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RESUMO O objetivo desta pesquisa se constituiu em determinar a
plausibilidade de nossa tese de que a lgica mercantil que
predominava no Imprio Lusitano se manifestava na atuao educacional
e catequtica dos missionrios na terra dos brasis. Para tanto, desde
os primeiros encaminhamentos para a pesquisa, decidimos elaborar um
inventrio das cartas jesuticas enviadas da Amrica Portuguesa no
sculo XVI, entre 1549 e 1600, a fim de destacar e categorizar os
assuntos e temas mais recorrentes nas missivas, ou seja, apreender
a vida cotidiana dos padres reformados no Brasil Colnia. O ponto de
partida deste trabalho foi entender a Companhia de Jesus, para alm
de seus desgnios religiosos, como uma instituio histrica e humana,
participante da construo da sociedade e da cultura braslicas. Em
oposio crtica e ao encmio predeterminados, defendemos e utilizamos
a objetividade e a imparcialidade como encaminhamentos
terico-metodolgicos. A espinha dorsal desta pesquisa foi formada a
partir das fontes obtidas e estudadas, a saber: as Cartas Jesuticas
da edio da Edusp/Itatiaia e as cartas reunidas por Serafim Leite na
srie Monumenta Brasiliae. Para dar conta desta problemtica, a
dissertao est estruturada em trs partes: a primeira versa sobre o
contexto geral da fundao e a respeito da organizao e atuao da nova
Ordem; a segunda consiste em um inventrio das cartas em que, a
despeito da veracidade das informaes contidas nas missivas, nossa
inteno foi demonstrar como que os missionrios apreendiam a si
mesmos, a realidade e as misses na terra dos brasis; e, na
terceira, procuramos demonstrar que os padres, apesar de
apreenderem a realidade pela perspectiva da orbis christianus,
agiam, tambm, sob a mentalidade mercantil, corrente em Portugal e
na Europa. Defendemos que os jesutas eram simplesmente homens de
seu tempo e que, com efeito, a presena e a atuao educacional e
catequtica daqueles padres no Brasil quinhentista tm de ser
compreendidas nessa medida. Exalavam, defendiam, propagavam e
militavam em prol de um catolicismo reformado e agiam consoante a
mentalidade mercante. O mercantilismo e a orbis christianus no eram
dicotmicos para os homens daquela realidade europeia e,
principalmente, lusa e braslica. A vida era vivida e apreendida
como uma unidade. Esprito reformista e lgica mercantil eram dois
lados da realidade una, quer seja, a vivncia, atuao, educao e
catequese jesutica na Amrica Portuguesa do sculo XVI.
Palavras-chave: Companhia de Jesus. Amrica Portuguesa. Sculo XVI.
Educao. Atuao Jesutica.
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OLIVEIRA, Anderson dos Santos de. JESUIT LIFE AND MERCANCIA IN
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ABSTRACT The objective of this research consisted in determining
the plausibility of our thesis that the market logic that prevailed
in the Lusitanian Empire manifested itself in educational and
catechetical activities of those missionaries in Brazilian lands.
To do so, from the first referrals to the research, decided to make
an inventory of the Jesuit letters sent from Portuguese South
America in the sixteenth century, between 1549 and 1600, to
highlight and to categorize the issues and most recurrent themes in
those letters, namely grasp the everyday life of Jesuits in
colonial Brazil. The starting point of this work was to understand
the Company of Jesus, in addition their religious purposes, as a
historical and human institution, participating the construction of
Brazilian society and culture. Different of a presumed criticism or
an easy encomium, we defend and use objectivity and impartiality as
theoretical and methodological referrals. The backbone of this work
was formed from the sources studied and achieved, namely: the
Cartas Jesutas from the Edusp/Itatiaia edition and letters gathered
by Leite in Monumenta Brasiliae series. To deal with those
questions, this dissertation is structured in three parts. The
first part addresses the general context of the foundation,
organization and operation of the New Order. The second part is an
inventory of the letters. Our intention with them, despite the
veracity of the information the missives contain, was to
demonstrate the way those missionaries were assimilating their
selves, the reality and their missions in Brazilian land. Finally,
in the third part, we try to demonstrate that the priests, although
comprehending the reality from the perspective of orbis
christianus, acted also based on the mercantile mentality current
in Portugal and Europe in those days. We argue that the Jesuits
were simply men of their time and, indeed, their presence, their
educational and catechetical work in the colonial Brazil of that
epoch must be understood by this criterion. In other words, they
exhaled, defended, propagated and militated in favor of a reformed
Catholicism, but acted according to the merchant mentality.
Mercantilism and orbis christianus were not dichotomous to the men
of that European reality and especially lusa and of Brazil. The
life was lived and perceived as a unit. Reformist spirit and
mercantile logic were two sides of the one reality, whether, the
experience, expertise, education and catechesis in Portuguese
America Jesuit of the sixteenth century. Key words: Company of
Jesus. Portuguese South America. Sixteenth Century. Education.
Jesuit Action.
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1. INTRODUO

A Companhia de Jesus, Ordem religiosa criada por Incio de Loyola
e seis companheiros, emergiu da realidade quinhentista europeia, um
perodo de

avultamento comercial, de reformas religiosas e de novos
emparelhamentos em

todos os mbitos da existncia humana. A despeito de que o
objetivo primrio dos

irmanados fosse a conquista de Jerusalm por meio da pregao da
santa f

catlica, em vista dos impedimentos perseguio desse ideal,
colocaram-se

disposio do Vigrio de Cristo. Diante disso, em 1540, mediado por
D. Diogo de

Gouveia e D. Pedro Mascarenhas, D. Joo III, Rei de Portugal,
solicitou ao Papa

Paulo III alguns de seus membros para exercer o Padroado Luso na
ndia. Em

ateno ao pedido, Simo Rodrigues e Francisco Xavier foram
enviados Coroa

Portuguesa e, diante da empatia gerada entre a corte e os
jesutas, o primeiro teve

de permanecer no reino e somente o segundo foi enviado s
misses.

Com o tempo, os laos entre os missionrios e os portugueses se
estreitaram

uma vez que Portugal ansiava por uma reforma religiosa e a
Companhia exalava

um esprito reformista , e os membros da nova Ordem desempenharam
vrias

funes no territrio lusitano. No obstante a isso, o principal
objetivo dos jesutas

era a misso, ou seja, exercer o Padroado Portugus em seus
domnios. Assim, em

1549, seis jesutas, chefiados pelo P. Manoel da Nbrega, foram
enviados por D.

Joo III, juntamente com Tom de Souza, primeiro Governador do
Brasil, Amrica

Portuguesa, onde permaneceram por 210 anos, at sua expulso em
1759,

desenvolvendo atividades missionrias, educacionais, catequticas
e

evangelizadoras, dentre outras.

Tendo em vista que a atuao dos jesutas se configura entre as
razes da

formao do modo de ser do brasileiro, o ponto de partida deste
trabalho foi

entender a Companhia de Jesus, para alm de seus desgnios
religiosos, como uma

instituio histrica e humana, participante da construo da
sociedade e da cultura tupiniquins. Nosso intuito no foi apresentar
esses homens como atemporais e

precursores de inovaes profundas, mas dentro de seu tempo,
homens que

souberam ler e viver o contexto do sculo XVI: as contingncias da
Europa, de

Portugal e do Brasil. Procuramos evitar os extremos e adjetivaes
de mrito e

demrito e, portanto, no os consideramos, de um lado, como
crpulas e nem como
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heris de alguma coisa, mas, simplesmente, homens da histria; e,
de outro, nem

como supra e nem como atemporais, mas homens de seu tempo.

Segue-se, portanto, que, em nossa acepo, estudar os jesutas no
contexto

do quinhentos requer do pesquisador uma postura metodolgica de
imparcialidade.

Desse modo, procuramos evitar os anacronismos e nos
preocupamos

continuamente em no julgar o passado pelos moldes do presente.
Concordamos

com a crtica de Ren Fllp Miller (1946, p. 09) em relao s obras
sobre os

padres reformados, apresentada na introduo de sua obra Os
Jesutas, seus

segredos e seu poder,

As obras relativas Companhia de Jesus contam-se aos milhares; a
partir do nascimento da Ordem at chegar aos nossos dias, tdas as
pocas, quase todas as naes e tdas as lnguas, trouxeram a lume uma
copiosa literatura jesutica. Dentre tdas essas obras, poucas h, na
verdade, cujos autores se houvessem esforado por ministrar dados
objetivos sobre o assunto, enquanto tdos os demais se afanaram j
por aviltar e acusar, j por defender e encomiar.

Nessa mesma perspectiva, Gilberto Luiz Alves (2005, p. 1), na
introduo de

seu artigo Origens da escola moderna no Brasil: a contribuio
jesutica, constata

anlise do patrimnio histrico-educacional, no Brasil, tem
transitado

abruptamente da apologia crtica negativa . em aquela

nem esta so caminhos da crtica cientfica, caminhos da superao
por

encmio predeterminados,

defendemos a objetividade como a postura metodolgica mais
adequada a um

trabalho que se quer cientfico.

A relevncia e a escolha desse tema para a realizao desta
pesquisa se

apoiam no fato de que a Companhia de Jesus, apesar de seus
ideais religiosos, com

o passar do tempo, adotou a educao como um de seus principais
campos de

atuao, a qual se tornou parte fundamental da estratgia para
alcanar os

considerados gentis santa f catlica. Com efeito, estudar os
jesutas na Amrica

Portuguesa do sculo XVI significa estudar a origem da prpria
histria da educao

no Brasil, o que consideramos deveras salutar e relevante.

