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A MEUS P A I S 





INTRODUgAO 

Interessando-nos particularmente a hist6rla mo- 

derna e especialmente a economica e colonial, optarnos, 

no momento da escolha de assunto para nosso trabalho, 

por um tema de histdria econdmica no seculo XVII, rela- 

cionado com a America. Atraiu-nos, desde logo, o prc- 

blema do comercio ingles na America Espanhola; depois 

de algumas pesquisas, estabelecemos o titulo do nosso 

trabalho: "A penetragao comercial da Inglaterra na 

America Espanhola, de 1713 a 1783". 

O assunto tern, a nosso ver, grande interesse, pelos 

caracteres de que se revestiu a penetragao inglesa e 

pelas conseqtiencias que acarretou para a Inglaterra, a 

Espanha e a America. A atividade inglesa no Imperio 

espanhol foi muito grande: o mercado hispano-ameri- 

cano atraiu um mimero enorme de comerciantes ingle- 

ses, tendo sido em certas epocas, mais importante o co- 

mercio dos colonos americanos com a Inglaterra do que 

com a Espanha. Possivel, gragas a 6tima organizacao 

comercial e ao desenvoMmsnto da industria inglesa, a 

penetragao dos anglo-saxoes, na escala em que se fez, 

mostra-nos a ineficiencia do sistema colonial espanhol. 

Mai providos pela metropole que desejava conservar o 

monopdlio de comercio com suas colonias, os hispano- 

americanos, para satisfazer ^s suas necessidades, acei- 

taram as mercadorias fornecidas pelos estrangeiros e 

passaram a consumi-las cada vez em maior quantidade. 

As vantagens oferecidas pelos ingleses fizeram deles os 

principals forn/Bcedores do mercado americano, no 

seculo XVIII. 

Nossa escolha foi determinada tamb&n pela inexis- 

tencia de um estudo complete sobre o assunto. Existem 

e verdade, trabalhos em que sao estudados certos pro- 

blemas e certos aspectos da penetragao inglesa, mas 

nao existe nenhum trabalho de conjunto, como pu- 

demos verificar depois de intensa pesquisa. Espera- 

mos, por isso, poder dar alguma contribuigao para fu- 

tures estudos. 

Utilizamo-nos para a elaboragao deste trabalho nao 

so de obras publicadas recentemente, como tambem 

de obras do slculo XVIII. Entre estas, podemos citar, 



por exemplo, as de D. Dionisio de Alsedo y Herrera, 

furjcionario espanhol das Indias durante o periodo de 

maior intensidade do comercio ingles, reeditadas em 

1883, por D. Justo Zaragoza, em um volume denomi- 

nado "Piraterias y agresiones de los ingleses y otros 

pueblos de Europa en la America Espanola desde el si- 

glo XVI al XVIII, deducidas de las obras de D. Dionisio 

de Alsedo y Herrera"; a obra de Adam Anderson, "A 

historical and chronological deduction of the origin of 

Commerce, from the earliest accounts"; o livro de autor 

anonimo "The British Empire in America", ou o de 

Accarias de Serionne, "Les interets des Nations de TEu- 

rope developes relativement au Commerce", etc. 

V^rios documentos, publicados recentemente ou 

nao, foram por nos utilizados. A atual situagao de 

guerra tornou impossivel qualquer entendimento com 

arquivos estrangeiros, ingleses ou espanhois, como era 

de nosos desejo, para obtermos uma documenta^ao mais 

completa. Por isso, os resultados por nos obtidos e as 

conclusoes a que chegamos podem vir a ser completa- 

dos ou modificados por ulteriores pesquisas nos arqui- 

vos de Londres, de Madri ou Simancas, e de paises 

americanos. 

Das obras recentes sobre problemas correlates, 

muitas nao puderam ser consuitadas por nos, por nao 

existirem em livrarias ou bibliotecas de Sao Paulo ou 

do Hio de Janeiro, ou por estarem esgotadas ou serem 

de dificil aquisigao, mesmo no estrangeiro. 

De posse da documentagao necessdria possivel mar- 

camos como data inicial do nosso estudo 1713. E' uma 

escolha que nao precisa quase de ser justificada; 6 a 

data da assinatura dos tratados de Utrecht e da con- 

cessao do asiento de negros ^ Inglaterra pela Espa- 

nha, e a data em que se iniciou o limitado comercio li- 

cito ingles na America Espanhola, a sombra do qual 

o comercio ilicito se desenvolveu extraordinariamente. 

1783 foi a data terminal escolhida. Poderiamos ter pre- 

ferido como datas finals, 1750, que marca o fim do 

asiento, 1765, data em que a Espanha iniciou a con- 

cessao do comercio livre a portos americanos, ou 1825, 

data do reconhecimento da independencia dos Estados 

hispano-americanos pela Inglaterra. Optamos, no en- 

tanto, por 1783, fim da guerra de independencia dos 

Estados Unidos. 

Depois de 1783, o fenomeno da penetragao inglesa 

na America Espanhola tomou aspectos algo diferen- 

tes: surgiu entao a competigao dos Estados Unidos; 

novas ideias relativas ao comercio comejaram a 



implantar-se; as concessoes de liberdade de com^rcio, 

cada vez maiores, pela Espanha as suas coldnias tor- 

naram diferentes as condigoes das trocas comerciais. 

O termino em 1783, e nao anteriormente, permitiu-nos 

estudar certas questoes interessantes, como a abertura 

de portos livres em Jamaica (1766) e tornar mais com- 

pleto nosso trabalho. 

De 1713 a 1783, ininterruptamente, a Inglaterra 

manteve com a America Espanhola relagoes de comer- 

cio intensas. No estudo dessas relaQoes, devemos con- 

siderar, de um lado, o comercio indireto, de outro, o 

comercio direto. O comercio indireto era feito por co- 

merciantes relacionados com a Espanha, ou, mais es- 

pecialmente, com a praga de Cadiz. As mercadorias 

destinadas a America eram enviadas a Cadiz e daqui, 

nas frotas e galeoes ou nos navios de registro, seguiam 

para os portos hispano-americanos. O comercio direto 

dispensava escala em Cadiz: os navios dirigiam-se di- 

retamente da Inglaterra para as terras americanas, fa- 

zendo escala somente nas possessoes inglesas. 

