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De hoje em dian te, a Terra das Ara ras Ver me
lhas será conhe ci da como a Nação dos Aymo rés.

A Atlân ti da exis tiu.
Não é ape nas, no fundo da cons ciên cia cole ti va da huma

ni da de, o fas cí nio mági co que esse nome des per ta.
Há o depoi men to claro de Pla tão, nos diá lo gos Timeu e 

Crí tias. E a tra di ção de  vários povos sobre a gran de terra que 
se esten dia entre a Euro pa e a Amé ri ca, no ocea no que lhe 
her dou o nome. Há, sobre tu do — para os que nela con fiam 
— os regis tros da sabe do ria ini ciá ti ca sobre esse con ti nen te, 
berço da Quar ta RaçaMãe do pla ne ta.

 Ainda não iden ti fi ca do pela His tó ria ofi cial, seu lega
do espi ri tual, cien tí fi co e artís ti co se per pe tuou em diver sas 
gran des cul tu ras medi ter râ neas e ame ri ca nas, pela migra ção 
de gru pos atlan tes que se trans la da ram para orien te e oci
den te, esta be le cen do colô nias que pros pe ra ram e repro du zi
ram a cul tu ra da TerraMãe.

Não houve ape nas um afun da men to da Atlân ti da. Ao 
longo de milê nios, pelos menos três cata clis mos se suce de
ram, redu zin do suces si va men te o ter ri tó rio do con ti nen te 
de Atlas — o legen dá rio rei do qual tomou o nome. Com o 
pri mei ro deles, a Gran de Atlân ti da foi redu zi da, há cerca de 
qua ren ta mil anos, a duas ilhas — Ruta e Day tia — e  depois 
estas sub mer gi ram, dei xan do ape nas a ilha de Pos sei do nis. 
Há cerca de nove mil anos a.C. ela domi na va a  região, dei
xan do regis tros tão cla ros de sua influên cia, que os sacer do

Intro du ção
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tes do tem plo de Sais, no delta do Nilo, pude ram trans mi tir 
a Sólon as des cri ções minu cio sas que Pla tão pos te rior men te 
apro vei tou em Timeu e Crí tias. Os famo sos dilú vios da tra di
ção de todos os povos coin ci di ram com esses trá gi cos afun
da men tos. O de Pos sei do nis se con cre ti zou no espa ço de um 
dia e uma noite.

Na Atlân ti da não exis tiu um só povo. Embo ra a raça ver
me lha — a Quar ta Raça pla ne tá ria — ali tives se o seu berço, 
mais de um tron co  racial se desen vol veu. Ali encar na ram 
em massa os exi la dos cape li nos, tra zen do ao pla ne ta Terra 
o impul so de ele va dos  níveis de ciên cia e tec no lo gia. Ali, a 
con fra ria dos Pro fe tas Bran cos  semeou as bases das Esco las 
Ini ciá ti cas que iriam man ter a chama da Sabe do ria Divi na 
no pla ne ta.  Anfion e Antú lio, Supre mos Ini cia dos, come ça
ram a agre gar dis cí pu los nos Tem plos da Luz Eter na, que os 
 homens foram ensi na dos a ado rar. Sim bo li za da no fogo e na 
luz solar, essa cren ça foi difun di da por onde anda ram eles.