Diante disso, preciso apontar que o conceito de educao
trabalhado aqui

amplo e est relacionado mais forma de ser de uma sociedade e de
uma cultura,

produo da vida material, do que, necessariamente, ao saber
escolar. No obstante
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tambm incluir, de certa forma, a educao escolar, a atuao da
Companhia de

Jesus objetivava formar os homens em geral e, nos ndios do
Brasil, forjar uma

mentalidade religiosa, crist, catlica, europeia e portuguesa,
tida por seus

membros como verdadeira. A educao, portanto, em nossa acepo,
resume

tudo o que diga respeito ao modo de produo e de organizao da
vida, dentro de

um contexto definido.

A espinha dorsal deste trabalho foi formada a partir das fontes
obtidas e

estudadas, a saber: as Cartas Jesuticas da edio da
Edusp/Itatiaia e as cartas

reunidas por Serafim Leite na srie Monumenta Brasiliae. A
Monumenta Brasiliae,

de acordo com Clio Juvenal Costa (2004, p. 26) integra a
Monumenta Historica

Societatis Iesu, que

[...] uma coleo de 155 volumes que traz leis, documentos,
cartas, sermes, biografias e outros tipos de textos reunidos ao
longo da histria da Companhia de Jesus. Apenas para se ter uma vaga
idia de como esta impressionante coleo se organiza, vejamos alguns
exemplos: Cartas, Instrues, obras, fontes narrativas e fontes
documentais de S. Incio de Loyola, 19 volumes; Constituies e Regras
da Companhia, 04 volumes; cartas e obras dos jesutas Fabro,
Salmern, Bobadilha, Ribadaneira, Polanco, Nadal e outros jesutas do
sculo XVI, 09 volumes; Monumenta Paedagogica 07 volumes; 08 volumes
da Monumenta Peruana; M. Brasiliae, 05 volumes; 18 volmes da
Documenta Indica; M. H. Japoniae, 03 volumes; M. Proximi Orientis,
06 volumes; e 01 volume da M. Sinica (Chinesa).

Em que pese a existncia de outras fontes da Companhia de Jesus
para o

estudo da atuao jesutica e da histria da educao no quinhentos da
Amrica

Portuguesa, elencamos as cartas enviadas do Brasil como as
principais. No total,

entre missivas, requerimentos, alvars, resolues, certificados,
peties, doaes

etc., analisamos 314 documentos enviados por ou relacionados aos
missionrios no

Brasil quinhentista. Alm desses que constam nas Cartas Jesuticas
e na

Monumenta Brasiliae, quando necessrio, recorremos ao auxlio dos
documentos

oficiais da Ordem e das cartas enviadas da Europa referentes ao
perodo e

temtica em questo.

O recorte temporal do trabalho resultado da seleo das fontes
para o

estudo da histria da educao no Brasil do sculo XVI, quer seja,
as cartas

enviadas pelos missionrios jesutas que aqui atuavam. Apesar de
objetivarmos o

estudo do quinhentos da Amrica Portuguesa, nossas fontes datam
de 1549 a 1594,
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embora a maior parte seja de 1549 a 1568, limite temporal da
coleo de Serafim

Leite. Em algumas cartas do P. Anchieta, no constam a data e o
local de envio, e,

considerando que as da dcada de 90 so dele, no possvel afirmar
que essas

missivas sejam anteriores a 1594, ltimo ano estabelecido entre
as cartas datadas.

A delimitao espacial tambm est de acordo com a seleo das fontes,
a

saber, a presena e a atuao educacional dos inacianos dentro dos
limites da

Amrica Portuguesa. A metodologia empregada nesta pesquisa
consiste na

investigao bibliogrfica de estudo de textos disponveis acerca do
tema,

priorizando o estudo das fontes documentais do perodo como
cartas, alvars,

manuais etc., e, tambm, de textos historiogrficos que tratam do
perodo em geral,

da histria lusitana e, em especial, do Brasil Colonial.

Desde os primeiros encaminhamentos para a pesquisa, decidimos
fazer um

inventrio das cartas jesuticas enviadas da Amrica Portuguesa no
sculo XVI,

entre 1549 e 1600, a fim de destacar e categorizar os assuntos e
temas recorrentes

nas missivas. Nesse sentido, o principal objetivo da pesquisa
foi apreender a vida

cotidiana dos padres jesutas no Brasil quinhentista, para
demostrar o que se tinha

como hiptese inicial: que a lgica mercantil, predominante no
Imprio Portugus,

manifestava-se em suas aes e decises.

A princpio, havamos determinado organizar este trabalho em trs
sees.

No entanto, com o desenvolvimento da pesquisa e, aps as sugestes
da banca de

qualificao, ele tomou corpo e, ento, acabamos dividindo-o em trs
partes,

subdivididas em oito sees. Na primeira parte, Contextualizao e
Atuao da

Companhia de Jesus, visamos a situar a Ordem dentro do contexto
do sculo XVI.

Isso porque, em nosso entendimento, a imparcialidade e a
objetividade no estudo da

histria da Companhia s so possveis se a entendermos no contexto
do incio dos

tempos modernos.

No intuito dessa contextualizao, subdividimos essa parte em trs
sees. A

primeira, O Esprito Mercantil na Europa e em Portugal no Sculo
XVI, versa sobre

uma das faces da realidade em que a Companhia foi fundada.
Apresentamos a

forma como o aspecto mercantil, que vinha sendo delineado desde
h muito,

espraiava-se nas relaes e nas vivncias quinhentistas europeias,
lusas e

braslicas. A despeito de tratarmos de temas e termos afeitos a
uma anlise histrica

de cunho econmico, procuramos demonstrar como a mentalidade
luso-europeia-

brasileira do sculo XVI se organizava a partir de uma lgica
mercantil. Nem todos
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os homens se tornaram mercadores, mas as vivncias e as relaes se
tornaram

interessadas.

Na segunda seo da primeira parte, A Companhia de Jesus no Sculo
XVI:

da Fundao ao Brasil, a linha mestra da anlise foram as
efervescncias

reformistas religiosas que eclodiram na Europa e, por
conseguinte, tambm em

Portugal. Apresentamos o outro lado do momento em que a Ordem
nasceu, a saber,

o esprito reformador das coisas religiosas. Pari passu logica
mercantil, difundiam-

se, tambm, j havia tempos e por toda a Europa, propostas e
desejos reformistas

no interior da Igreja Crist. A partir desse contexto mercantil e
renovador a

Companhia nasceu, foi para Portugal e veio para o Brasil. Eram
padres e irmos de

profundo senso religioso, vidos por reformas capazes de
restaurar a espiritualidade

da cristandade, mas tambm de uma organizao e de uma ao prprias
daquela

realidade, determinados a empreender o sucesso do rebanho de
Cristo.

A ltima seo da primeira parte, Organizao, Atuao e Epistolrio

Jesutico, trata de questes gerais da Companhia. Apontamos que a
organizao da

Ordem era caracterizada por uma rgida estrutura hierrquica e
pela consequente

obedincia. Apresentamos, ainda, as principais caractersticas da
atuao jesutica em Portugal e na Amrica Portuguesa do quinhentos,
com destaque para o seu

papel catequtico-educacional. Por fim, expusemos a respeito da
importncia,

funo e forma das correspondncias no interior da Ordem.

Na segunda parte, propomos um Inventrio das Cartas Jesuticas
Enviadas

do Brasil no Sculo XVI. Estudar a vida cotidiana dos jesutas no
Brasil do sculo

XVI, com intenes de verificar a lgica mercantil por trs de sua
atuao, passa,

necessariamente, pelo estudo do epistolrio jesutico.
Consideramos, inicialmente,

que as fontes, apesar de serem as vozes do passado, no falam por
si mesmas.

dever do historiador, dentro dos limites da historiografia de
suas fontes, inquiri-las e

interrog-las, produzindo a histria a partir da memria (COSTA,
2010). Demerval

Saviani (2006, p. 29-30) argumenta que

[...] as fontes histricas no so a fonte da histria, ou seja, no
delas que brota e flui a histria. Elas, enquanto registros,
enquanto testemunhos dos atos histricos, so a fonte do nosso
conhecimento histrico, isto , delas que brota, nelas que se apia o
conhecimento que produzimos a respeito da histria.
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Partimos do princpio de que as fontes no esto em dilogo com o
nosso,

mas com o seu mundo. Urge, pois, ao pesquisador se despir dos
conceitos de seu

mundo contemporneo e deixar que elas falem por si mesmas, a
partir de seu

prprio contexto de produo. Embora no seja possvel o desvencilhar
das lentes

hodiernas, entendemos no ser coerente utilizar nossos conceitos
e juzos de valor

ao analisar a realidade do sculo XVI. Naturalmente, isso no
implica ingenuidade

para com as fontes. preciso duvidar, questionar e faz-

porm, dentro dos limites de seu tempo.

Nesse sentido, a despeito de objetivar, tambm, um inventrio das
cartas

jesuticas, alm de descrever os principais assuntos que elas
apresentam dentro das

delimitaes de nosso objeto, procuramos cumprir o dever
historiogrfico de

question-las, problematiz-las e contrap-las, a partir dos
limites da realidade do

quinhentos do Brasil Colnia. As cartas jesuticas no geral e, em
especial, as

enviadas da Amrica Portuguesa durante o sculo XVI, constituem um
acervo rico

de informaes sobre os territrios e os povos recentemente
conquistados pelo reino

luso. Elas tratam da cultura, religio, clima, geografia, fauna,
flora, entre outros.