Em 1713, com o asiento, a Inglaterra recebeu a 

faculdade de manter um comercio direto limitado com 

a America Espanhola. Mas esse comercio favorecia ape- 

nas um mimero reduzido de comerciantes ingleses, por- 

que S.M. Britanica encarregou a Companhia do Mar 

do Sul, com exclusividade, de executar o asiento. No 

entanto,^ outros negociantes ingleses, da metropole ou 

das coldnias, interessavam-se tambem pelo comercio 

hispano-americano. Excluidos dos beneficios do asi- 

ento, eles continuaram a manter relagoes com o 

Imp6rio espanhol, desenvolvendo um intenso comercio 

ilicito que se prolongou por todo o seculo XVIIL ape- 

sar da proibigao espanhola. O exerclcio do comercio 

ilicito foi intensificado, enquanto durou o asiento 

pela atividade da Companhia asientista que, nao con- 

tente com os privilegios recebidos, introduziu nos terri- 

tdrios espanhdis grandes quantidades de mercadorias, 

Tendo interessado maior mimero de pessoas, tendo si- 

do feito em escala mais larga e tendo se revestido de 

caracteres dignos de nota, o comercio ilicito teve unm 

importAncia maior que o comercio llcito. 

A penetragao inglesa, facilitada por varias condi- 

Qoes, como a existencia de bases bem situadas, o de- 

senvolvimento da industria e da organizagao comercial 

britanicas, a prdsenga de certas facilidades financeiras, 

a superioridade naval inglesa e o interdsse do governo 
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de Londres, e a necessidade dos colonos hispano-ameri- 

canos, se fez por muitos pontos e alcangou toda a ex- 

tensao do Imperio espanhol. 

Ela deu tambem origem a vdrios problemas inte- 

ressantes, que procuraremos estudar em nosso trabalho. 

Olga Pantaleao. 

Sao Paulo, novembro de 1944. 



PARTE I 

OBGANIZAgAO DOS MEIOS DE COMfiRCIO 





CAP1TUL0 I 

ANTECEDENTES DE UTRECHT 

No fim do s6culo XVII os ingleses mantinham re- 

lagoes de comercio com todas as partes do mundo: suas 

exportagoes penetravam na Europa, Asia, Africa e Ame- 

rica. e suas importagoes provinham de todos tstes lu- 

gares. 

Gragas ao apoio do governo, as condigoes favord- 

veis internas e externas e k natural inclinagao dos in- 

gleses para os negocios, a produgao e o comercio tinham- 

se podido desenvolver e expandir. 

Iniciada no sdculo XVI, a expansao comercial in- 
glesa^ se fez rapldamente, obedecendo aos principios 

economicos da epoca. O comercio estava quase todo 

nas maos de companhias privilegiadas, de duas espe- 

cies: as companhias dirigidas e as sociedades anoni- 

mas. Nas primeiras, os membros comerciavam ccm 

seus capitals particulares, sujeitando-se as regras da 

sociedade a que pertenciam. Nas segundas, a compa- 

nhia, como um corpo unico, comerciava, e os seus mem- 

bros participavam como acionistas dos lucros e per- 

das. Cada companhia fazia comercio em um terri- 

tdrio determinado, prdprio, do qual eram excluidos to- 

dos os comerciantes que nao faziam parte do seu qua-' 

dro. O monopolio da companhia, entretanto, nao era 

sempre respeitado: comerciantes que nao pertenciam 

ao seu quadro penetravam nos territorios que Ihe eram 

atribuidos, prejudicando seus negdcios. A luta entre 

as companhias e 6sses comerciantes, conhecidos como 

entrelopos (1) foi constante. Nao raro, os entrelo- 

pos obtinham vantagem ,6 a liberdade de comercio (2) 

(1) — Tradugao do ingles "interloper'^ 
(2) — Liberdade de comercio significava comdrcio aberto para 

todos. A expressao, segundo Lipson, era usada nos se- 
culos XVII e XVIII para significar um "comercio livre 
do monopolio de uma companhia privilegiada'' ou um 
"comercio livre de proibi^oes e altas tarifas". (Lipson, 
"The economic history of England ', vol. II, p. 249, n. 
1, e vol. Ill, p. 17, n. 4). 
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era concedida em certas regioes. Essas vitorias dos 

entrelopos foram comuns a partir do fixn do s^culo XVII; 

assim, no caso da Companhia dos Comerciantes Aven- 

tureiros (The Merchant Adventurers), da Companhia 

da Africa. Outras vezes, a liberdade de comercio era 

concedida por causa do fracasso de uma companhia, 

cujo territorio era entao franqueado a todos os nego- 

ciantes. 

Organizados em Companhias, ou agindo indepen- 

dentemente, os comerciantes ingleses conquistaram rk~ 

pidamente mercados no Baltico, no Levante e noutros 

pontos do Mediterraneo, nas indias Orientais e na Afri- 

ca Ocidental. Um novo territorio, formado pelas pos- 

sessoes espanholas e portuguesas da America, come- 

qou, a partir do seculo XVI, e principalmente do se- 

culo XVII, a atrair sua atengao e a despertar sua co- 

biga. Ocupando toda a America do Sul e parte da 

America do Norte, aquelas colonias constituiam um 

dominio imenso, onde os comerciantes poderiam al- 

cangar lucros enormes. Desprovido de toda a manufa- 

tura, seria um otimo mercado para a colocagao dos 

produtos das indulstrias inglesas e forneceria em troca 

mat6rias primas de importancia vital para os manu- 

fatureiros. A procura de materias primas orientava 

uma parte da expansao comercial inglesa. Na Ame- 

rica Espanhola ou Portuguesa seriam encontradas ma- 

terias primas em grande variedade e em abundancia: 

materiais para tinturaria, couros e peles, por exsmplo, 

poderiam ser retirados em quantidade. Alem disso, os 

territorios americanos possuiam drogas variadas, muito 

apreciadas pelos europeus e, sobretudo, metais precio- 

sos que seriam dados em troca das manufaturas. Des- 

pertado seu interesse, a Inglaterra procurou alcangar 

as riquezas do Novo Mundo e manter relagoes com ele 

por vdrios meios. 

Espanha e Portugal seguiam o principio de que as 

colonias eram regioes abertas apenas para suas metro- 

poles, que deveriam receber com exclusividade todas 

as riquezas delas provenientes. Por isso toda a relagao 

de estrangeiros com a America era proibida e comba- 

tida por Espanha e Portugal, e por issoi tamb&n, desde 

muito cedo, os ingleses procuraram obter vantagens que 

Ihes dessem uma participagao direta e legal nas rique- 

zas do Novo Mundo. 
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1 — A conquista comercial do Brasil pelos ingleses, 

A America Portuguesa foi por eles conquistada 

mais depressa e mais completamente que a Espanhola: 

os tratados de 1654 e 1661 deram aos comerciantes 

da Inglaterra permissao de comerciarem com os portos 

do Brasil, e marcaram o fim de uma agao comegada 

durante o reinado de Henrique VIII. Nesta epoca, foi 

iniciado pelos ingleses um comercio mais ou menos re- 

gular com o Brasil, apesar da oposigao portuguesa. 