O conhe ci men to — tanto o que hoje deno mi na mos 
“cien tí fi co” como o cha ma do “eso té ri co”, então uni dos — foi 
esplen dor e ruína da civi li za ção atlan te. Com ele cons truí ram 
gran des cida des, empre ga ram alta tec no lo gia, des co nhe ci
da para a época, son da vam os  astros, cru za ram os mares, 
desen vol ve ram uma arte e uma ciên cia requin ta das. E ali
men ta ram a ambi ção e as pai xões. Com o conhe ci men to das 
for ças pode ro sas da natu re za e da mente, mer gu lha ram nos 
extre mos do mau uso. E as for ças da natu re za, em nome do 
equi lí brio pla ne tá rio, rea gi ram. Quan do a Gran de Atlân ti da, 
víti ma das for ças som brias que desen ca dea ra, sub mer giu, 
a civi li za ção,  depois reor ga ni za da em Ruta e Day tia, durou 
mais  alguns milê nios, mas ter mi nou por repe tir os mes mos 
desa ti nos. Idên ti co efei to se repe tiu. E final men te Pos sei do
nis, a últi ma ilha, fér til e bela, das cida des de cúpu las dou ra
das e casa rio bran co sobre o azul do mar, quan do a carga de 
ener gias peri go sas atin giu a massa crí ti ca insu por tá vel, teve 
o mesmo des ti no. Os povos da bacia medi ter râ nea guar da
ram memó ria des ses even tos na his tó ria bíbli ca do dilú vio, 
per so ni fi can do em Noé os migran tes que, aten den do ao aviso 
dos ini cia dos, se reti ra ram pre via men te.

Ao longo dos milê nios em que se desen ro lou a his tó ria 
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de gran de za, deca dên cia e catás tro fes da Atlân ti da, gru pos 
suces si vos se diri gi ram para a Euro pa e as Amé ri cas, e foram 
cons ti tuir focos de bri lhan tes civi li za ções, como a egíp cia e 
a grega, os maias, incas e aste cas, os povos indí ge nas da 
Amé ri ca do Norte e do Sul; e o tron co for ma dor dos árias, os 
mis te rio sos  homens de raça bran ca que um dia se der ra ma
ram das  regiões hiper bó reas ao norte da Euro pa, segui ram 
para leste, até a Índia e o Pla nal to de Pamir, e  depois se espa
lha ram pelo con ti nen te euro peu. Como sua marca pecu liar, 
o culto do fogo sagra do, da Luz Solar. Como lín gua, aque la 
que daria, pri mei ro o sâns cri to,  depois todas as lín guas indo
euro péias. A Quin ta Raça, dos árias, se for ma ra, com sua 
mis são espe cí fi ca — o evol ver do inte lec to — cau san do todo 
o bem e mal que podia.

No subs tra to reli gio so, artís ti co e cien tí fi co de todos 
aque les gran des povos, a marca dos atlan tes. Os incas se 
 diziam des cen den tes de gran des seres divi nos que  tinham 
vindo de além do ocea no, e entre as dinas tias rei nan tes havia 
olhos azuis e cabe los lou ros, segun do cro nis tas espa nhóis. 
As pirâ mi des do Yuca tan e do Egito, os ele va dos conhe ci
men tos astro nô mi cos, médi cos, mate má ti cos, arqui te tô ni cos; 
os gran des prin cí pios cós mi copsi co ló gi cos enfei xa dos na 
mito lo gia grega; os Vedas e o Livro dos Mor tos, as más ca ras 
dou ra das dos  faraós e as estro fes divi nas do Bha ga vadGîta, 
a Tábua de Esme ral da e o mono teís mo, tudo guar da a marca 
dessa Sabe do ria que o Con ti nen te Per di do expor tou para 
o pla ne ta, nas varia das lati tu des, antes de sub mer gir em 
sua pró pria insen sa tez. A huma ni da de pla ne tá ria é filha da 
Atlân ti da.1