Entretanto, o assunto que se destaca, e que faz parte de nosso
objeto, so os

relatos acerca das vivncias dos padres. Ao questionar e inquirir
esses vestgios

histricos, possvel a partir de um olhar contemporneo produzir
um

conhecimento da histria do cotidiano da presena dos padres
jesutas na Amrica

Portuguesa do sculo XVI.

fato que a vida cotidiana dos jesutas se deu a partir de um
embate tanto

cultural com o indgena quanto ideolgico com os portugueses que
aqui viviam. Isso

implicou significaes e consequncias aos portugueses e
principalmente aos

ndios. No entanto, dentro da delimitao do objeto e do problema,
voltamo-nos,

mais especificamente, ao cotidiano das vivncias jesuticas, ou
seja, em como eles

viveram, sentiram, perceberam e julgaram a realidade da colnia
brasileira

quinhentista.

A partir das leituras das cartas, elencamos alguns pontos que
julgamos ser os

mais adequados para alcanar tal objetivo. Diferentes
pesquisadores poderiam ter

selecionado outros temas e os ordenado de maneira distinta. Ns,
porm,

destacamos esses e os organizamos de maneira que acreditamos
dentro de

nossos estudos ser o caminho mais adequado compreenso da vida
cotidiana

dos jesutas na Amrica Portuguesa. preciso entender que os
assuntos
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destacados, via de regra, permanecem ao longo dos anos. Com
efeito, apesar do

esforo por orden-los logicamente, no h como apresent-los
cronologicamente.

As questes apresentadas no se sobrepem, mas se do
concomitantemente.

Subdividimos essa segunda parte em trs sees, sendo: Os Jesutas e
os

ndios, Os Jesutas e as Questes Internas e Os Jesutas e os Outros
Atores Sociais

da Amrica Portugues. Apresentamos um relatrio de como as cartas
abordam os

temas mais recorrentes no trato com os gentis, nas questes
internas e entre os

membros da Companhia e no relacionamento com os que no
pertenciam Ordem

e nem eram ndios. Tendo em vista o nosso objetivo, optamos por
estabelecer um

dilogo com e entre as fontes e no com outros comentadores dos
jesutas. A partir

do registro dos prprios autores histricos, nos esmeramos em
apresentar uma

espcie de raio-x da vida cotidiana dos padres jesutas na Amrica
Portuguesa. Para

alm da veracidade das informaes epistolares, nosso objetivo foi
apreender como

que os padres entendiam a si mesmos e a realidade das vivncias
na terra dos

brasis.

Os temas e assuntos contemplados pelo inventrio vo desde os que
se

referem atuao dos padres junto aos ndios, foco principal de sua
misso,

passando pelos que tratam dos trabalhos com portugueses e
escravos, da mantena

e administrao dos bens temporais, da relao com os poderes civis
e religiosos,

dos perigos enfrentados pelos jesutas, da necessidade de contato
e de mais

missionrios, at os que dizem respeito aos embates com os
interesses mercantis

dos portugueses.

Aps apresentar a Companhia no contexto do sculo XVI mercantil
e

reformista e demonstrar como os padres apreendiam a sua vida
cotidiana em

territrio tupiniquim, na ltima parte, A Mentalidade Mercantil na
Atuao dos

Jesutas na Amrica Portuguesa, procuramos determinar a
plausibilidade de nossa

tese, quer seja, de que a atuao dos missionrios no Brasil
quinhentista, para alm

de seus ideais religiosos e renovadores, foi marcada por uma
racionalidade

mercantil. Na primeira seo, A Quantificao dos Sacramentos e a
Lgica

Mercantil, demonstramos que, por trs dos registros da
administrao dos

sacramentos, havia uma mentalidade contbil, prpria do contexto
da mercncia.

Na ltima seo, A Atuao dos Jesutas e a Racionalidade
Mercantil,

procuramos a partir de um resgate dos temas apresentados no
inventrio das

cartas evidenciar que os padres agiam antenados s contingncias
de sua
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realidade. A despeito de seus fins religiosos, atuavam e se
organizavam com base

em uma lgica prpria daqueles tempos, a saber, a racionalidade
mercantil.

Insistimos, ao longo do trabalho, em demonstrar que a Companhia,
mais do

que de ser uma Ordem criada em meio aos e fomentadora dos ideais
dos

movimentos de reforma interna da Igreja, tambm estava antenada e
agia consoante

a mentalidade comercial vigente naqueles tempos. Em nossa
anlise, sempre a

consideramos como uma instituio humana que foi criada,
organizada e

constantemente repensada por homens do sculo XVI. Para alm de
seus princpios

religiosos, a Companhia de Jesus manifestava o esprito do
tempo.

Finalmente, preciso que se tenha cincia de que esta pesquisa
individual se

situa no mbito de uma produo que se quer coletiva da linha de
pesquisa A

Companhia de Jesus e o Padroado Real Portugus, do Laboratrio de
Estudos do

Imprio Portugus (LEIP). Esse grupo de pesquisa, cadastrado ao
CNPq e liderado

pelos professores Doutor Clio Juvenal Costa e Doutor Sezinando
Luiz Menezes,

tem por objetivo congregar professores, pesquisadores e
estudantes para o

desenvolvimento de pesquisas e de atividades acadmicas sobre o
Imprio Colonial

Portugus da poca Moderna. Nas aulas, em debates e reflexes
durante os

encontros dos alunos e professores do LEIP, foram obtidos
subsdios para o

desenvolvimento deste trabalho.
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PARTE I CONTEXTUALIZAO E ATUAO DA COMPANHIA DE JESUS
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2. O ESPRITO MERCANTIL NA EUROPA E EM PORTUGAL NO SCULO XVI

Os contornos da Europa quinhentista vinham sendo delineados
desde o

renascimento comercial no Ocidente e se perfilavam com as
descobertas martimas.

Diante dessas mudanas que se operavam, houve, dentre outros, o
emergir dos

Estados Nacionais Absolutistas, a formao de uma nova classe
social, a burguesia,

e o desenvolvimento do Antigo Sistema Colonial. Gestante e
gestada nesse

processo foi a mentalidade da troca, do lucro e da riqueza
monetria a que

denominamos de mentalidade mercantil. No obstante as
peculiaridades dos

Estados, que vivenciaram cada qual a seu modo e consoante os
prprios passos,

essas mudanas se manifestaram em toda a Europa. Portugal,
naturalmente,

tambm esteve, pelas prprias conjunturas histricas, desde cedo,
ligado a esse

processo. No se pretende, nesta seo, apresentar uma histria
poltica,

econmica e social do sculo XVI. Antes, em vista da tese que
estamos a defender,

ou seja, a lgica mercantil na atuao dos padres reformados no
Brasil, nosso

objetivo situar tanto o Imprio Portugus quanto a Amrica
Portuguesa dentro

desse contexto da mercncia.

2.1. A EUROPA QUINHENTISTA MERCANTIL

A mentalidade mercantil da Europa quinhentista fora forjada
durante um longo

perodo, tendo sua gnese com o renascimento comercial no sculo
XII. Frederic

Mauro (1995) afirma que de 1200 a 1350, a Europa vivenciou um
perodo de

prosperidade econmica, marcado pelo desenvolvimento do comrcio
martimo e

terrestre intraeuropeu. Duby (1986), Le Goff (1991) e Guizot
(1907), por exemplo,

so autores que apontam o comrcio na base da vida urbana da Alta
Idade Mdia

(COSTA; MENEZES, 2012).

De acordo com Nicolau Sevcenko (1984, p. 5),

No perodo entre os sculos XI - XIV, o Ocidente europeu assistiu
a um processo de ressurgimento do comrcio e das cidades. O
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estabelecimento de contatos constantes e cada vez mais intensos
com o Oriente, inicialmente atravs das Cruzadas e em seguida pela
fixao ali de feitorias comerciais permanentes, garantiu um fluxo
contnuo de produtos, especiarias e sobretudo um estilo de vida novo
para a Europa.

Apesar dos quase trs sculos de pujana da expanso econmica,
entre

meados dos sculos XIV e XV, seguiu-se um perodo de crise,
advindo de causas

diversas, como, dentre outros, os problemas na colheita, as
revoltas populares, a

guerra dos cem anos e a peste negra (MAURO, 1995). Ciro
Flamarion Cardoso

(1984, p. 21) indica que houve uma significativa queda da taxa
populacional

europeia durante esse perodo:

A populao da Europa Ocidental e Central, entre 1340 e 1450,
declinou de 54,5 milhes para 37 milhes de habitantes, o que
significa uma reduo de 32% em 110 anos [...]. Os especialistas
discordam acerca das cifras e das taxas, mas no resta dvida que a
queda da populao foi real.

No entanto, por volta de 1450, transcorreu-se uma retomada do
crescimento

econmico e populacional (CARDOSO, 1984). O comrcio, que desde o
sculo XII

se tornara uma realidade, tomou novo corpo, suscitando as
empresas martimas em

busca de metais preciosos e de produtos para a troca (MAURO,
1995). Parte

fundamental dessa reviravolta foram as navegaes e a descoberta
de novas rotas

comerciais para a sia e para a frica e a descoberta do
continente americano

(SEVCEKO, 1984).

De acordo com Manuel Nunes Dias (1968), a recuperao que operou
a

ascendncia da curva economica europeia se deu a partir das
grandes navegaes

e das descobertas, que significaram o estabelecimento de uma
base geogrfica

intercontinental para o comrcio. Isso porque, at ento, ele
estivera sujeito s

imposies dos pases da orla mediterrnea que emperravam o seu

desenvolvimento.