As primeiras viagens foram feitas por William Haw- 

kins (3), que, entre 1530 e 1540, esteve varias vezes em 

nossas costas, levando para a Inglaterra importantes 

carregamentos de pau-brasil. Seu exemplo foi segui- 

do por outros comerciantes de Plymouth, Southamp- 

ton e Londres, acostumados ja a comerciar com a Es- 

panha e Portugal, e as viagens se repetiram freqixen- 

temente. Elas foram diminuidas e quase interrompi- 

das logo depois, pela guerra anglo-francesa de 1544-46, 

porque as presas nas aguas europ6ias davam maior pro- 

veito que o comercio em aguas distantes, e tambem 

pela melhor defesa e colonizagao mais intensa do terri- 

torio brasileiro por Portugal. Reiniciadas algum tempo 

depois com intensidade, as atividades dos ingleses nas 

costas brasileiras e ao mesmo tempo nas costas da Afri- 

ca, irritavam Portugal: elas eram feitas sem seu con- 

sent] mento e eram contrarias aos seus interesses e aos 

seus principios. Serias hostilidades surgiram entre os 

dois paises no reinado de Isabel, e discussoes foram 

iniciadas para resolver a questao. Foi entao que os 

representantes ingleses, defendendo os interesses de 

seu pals, enunciaram e defenderam uma teoria, que a 

Inglaterra aplicaria mais taxde em todos os casos se- 

melhantes: a teoria de que so a ocupagao cfetiva per- 

mitia o reconhecimento dos direitos de uma nagao a 

um territorio determinado. Ela nao conseguiu entao 

impor sua opiniao e a resolugao dos problemas anglo- 

portugueses foi adiada ate 1642. 

Em 1580, Portugal passou para o dominio espa- 

nhol, e so depois da sua Restauragao, em 1640, p5de 

tratar novamente da questao. Buscando o apoio da 

Inglaterra na sua luta contra a Espanha, D. Joao IV 

assinou com "Carlos I o tratado de 1642. Esse tratado 

deu aos ingleses certas facilidades de comercio em Por- 

tugal e domlnios, sem falar, particularmente, do Brasil. 

Mas, alguns anos depois, novo tratado anglo-portu- 

(3) — G.H.B.E., vol. I, pag. 33. 
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gufis — o de 1654 — deu k Inglaterra o direito de co- 

merciar com o Brasil. Negociado entre Cromwell e o 

govferno portugues, o tratado permitia que os ingleses 

"negociassem livremente de Portugal para o Brasil e 

para as conquistas das Indias Ocidentais e destes para 

o Reino, em todo o genero e com quaisquer mercadorias, 

exceto farinha, bacalhau, vinho, azeite e pau-brasil, 

pagando so os direitos e costumes pagos por outros 

comerciantes naquelas partes-" (4). Os inglfises ti- 

nham, por outro lado, preferencia no fornecimento de 

navios aos Portugueses no caso dSstes precisarem de 

recorrer ao auxilio estrangeiro para completar suas fro- 

tas; s6 quando a Inglaterra nao pudesse fomecer o mi- 

mero suficiente, podia Portugal recorrer a outro pafs 

(art. 11). Por esse tratado, que Ihes abria ainda o co- 

mercio da India e da Africa portuguesas e Ihes dava ou- 

tras regalias, os negociantes ingleses obtinham uma si- 

tuagao privilegiada em Portugal. As condigoes de sen 

com6rcio com o Brasil, foram completadas pelo tra- 

tado de 1661 (entre Carlos II e Afonso VI), que permi- 

tia a residencia de ingl&ses nos portos de Pernambuco, 

Bahia e Rio de Janeiro, em mimero de quatro familias 

em cada um (5). Nessa data completou-se a abertu- 

ra do Brasil ao comercio ingles. A concessao se tornou 

muito mais eficaz quando. pelo tratado de Methuen 

(1703), a Inglaterra fez de Portugal uma especie de co- 

16nia economica. A situagao privilegiada dos ingl§ses 

em Portugal, transformou-os em importantes abaste- 

cedores do Brasil. 

2 — A penetragao comercial inglesa na America Es- 

panhola ate 1700. 

a) — O sistema colonial espanhol e as primeiras 

participagoes de estrangeiros no comercio 

hispano-americano. 

Muito mais importante que a America Portugufea, 
pela sua extensao e pelas suas riquezas, mais cedo co- 

nhecidas, era a America Espanhola. 

Conquistados os extensos domlnios americanos, o 

governo espanhol procurou reservar para si proprio 

todas as suas riquezas. Para isso, organizou paulati- 

(4) — Art. 11 do tratado; veja o tratado em Guedes, "A alian^a 
inglesa pp. 193-196. 

(5) — Art. 13 do tratado de paz e amizade de 23-6-1601, assi- 
nado por ocasiao do contrato de casaniento de Carlos II 
com a infanta d. Catarina. (Idem, ibidem, pp. 204-206). 



namente um sistema de comercio complicado e rigido, 

baseado no principio do exclusivismo: a Espanha for- 

neceria as colonlas, com seus navios, todos os generos 
e manufaturas de que precisavam e elas Ihe enviariam 

materias primas, produtos tropicais e sobretudo me 
tais preciosos. As colonlas nao podiam produzir arti- 

gos manufaturados ou agricolas que competissem com 

os da mae-patria. Do comercio com as colonlas s6 

podiam participar os espanhois ou filhos de estrangei- 

ros catdlicos, domiciliados pelo menos pelo espago de 

dez anos no pals (6). Os estrangeiros estavam com- 

pletamente excluldos: nem mesmoi partindo da Espa- 

nha eles podiam comerciar com as terras americanas, 

seja por conta propria, seja por intermedio de comer- 

ciantes espanhois ou por associagao com eles. Os co- 

lonos, por seu lado, nao deviam de maneira alguma 

manter relagoes de comercio com estrangeiros. 

