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0 Guia Lopes 

NTRE as figuras que mais se singularizaram no largo pe
riodo de inenarraveis provag6es por que passaram as 
nossas minguadas e desaparelhadas forgas, na longinqua 

provincia de Mato Grosso, ao tempo em que por la andaram, 
quais feros hunos, talando campos e ladroando gada, as hordas 
flagiciosas de Solano Lopez, creio que nenhuma faz mais jus 
a simpatia, ao respeito e a admiragao dos compatriotas do 
que a do guia Jose .Francisco Lopes. 0 velho guia Lopes foi 
exemplo vivo de constancia, de lealdade e de desinteresse, que 
talvez nao encontre simile na hist6ria dos outros povos. 

Nascido na vila de Pium-i, em Minas Gerais, ali passou 
Lopes a sua trabalhosa infancia. Assim, porem, que se fez 
mogo, deixou a terra de seu bergo, rumo a oeste, em demanda 
de Mato Grosso, o feracissimo trato de territ6rio brasileiro, 
que havia de ser, mais tarde, teatro de seus grandes e cele-
brados feitos. · 

Durante muito tempo, nao se fixou Lopes em pan to algum 
daquela regiao vastissima. Dando largas ao seu pendor in
genito pela vida n6made, perlongou e vadeou rios, transp6s 
montanhas, devassou florestas, pos nome a lugares ate ai 
vir gens de pe humano. S6 depois de casado, ao que parece, 
e que assentou de abandonar urn pouco a sua vida erratica. 

. Residiu, entao, no Paraguai, par espago de urn setenio, 
e, depois, veio habitar a margem do Miranda, em uma estancia 
sua, a que dera o nome de Jardim. 

Nessa propriedade, segundo a hist6ria, e que costumava 
dar agasalho aos que o acaso au as neg6cios fizessem tran
sitar por aqueles recantos do Brasil, tendo para o secundar, 
em suas solicitudes de hospedeiro generoso, sua dedicada es
posa, D. Senhorinha, cuja bondade era, tambem, proverbial 
naquelas bandas. 
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0 GUIA LOPES 

D. Senhorinha fora casada, em primeiras nupcias, com 
urn irmao do nosso guia, de nome Jose Gabriel Lopes, fale
cido em 1849. Dela, con tam que, quando viuva, fora presa e 
levada, com os filhos, por uma caterva de paraguaios, s6 sendo 
liberta em 1850, e, assim mesmo, merce de reclamagao apre
sen tada pela legagao brasileira em Assungao. 

Era, pais, em Jardim que residia Lopes, com a familia, 
quando irromperam os paraguaios em territ6rio brasileiro. 

Tanto que soube da invasao, tratou Lopes de se escapar, 
com os seus. Foi ele, porem, o unico que o alcangou. Toda 
a familia caiu prisioneira do adversario, que a conduziu, como 
os antigos barbaros os trofeus do saque, para o povoado pa
raguaio de Horcheta, distante sete leguas de Concepcion. 

Desde aquele dia, nunca mais voltara ao coragao do velho 
lutador das matas a dace paz dos despreocupados. A toda 
hora, parecia-lhe que aqueles para quem eram todos os seus 
carinhos, clamavam de lange, desesperadamente, cheios de 

• 

dor e de saudade, para que ele, 0 patriarca, lhes fosse dis-
tender, por sabre a cabega, repleta de pensamentos mestos, 
o palio da liberdade. · 

Dais anos, porem, jci se tinham escoado nessa prova~ao 
de maguas infinitas, sem que o bravo sertanejo, cuja alma era 
urn relicario de sentimentos nobres, pudesse ir arrancar as 
garras impiedosas dos inimigos de sua Patria, no lugar de 
reclusao, aqueles entes a que tanto amava, senao quando, aos 
24 de janeiro de 1867, chegaram a Nioac, sob o comando do 
coronel Carlos de Morais Camisao, as forgas expedicionarias 
que deviam expulsar o inimigo, e invadir, pela fronteira se
tentrional, o Paraguai. Nao teve duvidas : ofereceu-se para 
as acompanhar, como guia. 