Com a superao da crise, alm do comrcio, saram fortalecidas a
nova

classe social emergente, a burguesia, e as monarquias nacionais
absolutistas, que

davam condies polticas ao cenrio que se estabelecia. Jos Maria
de Paiva

(2007) assinala que
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O sculo XVI apresenta uma Europa em reorganizao social e
poltica. O desenvolvimento comercial em nvel global foi, por certo,
propulsor de transformaes em todas as esferas de relaes sociais.
Firmavam-se os Estados nacionais, centralizadores da ao poltica,
dos negcios econmicos, dos instrumentos de transformao do
pensamento.

Assim sendo, a expanso comercial e ultramarina europeia implicou
sua

desintegrao. Da unidade medieval, surgiram os Estados nacionais,
que lanaram

seus marinheiros no oceano e disputaram a partilha do mundo
(MAURO, 1975). Ou

o fortalecimento do poder dos reis e a construo de monarquias de
carter

Nesse quadro conjuntural, nasceu o mercantilismo, que, na acepo
de Dias

os processos atravs dos quais ele poderia enriquecer e tornar-se
poderoso, quer no

mercantilistas, para manter suas rotas comerciais em segurana,
davam amplos

poderes ao Estado e Coroa, que lhes garantia isso. Com efeito, a
monarquia

surgia como aliada das convenincias da burguesia comercial e
martima (DIAS,

1976). Consoante Pierre Deyon (2009, p 17),

[...] a conscincia de uma comunidade de interesses, o projeto de
uma poltica econmica supunham naturalmente um progresso do
sentimento nacional e um reforo do Estado. Todas as grandes
monarquias europeias do sculo XVI, com maior ou menor felicidade,
maior ou menor continuidade, enveredaram por esta via do
intervencionismo econmico.

possvel, pois, considerar que o mercantilismo se configurou
na

centralizao do poder do rei em troca dos benefcios econmicos
garantidos

burguesia comercial. Desse modo,

Absolutismo e mercantilismo so dois parceiros que andaro juntos
durante a poca Moderna, at que a burguesia deixe de apoiar o rei e
sua poltica, e torne-se revolucionria. Assim, junto ao
mercantilismo, pode-se observar sempre o absolutismo e tambm a
trajetria de crescimento de uma classe social da maior importncia
para a poca moderna e para o advento do capitalismo, a burguesia
(PRODANOV, 1990, p.15).
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De acordo com Fernando Antnio Novais (1986), posto que o
mercantilismo

supunha que os lucros se geram no processo de circulao de
mercadorias,

formulou-se a doutrina da balana favorvel. Assim, uma vez que os
Estados

nacionais europeus, preocupados em assegurar o desenvolvimento
nacional,

procuravam manter uma economia saudvel, desenvolveu-se o antigo
sistema

colonial, em que as colnias se configuravam como um apndice das
metrpoles,

dado o papel de geradoras de lucros.

Mauro (1980) afirma que a colonizao econmica, na era do
capitalismo

comercial, comeou com a expanso comercial. Nesse sentido, Novais
(1986, p. 29)

-se da

comercializao de bens produzidos por sociedades j estabelecidas
para a

Tendo em vista que se partia do princpio de que a colnia cumpria
o papel de

enriquecer a metrpole (PRONDANOV, 1990), em reas descobertas em
que a

atividade econmica dos aborgenes no oferecia a possibilidade de
se estabelecer

relaes mercantis vantajosas aos europeus, a colonizao implicou a
produo de

mercadorias para a Europa (NOVAIS, 1986). Mais do que produtos
altamente

procurados, tinha de se produzir de maneira que se estimulasse a
maior taxa de

lucro possvel em sua comercializao, o que significou a adoo de
formas de

trabalhos compulsrios, ou mais precisamente, o escravismo. Nesse
sentido, Novais

(1968, p. 67) considera que

[..] o sistema colonial determinar tambm o modo de sua produo. A
maneira de se produzir os produtos coloniais fica, tambm
necessariamente, subordinada ao sentido geral do sistema, isto , a
produo devia ser organizada de modo a possibilitar aos empresrios
metropolitanos uma ampla margem de lucratividade. Ora, isso impunha
a implantao, nas reas coloniais, de regimes de trabalho
necessariamente compulsrios, semi-servis ou propriamente
escravistas.

Essa realidade que se engendrava na Europa alterava os ritmos da
vida dos

homens do sculo XVI. A centralidade da mercadoria levou a uma
ideologia que

pensava por meio de quantidades, preos, custos, valores,
estoques de moedas etc.

mercantis,

assimiladas, produzem efeito sobre todo o comportamento humano,
lentamente,
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transformando o entendimento e, por consequncia, o comportamento
de tudo o

s relaes sociais medievas afetivas, portanto comunitrias,
impunham-se

das relaes no mais se dava pela proeminncia e circulao das
pessoas, mas

Desenvolveu-

Para alm da orbis christianus, que como veremos na prxima
seo

moldava a viso da realidade luso-europeia quinhentista, a vida
se plasmava,

tambm, pelo mercantil, pelo racional. Urgia, pois, uma nova
mentalidade,

interessada em todas as relaes, em busca da troca que gerasse
dividendos.

2.2. O CONTEXTO PORTUGUS

Diante das particularidades de sua histria, Portugal esteve,
desde o incio,

inserido nesse contexto mercantil. Porm, a despeito da
precocidade, ante as

contingncias de sua realidade, no reino luso, no se operou a
transio para um

modo de produo propriamente capitalista, como em outros pases
que se

inseriram mais tarde nesse processo.

A histria lusa se remete provncia da Lusitnia, criada pelo
Imprio

Romano, quando de suas conquistas, no final do sculo I a.C.. No
sculo V da era

crist, a regio foi invadida pelos povos germnicos que haviam se
infiltrado desde o

sculo II no territrio romano (SERRO, 1979). Do domnio Mouro,
instalado no

sculo VIII, Portugal se livrara no sculo XI, quando da
transformao da regio

entre o Minho e o Mondego em Ducado, conferido a Henrique de
Borgonha em

1095. Em meados do sculo XII, D. Afonso Henriques, seu filho,
conquistou a

autonomia do Condado, declarando-se o primeiro Rei de Portugal
e, ao se colocar

sob a proteo papal, recebeu sua aprovao em 1179 (DREHER,
2005).

Em 1383, morreu o ltimo Rei da dinastia de Borgonha, D. Fernando
I, sem

deixar herdeiro, instalando-se, portanto, uma crise pela sucesso
do trono. D. Joo,

Mestre de Avis, tendo vencido a batalha contra a possibilidade
do reinado de D.
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Beatriz, que se casara com o Rei de Castela e fora jurada
sucessora de D. Fernando

I, foi aclamado Rei das cortes em Coimbra no ano de 1385,
iniciando a dinastia dos

Avis. De acordo com Nlson Werneck Sodr (1982, p. 18), nesse
perodo, da

autonomia revoluo de Avis,

[...] processa-se em Portugal a autonomia, a centralizao
monrquica e sua consolidao, o incio da conquista territorial, com
as consequentes doaes feudais, ascenso do papel dos portos e
avultamento da importncia do grupo mercantil, a acumulao das
tcnicas de comrcio e de navegao, a atividade de distribuio de
especiarias fornecidas pelos venezianos, a constituio de um capital
comercial importante para a poca.

Com os Avis (1385-1580), manteve-se a expanso mercantil,
agrupando-se

recursos e tcnicas de comrcio e de navegao, alm da montagem da
empresa

de navegaes ultramarinas. Isso possibilitou as conquistas na
frica, Amrica e

sia, que transformaram Portugal em uma potncia martima (SODR,
1982).

Durante o perodo das dinastias de Borgonha e de Avis, houve
uma

sequncia contnua de prticas concretas no mbito
poltico-administrativo que

implicaram a constituio da identidade nacional portuguesa. Passo
a passo, a

comeou por ser o mesmo que vassalo do Rei 1 (MATTOSO, 2003,
p.

83).

Portugal foi, portanto, um dos primeiros na constituio de um
Estado

Nacional e esteve na vanguarda das navegaes e descobertas
ultramarinas.

Causas econmicas, polticas e religiosas so apontadas pelos
historiadores ao

descreverem o pioneirismo da expanso lusa (WEHLING, 2005). Alm
das

apresentadas no contexto geral da Europa, que tambm lhe tocavam,
houve, ainda,

questes particulares de sua histria.

No reino luso, os recursos naturais eram escassos. O
aprovisionamento de

alimentos tornava-se ainda mais complicado em pocas de problemas
agrcolas e

havia enorme carncia de metais preciosos. Ainda, dada a sua
proclamada

autonomia e independncia, os problemas com Castela colocavam em
questo sua

viabilidade e continuidade, deixando-o confinado entre o
poderoso vizinho e o mar.

1 A tese de que o fator poltico foi o mais determinante na
formao da identidade nacional lusa defendida por Jos Mattoso em seu
livro A Identidade Nacional.
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Lanar-se ao mar era, com efeito, uma necessidade de sobrevivncia
do reino

e, por conseguinte, da Coroa lusitana:

A situao perifrica de Portugal, a escassez dos recursos, as
dificuldades acrescidas pela crise do sculo XIV e o impasse ibrico
faziam com que sectores sociais decisivos na vida do reino se
voltassem para o mar, nele buscando uma alternativa, ou,
digamos,

causa a sobrevivncia de Portugal como entidade poltica
independente e, portanto, a da sua realeza, transmutaram-se num
impulso para a primeira expanso ultramarina (RAMOS, 2010, p.
174).

