 1000 a 1100, compreenden
do pouco mais de 5000 pessoas (vejam-se as obras citadas 
destes autores). Foram estes os que ficaram conhecidos 
como "casais de numero" (e tambem como "casais del
-rei"), ou seja, aqueles que se tinham deslocado no ambito 
das determinacroes n!gias, a partir das quais beneficiavam 
dum conjunto de vantagens e privilegios. 

Tanto umas, como os outros nao se concretizaram se
gundo os moldes previstos, o que contribuiu para que nao 
fosse bern sucedida a experiencia de colonizacrao agricola 
se tinha em vista. Ao que parece, os primeiros colonos 
foram os mais afortunados: instalados nas terras adjacen
tes a sede administrativa local, na ilha de Santa Catarina, 
receberam prontamente os subsfdios, ferramentas e semen-
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tes que lhes tinham sido prometidos; no entanto, a repar
ti~ao das terras processou-se de forma precipitada e con
fusa, com atribui~ao de lotes desiguais ou sem delimita~tao 
bern definida. Alem disto, faltavam vias de comunica~tiio, 

indispensaveis num empreendimento deste genera. Se e 
certo que os a~torianos encontraram condi~t6es climaticas 
de tipo subtropical, companiveis as das suas ilhas de ori
gem (exceptuando principalmente as temperaturas bern 
elevadas do Verao), as imensas extens6es de terra com que 
agora se defrontavam e a existencias de algumas pragas 
que desconheciam (ha referencias a ac~tao nociva da for
miga) configuravam outra escala do aproveitamento dos 
solos e influencias novas quanta a este. Ainda assim, foi 
0 trabalho arduo e persistente destes colones iniciais que 
tornou menos dramatica a situayao dos que se lhes segui
ram e depararam com carencias de toda a ordem, incluin
do as dos subsfdios que 1hes eram devidos (FORTES, 1978, 
p. 62). Oswaldo Cabral tece tambem algumas crfticas 
quanta as pr6prias qualidades dos colones, embora lhes 
reconhe9a o merito de terem constitufdo a base da socie
dade catarinense e assegurado o fundamento das sua con
tinuidade; mas 0 que parece mais importante e 0 carac
ter precipitado ou premature deste plano de colonizayao 
agricola, com base em pequenas propriedades e sem que 
se assegurassem meios para os necessaries circuitos co
merciais. 

Em todo o caso, os a~torianos refor9aram a ocupayao da 
capitania de Santa Catarina, que continuava a ser cobi~tada 

pelos espanh6is, no contexte de incerteza do limite dos 
territories que cabiam a estes e aos portugueses. 0 modo 
como evoluiu a defini9ao desse limite levou a dispersao 
daqueles mesmos ayorianos por regi6es mais a sui. 

IV 

Depois de negocia~t6es complexas e demoradas, Portu
gal e a Espanha conseguiram finalmente chegar a urn 
acordo quanta a este problema dos limites, atraves do tra
tado de Madrid (1750), no qual teve influencia decisiva o 
notavel diplomata portugues de origem brasileira, Alexan
dre de Gusmao, conforme foi minuciosamente estudado 
por Jaime Cortesao (veja-se a sua extensa obra Alexandre 
de Gusmao eo Tratado de Madrid, 9 vols., Rio de Janeiro 
1950-1963). Segundo ficava estabelecido, Portugal cedia 
a Espanha a colonia do Sacramento, mas garantia a posse 
de extensas areas do sul do Brasil, para alem do meridiana 
de Tordesilhas e cuja ocupa9ao ja havia sido encetada. 0 
tratado de Madrid e urn documento importante, no qual 
esta presente o principia das fronteiras naturais e se en
contra ainda a ideia de que nao deviam ser transpostos 
para o continente americana os conflitos europeus. Foi na 
sequencia deste tratado que se promoveu a desloca~tao de 
casais a9orianos de Santa Catarina para outros locais cuja 
posse se procurava assegurar. A primeira notfcia deste facto 
co1he-se numa carta de 13 de Abril de 1751, em que o 
governador de Santa Catarina, Manuel Escudeiro, cornu-
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nica ao rei que havia enviado compulsivamente (sem pre
cisar quando) alguns casais a~torianos, dos casais de nu
mero, para o Rio Grande (CABRAL, 1950, p. 535). Entre 
Janeiro e Mar90 de 1752 seguiram mais 106 casais e em 
Agosto do mesmo ano outros 75. Houve ainda remessas 
posteriores, mas a documenta~tao que se lhes refere e in
certa. Note-se que, antes da chegada dos casais de numero 
a~torianos provenientes de Santa Catarina, ja havia gente 
daquele arquipelago no Rio Grande (FORTES, 1978, p. 52-
-58; CESAR, 1970, p. 129). 