Para a aplicagao estrita e segura desse sistema, a 

Espanha deveria possuir os meios de fornecer todas as 

mercadorias de que as colonias precisavam com a pres- 

teza e nas quantidades necessdrias. Mas ela se mostrou 

incapaz. Ate 1560, mais ou menos, suas fabricas pro- 

duziram o suficiente para o consumo dos colonos e ela 

p6de desenvolver o seu sistema sossegadamente. De- 

pois, a situagao mudou. As necessidades da America 

cresciam sempre e as possibilidades de fornecimento 

da Espanha nao cresciam paralelamente. Os colonos 

recebiam da metropole roupas, moveis, instrumentos 

de trabalho, objetos de luxo, certos artigos ds alimen- 

tagao; com o aumento da populagao e melhoria das 

condigoes de vida no continente americano, aumenta- 

vam, naturalmente, os pedidos. Chegou um momento 

em que a Espanha nao pode atende-los e precisou de 

recorrer aos outros produtores europeus para comple- 

tar os carregamentos para as fndias: manufatureiros 

flamengos, ingleses, franceses, italianos, alemaes, pas- 

saram a fornecer o que a Espanha nao tinha. A pro- 

porgao de artigos estrangeiros aumentava sempre: nos 

liltimos anos da dinastia dos Habsburgos os produtores 

estrangeiros forneciam 5/6 dos carregamentos para as 

(6) — Durante o reinado de Carlos V, por algum tempo, es- 
trangeiros habitantes de outras partes do seu imperio, 
receberam permissao de comerciar com as indias Oci- 
dentais. Em vista, porem, das reclama<?6es dos espa- 
nhois a medida foi revogada. Dos espanhois, no come- 
90, apenas os suditos de Castda e Leao gozavam do di- 
reito de rela^oes comerciais com os dominios america- 
nos. 
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frotas (7). Tambem os produtores estrangeiros, enco- 

rajados por esta facil e constante venda, melhoravam 

a qualidade de suas mercadorias e procuravam dimi- 

nuir o pre^o de produQao; desse modo, as manufaturas 

da Espanha quase nao podiam competir com elas, em 

qualidade e pre^o, e perdiam terreno (8). Os estran- 

geiros, participando do comercio, dessa maneira, ab- 

sorviam o tesouro da America, que a Espanha nao po- 

dia aproveitar. O fornecimento dos negociantes esr 

trangeiros era, na maior parte, pago em dinheiro e nao 

trocado por outras mercadorias. Assim, os metals pre- 

ciosos, ouro e prata, que a Espanha procurava, tao an- 

siosamente, no Novo Mundo passavam apenas por ela, 

indo parar em outras maos e enriquecer outros centros. 

Essa conquista das riquezas da America Espanhola 

pelo comercio indireto, entretanto, nao satisfazia intei- 

ramente aos estrangeiros: eles pretendiam conquista- 

lals diretamente. Empregaram para isso varios meto- 

dos, diferentes segundo a epoca. 

Dos processes mais simples dos primeiros tempos 

(reinado de Filipe II), que consistiam em apresar na- 

vies espanhois nas rotas indianas e em atacar os cen- 

tros americanos mal defendidos, para se apossarem de 

suas riquezas, eles passaram a um processo mais inte- 

ligente e proveitoso: o contrabando. Os negociantes es- 

trangeiros foram bem recebidos e ajudados pelos colo- 

nos americanos, porque o comercio mais intense "satis- 

fazia ^s suas necessidades a pregos razoaveis e Ihes pro- 

porcionava ocasiao de se enriquecerem e de aumenta- 

rem as comodidades e luxo de vida" (9). 

O proprio sistema comercial organizado pela Espa- 

nha foi responsavel pelo desenvolvimento de um comer- 

cio prejudicial para os seus cofres e para sua industria 

e comercio. Para manter o monopolio comercial o go- 

verno espanhol reduziu a um pequeno numero os por- 

tos habilitados para o comercio entre a Espanha . e a 

America. Na Espanha, apenas um porto foi habilitado: 

Sevilha, substituido, depois, por Cadiz (1717) (10>. Na 

(7) — Haring, "Comercio y navegacion entre Espana y >las 
fndias en la epoca de los Habsbu^gos,,, p. 143. 

(g) — Robertson, "The history of America'', vol. III. p. 318. 

(9) -— Haring, op. ciL, p. 145. 
(10- — "A coroa espanhola achava muito mais importanle im- 

pedir que seus direitos de importagao e exporta^ao fos- 
sem defraudados do que permitir o desenvolvimento 
natural do comercio pelas cidades mais aptas para exer- 
cedo. (Haring, "Los bucaneros de las Indias Occiden- 
tales en el siglo XYII", p. 21). 
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America, foram abertos os portos de Vera Cruz ou S. 

Joao de Ullua, Cartagena e Portobelo; o Peru e o Chi- 

le nao podiam comerciar diretamente pelo Pacifico e 

para receberem mercadorias da Espanha ou Ihe envia- 

rem seus produtos deviam servir-se de Portobelo. Bue- 

nos Aires era um pdrto fechado ao comercio direto: 

era abastecido pela via Pcrtobelo-Panama-Peru. Do 

porto unico espanhol, para os portos da America, na 

primeira metade do seculo XVI, podiam partir isola- 

dos, desde que tivessem preenchido as condicoes exigi- 

das, quaisquer barcos. Mas a exlstencia de plratas, 

mais perigosos a medida que cresciam as riquezas do 

trafico, tornava muito insegura a navegagao. Dai o 

governo ordenar que os navios partissem juntos e com- 

boiados para as fndias, e tornar permanente e obrigato- 

rio o sistema de frotas, pela cedula de julho de 1561. 

Anualmente, partiam duas frotas: os galeoes para Car- 

tagena e Portobelo, na Terra Firme, e a frota que ia a 

Vera Cruz, na Nova Espanha. A viagem anual era en- 

tretanto insuficiente para o abastecimento das Indias. 

E ainda nao havia regularidade na chegada desses na- 

vios, pela demora da organizagao das frotas na Espa- 

nha, por falta de embarcagoes, ou por causa de guerra. 

Apenas 11 frotas chegaram a Vera Cruz nos ultimos 20 

anos do seculo XVI e somente 66 em todo o seculo XVII 

(11). Havia, as vezes, no intervalo entre uma frota 

e outra, navios de registro que faziam as viagens, mas 

eles eram pouco numerosos e nao supriam a falta. Os 

produtos transportados pelos navios espanhois tinham 

pregos muito elevados. por causa do grande numero 

de taxas que os sobrecarregavam, pregos que aumenta- 

vam ainda com a escassez dos generos na colonia. 

Nessas condigoes, e claro que os colonos deviam 

aceitar e proteger um comercio de contrabando que 

Ihes fornecia continuamente, sem longos intervalos e 

por pregos relativamente baixos, os produtos de que 

precisavam: no mar dos Caraibas e em Buenos Aires 

sua reagao foi a mesma. 