Naturalmente, as grandes navegaes s foram possveis devido
posio

geogrfica privilegiada de Portugal que, na ufanista acepo de
Dias (2000, p. 37),

admirvel portal da Europa descerrado para o

-se a isso, tambm, os conhecimentos lusos sobre a cincia

nutica e a geografia dos mares que, de acordo com Jaime Corteso
(1971) e

Marianne Mahn-Lot (1984), permitiram-no navegar em alto mar.

Dada a necessidade, a possibilidade e a tcnica desenvolvida para
tal, em uma unio entre a Coroa e os mercadores, Portugal se lanou a
mares nunca

. Consoante Saraiva (1996), apesar das razes para se
acreditar

que ela aconteceu anteriormente, a conquista da cidade
marroquina de Ceuta,

encabeada por D. Joo I, Rei de Portugal, aos 21 dias de agosto
de 1415, tida

como marco inicial da expanso ultramarina portuguesa.

Essa investida foi importante para atrair tanto recursos para a
nobreza, que se

aliara realeza, quanto o prestgio papal, uma vez que estavam
lutando contra os

inimigos do cristianismo, e a dinastia de Avis precisava se
consolidar (RAMOS,

2010). A partir de 1444, os portugueses ultrapassaram o Cabo
Verde e, ao entrar em

contato com populaes bem organizadas, passaram a trocar sal por
ouro em p e

um centro difusor de mercadorias africanas e,

1990, p. 24).

Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperana, abrindo
uma

rota martima para as ndias e possibilitando a viagem de Vasco da
Gama em 1497.

Alm dessas, os portugueses empreenderam outras viagens, a fim de
estabelecer

rotas comerciais, para, dentre outros locais, a Amrica, a China
e o Japo

(TEYSSIER, 1992).
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Essa presena lusada no mundo, estabelecida durante o sculo XVI,
sofreu

com o fraco efetivo demogrfico. De acordo com Jos Carvalho
Arroteia (1984), D.

Joo III, Rei de Portugal, realizou, entre 1527 e 1530, um
levantamento sistemtico

da populao portuguesa, do qual possvel concluir, com certa
margem de erro,

que ela estaria em volta de 1,1 a 1,4 milho de habitantes. Tal
contingente era

consideravelmente baixo para a manuteno do Imprio construdo.
Assim sendo,

no obstante os interesses mercantis, a adoo da escravido foi uma
das solues

encontradas para suprir tal carncia (MAGALHES, 1993b).

As grandes navegaes empreendidas por Portugal implicaram o
avultamento

comercial europeu no incio do sculo XVI. De acordo com Janaina
Amado e Luiz

Carlos Figueiredo (2001, p. 10),

Milhares de novos produtos, de vrios confins do mundo,
transportados em parte pela recente e direita rota aberta e
controlada por Portugal no oceano Atlntico at a sia, foram expostos
ante os olhos extasiados dos europeus, fazendo aumentar entre estes
uma vontade incontrolvel e urgente de comprar e possuir.

No reino luso, essa riqueza angariada com a expanso comercial e
o

monoplio rgio de rotas comerciais e de mercadorias produziu uma
mentalidade de

ostentao do luxo, de possibilidade de se conseguir dinheiro fcil
e de

desvalorizao do chamado trabalho produtivo (COSTA, 2004).
Assim,

diferentemente das economias da poca, durante o sculo XVI,
apenas um tero de

sua parca populao se dedicava ao campesinato (FRAGOSO;
FLORENTINO,

1993).

Vitorino Nemesio (1971, p. 145), a partir das cartas de
Clenardo, um

portugus do quinhentos servir era tido por desonra, salvo
criar-se com

senhor. A agricultura era desprezada a tal ponto que os gneros
principais faltavam.

Toda a gente se jactava de nobre e se considerava desonrada se
no levasse

Houve, com efeito, um processo de afidalgamento da sociedade
lusa, isto ,

desenvolveu-se uma mentalidade fidalga. Segundo Costa (2004, p.
109),

Entende-se por afidalgamento da sociedade, uma valorizao e
conseqente extenso da forma de ser da fidalguia, ou seja, da
nobreza portuguesa, a qual ligada cada vez mais a corte do Rei,
vivia da ostentao da riqueza e considerava o trabalho
produtivo,
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especialmente o manual, coisa desprezvel, prprio das classes
baixas. Quando essa mentalidade se espraia pela sociedade como um
todo, cria-se uma mentalidade de que a riqueza conseguida de
alm-mar suficiente para enriquecer toda a sociedade, gerando hbitos
fidalgais mesmo em parcelas da populao que no o eram por
nascimento. A possibilidade de ficar rico nas ndias criava uma
mentalidade de que a ascenso social passava por aquele tipo de
comrcio.

Como as receitas ultramarinas superavam as internas, as finanas
do Estado

se aliceravam na mercncia e na navegao ocenica e no na renda
fundiria,

nem mesmo na circulao interna. Com os descobrimentos, Portugal
se tornou

consumidor de bens produzidos fora dele, e passou a sobreviver
custa da riqueza

que conseguia por meio desses bens (SARAIVA, 1996). Essa
estrutura, fidalga,

gerou um nus muito grande Coroa, uma vez que parte considervel
da sociedade

vi menor contraco ou depresso do comrcio

ultramarino sentia-se uma forte baixa nas possibilidades de
resposta e de actuao

A partir do reinado de D. Manuel (1945-1521), a corte portuguesa
afeioou-se

ainda mais ao luxo, investindo suas receitas em atividades
improdutivas como a

construo de castelos, o sustento dos cortesos e os benefcios
eclesisticos.

Segundo Amado e Figueiredo (2001, p. 34),

Fascinados com a sbita riqueza que chegava dos mares, os reis
lusitanos, ansiosos por desfrutar dos lucros, comportavam-se como
se o imprio fosse eterno. Viviam primordialmente da diferena entre
o preo de compra e o de venda de mercadorias ou de vendas de
futuras mercadorias , no se preocupando em aplicar recursos em
atividades produtivas nem em modernizar coisa alguma, fossem navios
(a frota lusa logo ficou sucateada), exrcitos, modos de operar as
finanas e fazer o Estado funcionar.

Diante disso, nota-se que, no obstante a mentalidade mercantil,
no reino

luso, permaneceu uma estrutura medieval. De acordo com Joaquim
Ribeiro

Magalhes (1993b, p. 431),

Capitalismo mercantil enxertado numa sociedade em que dominam os
fidalgos que, no deixando de ser mercadores, sustentam valores de
honra e de hierarquia, na aparncia estticos, assentes numa
estrutura diferenciada pelas desigualdades dos privilgios. Que tem
no rei e no absolutismo rgio a garantia do seu sustento e da sua
defesa.
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Portugal, portanto, no se inseriu no processo de transio para um
modo de

produo propriamente capitalista. Darcy Ribeiro (1987) argumenta
que, desde a

retomada ibrica de seus territrios, as reas outrora intensamente
cultivadas pelos

mouros foram transformadas em pastagens para criao,
principalmente de ovelhas.

erradicar da Ibria, junto com as heresias, quase todos os
setores intermedirios de

artesos, pequenos granjeiros e comerciantes, compostos
principalmente por

castas infiis

Com isso, as condies da agricultura eram penosas. Alm de seu

esfacelamento tcnico e da total dependncia dos fatores
climticos, tinha de

praticamente sustentar a religio e a aristocracia com seus
dzimos. Para mudar a

cultura do plantio, era necessrio pedir autorizao aos mosteiros
e comendadores,

que dificultavam muito, temendo diminuir o rendimento de seus
dzimos

(MAGALHES, 1993c). Esse contexto, de precariedade agrcola e
manufatureira,

contribuiu decisivamente para tornar Portugal inapto Revoluo
Industrial

(RIBEIRO, 1987).

Assim sendo, embora Portugal, por ter se unificado precocemente
em relao

a outros Estados, tenha tido as condies necessrias, uma vez que
a Coroa o

permitia, de se lanar ao mar mesmo porque disso dependia a
independncia do

Estado e, portanto, da Coroa em si , no desenvolveu um modo de
produo

capitalista. Apesar de ter angariado capital comercial e de ter
um grupo mercantil

relevante, no reino luso, no havia uma burguesia enquanto classe
dominante, e se

mantinha em um modo de produo feudal.

De acordo com Sodr (1982, p. 29), durante as descobertas
ultramarinas, a

estrutura social portuguesa era a seguinte:

- senhores feudais, constituindo a nobreza, englobando nobres de
posses e nobres de ttulos, proprietrios territoriais e ainda o
clero; - mercadores, detentores do capital comercial e do capital
usurio; - plebe, com os elementos ligados pesca, nutica, s
equipagens das frotas, ao artesanato, de um lado, e os servos, de
outro lado; - escravos.