Aos 25 de fevereiro, as nossas forgas abalaram de Nioac, 
e, em 4 de margo, ocuparam a colonia de Miranda. 

Ali, na colonia, e que se deu, em 11 de abril, o tocante 
epis6dio, consagrado pela hist6ria daqueles dias, do encontro 
do velho Lopes como filho, que, em companhia de outros com
patricios nossos, havia fugido do cativeiro, e, na vespera, se 
apresentara ao coronel Camisao. 
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A grata nova dessa apresentagao do filho, recebeu-a Lopes, 
justamente, quando atravessava os postos avangados, de volta 
de urn reconhecimento em que tamara parte, com o 170 ba
talhao de voluntaries, nao muito lange da colonia. A comogao 
que experimentou foi imensa, foi indescritivel. Quando se 
aproximou do filho, estava extremamente palido e dos seus 
olhos borbulhavam lagrimas. 0 filho ja o esperava, respei
tosamente, descoberto. Lopes nao descavalgou : do alto 
mesmo da montada, estendeu-lhe a mao, tremente, que o 
filho beijou com extraordinario afeto. Depois, continuou o 
seu caminho, sem abrir a boca, silenciosamente, mais do que 
nunca esmagado pela lembran<;;a dos restantes membros da 
familia ausente, ontem ditosos, e, entao, escravos de urn 
adversario mau, em urn pais infelicitado pelos desmandos ne
ronianos de urn megal6mano . 

No dia 21 de abril, as nossas forgas transpuseram o Apa, 
em frente a Bela Vista, e entraram em territ6rio inimigo. 
Lopes, montando bonito cavalo baio, estava cheio de satis
fagao. S6 se lhe ensombrou a fisionomia, quando viu que, de 
Bela Vista, se erguia tenue fumo, sinal seguro de que os pa-
raguaios lhe haviam posto fogo. . 

Pouco, porem, durou a tristeza do velho sertanejo. Mal 
percebeu que, quase na totalidade, os paraguaios que ocupa
vam Bela Vista dali se retiravam, desordenadamente, entrou 
Lopes a provoca-los com assobios e com ap6strofes de des
prezo, que despertaram o riso em todos os presentes. 

No dia 30 de abril, as forgas expedicionarias partiram de 
Bela Vista, e acamparam as margens do Apa-mi, dali a uma 
legua ; e, em 1 de maio, chegaram a Laguna, fazenda perten-· 
cente ao ditador paraguaio e destinada a criagao de gada. 

Infelizmente, ja o inimigo a havia reduzido a cinzas, fi
cando, assim, desfeita a miragem de que ali encontrariam os 
nossos com que, ao menos, minorar a fome, e com a agravante 
de estar a expedigao num terreno ignorado e aspero, alem de 
cercada por urn inimigo, do mesmo passo, solerte e audacioso. 

A conselho do guia, avangaram, ainda, as nossas forgas, 
mais meia legua, ate a invernada da Laguna; mas debalde 
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o fizeram, en1 virtude de haver o inin1igo levado consigo ca
valhada e gado . 

Venda frustrados todos os pianos, que imaginara, para es
magar o adversario desleal, e tendo em conta a impossibili
dade em que se via de prover a expedigao de viveres e de mu
nig6es, resolveu o coronel Camisao voltar a fronteira, com o 
fim de reorganizar as forgas. 

Ia, pais, ter inicio a retirada. 
Ao amanhecer do dia 8 de n1aio, conta o visconde de 

Taunay, em seu famoso livro A Retirada da Laguna, "esta
vamos ja em ordem de marcha, mulas carregadas, bois de 
carro nas cangas, e o gada que restava apoiado ao flanco dos 
batalh6es, de modo a acompanhar todos as movimentos da 
coluna. As 7 horas da manha, o corpo de cagadores, que es
tava na vanguarda, rompeu a marcha, indo atnis dele as ba
gagens e as carretas que deram bastante trabalho na pas
sagem de urn riacho que as chuvas dos dias antecedentes 
tinham avolumado". 

Pois nesse momenta, precisamente, e que a obra mirifica 
do velho guia Lopes comegou a fazer-se ainda maior, ainda 
mais extraordinaria, ainda mais divina, se assim me e licito 
dizer. 