A carencia de informa~t6es sabre a transferencia de 
a~torianos de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, 
depois das que se referem as primeiras viagens, relaciona
-se com as cautelas e mesmo algum sigilo de que se ro
deou tal transferencia, no ambito da competi~tao com os 
espanhois pela posse de mais territ6rios. De acordo como 
tratado de Madrid, caberia a Portugal a area das miss6es 
dos Sete Povos, donde seriam retirados os fndios e os 
jesuftas que os apoiavam. Procurou-se reunir povoadores 
no Rio Grande de Sao Pedro para, na altura propria, avan
yarem ate as Missoes. Mostraram-se interessados alguns 
paulistas, aos quais se concederam terras, mas o governo 
preferia os a9orianos, cujo transporte, a partir de Santa 
Catarina, "assumiu depois de 1752 o can1ter de verdadeira 
opera9ao militar, a fim de que por todo o Rio Grande se 
fixassem, antes de tudo, elementos leais a Coroa" (CEsAR, 
1970, p. 130). Assim, e muito diffcil precisar o numero 
exacto de casais que penetraram no Rio Grande; 
compulsando os trabalhos dos autores que se debru~taram 
sobre o assunto, Guilhermino Cesar retem a opiniao de 
Aurelio Porto, segundo o qual, ate 1754, teriam vindo 585 
casais, num total de 2278 pessoas (CEsAR, 1970, p. 131). 

Seguindo a sistematiza9ao de Guilhermino Cesar, po
demos dizer que, numa primeira fase, entre 1751 e 1759, 
os a~torianos foram encarados como elementos que subs
tituiriam os indios nos aglomerados das miss6es. Uma vez 
falhado este objective enceta-se a ocupa9ao sistematica do 
territ6rio, com atribui9ao de terras aos povoadores. "Na 
primeira fase, atuaram os a9orianos como simples coadju
vantes das fOr~tas mi1itares; por isto, foram espalhados 
aparentemente a esmo. ( ... ) A linha de penetra<;ao do 
povoador ilheu foi originariamente esta: Rio Grande; Ca
pela Grande de Viamao, compreendendo o porto de 
Viamao, mais tarde Porto Alegre; Triunfo, Santo Amaro e 
Rio Pardo. Depois da invasao espanhola em 1773, houve 
verdadeira dispersao" (CESAR, 1970, p. 132-133). Por toda 
esta area, os a9orianos revelaram excelente capacidade de 
adapta9ao, enraizando o povoamento e dedicando-se com 
exito a agricu]tura, actividade na qua] avuJtou a produyaO 
de trigo. De acordo com o mesmo autor, "o ilheu consti
tuiu urn dos alicerces da penetra9ao portuguesa nos Vales 
do Jacuf e do Taquari" (CEsAR, 1970, p. 133). 

Entretanto, continuavam as oscila<;6es na delimita<;ao 
dos territories de Portugal e da Espanha. Entre o tratado 
de Paris, no termo da Guen·a dos Sete Anos (1763) e o de 
Santo Ildefonso (1777), a colonia do Sacramento voltou a 
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posse de Portugal, mas os espanh6is mantiveram, na se
quencia de uma invasao ja citada, o dominio sobre alguns 
territ6rios do Rio Grande do Sui. Foi entao que, enquanto 
alguns a~orianos se deslocavam para Nmte, outros foram 
arrastados pelos invasores e acabaram por fundar a cidade 
de San Carlos, pr6xima de Maldonado, na actual republica 
do Uruguai (ALMEIDA, 1989, p. 201). Com o tratado de 
Santo lldefonso, retomou-se uma situa~ao comparavel a 
que estabelecia o anterior tratado de Madrid. 