Nessa estrutura, no h os produtores de mercadorias, operrios, e
nem os

que dominam a produo, os capitalistas. O grupo mercantil no
influa no processo


	
36

produtivo e os lucros auferidos com o comrcio no eram investidos
na manufatura,

nde no h trabalho

Estamos, com efeito, alinhados perspectiva de alguns
pesquisadores que,

em oposio a Celso Furtado (2001), negam que tenha ocorrido uma
revoluo

burguesa em Portugal. Diferentemente do que aconteceu em outros
lugares em que

os capitalistas comerciantes estavam no topo da hierarquia
social, naquele pas, a

burguesia jamais dirigiu o Estado e a sociedade. Muito pelo
contrrio, conforme

e semelhana, como mais tarde diriam Marx e Engels em O Manifesto
do Partido

Comunista, a prpria burguesia comercial se adapt

A dificuldade de se inserir em um modo de produo capitalista se
tornou

ainda mais complexa com a Unio Ibrica (1580-1640), quando, aps a
morte do Rei

D. Sebastio em Alccer Quibir, Felipe II da Espanha assumiu o
trono. Portugal, que

at ento mantinha relaes comerciais com a Holanda, viu-se
inserido no contexto

da guerra entre

2.3. A COLONIZAO DO BRASIL

Imbudos por seus ideais expansionistas, os povos ibricos
entraram em crise

poltica quando da descoberta da Amrica por Colombo. A bula
emitida pelo Papa

Alexandre VI, concedendo Espanha os mesmos poderes que Portugal
conquistara

em bula anterior sobre os territrios descobertos por Colombo,
instaurou um conflito

Tendo em vista que uma eventual guerra no seria benfica nem aos
pases

e nem Igreja, ambos empreenderam, mediados pelo Papa, uma
negociao que

resultou no Tratado de Tordesilhas, assinado, em 7 de junho de
1494, pelo Rei de

Portugal, D. Joo II, e os reis de Castela e Arago, Isabel e
Fernando, na cidade
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espanhola de Arvalo, provncia de Tordesilhas. Conforme o acordo,
as terras

situadas at 370 lguas a leste de Cabo Verde pertenciam a
Portugal e as terras a

oeste, Espanha. Tal linha abrangia boa parte do territrio
brasileiro, como se v na

figura 1.

Figura 1. Tratado de Tordesilhas (1494)

Fonte: www.guiadoestudante.abril.com.br
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Isso tem suscitado inmeras questes quanto possibilidade de o
territrio tupiniquim ter sido descoberto antes mesmo da expedio
cabralina. Lus de

Albuquerque (1987, p. 56), historiados luso dos descobrimentos,
indaga:

Teria o Brasil sido reconhecido por navegadores portugueses
antes da viagem de Pedro lvares Cabral? A bordada para ponte que em
1500 levou este navegador costa brasileira foi ocasional (embora
importa por razes nuticas), ou foi expressamente determinada por D.
Manuel, que j sabia da existncia de terras a oeste?

Outros pesquisadores, como Amrico da Costa Ramalho (1994, p.
171),

que permanece uma incgnita histrica, o fato que a frota do
descobridor oficial

partiu do Tejo a 9 de maro de 1500, chegou s Canrias no dia 14,
no dia 22 s

ilhas de Cabo Verde e, a 22 de abril, avistou as costas
brasileiras (PENJON, 1992).

Conforme o relato de Pero Vaz de Caminha (1997, p. 9-10),

E, quarta-feira seguinte (22 de Abril), pela manh topmos aves e
que chamam fura-buxos, Neste dia, a horas de vspera, houvemos vista
de terra! Primeiramente dum grande monte, mui alto e redondo; e
doutras serras mais baixas ao sul dele; e de terra ch, com grandes
arvoredos: ao monte alto o capito ps nome - o MONTE PASCOAL - e
terra - a TERRA DA VERA CRUZ.

Calecut e a captura de navios mouros

2010, p. 215). Assim, Cabral permaneceu na terra, reconhecendo-a
sumariamente,

durante dez dias, at 2 de maio, e partiu com a armada rumo ao
ndico, ao passo

que o navio capitaneado por Pero Vaz de Caminha retornou ao
reino a fim de

noticiar a Coroa do territrio encontrado.

Nas primeiras trs dcadas, os prospectos da Terra da Vera Cruz
no

despertaram o interesse dos conquistadores e navegadores
portugueses

(AZEVEDO, 1978). Empenhado na opulncia comercial da ndia, no
ouro de Guin e

nas guerras com Marrocos, o reino luso

parecia no possuir nada melhor do que madeira para tingir,
papagaios, macacos e
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A poltica de explorao ultramarina portuguesa, at ento, era
caracterizada

pela instalao de feitorias comerciais. Como a nova terra no
dispunha de produtos

comerciveis e nem de metais preciosos, no houve um estmulo
inicial efetiva

ocupao (FERLINI, 1988). Em outros termos, Portugal, que auferia
grandes lucros

na diferena entre os preos de compra e venda, no ousou
transferir seus

rendveis recursos ocupao de uma terra sem a possibilidade de
dividendos

imediatos (SILVA, 1990).

Assim sendo, segundo Roberto Bandeira Accioli e Alfredo Taunay
(1973, p.

27-28),

Esse quase total desinteresse inicial da coroa portuguesa em
relao ao Brasil pode ser considerado justificvel em face das
circunstncias predominantes na poca em que Portugal vivia o mais
propcio momento de sua histria, e das quais as de maior significao
so as seguintes: as ndias exerciam grande atrao no esprito dos
navegadores e comerciantes peninsulares que haviam finalmente
aportado s terras das especiarias e das pedras preciosas; os
portugueses dedicavam-se predominantemente s atividades comerciais
e aqui, em contraste com o Oriente, quase nada havia para
comerciar; as primeiras informaes sobre o Brasil, referentes s suas
possibilidades econmicas e ao nvel de civilizao dos povos que o
habitavam no eram de molde a impressionar favoravelmente os
comerciantes europeus, empenhados na obteno de lucros.

Diante disso, durante os primeiros trinta anos, o empreendimento
econmico

na Amrica Portuguesa foi praticamente a extrao da madeira
tintorial, o pau-brasil.

A Coroa, indisposta a investir seus recursos nesse negcio2,
tratou de arrend-lo a

consrcios de comerciantes (VIEIRA, 2012). Em 1502, a nova terra
foi arrendada a

Ferno de Loronha ou Noronha, associado a outros, que, como ele,
eram

capitalistas e judeus conversos (AZEVEDO, 1978).

2 de bom alvitre considerar que, para alguns autores, no houve
esse desinteresse inicial. Frei Vicente Salvador (1982, p. 103),
por exemplo, numa apologia Coroa, afirma que D. Manuel I, embora
estivesse envolto em outras conquistas, tambm se importou -rei D.
Manuel, quando soube a nova do descobrimento do Brasil, feito por
Pedro lvares Cabral, andava mui ocupado com as conquistas da ndia
Oriental, pelo proveito que de si prometiam, e com as de frica pela
glria e louvor, que a seus vassalos delas resultava, no deixou,
quando teve ocasio de mandar uma armada de seis velas, e por
capito-mor delas Gonalo Coelho, para que descobrisse toda esta
costa, o qual andou por ela muitos meses descobrindo-lhe os portos
e rios, e em muitos deles entrou e assentou marcos, com as armas
del-

veio, no fundo, a salvaguardar o novo Estado, permitindo que os
seus encantos no fossem logo
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Com efeito, na primeira fase da presena lusada na terra dos
brasis, tendo

em vista que os grupos amerndios nada ofereciam de promissor aos
interesses dos

colonizadores, as atividades europeias se restringiram a se
apossar das riquezas

naturais (NOVAIS, 2005). Nesse perodo, a ocupao se deu

isolada, com a instalao de algumas feitorias para o comrcio do
pau-brasil, sendo

a mais antiga a de Cabo Frio (1511) e a mais importante a de
Pernambuco, criada

A comercializao do pau-brasil se obrava a partir do escambo com
os ndios,

ou seja, da troca de mo-de-obra indgena por produtos lusos, como
machados,

tesouras, facas etc. De acordo com ngela Vianna Botelho e Liana
Maria Reis

(2008, p. 74), o escambo compreende a

[...] troca comercial que no envolve pagamento em dinheiro ou
meio circulante. Troca de uma mercadoria por outra, ou pagamento de
uma prestao de servio com algum objeto, sem utilizao de dinheiro ou
moeda. O escambo foi utilizado pelos portugueses, entre outros
negcios, na explorao do pau-brasil, quando trocavam o trabalho
indgena de extrair e transportar a madeira por objetos de metal,
espelhos, contas, tecidos e miangas.

A principal riqueza da terra recm-descoberta, conforme Saraiva
(1996, p.

-brasil, rvore cujo cerne, intensamente

vermelho, tinha aplicao na tinturaria e cuja madeira, de uma
grande resistncia,

era usada na construo de m Em razo da preponderncia do

pau-brasil na fase inicial da colonizao3, o nome da terra foi
alterado. De Vera Cruz,

dado pelos descobridores, passou a se chamar Brasil. Frei
Vicente do Salvador

(1982, p. 57), em sua Histria Geral do Brasil: 1500-1627 escrita
no sculo XVII,

expressa seu pesar pelo fato de o nome de cunho mercantil ter se
imposto ao de

cunho religioso:

O dia em que o capito-mor Pedro lvares Cabral levantou a cruz
[...] era 3 de maio, quando se celebra a inveno da Santa Cruz, em
que

3 Alm de ser de ser a empreitada comercial mais rentvel, a
preponderncia do pau-brasil na fase inicial tambm se instalou pela
necessidade de madeira em Portugal e na Europa no sculo XVI, devido
ao arroteamento das florestas com o crescimento populacional.
Diante disso, mesmo na fase avultante da cultura do acar, o
pau-brasil continuou sendo comercializado, embora no mais em
tamanha escala e nem como principal produto s navios que deixam a
frica vo carregados de negros. Quando deixam o Brasil, no tm nada
que possa preencher o lugar dessa incomoda carga humana, ao lado do
acar, de um pouco de couro e de tabaco, seno a

o pau-brasil.
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Cristo Nosso Redentor morreu por ns, e por esta causa ps nome
terra, que havia descoberta, de Santa Cruz, e por este nome foi
conhecida muitos anos: porm como o demnio com o sinal da cruz
perdeu todo o domnio, que tinha sobre os homens, receando perder
tambm o muito que tinha nos desta terra, trabalhou que se
esquecesse o primeiro nome, e lhe ficasse o de Brasil, por causa de
um pau assim chamado, de cor abrasada e vermelha, com que tingem
panos, que o daquele divino pau que deu tinta e virtude a todos os
sacramentos da igreja, e sobre que ela foi edificada, e ficou to
firme e bem fundada, como sabemos.