No dia 8, as nossas f6rgas nao puderam percorrer mais 
de duas leguas e meia. Nao o permitiu o fogo continuo e 
cansativo, muito em bora pouco mortifero, do adversario. 

Aos primeiros albores da manha de 9, ap6s uma noite 
cheia de indiziveis inquietag6es, as f6r<;as expedicionarias con
tinuaram a marcha, e, ainda nessa ma11ha, se estabeleceram 
em urn cerro, o ultimo, que dominava a Bela Vista e ao Apa. 

Estavam elas, por conseguinte, a pique de deixar o Pa
raguai. 0 pesar, par isso, era geral. 0 velho Lopes, sobre
tudo, trazia bern impressa na fronte veneranda a dor profunda 
que l11e ia na alma. Para ele, nada justificava o abandono 
do territ6rio inimigo. Ao reves, o que a todos impedia como 
dever sagrado de patriotismo e de humanidade, ainda que 
lhes custasse a vida, era novo avango par ele a dentro. Se, 
com a falta de recursos para a alimentagao da tropa, e que 
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se pretendia justificar a volta ao territ6rio nacional, bern 
fragil era a justificativa, pois facil lhe seria, ainda, ir bus
ca-los em sua estancia. Pouco se Ihe dava de sacrificar o que 
ainda tinha de seu, contanto que se nao abandonasse o ter
ri t6rio paraguaio . 

De nada, porem, valeram, nem podiam valer, as ponde
rag6es do velho guia. Acima de suas ilus6es, estava a reali
dade ilacrimavel : era preciso voltar a Mato Grosso. 

Assim, no dia 11 de maio, pela manha, as nossas forgas 
transpuseram novamente o Apa, e continuaram a retirada. 

Quando foi por volta do meio-dia, os paraguaios desen
cadearam o maior e mais violento ataque que a expedi~ao 
sofreu. A esse ataque, resistiram os nossos com galhardia, 
e sairam vitoriosos; mas, por infelicidade, perderam o gado. 

Que seria da expedi~ao, sem viveres ? 86 urn homem po
deria encontrar, na sua grande experiencia, solu~ao para 
aquela situagao tristissima : era o velho Lopes. 0 nosso guia, . 
que, no combate, era de intrepidez sem igual, e ate terrivel, 
mostrava-se sempre, na hora calma das deliberag6es, mais que 
qualquer outro, o homem dos bons conselhos. Para ele, pois, 
e que apelou o comandante da expedigao. 

Nao ficou, alias, somente nesse, o servigo de Lopes, no 
dia 11 . Lopes era a alma das forgas expedicionarias, naquele 
doloroso transe . 

Quando o coronel Camisao se determinou a mudar de iti
nerario, em razao do conhecimento que tinha 0 inimigo do 
que era seguido pelas forgas expedicionarias, pois era o mesmo 
pelo qual avangaram sobre o Paraguai, ainda na sagacidade 
e na boa vontade do velho guia e que ele foi achar solugao 
razoavel para a conjuntura. 

As 13 horas, continuavam as nossas forc;;as a retirada, 
senao quando, sem que ninguem o esperasse, os paraguaios 
abriram, contra elas, de colina proxima, fuzilaria intensa. 
Mas Lopes, que se achava sempre na · vanguarda, mais uma 
vez salvou a situagao : sem que lhe fosse dada ordem, e v;a
Iendo-se do conhecimento que tinha do terreno, abandonou, 
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• 
inesperadamente, a estrada seguida, infletiu para a esquerda, 
e, contramarchando, subitamente, por esse lado, levou as 
nossas forgas ao pe de urn morro, onde, se preciso, se poderia 
localizar uma bateria. Estabeleceu-se, por essa forma, certa 
desorientagao entre os paraguaios, da qual se aproveitaram 
as nossas forc:;as, para a prossecugao da marcha, por dentro 
do macegal. 

De repente, percebeu Lopes que os paraguaios haviam 
posto fogo a este. Que fez, entao, para OS lograr ? Caminhou 
direito para Miranda, e, depois, descambou para a sua es
tancia. 