Dificil e custoso quando feito diretamente da Eu- 

ropa, o contrabando foi facilitado por dois fatores: a 

concessao do asiento de negros a estrangeiros, e a 

ocupagao por outras nagoes de terras nas proximida- 

des dos principais centros hispano-americanos. 

Quando surgiu no Novo Mundo a necessidade de 

mao de obra, depois de terem experimentado e esgo- 

(11) — Chapman, "Colonial Hispanic America ', p. 161. 
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tado o bra?o indlgena, os espanhois recorreram aos ne- 

gros, mais resistentes e mais produtlvos. Desenvolveu- 

se entao o trifico de escravos, que adquiriu uma impor- 

t&ncia capital na vida das coldnias e mesmo na politica 

colonial e internacional da Espanha. O fornecimento 

de escravos era estabelecido por contratos entre o go- 

vferno espanhol e individuos que se encarregavam de 

procurar, seguindo certas regras, os bragos necess^rios; 

fisses contratos eram os "asientos de negros" (12). Co- 

mo nao possuia feitorias ou entrepostos na costa africa- 

na, a Espanha foi obrigada a recorrer a estrangeiros 

para o fornecimento dos negros. Este negdcio produ- 

zia grandes lucros e permitia o acesso as cobigadas 

Indias: com os negros era possivel introduzir ilicita- 

mente mercadorias muito numerosas. A posse do 

asiento foi, por isso, disputada por Portugueses, ho- 

landeses, franceses e ingleses, que esperavam por esse 

meio poder exercer um comercio intense com os co- 

lonos, O asiento de negros se tornou tao importan- 

te que a expressao "asiento" 6 em geral usada sem ou- 

tro complemento, para indicar o privilegio do forneci- 

mento de negros k America Espanhola. 

A ocupagao de terras nas proximidades dos terri- 

tdrios espanhois se fez a partir do seculo XVII. Nesse 

s6culo, atraidos pelas riquezas americanas e encoraja- 

dos pela decadencia espanhola na Europa, vdrios paises 

europeus fundaram estabelecimentos nas Indias Oci- 

dentais, nas pequenas iihas desprezadas pelos espa- 

nhdis. fistes, grandes conouistadores e animados por 

um esplrito guerreiro e de cruzada, se interessavam 

mais por extensas areas de terra; alem disso, desco- 

brindo, logo depois de sua chegada, a existencia de 

metais preciosos nos movos domlnios, eles se dedicaram 

k procura do ouro e da prata e nao se interessaram pelo 

comercio, pela indiistria ou pelo cultivo da terra. Por 

isso. embora tivessem descoberto e visitado todas as 

ilhas do arquipelago antilhano, estabeleceram-se so- 

mente nas maiores e nas prdximas do continente, des- 

prezando as menores e mais afastadas, cuja unica 

utilidade para dies foi fornecerem alguns contingentes 

de escravos indios para o trabalho nas minas. Aban- 

(12) — Asiento e, segundo Scelle "um termo de direito pu- 
blico espanhol que designa todo contrato feito entre o 
govemo espanhol e particulares visando a utilidade pti- 
blica, para a adrainistra^ao de um servigo publico: em- 
presa de colonizagao, trabalhos publicos, recrutamento 
de milicias, fornecimento de mao de obra se faziam por 
meio de asientos. (Scelle "Une institution internatio- 
nale disparuc: Tasiento des negresv, p. 35S). 
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donando essas ilhas, os espanhdis, inadvertidamente, 

deixaram uma porta aberta para a penetragao nos sens 

dominios: pela sua situagao, as pequenas ilhas do mar 

dos Caraibas podiam servir como ponto de partida para 

um ataque ou simplesmente para uma penetragao de 

ordem comercial no continente e ilhas submetidos a 

S.M. Catdlica. 

E' verdade que, no princxpio, os conquistadores na- 

da tinham a temer, sendo a Espanha a primeira poten- 

cia politica e militar da Europa; era forte na Europa e 

forte na America. Ela pode, assim, durante quase um 

sdculo, com poucas interrupgdes e sem oposigoes, orga- 

nizar e completar a conquista do seu vastissimo Impe- 

rio e construir um sistema proprio de colonizagao. Alem 

disso, a distancia das possessoes constituia uma defe- 

sa natural: as Indias Ocidentais eram separadas da Eu- 

ropa por uma longa extensao de oceano de navega- 

gao diffcil. 

Depois, entretanto, a situagao mudou: as riquezas 

americanas conhecidas despertaram a cobiga de aven- 

tureiros e comerciantes de varias nagdes e a seguranga 

dos estabelecimentos espanhois foi ameagada. As amea- 

gas, isoladas e fracas a princlpio, tornaram-se mais pe- 

rigosas quando outras nagdes — Inglaterra, Provincias 

Unidas e Franga especialmente — adquiriram um certo 

desenvolvimento economico e comegaram ou aumenta- 

ram sua expansao marltima, ao mesmo tempo que o 

poderio espanhol se enfraquecia. Nestas circunstan- 

cias, as ilhas situadas no caminho e nas proximidades 

dos centres mais ricos e mais falados — Peru e Mexi- 

co — deveriam atrair a atengao dos interessados, como 

possiveis bases para agdes contra o Imp6rio espanhol. 

As ilhas apresentavam ainda um valor proprioj sendo 

terras tropicais, poderiam fomecer produtos nao exis- 

tentes na Europa, muita procurados e de grande valor. 

A partir, mais ou menos, do segundo quarto do 

sdculo XVII, comegaram os poderes interessados a 

intervir nas Indias Ocidentais. Lentamente, gradual- 

mente, insistindo depois de fracassos, foram subtrain- 

do do dominio espanhol, ilhas que os conquistadores ha- 

viam desprezado, por insignificantes: a ocupagao era 

feita pacificamente ou pela forga, em tempo de paz ou 

de guerra. A Espanha opos pequena resistfencia: os es- 

forgos isolados, feitos por ela, foram insuficientes para 

desalojar os intrusos. A regiao deixou de ser entao pro- 

priedade dnica dos espanhdis: no comego do seculo XVIIL 

competiam com eles, ingleses, franceses, holandeses e 

dinamarqueses, que se serviam das ilhas como bases 
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para o exerclcio de suas atividades comerciais com os 

colonos espanhois (13). 

b) — A posigao dos ingleses ate 1700. 

Entre esses estrangeiros que comerciavam com a 

America, os ingleses ocupavam um iugar importante. 