No obstante o comrcio do pau-brasil, possvel afirmar que, para
Portugal,

a principal importncia do Brasil foi, durante as primeiras
dcadas, a de escala para

as armadas que se dirigiam de Lisboa ndia (SARAIVA, 1996).
Entretanto, ante os

novos fatores que se apresentavam, essa realidade comeou a se
alterar a partir da quarta dcada dos quinhentos. Isso porque,
paulatinamente, as esperanas lusas

quanto ao Oriente foram sucumbidas pela experincia, posto que a
pimenta e o ouro

1978, p. 233).

A colnia americana se via ameaada pelas novas e agressivas
potncias

europeias, mormente a Frana, que desde o incio enviava seus
corsrios para

extrair o pau-brasil e visava a se estabelecer e ocupar terra.
Os ndios, alguns

aliados aos franceses, tambm empreendiam inmeras investidas
contra a

ocupao portuguesa. Somavam-se a isso os gastos enormes para a
manuteno

do Imprio, dado o processo de afidalgamento luso, e a descoberta
de metais

preciosos pela Espanha em seus territrios americanos, que
despertou a

possibilidade de descobertas semelhantes no Brasil (FERLINI,
1988).

Diante desse contexto malogro comercial do Oriente, ameaa
francesa,

investida indgena, acrscimo dos gastos e o potencial ouro a
Coroa, juntamente

com os dirigentes dos negcios pblicos, executou as primeiras
medidas

administrativas referentes ao Brasil. Assim,

1996, p. 162). Alm de combater os corsrios franceses, D. Joo III
incumbiu seu

capito de povoar o Rio da Prata e de criar centros de
povoamentos (SERRO;

MARQUES, 1986). So Vicente, por exemplo, foi fundada naquele ano
(SARAIVA,

1996).
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Diogo de Gouveia4 estava entre os conselheiros do Rei que o
avisavam das

intenes francesas e que o preveniam insistentemente para que
empreendesse a

colonizao efetiva do Brasil. Assim,

No final do vero de 1532 o Conselho Real, ainda reunido no Pao
de vora, decidiu aplicar no Brasil o mtodo que alguns historiadores
chamam de a soluo tradicional: numa repetio do que j havia sido
feito nas ilhas do Atlntico e na costa da frica, a colnia
sul-americana seria repartida em capitanias hereditrias (BUENO,
1999, p. 77).

Em 1534, foram estabelecidas 12, conforme a figura 2, e at 1536,
14

Capitanias Hereditrias. Segundo Furtado (1989), os demais
reinos, marginalizados

pelo Tratado de Tordesilhas, consideravam que os portugueses s
teriam, de fato,

direito terra com a ocupao sistemtica do seu territrio. Nesse
sentido, em vista

do baixo efetivo demogrfico do reino, o degredo5, que inclua
pessoas de todas as

camadas sociais, foi a frmula encontrada por Portugal para
povoar as terras de

alm-mar (PIERONI, 1999). Assim, em 1535, o Rei de Portugal
transformou o Brasil

no principal destino dos degredados do reino:

No dia 31 de maio de 1535, o rei D. Joo III declarou as
capitanias

crimes cometidos anteriormente em outros lugares ficavam
instantaneamente prescritos e perdoados. O Brasil transformou-se,
assim, numa das colnias para a qual os condenados de Portugal eram
enviados para cumprir degredo. No dia 5 de outubro de 1535, o rei
determinou que os degredados que antes eram mandados para as ilhas
de So Tom e Prncipe, na costa ocidental da frica, passassem a vir
para o Brasil (BUENO, 1999, p. 91).

Com efeito, sendo esse um dos principais objetivos das
Capitanias, aos

capites donatrios cumpria o dever de povoar a terra. Como a
Coroa no estava 4 Ver nota de rodap 20, p. 72. 5 que a justia
secular ou temporal impunha a criminosos. Pela tica metropolitanta,
eram criminosos todos os que praticassem atos ilcitos como o
contrabando, a minerao clandestina e a circulao de ouro em p ou
pepitas, durante a vigncia das Casas de Fundio e Moeda, e autores
de crimes de lesa-tribunais da Coroa ou da Inquisio e enviadas s
colnias para cumprirem a sentena (METCALF, 1994). Vainfas (2000, p.
180-

o degradar, isto , diminuir o grau, rebaixar. E, na prtica, era
pena equivalente ao desterro [...] Foi o degredo no sentido do
desterro para o Brasil o instrumento utilizado pea Coroa, no s para
punir diversos
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disposta a empregar o prprio cabedal nessa empreitada, mesmo
porque o Errio

Rgio era incapaz de atender s demandas da colonizao, concedia
certos direitos

nomeaes para determinados cargos, o arrendamento

das passagens dos rios, as licenas para a construo de engenhos,
a distribuio

(SALVADOR, 1976, p. 243).


	
44

Figura 2. Capitanias Hereditrias.

Fonte: Corteso (1966).

Uma vez que os donatrios eram membros da pequena nobreza e
que,

portanto, no dispunham dos meios necessrios para beneficiar a
terra que haviam

recebido, empenharam-se por conseguir moradores que levassem
capitais e que se

propusessem a receber terras de sesmarias e a cultiv-las
(VARNHAGEN, 1962).

Essas sesmarias distribudas aos conquistadores, bem como as
doadas

posteriormente, em vista do povoamento da terra, tinham de ser
utilizadas em at

cinco anos. Do contrrio, eram tomadas de volta e doadas a novos
donos. Caso

fossem ocupadas, ao falecer o proprietrio, eram divididas entre
os herdeiros

(SALVADOR, 1976).

Para incentivar as Capitanias e a ocupao da terra, a Coroa
precisava de

uma atividade capaz de atrair os colonizadores, e a produo de
acar foi a sada

encontrada. Portugal, que tivera experincia com essa cultura nas
ilhas do Atlntico,

tinha contatos comerciais para a venda e com os banqueiros que
poderiam financiar

o investimento (FERLINI, 1988). Logo, de acordo com Ronaldo
Vainfas, (1986, p

29),

A ocupao efetiva deu-se aps 1530, superando-se ento a fase de
feitorias caracterizada pelo escambo do pau-brasil com as tribos do
litoral. Imps-se, assim, a explorao econmica do territrio visando a
produo de gneros tropicais de grande demanda no mercado europeu,
especialmente a cana-de-acar.

Com a introduo da produo aucareira, mesmo que embrionria durante
o

perodo das Capitanias Hereditrias (1534-1549)6, alterou-se a
relao dos

colonizadores com os aborgenes. Durante o perodo de extrao das
riquezas

naturais, o escambo permitia aos ndios selecionar e gerir as
influncias culturais

provenientes dos brancos (SERRO; MARQUES, 1986). As ferramentas
angariadas

6 Discute-se a caracterstica feudal ou no das Capitanias
Hereditrias. Para Arno Wehling (2005, p.

instituies senhoriais. Com o Estado absolutista em vias de
consolidao, inclusive do ponto de vista legislativo, as capitanias
devem ser encaradas como concesses do poder pblico a particulares,
nas quais parte significativa das atribuies governamentais era
delegadas aos donatrios. A delegao de poderes, entretanto, no
alienava a soberania do rei e no o transformava em suserano. A
relao

Harold Johnson (2002), por outro lado, coloca o regime das
Capitanias Hereditrias como uma continuidade do senhorio portugus
da baixa Idade Mdia.
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na troca permitiam aos autctones satisfazer suas necessidades
mais rapidamente

e, por conseguinte, dispunham de mais tempo para se dedicar aos
prprios ritos e

guerras (SCHWARTZ, 1988). Segundo Antnio Lus Ferronha (1991, p.
240),

Com a introduo da tecnologia (europeia) do ferro, os amerndios
decidiram trabalhar menos horas do que era habitual, continuando a
produzir o estritamente necessrio, ao contrrio da mentalidade
consumptativa portuguesa, que pretendia que produzissem mais para
fazerem comrcio.

A agricultura canavieira, ou a cultura do acar, por outro lado,
exigia a

eliminao do tempo ocioso e a introduo da fora de trabalho
disciplinada, o que

no podia ser satisfeito por meio do escambo (SCHWARTZ, 1988).
Era preciso,

consequentemente, destribalizar a alma indgena. Para tanto,
conforme Roberto

Cochr assegurava-se aos donatrios: [...] a

escravizao dos ndios em nmero ilimitado e a autorizao para a
venda de uma

doaes das Capitanias previam que os ndios, feitos prisioneiros a
fim de serem

ritualmente comidos, poderiam ser resgatados da morte para se
tornar escravos

iniciou-se com o uso extensivo da mo-de-obr (SCHWARTZ, 1988,
p.

57).