Ao romper da manha do dia 12 de maio, as nossas forgas 
levantaram acampamento, e, ainda, nesse dia, gragas ao velho 
Lopes e que OS paraguaios nao lhes puderam ganhar a dian
teira, para lhes perturbar a marcha. 

Ao entardecer- urn triste entardecer de retirada- mal 
se instalaram as forgas expedicionarias sabre urn pequeno 
cerro, comecaram fortes lufadas de vento sul a trazer-lhes o 

,J 

calor do fogo que lhes vinha ao encalgo, pelo campo. 

0 velho Lopes nao perdeu tempo : ordenou que o pessoal, 
de que podia dispor, cortasse, a toda a pressa, a macega que 
circundava o local do estacionamento, e que, uma vez cor
tada, fosse imediatamente conduzida para lange, coberta de 
terra e, depois, calcada. E nao ordenou apenas : deu ordens 
e executou, tam bern. A sua atuagao foi, sobretudo, de valor 
inapreciavel, quando o incendio se aproximou, em crepitag6es 
diab6licas. Por toda a parte, estava ele, en tao, grande, su
blime, incon1paravel, estimulando os outros, e lutando como 
leao indomito por apagar aquele mar de chamas, com que o 
inimigo, desumano e astuto, procurava aniquilar, de vez, 
aqueles homens sofridos e destemerosos, que uma agressao in
s6lita a honra de nossa Patria havia levado aquelas regi6es . , . 
1mperv1as. 

Ai de nossas forgas se nao fora ele, naquela hora amarga, 
em que a fumarada e as labaredas daquele incendio imenso 
ameagavam queima-las e asfixia-las ! Ai delas se nao fora 
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aquele sertanejo resignado e impavido, naquele instante de 
angustias e de sofrimentos, em que as enormes linguas de 
fogo, langadas aos ares par aquele pavoroso incendio, faziam 
lembrar o inferno em que Dante Alighieri mergulhava os re
probos ! Naquele dia, o velho Lopes foi bern maior que muitos 
dos her6is que Romero, em seus poemas epicos, celebrou em 
estrofes harmoniosas e impereciveis. 

Ao alvorecer do dia 14 de maio, ap6s uma noite de desas
sossego, passada em clara, debaixo de aguaceiros desapode
rados, as forgas expedicionarias, sempre guiadas pelo velho e 
abnegado Lopes, reencetaram a marcha par densa mata a 
dentro, isso para evitar a passagem par urn desfiladeiro que 
ja se achava ocupado pelos paraguaios. 

No dia seguinte, viram-se, novamente, as nossas forgas 
cercadas de enormes chamas terrificadoras. Mas o est6ico 
Lopes nao perdeu a calma : mandou que se encostasse, ime
diatamente, a coluna, a dais cap6es, que par ali havia, a fim 
de a resguardar das labaredas la terais, e, a seguir, fez que se 
cortasse a macega, numa extensao ainda maior que da pri-

• me1ra vez. 

Assim que passou o perigo, a col una continuou a marcha. 

A frente dela, estava Lopes. Via-se, porem, que estava 
dominado de grande tristeza e de indisfargavel inquietagao. 
Tinha perdido o rumo . 

Feliz1nente, no dia 16, retornara ao caminho certo, nao 
obstante achar-se, ainda, algum tanto desorientado. 

Quem ja nao podia recalcar a sua grande contrariedade 
com os atrasos provenientes da incerteza do caminho, era o 
comandante das forgas expedicionarias. Tanto assim que, no 
dia 17, exprobou duramente o nosso velho guia. E se maior, 
ainda, nao foi a sua desesperagao, e porque, com ser homem 
dotado de coragao bondoso, logo se deixou acalmar pelo si
lencio respeitoso com que lhe ouviu Lopes as exprobag6es. 

No dia 19, dissipou-se, afinal, para Lopes, qualquer du
vida que ainda lhe pudesse restar sabre o caminho, gragas a 
uma elevagao que se avistava ao lange. Mal deu com os olhos 
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nela, o velho guia nao hesitou em afian~ar que, com dais dias 
mais de marcha, estariam as nossas for~as em sua estancia. 