À época da pre sen te nar ra ti va, pre pa ra vase o cata clis
mo que iria sub mer gir a ilha de Ruta. Já então, uma colô nia 
de atlan tes, que saíra da TerraMãe há longo tempo atrás, 
lide ra dos por Zac e ins pi ra dos pelos mes tres do povo atlan te, 
pros pe ra va, de longa data, na Terra das Ara ras Ver me lhas, 
1 “Temos o fato do notá vel para le lis mo cul tu ral entre povos das mar gens do 
Medi ter râ neo e as civi li za ções précolom bia nas. A arquie tu ra pira mi dal e esca
lo na da, comum a egíp cios, babi lô ni cos e os povos ame ri ca nos; a mumi fi ca ção 
inca, igual à etrus ca; a ima gem do gigan te supor tan do o orbe, comum a gre gos, 
babi lô nios e aste cas; o sol alado, comum a egíp cios e maias. O pró prio tipo  racial 
de egíp cios e maias, extre ma men te apa ren ta dos, e a total des vin cu la ção gené ti ca 
do egíp cio e  outros povos da África. Tudo, enfim, apon ta uma ori gem comum na 
Atlân ti da.” — Nor ber to de Paula Lima, in Timeu e Crí tias ou A Atlân ti da — Edi
tora Hemus, 1981. p.26.
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no lito ral do hoje esta do do Espí ri to Santo. Por acaso? Não!
Os gran des pla ne ja do res pla ne tá rios cui da do sa men te 

 haviam tan gi do a semen te atlan te ori gi nal para a futu ra terra 
do Bra sil, onde se abri gou esse  núcleo que deve ria ser pre
ser va do.

 Por que o san gue atlan te — a heran ça psí qui ca, espi ri
tual e físi ca da Atlân ti da — teria que par ti ci par da cons ti tui
ção da Sexta SubRaça que um dia, len ta men te, iria se ges tar 
na Amé ri ca do Sul. Por isso eles vie ram, foram guia dos e pre
ser va dos da des trui ção. Como, a pre sen te obra se encar re ga 
de con tar.

Essa a ver da dei ra ori gem, o segre do que se ocul ta nas 
raí zes de gran des  nações indí ge nas do Bra sil.

Legí ti mo san gue atlan te corre nas veias físi cas e espi ri
tuais do povo bra si lei ro. Dele her da mos muita coisa — mas 
sobre tu do o conhe ci men to mági co e psí qui co, que faz do 
Bra sil um berço ele ti vo para a nova civi li za ção do ter cei ro 
milê nio.

É um pri vi lé gio que a pre sen te obra nos ofe re ce, poder
mos assim iden ti fi car cla ra men te, nas raí zes da terra bra si lei
ra, a pre sen ça da nação atlan te.

E redes co brir mos o que tinha de  melhor: sua ele va da 
reli gião ori gi nal, o amor e res pei to à mãenatu re za, a nobre
za e a esta tu ra moral da maio ria de seus líde res, a tra di ção 
espi ri tual de seus gran des sacer do tes, magos e cura do res. 
Quan do ire mos reto mar essa ele va da tra di ção, que afi nal nos 
per ten ce?

É bem ver da de que, sécu los afora, não se man te ve o 
 padrão ori gi nal da heran ça atlan te, tal como expresso nos 
ensinamentos de PayêSuman.2 Não foi mais a gran de civi

2 Nota à  3ª edi ção: Três anos após a publi ca ção desta obra, nos che ga ram ao 
conhe ci men to infor ma ções rela ti vas a tri bos indí ge nas bra si lei ras que guar da
ram na tra di ção a figu ra de Payê Suman ou Sumé. Essa tra di ção indí ge na do Pai 
Sumé foi reco lhi da pelos pri mei ros colo ni za do res: “Na tra di ção míti ca bra si lín dia 
não são raras as refe ren cias aos civi li za do res bran cos. A maior figu ra é o Sumé, 
o civi li za dor máxi mo das tri bos Tupi. É des cri to como um gran de fei ti cei ro, bran
co, bar ba do, que veio pelo mar. Con ta vam os  índios do Mara nhão que o Sumé 
tinha ensi na do a seus ante pas sa dos o plan tio e o pre pa ro da man dio ca. A ele 
foram atri bui dos tam bém a aber tu ra de cami nhos e a intro du ção de novos prin
cí pios reli gio sos. Contase que Sumé foi para o Perú. Duran te sua cami nha da 
teria aber to a estra da que ficou conhe ci da como Pea bi ru ou Pia bu yu, ou seja, 
o “Cami nho da Mon ta nha do Sol”. (htttp://geo ci ties.yahoo.com.br/enig mas
dahuma ni da de/pea bi ru.htm).
As famo sas pega das de Pai Sumé, diz a lenda, fica ram mar ca das nas  rochas, por 
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li za ção da terra das ara ras ver me lhas que  Cabral encon trou 
nas flo res tas bra si lei ras.3 O seu páli do refle xo ficou na heran
ça xamâ ni ca dos povos indí ge nas. Seus rema nes cen tes últi
mos, o cre pús cu lo de uma raça per di da,  vagueiam hoje entre 
a indi fe ren ça e a cruel da de dos bran cos, que junto com suas 
ter ras, lhes rou ba ram a dig ni da de e a von ta de de viver.