Logo, se no incio o contato com o ndio foi tranquilo, quase no
significando

em mudanas culturais,

A partir de 1533, aproximadamente, os portugueses puderam
alterar, em vrias regies ao mesmo tempo, o carter de seus contatos
com os indgenas, subordinando-os a um padro de relao mais favorvel
aos seus desgnios de explorao colonial da terra, dos recursos que
ela possua e dos moradores nativos (FERNANDES, 1975, p 23).

A despeito dos incentivos e das possibilidades, ante as
dificuldades

consoante, dentre outros, Frei Gaspar da Madre de Deus (1975),
Serro (1994) e

Accioli e Taunay (1973) apenas duas Capitanias prosperaram, a
saber, So

Vicente e Pernambuco. De acordo com Azevedo (1978), tendo em
vista que os

donatrios agiam descoordenadamente, cada um em seu territrio e s
com os

parcos recursos individuais, o sistema das capitanias foi
incapaz de solucionar os
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problemas em razo dos quais fora implantado. Ramalho (1994)
informa que, com

as capitanias donatrias, muitos dos que se desfizeram de tudo em
Portugal para

participar e enriquecer custa da empresa da colonizao, alm de
perder tudo,

acabaram crivados de dvidas.

Segue-se, portanto, que as vicissitudes que levaram o Rei
portugus a dividir

o territrio, ao invs de se resolverem, estavam se agravando.
Diante dos levantes

indgenas e das ameaas estrangeiras, principalmente francesas,
aos doze de maio

de 1548, Lus de Gis escreve da Vila de Santos a D. Joo III,
fazendo um forte

o socorre a estas capitanias e costas do Brasil, ainda que
ns

mesmos percamos a vida e fazendas, V.A. perder a terra, e que
nisto perca pouco,

aventura a perder muito, porque no est em mais de serem os
franceses senhores

apud ALBUQUERQUE, 1989, p. 5).

Alm desses problemas, Eduardo Bueno (1999) apresenta um quadro
das

dificuldades luso-brasileiras em meados da dcada de 40 do sculo
XVI, a saber: a)

crise poltica: a Frana estabelecera paz com Carlos V e, com mais
recursos, estava

decidida a investir no Brasil; b) a Espanha tambm deliberara
investir na Amrica; c)

os produtos advindos da ndia, alm dos conflitos para obt-los,
estavam sobrando

na Europa, o que diminua o preo deles; e, d) na costa do
mediterrneo e no litoral

ocidental do Marrocos, havia muitos embates, o que dificultava o
comrcio com o

Oriente. De acordo com Azevedo (1978), o dficit do Estado
portugus se avolumara

com a queda do mercado da pimenta, de modo que, em 1544, as
dvidas do Rei em

Flandres eram maiores que as receitas, o que o obrigava a
renovar os emprstimos.

Diante dessas dificuldades crescentes que Portugal enfrentava, o
tesoureiro-

mor, Ferno lvares de Andrade, e o vedor da Fazenda, D. Antnio de
Atade,

insistiam com o Rei D. Joo III de que valia mais a pena investir
na colnia sul-

americana do que no Marrocos e, a longo prazo, no prprio Oriente
(BUENO, 1999).

Em vista disso e da patente ineficincia das Capitanias
Hereditrias, o Rei

reconheceu a necessidade de unificar o governo do Brasil e de
criar um poder

central mantido pelo Errio Rgio. Assim, D. Joo III

[...] resolve, enfim, intervir nomeando um governador-geral, Tom
de Souza, em 1548, fidalgo e rico aventureiro da carreira das
ndias. A interveno da Coroa se d atravs da compra da capitania
da
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Bahia, abandonada aps o levante dos tupinambs7, tornando-a real
e sede do governo-geral do Brasil (SILVA, 1990, p. 34).

Estabelecido o Governo-Geral, restringiram-se as atribuies dos
capites e

certas Capitanias foram compradas pela Coroa. Tal providncia deu
coeso ao

processo de colonizao e permitiu, de maneira definitiva, fazer
frente aos inimigos

histria do Brasil

Estado comea realmente com To

evidente, portanto, que, uma vez lanado ao mar, Portugal fez da
expanso

ultramarina sua principal fonte de subsistncia. Em nenhum
momento, preocupou-se

em desenvolver a produo de matrias primas e a manufatura no
interior do reino.

Muito pelo contrrio, manteve-se como uma metrpole totalmente
dependente de

suas conquistas. Assim, quando seus domnios no Oriente (ndia e
frica) entram

em crise dada as guerras, a invaso de outros pases europeus e o
esgotamento

do mercado europeu teve de buscar novas rotas comerciais que
pudessem

sustent-lo.

Assim, nota-se que, pari passu instaurao do Governo-Geral, havia
todo

um projeto mercantil: um territrio propcio gerao de recursos e
riquezas para a

manuteno tanto do reino quanto da realeza. Nesse sentido, ao
definir colnia e o

processo de colonizao do Brasil, Alfredo Bosi (1999, p. 11)
afirma:

metrpole: em nosso caso, foi a terra a ser ocupada, o pau-brasil
a ser explorado, a cana-de-acar a ser cultivada, o outro a ser
extrado; numa palavra, a matria-prima a ser carregada para o
mercado externo.

A conquista dos espaos americanos pelos povos ibricos se
realizou com

objetivos marcadamente comerciais: explorar as potencialidades
econmicas destas

reas em proveito do capital mercantil (VAINFAS, 1986). Ao
Brasil, que se tornara

uma colnia oficial lusa em 1549, cumpria, pois, o papel de gerar
lucros e, sua

populao, de assegur-los s camadas dominantes da metrpole
(RIBEIRO, 1984).

O principal objetivo da colonizao efetiva foi, com efeito, a
mercantilizao da

riqueza produzida (FIGUEIRA, MENDES, p. 1977), ou a produo de
mercadorias a

7 Nesse levante, o Capito Donatrio da Bahia, Francisco Pereira
Coutinho, foi capturado e devorado em um ritual antropofgico em
1547. Tal episdio tambm contribuiu para que D. Joo III tomasse nota
de que a situao da colnia demandava urgncia na interveno rgia.
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serem consumidas em Portugal e comercializadas pela Coroa
(COSTA, 2004). Logo,

o Brasil-Colnia enquadra-se como colnia de explorao nas linhas
do Antigo

Sistema Colonial8 (NOVAIS, 2005).

Diante da mentalidade mercantil e fidalga que, como a religiosa,
plasmava a

sociedade lusa, os que para c vieram no objetivavam se
estabelecer na terra.

Antes, tencionavam explor-la ao mximo e, ento, retornar ao reino
em melhores

condies. Ao analisar principalmente as motivaes plebeias, Vieira
(2012, p. 233)

constata que

Para eles, a colnia era uma oportunidade para acumular cabedais
com o fito de retornar terra-me e ascender na hierarquia social, o
que, sinteticamente, significava se tornar um nobre, investir em
bens razes e viver de rendas prprias e do estado.

Embora tenhamos afirmado alhures que, ao grupo de mercadores
lusos,

interessava somente a comercializao de produtos ou matria-prima
j disponveis

para a troca e no a sua produo ou manufatura, com o retraimento
daquela

atividade nos domnios lusos, urgia a necessidade de se investir
tambm na

produo. No entanto, as condies tipicamente feudais do interior
do reino

emperravam essa empreitada, de maneira que a burguesia mercantil
teve de se

voltar tambm para a nova colnia. Conforme Figueira e Mendes
(1977, p. 22),

Dentro do territrio nacional portugus, a aristocracia dividia o
poder com a burguesia mercantil, gerando uma conciliao que impedia
a revoluo no campo e o desabrochar de relaes capitalistas de
produo. Entretanto, a burguesia tinha as mos livres para agir fora
de Portugal. O mundo colonial seria seu campo de ao. Neste espao
econmico a burguesia estaria livre das interferncias polticas e
sociais das outras classes existentes no territrio
metropolitano.

Tendo em vista os ideais mercantis imbricados na instituio do
Governo-

Geral, a produo aucareira estabelecida durante o regime das
Capitanias

Hereditrias, mas que na maioria delas havia malogrado foi
novamente

incentivada e intensificada. De acordo com Schwartz (1988), logo
de incio ficou

evidente que a criao de uma indstria aucareira era interesse
primordial do

8 Fernando Antnio Novais, em sua obra Aproximaes: estudos de
histria e historiografia, ao colocar o Brasil enquanto colnia de
explorao, faz uma anlise mostrando a diferena entre a colonizao das
colnias tropicais e a da Amrica setentrional, em especial dos
EUA.
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governo sediado na Bahia9. No Regimento de Tom de Souza (1924,
p. 346)

constavam diretrizes especficas relativas ao estabelecimento e
regulamentao de

engenhos de acar:

As guas das ribeiras que estiverem dentro do dito termo em
que

que tenham possibilidade para os poderem fazer (dentro no tempo
que lhes limitardes), que ser o que vos bem parecer. E para servio
e manejo dos ditos engenhos de acares, lhes dareis aquela terra que
para isso for necessria, e as ditas pessoas se obrigaro a fazer,
cada um em sua terra, uma torre ou casa forte, da feio e grandura
que lhes declarardes nas cartas, e ser a que vos parecer, segundo o
lugar em que estiverem, que abastaro para segurana do dito engenho,
e povoadores de seu limite. E assim se obrigaro de povoarem e
aproveitarem as ditas terras e guas, sem as poderem vender, nem
trespassar a outras pessoas, por tempo de trs anos. E nas ditas
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