Como era de esperar, a todos reanimou e letificou a in
forma~ao de Lopes, pais ela significava a aproxima~ao do 
termo de tantos sofrimentos fisicos e de tantas prova~oes 
marais. Nao durou muito, p'orem, essa satisfa~ao, porque, de 
repente, circulou a triste nova de que a c6lera-morbo havia 
feito o seu aparecimento entre as for~as expedicionarias. 

No dia 20, os paraguaios tornaram a por fogo ao macegal ; 
mas Lopes, sempre diligente, meteu as nossas for<;as em urn 
mato de pindaibas, provido de agua, e, assim, salvou-as de 
se queimarem, embora as nao salvasse dos vapores ardentes 
e da fumarada. 

Nesse dia, mais violenta, ainda, foi a ac;ao da calera. De 
nove, foi o numero de vitimas que nele tiveram as forc;as ex
pedicionarias. E, para mais entenebrecer o doloroso quadro 
dos que deixavam a vida, a noite longa noite de trevas e 
de sobressaltos os colericos, tornados de agitac;ao terrivel, 
contorciam-se com caimbras, vociferavam, gemiam, rolavam 
uns sabre os outros, sem que nada, entretanto, pudessem fazer 
OS mediCOS para lhes mitigar OS padecimentos, pais ja nao 
tinham recursos de qualquer especie. 

Apesar de tudo, continuou-se a marcha em 21. Era urn 
desfile funebre. Das carretas, pendiam pernas, bragos e ate 
cabec;as de pobres vitimas do terrivel mal. Para maior des
gra~a, ainda, daquela procissao impressionante de her6is e 
martires, assim que, com o calor do sol, a macega perdeu o 
orvalho que colhera a noite, os paraguaios lhe puseram fogo. 

Ao atingirem as forc;as expedicionarias a uma chapada 
extensa, avistaram, a distancia, o morro da Margarida. Foi 
uma satisfac;ao geral. Lopes, muito especialmente, rejuve
nesceu de jubilo. Era, para ele, a certeza de que continuavanl 
no born caminho, e de que se aproximava cada vez mais, com 
o fim daquela caminhada tetrica, o termo da sua patri6tica 

. -m1ssao. 
Esta, porem, nao podia acabar sem novo incendio, ateado 

pelos paraguaios. E foi o que aconteceu. Ali estava ele. Par 
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felicidade, ali, tam bern, estava, a ten to, Lopes. Quando este 
o viu levantar-se crepitante e ardente, varou correndo, para 
lhe dar combate, por entre cavaleiros inimigos, que se achavam 
esparsos por aqueles campos, e, mais esta vez, da luta contra 
o fogo, a vit6ria foi integralmente sua. 

Essa passagem do velho guia atraves de adversarios reco
nhecidamente sagazes e audaciosos, foi grande temeridade. 
Mas Lopes estava por tudo. Quando lhe advertiam de que se 
devia poupar, respondia que de nada valia isso, pois ninguem 

• 

podia contrariar os designios da Providencia. Dizia ele que 
as f6rgas expedicionarias se estavam aproximando do fim de 
suas terriveis provag6es, e acrescentava : "Saibamos morrer; 
os sobreviventes dirao o que fizemos". · 

Do dia 22 ate ao dia 24 de maio, a marcha continuou com 
o mesmo aspecto de verdadeira procissao da morte . 

No dia 24, como ja estivesse aberta, ate a margem do 
Prata, a picada de que se incumbira o bravo riograndense ca
pitao Pisaflores, por ela atravessou Lopes, e foi ter a sua pro
priedade, aquela estancia amada, da qual sempre falava de
moradamente, com urn misto de saudade e de entusiasmo. 

No dia seguinte, as nossas f6rgas atravessaram o Prata. 
0 pior e que o numero de colericos se multiplicava assustado
ramente. Ja se nao achava como os conduzir. Por isso 
mesmo, forgoso foi abandonar os cento e trinta que, entao, 
havia. Que fez o comandante das forgas expedicionarias? 
Mandou abrir na mata uma clareira extensa, ordenou que 
para ela se transportassem, na noite de 25 para 26, aqueles 
cento e trinta martires, e la os deixou, com a alma amargu
rada, sob a protegao platonica deste cartaz, escrito em letras 
grandes, e que ficou pregado no tronco de uma daquelas ar
vores, testemunhas silenciosas de tantos gemidos, de tantas 
lagrimas e de tantas impreca<;6es : "Compaixao para os co
lericos ! '' 