Na primeira metade do seculo XVI, alguns nave- 

gantes ingl&ses isolados, comerciantes pacificos, inicia- 

ram as relagoes da Inglaterra com a America Espanho- 

la. Datam de 1516, 1519 e 1527 as primeiras viagens: 

os navios procuraram entao Hispaniola e Porto Rico, 

nao conseguindoi muito exito em seus propositos. Depois 

de 1530, William Hawkins e outros comerciantes de Ply- 

mouth e Londres realizaram mais algumas viagens. 

Foi, entretanto, na segunda metade do seculo que as 

viagens de ingleses as Indias Ocidentais espanholas se 

generalizaram, mudando contudo de carater: nao eram 

negociantes pacificos, mas corsarios que navegavam 

para os mares americanos. John Hawkins, Drake, 

Winter. Knollys. Clifford, entre outros, sao conhecidos. 

As viagens de John Hawkins, em 1562,1564, 1566 e 1567, 

parecem ter sido as ultimas de carater comercial pa- 

clfico, antes da era dos grandes piratas isabelinos. Foi 

ele o primeiro ingles a levar escravos para as colonias 

espanholas das Antilhas. Em 1562-63 fez sua primeira 

viagem. com um carregamento de 300 negros trazidos 

da costa africana. Aportou em S. Domingos, na His- 

paniola. Conseguiu vender, sob o pretexto de arranjar 

dinheiro para comprar provisoes, 2/3 de seus negros, 

com facilidade (talvez por causa da falta de bragos com 

que lutavam os colonos), e obteve grandes lucros. Do 

produto da venda dos escravos, invertido em couros, 

metade foi enviada em navios espanhois para Cadiz, e 

metade foi levada por Hawkins para a Inglaterra, en- 

quanto os escravos restantes ficaram depositados na 

ilha. O governo espanhol se opos, entretanto, a tran- 

sacao e confiscou os bens enviados para a Espanha e os 

negros deixados em S. Domingos (14). Hawkins or- 

ganizou outras expedigoes semelhantes a America para 

a venda de escravos: p6de, nas duas seguintes, comer- 

(13) — Em Buenos Aires, onde tambem se desenvolveu inten- 
so contrabando, o papel principal coube aos luso-brasi- 
leiros, que, partindo do Brasil. penetravam no Rio da 
Praia. 

(14) — Nessa viagem, Hawkins infringiu dois monopolios Por- 
tugueses ; o de comercio em regioes portuguesas da Afri- 
ca e o de fornecimento de negros k America Espanho- 
la, estando os Portugueses de posse do asiento. 



- 23 - 

ciar nos portos continentais sem dificuldade e com 

grande proveito; mas numa quarta viagem, feita em 

companhia de Drake, encontrou maior dificuldade pa- 

ra vender seus escravos e foi atacado em Vera Cruz 

pela frota espanhola, escapando com dois navios ape- 

nas. 

Depois dessas viagens de Hawkins, desapareceram 

as possibilidades de comercio pacifico: a Inglaterra de 

Isabel rompeu com a Espanha de Filipe II. Comega- 

ram, entao, os ataques dos piratas ingleses, com o fim 

de enfraquecer o poderio do rei da Espanha. A atitu- 

de deles era justificada pelo antagonismo anglo-espa- 

nhol provocado pelas crengas religiosas e pelo desejo 

de supremacia. A agao dos piratas isabelinos caracte- 

rizou o ultimo quarto do seculo XVI e se distinguiu pe- 

lo ataque e saque de cidades hispano-americanas e pela 

participagao pela forga e violencia nas riquezas ame- 

ricanas. 

O comego do seculo XVII marcou uma mudanga 

nessa politica; apareceu nesse momento, como preo- 

cupagao principal, a participagao pacifica e constan- 

te da Inglaterra no comercio americano. Nas negocia- 

goes de paz para terminar a guerra entre a Inglaterra 

e a Espanha (1599 e 1604), as pretensoes inglesas fo- 

ram expostas pela primeira vez; elas for am renovadas 

em todas as negociagoes entre os dois palses ate 1713. 

Pretendiam os ingleses obter liberdade de comercio nas 

Indias, liberdade igual a que existia para o comercio 

com os territorios europeus do rei da Espanha. Dian- 

te da firme oposigao da Espanha, que desejava incluir 

no tratado uma clausula proibindo terminantemente 

esse comercio, vedado ate a certos suditos da coroa es- 

panhola, os comissarios ingleses prometeram apenas 

"proibir o comercio com os portos submetidos a auto- 

ridade efetiva da Espanha" (15). files defendiam, as- 

sim, a doutrina inglesa, ja por nos indicada, de que so 

a ocupagao efetiva garantia a posse de um territdrio. 

Baseados nessa doutrina, ao mesmo tempo que pediam 

liberdade de comercio, tentavam obter o reconhecimen- 

to de que os "ingleses podiam legitimamente colonizar 

terras desocupadas, descobertas por eles", embora si- 

tuadas dentro dos limites das terras atribuidas k Espa- 

nha. As propostas inglesas nao foram aceitas pela Es- 

panha e a questao do comercio das possessoes america- 

nas apareceu apenas em um artigo do tratado de Lon- 

dres (art. IX). Os suditos das duas nagSes poderiam 

(15) — Haring, "Los bucaneros de las Indias Occidentales". p. 
105. 
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comerciar livremente nos "reinos, domlnios, etc., onde 

o comercio existia antes da guerra, de acordo com o 

uso e observancia das antigas aliangas e tratados exis- 

tentes antes da guerra" (16). Enunciado dessa ma- 

neira, o artigo nao resolveu o problema levantado, e as 

disputas nao cessaram: os ingleses persistiam na defesa 

da liberdade de comercio, sustentando que nenhum 

tratado ou acordo anterior a 1604, proibia que eles na- 

vegassem para as Indias espanholas, e os espanhois 

estavam firmes na sua recusa, fundados nas restrigoes 

impostas por regulamentos internes (17). 

Em 1,630, nio tratado negociado por Cottington 

(fim da guerra de 1625-1629), a mesma clausula foi 

inserida; nesse ano os espanhois propuseram conceder 

aos ingleses liberdade de comercio e navegagao em al- 

guns portos e baias apenas. Cottington nao aceitou 

esperando que dentro de algum tempo os territorios em 

causa fossem abertos para todos (18). 

Durante a Restauragao inglesa, a questao tornou 

a ser tratada: com a volta de Carlos II ao trono, ter- 

minou a guerra com a Espanha, iniciada por Cromwell 

para defender o comercio ingles. Carlos II estava tarn- 

bem resolvido a obter a liberdade de comercio com as 

coldnaas espanholas. |Seus embaixadores em Madrl 

(Fanshaw, Sandwich e Godolphin sucessivamente) 

receberam instrugdes para solicitar a liberdade de co- 

mercio com a America. £les nada obtiveram, contudo. 