O ceti cis mo de mui tos verá nes tas pági nas ape nas fic ção. 
Não impor ta. Aque les que sabem que a Terra Atlân ti da foi 
real, por que nela vive ram um dia, sabe rão em seus cora ções 
que é ver da de. Para eles essa his tó ria foi escri ta, e tam bém 
para que a Terra da Cruz de Estre las des cu bra e res ga te as 
suas pró prias ori gens, além da His tó ria conhe ci da. Tal vez 
por que este ja na hora em que a Atlân ti da deva retor nar à 
nossa cons ciên cia, e devam retor nar tam bém os  filhos da 
Terra das Ara ras Ver me lhas.

Mari léa de Cas tro

onde ele pas sou. Em mui tas  regiões do Bra sil, como Nor des te e Ama zo nia, há 
mar cas de pés gra va das em  rochas, que lhe são atri bui das (cf. Pablo Vil la ru bia 
Mauso, Mis té rios do Bra sil, Mer cur yo, 1997, p. 30)
3 Sobre esse pro ces so, pode mos ape nas con jec tu rar, por enquan to. Mas seria 
no míni mo fas ci nan te ima gi nar se Tupay ba — filho e her dei ro do últi mo dos 
AyMho rés — não teria, ao rei nar mais tarde nas ter ras altas, ini cia do uma nova 
dinas tia, a dos Tupay bas, pos te rior men te Tupys...
Tupis, um dos gran des gru pos indí ge nas bra si lei ros, fala vam a lín guageral ou 
Nhen ga tu.(!) Curio so notar que refe re o padre Nóbre ga, em car tas, sobre as suas 
cren ças: “... as tra di ções que se refe rem ao dilú vio...” (cf. His tó ria do Bra sil, 
sup. Her cu la no  Mathias et alii, Bloch ed., s/d, vol. I, p.36).
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Expli ca ção

Esta his tó ria me foi con ta da aos pou cos.  Fiquei saben do 
um boca di nho ontem, outro boca di nho hoje, e assim, 
len ta men te, fui orde nan do os fatos, até con se guir jun

tar todos os fios da meada, para pôr em ordem os assun tos. 
Pron to! Tinha toda a his tó ria com ple ta, ou quase com ple ta. 
Uma his tó ria que rela ta fatos remo tís si mos, de uma per di da 
civi li za ção.

É uma his tó ria real! Embo ra os fatos que vão ser apre
sen ta dos pos sam pare cer estra nhos, do come ço ao fim nada 
têm de roma nes co ou fic ção.

Esta his tó ria da Terra das Ara ras Ver me lhas se pas sou 
há 40.000 anos, num deter mi na do lugar do Bra sil, que na 
época era deno mi na do Colô nia Atlan te ou Terra de Zac.

Os fatos serão nar ra dos, e embo ra estra nhís si mos para 
a atua li da de, deve mos lem brar ao lei tor que a ver da de por 
vezes é bem mais incrí vel que a fic ção.