Deve destacar-se a cidade de Porto Alegre, capital do 
estado brasileiro de Rio Grande do Sui, entre as grandes 
aglomera~oes a que estao ligados os povoadores a~oria
nos. Presume-se que estes tenham chegado ao local em 
1752 (FORTES, 1978, p. 117; WIEDERSPAHN, 1979, p. 43) e 
afirma-se correntemente que, no infcio, se fixaram 60 
casais; contudo nao se sabe ao certo quantos eram e aque-
1e numero e apenas 0 que vern indicado na Carta regia de 
Agosto de 1747 para a forma~ao de cada urn dos nucleos 
de povoamento. Na area ja estavam instalados, desde 1732, 
Ornelas de Menezes e Vasconcelos, Sebastiao Francisco 
Chaves e Dionisio Rodrigues Mendes. 0 primeiro, madei
rense, recebeu em 1740 uma sesmaria que corresponde ao 
local de origem de Porto Alegre. Foi numa faixa adjacente 
a essa sesmaria e junto ao rio Guaiba que deve ter-se 
formado o "arranchado" inicial dos a~orianos. Em 1762, 
a sesmaria foi vendida a Inacio Francisco, natural da ilha 
de Santa Maria, e nela ficaram alojados casais, que cons
truiram o primeiro templo, ao que parece no sftio onde 
ficou depois a Pra9a da Alfandega (FoRTES, 1978, p. 118). 
0 povoamento da "estancia" de Inacio Francisco com casais 
das imedia~oes incentivou-se posteriormente. 

Aos poucos foi tomando fonna a nova povoa9ao. As 
designa~oes da area que ocupou retlectem o modo como 
nela se fixaram e enraizaram os habitantes: chamada a 
princfpio Porto de Viamao, passou a denominar-se Porto 
do Dornelles (do nome do madeirense referido), depois 
Porto dos Casais (com a chegada dos a~orianos) e fi
nalmente Porto Alegre (em 1773, ja com dimensao de
mografica assinahivel). Desta evolu~ao perdurou signifi
cativamente, na memoria colectiva da grande cidade, a 
designa~tao de Porto dos Casais, como elemento funda
mental das suas origens. 

v 
Nas paginas precedentes tentou-se apenas fazer uma 

revisao despretenciosa de alguma da vasta bibliografia 
respeitante a este epis6dio tao precoce e relevante da 
diaspora a~oriana; salientaram-se e encadearam-se os fac
tos fundamentais. 

Ressalta a conjuga~ao de estfmulos para a emigra9ao 
dos a9orianos na area de origem com uma conjuntura que 
tornava desejada a sua presen~a no Iugar de destino. Disto 
resultou uma experiencia de coloniza~ao dirigida, prema
tura, urn tanto improvisada e sem duvida ambiciosa peran-

te os meios disponfveis: as deficiencias e fragilidades com 
que decorreu 0 processo sao evidentes. 

De qualquer forma, resultou urn contributo importante 
para a ocupa~ao portuguesa do sui do Brasil. Por outro 
!ado, rromes de diversas famflias, algumas expressoes e 
praticas variadas, certos can tares ( Chimarrita e Tirana, 
por exemplo) dao conta duma heran~a cultural que se vai 
diluindo, mas perdurou ate hoje (MENEZES, 1952, p. 99-
-104 ). Ainda ha pouco tempo o intluente jornal Zero Hora, 
de Porto Alegre, dedicava uma serie de quatro interes
santes reportagens a essa heran~a (MELO e NASCIMENTO, 
1996). Nao ha duvida de que ela esta assumida, o que se 
reflecte de varias formas. 
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