O tratado de 1670, entre a Espanha e a Inglaterra, o 

ultimo do seculo XVII relative as Indias, nao trazia ne- 

nhuma concesao de privilegios comerciais. O tratado re- 

conhecia as colonias inglesas da America e estipulava 

que "os navios de qualquer das duas na^oes^ em caso de 

perigo seriam acolhidos e auxiliados nos portos da ou- 

tra. (19). Pequena, embora, essa concesisao foi bem 

usada pelos comerciantes ingleses, como veremos (Cap. 

VI). 
Enquanto procurava obter da Espanha licenga pa- 

ra comerciar, a Inglaterra nao deixou de empregar meios 

para participar das riquezas hispano-americanas. Pri- 

meiro, ela aceitou a contribuigao dada pelos fllbustei- 

ros para a aquisigao de alguma parte dessas riquezas. 

Depois, ela cuidou do desenvolvimento de um comercio 

licito direto com as possessoes espanholas do mar dos 

Caralbas, e da procura de uma boa situagao no mer- 

cado de Cadiz. 

(16) — vol. I, p. 76. 
(17) — Idem, ibidem. 
(18) — Haring, "Los bucane^os,,. etc., p. 405. 
(19) — Haring. "Comercio y navegacion*', etc. p. 313.- 
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Entre as colonias de que fala o tratado de 1670 

estavam incluldas as ilhas caraibanas ocupadas entre 

1623 e 1655 pelos inglSses, que haviam posto em apli- 

cagao sua teoria sobre ocupagaoi efetiva, apoderando- 

se de varias terras espanholas. Esses pontos foram usa- 

dos como entrepostos para o comercio de contrabando 

com os colonos hispano-americanos. Das ilhas, e espe- 

cialmente de Jamaica, partiam comerciantes numero- 

sos para as vizinhas costas espanholas, Desse modo, 

desenvolveu-se um grande comercio ingles na regiao 

dos Caralbas, que completava muito bem o comercio 

feito por intermedio de Cadiz. Aqui, os ingleses tinham 

uma 6tima situagao, gragas aos privilegios, e sobretudo 

as tarifas, concedidas por Carlos II, e contribuiam com 

parte grande das mercadorias das frotas e gale5es. 

No fim do seculo, entretanto, eles comegaram a te- 

mer a perda da posigao alcangada no mar dos Caribas 

e na Espanha e, ao mesmo tempo, a entrever a possi- 

bilidade de obter a liberdade de comercio. O problema 

da sucessao da Espanha, que entao se apresentou, po- 

deria trazer uma ou outra coisa, conforme fosse resol- 

vido. 

3 — A guerra de sucessao da Espanha. 

a) —As negociagoes para solucionar o problema 

da sucessao e o comego da guerra. 

O caso dinastico espanhol preocupou as chancela- 

rias europeias durante a segunda metade do seculo. 

O rei da Espanha, Carlos II. era muito doente c nao 

possuia herdeiros: a sua sucessao preocupava e inte- 

ressava as potencias. 

Interessava as potencias maritimas, Inglaterra e 

Holanda: elas temiam a subida ao trono espanhol de 

um principe que diminuisse ou extinguisse seus privi- 

legios comerciais e que favorecesse o engrandecimento 

territorial e maritimo da Franga, ou concedesse a ela 

o monopdlio do comercio com as colonias americanas. 

Interessava a Franga, cuja familia real era candidata ao 

trono espanhol e que, alem de ambigoes comerciais. pos- 

suia o desejo de crescimento territorial na Europa. In- 

teressava a Austria, que tambem tinha direitos h co- 

roa e pensava na reconstituigao do Imperio de Carlos V. 

ou procurava, pelo menos, conservar as posigoes italia- 

nas e mediterraneas para os membros da familia dos 

Habsburgos. E interessava ainda outros Estados me- 

nores, como Baviera, Portugal, Savdia que possuiam 

algum direito k sucessao, mas, nao contando na ba- 
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lan^a enropeia, pouco influiram na polltica segaida pa- 

ra regular a questao. 

Tr£s eram os principals candidatos ao trono de 

Carlos II: o Delfim da Franga, que resignou em favor 

do seu segundo filho, Filipe, duque de Anjou; o principe 

eleitoral da Baviera; e o Imperador, que resignou em 

favor do seu filho, o arquiduque Carlos (20). 

Para resolver o caso, que, dadas as rivalidades en- 

tre as potencias, poderia provocar uma guerra europ^ia, 

dois tratados de partilha foram assinados. O primeiro, 

em outubro de 1698, em Haia: Inglaterra, Holanda, 

Franga e Austria concordaram em fazer do eleitor da 

Baviera o rei da Espanha e fndias ,enquanto os candida- 

tos frances e austriaco, receberiam compensagdes na Ita- 

lia e na Peninsula Iberica (21). A decisao foi aceita por 

Carlos II. Mas o pequeno eleitor morreu logo depois 

e nova distribuigao precisou de ser feita. Um segundo 

tratado de partilha foi assinado em Londres em margo de 

1700, pelo qual o arquiduque Carlos receberia todos os 

dominios da coroa espanhola, exceto Milao, Napoles, a 

Sicilia, os presidios da Toscana e Guipuzcoa, reservados 

para o duque de Anjou. Essa partilha, feita sem o conhe- 

cimento e consentimento do governo espanhol, irritou- 

o. Para salvar o reino do desmembramento, Carlos II, 

influenciado pelo partido frances de Madri, fez um tes- 

tament© em favor do duque de Anjou, legando-lhe a 

monarquia inteira e decidindo que, em nenhum caso, 

as coroas de Franga e Espanha poderiam ser reunidas. 

Pouco depois ele morreu (1-11-1700). O testamento foi 

aceito, depois de alguma hesitagao, por Luiz XIV (12- 

11-1700). O tratado de Londres, era, pois, rejeita- 

do. E em janeiro de 1701, o duque de Anjou, com o 

nome de Filipe V, tomava posse de seu Estado e, pouco 

depois, era reconhecido rei da Espanha por todos os 

soberanos, menos o Imperador (22). 

(20) — Contra a candidatura de Filipe de Anjou havia as re- 
nuncias feitas por sua avo M. Teresa e por sua bisavo 
Ana, princesas espanholasf ao trono espanhol; eals nao 
foram, entretanto, levadas em consideragao na resolu- 
Qao do problema. 