Os lei to res irão notar, no decor rer da lei tu ra, que exis
tiam dois tipos étni cos dis tin tos nes ses remo tís si mos tem
pos, que a His tó ria não regis tra.

Um tipo  racial apre sen tan do pele de colo ra ção clara, 
cabe los e olhos tam bém cla ros, e nomes de ori gem sâns cri ta; 
outro tipo de colo ra ção de pele aver me lha da, olhos e cabe los 
 negros e nomes de ori gem Nhen ga tu.

Petró po lis, janei ro de 1971
O autor
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1
Zac

Zac aspi rou pro fun da men te o ar puro e sen tiu a brisa 
ligei ra no seu rosto de tra ços for tes, dei xan do esca par 
um pro fun do sus pi ro. Con tem plou o vale exu be ran te, 

de vege ta ção a mais varia da, e ante viu ao longe a massa de 
mon ta nhas que o limi ta vam e que naque la hora, já ao entar
de cer, lhe pare cia azul, de um azul esmae ci do que dava, no 
con jun to com o vale, uma sen sa ção de paz e bele za extraor
di ná ria.

Zac con ti nuou em medi ta ção duran te algum tempo. 
 Depois, virouse len ta men te e da peque na ele va ção em que se 
encon tra va fitou o mar, cober to de embar ca ções fun dea das, e 
a azá fa ma do ir e vir para a terra, dos seus coman da dos.

Eram as duzen tas famí lias esco lhi das a dedo pelo pró prio 
Zac, para a migra ção deman dan do as ter ras a sudoes te de 
Azta lan, o cen tro do gran de impé rio de Mu.

Neste momen to, Zac reme mo rou as pala vras do seu Mes
tre, Antú lio: “Segue com todas as famí lias que pude res, na 
dire ção sudoes te. Lá, filho meu, encon tra rás um vale mag ní
fi co situa do entre o mar e as mon ta nhas. É ali que deve rás te 
fixar, pois nessa terra flo res ce rá um gran de impé rio. Nessa 
 região o clima é ameno, a água fres ca e abun dan te, a caça é 
de enor me varie da de, o solo é fér til e os fru tos são os mais 
varia dos pos sí veis. Tudo que for plan ta do nessa terra aben
çoa da dará em abun dân cia. Vai, meu filho! Pro cu ra essa terra 
pro me ti da, pois é lá que vais fun dar uma gran de civi li za ção. 
Vai em busca da Terra das Ara ras Ver me lhas, e que a paz 
seja con ti go”.
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Zac ainda relem bra va absor to as pala vras do Mes tre 
quan do, em revoa da, três ara ras de um escar la te vivo vie ram 
pou sar numa árvo re pró xi ma, como que para obser válo. Se 
algu ma inde ci são pai ra va no espí ri to de Zac, nesse momen to 
des va ne ceuse com ple ta men te.

Ele ati rou os lon gos cabe los  negros para trás, olhou mais 
uma vez para a gran de mon ta nha azu la da no hori zon te, e 
cain do de joe lhos, come çou a orar con tri ta men te.

Os últi mos raios de sol ainda banha vam sua figu ra impo
nen te em ora ção, quan do Ussay, seu lugartenen te, ao encon
trálo, pos touse em silên cio, a res pei to sa dis tân cia.

Zac final men te levan touse. Seu rosto bri lha va e seus 
gran des olhos  negros refle tiam segu ran ça e deci são.

— Ussay, meu filho, reúne os che fes, pois quero falar
lhes. Aqui ter mi na a nossa pere gri na ção. É aqui, nesta terra, 
que o Gran de Pai quer que eu fixe meu povo. Vai depres sa, 
Ussay, meu filho. Che gou a gran de hora de eu falar pela pri
mei ra vez ao povo de Zac, na terra de Zac.