No momenta, exatamente, em que, com o raiar do dia, 
acabavam de abandonar na mata aquelas pobres vitimas de 
urn destino injusto, apareceu Lopes, que, desde a vespera, 
tinha regressado de sua propriedade. Trazia a desoladora 
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ova c a 1orte de seu filho, pel a c6lera. Tremia-lhe a voz, 
mas estava aparentemente calma. "Meu filho morreu", disse 
ele ao Coronel, segundo o testemunho do visconde de Taunay, 
He desejo sepulta-lo em terra minha. :E urn pequeno favor 
que, por ele, e por mim, solicito; a sua vida, como a minha, 
pertencia a expedigao. Deus, que tudo determina, salvou-o 
1nuitas vezes das maos dos homens, para leva-lo hoje". Con
duziram-no, entao, em urn reparo de pega, eJ ao atingirem a 
margem direita de volumoso ribeirao, que corria pelas terras 
do velho Lopes, ai o sepultaram. Enquanto se abria a sepul
tura, Lopes conservou-se a distancia, silenciosamente, sob o 
peso de sua grande dar. S6 quando lhe comunicaram que o 
solo estava umido, e ate encharcado, e que ele descerrou OS 

labios, para dizer, com a resignagao de urn san to : "Agora, 
que importa? Entreguem a terra o que lhe pertence". De
pais, continuou, com a roluna, pela sua estancia a dentro. 

0 novo ponto de estacionamento de nossas far~as ja es
tava determinado : era o meio da mangueira do nosso guia. 

Estava por se findar a missao do velho Lopes. Comba
lido, arcado para a frente, com a cabega sabre o argao da sela, 
seguia ele, sem proferir palavra. Subito, saltaram-lhe os es
tribos, e ele caiu, pesadamente, ao solo. Acabava de o assaltar, 
impiedosamente, a c6lera. 

Colocaram-no sabre urn reparo, e, como ele, uma vez 
ai, se reanimasse urn pouco, continuou a dirigir a marcha. 
Assim e que, mal percebeu a tentativa de seu genro Gabriel 
para atravessar urn capao, com o fim de atalhar caminho, 
recomendou, embora com voz sumida : "Contornem o mato, 
que e muito sujo". 

Ao cair da nu1te, alcai1c;aram as nossas far<;as o local do 
antigo rodeio de gada da estancia do velho Lopes, e nele esta
cionaram, ficando o nosso guia, com o coronel Camisao e o 
tenente-coronel Juvencio, estes, tambem, colericos, instalado 
num galpao em ruina. 

Na manha de 27, iam as nossas fargas continuando a 
marcha, quando os paraguaios tentaram, mais uma vez, cor-
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tar-lhes a retirada . For am, porem, con tidos pelo 170 de vo
luntarios, que fazia a retaguafda. 

Ap6s meia legua de marcha, chegaram as nossas forgas, 
finalmente, a uma das margens do Miranda. Na margem 
oposta, estava a casa do velho Lopes, aquela mesma casa sob 
cujo teto nunca faltou pousada, e pousada regia, para os que 
algum dia lhe bateram a porta. Desgragadamente, em ali 
chegando, entregou Lopes a sua alma generosa a Deus. 

Sepultaram-no, entao, no meio do acampamento, em · 
terra que ele havia regado com o suor de seu trabalho ho
nesto, e, sabre a sepultura, colocaram os seus bravos e leais 
amigos, piedosamente, uma cruz, que fizeram de madeira 
tosca. 

Era a unica homenagem que lhe podiam prestar naquele 
momenta. Outras, nao lhe podiam ser prestadas senao depois. 
E, realmente, o foram. Hoje, ele tern o nome sobalgado pela 
nossa hist6ria, e a figura perpetuada no bronze do manu
menta que se levanta, solene, na capital da Republica, sob as 
bengaos desta dace Patria, a que tanto serviu, e pela qual 
morreu, entre os solugos dos que foram testemunhas de sua 
Constancia e de seu Valor. 
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