Ussay apro xi mouse e com todo res pei to bei jou a mão do 
gran de chefe:

— Gran de Zac! Tupã seja con vos co e vos ins pi re para 
tra zer paz e pros pe ri da de à nossa raça, a gran de raça Nhen
ga tu. Irei cor ren do con vo car os doze che fes para a reu nião 
desta noite.

Zac o des pe diu com um aceno de mão e ainda per ma
ne ceu por muito tempo, imó vel, a fitar como que fas ci na do 
a gran de mon ta nha azu la da que se dese nha va no hori zon te.

{e}

Já  haviam se pas sa do lon gos anos desde a che ga da 
de Zac à Terra das Ara ras Ver me lhas. Gran des cida des 
 erguiamse ao longo do vale, e o pro gres so se fazia sen tir em 
todos os seto res da recém cria da colô nia Atlan te.

Zac diri giuse até a gran de jane la oval de onde divi sa va 
o vale quase intei ro, pois o seu palá cio situa vase estra te gi
ca men te numa ele va ção do ter re no, de onde se podia tam
bém avis tar o mar e os últi mos con fins da terra já total men te 
edi fi ca da.
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O sol come ça va a cair no hori zon te, colo rin do de tons 
cobre os zim bó rios arre don da dos dos tem plos de ouro maci
ço, e colo can do tons rosa dos e miría des de cores nas pare des 
alvas dos edi fí cios, numa pro fu são de mati zes for tes, em con
tras te com o cre pús cu lo que des cia rapi da men te.

Zac olha va o seu vale, enquan to  milhões de pen sa men
tos pas sa vam por sua mente. Recor dou pri mei ro da fun da ção 
das doze cida des, cada qual regi da por um chefe sacer do te, 
e o cres ci men to lento das cons tru ções saté li tes, em torno 
de cada palá ciotem plo. Recor dou as diver sas reu niões do 
Gran de Con se lho dos Doze, dos gran des deba tes, da dis tri
bui ção de encar gos, da entro ni za ção dos doze prín ci pes, e o 
cres ci men to lento de cada cida de até se tor na rem autô no
mas, ape nas pres tan do obe diên cia ao poder cen tral, que ele 
mesmo ocu pa ra nes ses lon gos anos. Recor dou ainda Zac a 
expan são des sas doze cida des para além do vale e a cria ção 
de colô nias, expan din dose cada vez mais. A for ma ção dos 
exér ci tos, as con quis tas que  faziam dessa nação enor me uma 
potên cia cada vez mais forte, tão gran de que pode ria mesmo 
riva li zar, ou quase, com a TerraMãe Mu, de onde  tinham 
emi gra do.

Zac recor da vase de todas as artes rea li za das, de todas 
as con quis tas cien tí fi cas e de todo o imen so pro gres so que 
flo res cia no vale, que cami nha va para o ápice da civi li za ção. 
Pas sou as mãos trê mu las pelos escas sos cabe los bran cos e 
tor nou a afun dar em suas recor da ções.

Relem bra va agora os tem pos difí ceis, quan do os prín ci
pes, na ânsia de expan são e con quis ta, come ça ram a guer rear 
entre si. Lem brouse da gran de inva são, quan do as hor das 
de Winn, o etío pe, com seus inú me ros bar cos, ten ta ram a 
con quis ta da Terra das Ara ras Ver me lhas. Recor dou ainda a 
trá gi ca reu nião com os doze prín ci pes, em que ele ape la ra dra
ma ti ca men te pela união, pois que acre di ta va que só uni dos 
pode riam ven cer e se tor na rem uma gran de nação. Os prín ci
pes  haviam escu ta do o seu apelo, e então as cida des intei ras, 
reu ni das, expul sa ram os ini mi gos para além dos mares.

O peri go pas sa ra, porém um peri go maior lan ça va sua 
som bra pelo vale intei ro. A ânsia de poder dos prín ci pes con
ti nua va: cada cida de que ria ser maior que a outra, guer ri lhas 