(21 O arquiduque teria Milao, e o duque de Anjou, o reino 
das Duas Sicilias, os presidios da Toscana, o Marque- 
sado de Finale e a provincia espanhola de Guipuzcoa, 

(22) — Ao aceitar o testamento, Luiz XIV renunciava ao cres- 
cimento territorial que o tratado de partilha de Lon- 
dres assegurava ia Franpa r o interesse dinastico su- 
plantava o interesse nacional. A solu^ao de Luiz XIV 
foi julgada preferivel por algumas potencias, espccial- 
mente pela Inglaterra, O partido tory, entao pre- 
dominante, mostrou-se favoravel a aceitagao do testa- 
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Dez meses mais tarde a situagao se modificava, en- 

tretanto, e a Europa quase inteira entrava em luta 

contra a Franga e a Espanha, sendo lideres da coalisao 

os poderes marltimos, mormente a Inglaterra. 

Duas condigoes haviam regulado o reconhecimen- 

to de Filipe V como rei da Espanha: a separagao das 

coroas francesa e espanhola, como havia sido estipula- 

do no testamento de Carlos II, e a conservagao do sta- 

tu-quo comercial, sobretudo a manutengao da mesma 

situaqao relativa dos palses, o qua equivalia a nao con- 

cessao de novos privilegios & Franga (isto era de pri- 

meira importancla para os poderes mantimos). Ora, 

uma serie de atos dos governos frances e espanhol mo- 

dificou essas condigoes. 

Luiz XIV, abandonando sua politica prudente, pelas 

cartas patentes de fevereiro de 1701, declarou que seu 

neto, o rei da Espanha, conservaria os direitos de seu 

nascimento, criando assim o perigo de reuniao das duas 

coroas na mesma cabega. Essa reuniao era temida nao 

so porque quebraria o equilibrio europeu, como porque 

faria da Franga, ligada a Espanha, uma potencia marl- 

tima formidavel, ameagando o poder da Inglaterra e 

da Holanda. Mais ou menos na mesma epoca (5-6 fe- 

vereiro 1701) o rei da Franga fez suas forgas ocuparcm 

as pragas fortes dos Paises Baixos, guarnecidas, depois 

do tratado de Ryswick, por forgas holandesas, que se 

retiraram entao. A ocupagao dessas pragas fortes cons- 

tituia, apesar de Luiz XIV assegurar que ela duraria ate 

a chegada de forgas espanholas, uma seria ameaga para 

a Holanda, que procurou defender-se, pedindo a assis- 

tencia da Inglaterra, prevista por tratado, A opera- 

gao de Luiz XIV mostrava a ligagao irtitima existente 

entre a Franga e a Espanha, ameagando o equilibrio eu- 

ropeu e, principalmente, o comercio anglo-holandes. 

mento. Independentemente da injusti^a feita a Espa- 
nha, julgavam os tories que o tratado de 170Q favo- 
recia a Franca: a posse de Napoles e da Sicilia assegu- 
raria sua supremacia no Mediterraneo e a posse de 
Guipuzcoa Ihe facilitaria o comercio com as |ndias 
Ocidentais e a America do Sul, colocando a Espanha 
a sua merce em tempo de guerra; com a aquisigao de 
tao grande extensao de costas seu poderio naval rece- 
heria um grande impulso. Os perigos resultantes da 
aceitagao do testamento seriam menores: o sentiment© 
nacional espanhol, profundo e arraigado impediria ou 
ao menos contrabalan^aria a interferencia francesa. 
Alem disso, sendo o principe muito mo^o, seria facil- 
mente conquistado pelas influencias espanholas e nao 
se submeteria excessivamente a seu avo, (Lecky, "His« 
tory of England in the (18 th. century", vol. I, pp.'25-26) 
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Mas, a ameaga mais concreta ao com^rcio dos po- 

deres maritimos foi a concessao, por Filipe V, de privil6- 

gios comerciais oxds franceses: nm tratado assinado em 

Bruxelas, em 15 de margo de 1701, facilitava o comer- 

cio frances na Espanha, regulando as tarifas em seu fa- 

vor; outras facilidades foram depois concedidas, e, em 

setembro do mesmo ano, os franceses conseguiam o 

asiento de negros (dado a Companhia da Guine). 

Alem disso, a esquadra francesa foi enviada para aju- 

dar a defesa das terras americanas. Essas concessoes 

despertaram o temor e a inquietagao das potSncias ma- 

ritimas, e provocaram a formagao de uma coalisao con- 

tra a Franga e a Espanha. Dirigida por Guilherme III, 

ela foi formada por Inglaterra, Holanda e Austria. C 

tratado de alianga (Grande Alianga de Haia), assi- 

nado em Haia, em 7 de setembro de 1701, tinha os se- 

guintes fins: 
1 — Impedir a uniao da Franga e Espanha sob o 

mesmo rei; 
2 — Assegurar aos Habsburgos uma compensagao 

por seus direitos & monarquia espanhola, procurahdo 

dar-lhes Milao, Napoles e Sicllia (A concessao dos dois 

liltimos a uma nagao amlga, visava a defesa da navega- 

gao e do comercio da Inglaterra e da Holanda no Medi- 

terr^neo); 

3 — Assegurar aos ingleses e holandeses o comer- 

cio da America e conservar os privil6gios comerciais 

existentes sob Carlos II; 

4 — Impedir a Franga de se apoderar de qualquer 

parte das Indias Ocidentais ou de mandar navios para 

Id exercerem direta ou indiretamente o com6rcio (23). 

Alem das vantagens acima indicadas, as potencias 

maritimas teriam o direito de conquistar e conservar 

regioes e cidades das Indias Ocidentais, uteis para seu 

comercio e navegagao (24). Lendo esses artigos, pode- 

mos tirar duas conclusoes: a primeira, de que a supre- 

macia pertence, dentro da Alianga, ^s potencias mari- 

timas, cujos interesses sao mais longamente considera- 

dos; a segunda, de que a questao do comercio e nave- 

gagao nas Indias espanholas ocupava o lugar principal 

nas preocupagoes dessas mesmas potencias. 

A resposta de Luiz XIV a essa alianga foi o reco- 

nhecimento de Jaime III como rei da Inglaterra, por 

ocasiao da morte de Jaime II, deposto pela revolugao 

de 1688. 

(23) — Mahan — "The influence of Sea power upon History** 
p. 204; Scelle, — "La traite negri&re aux Indes de 
Castille'*, vol. II, p. 459. 

(24) — Mahan, op. cit, p. 204. 
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A guerra foi entao preparada; Guilherme Til, o 

principal lider, morreu, no entanto, antes do seu ini- 

cio (margo de 1702), Em maio de 1702 comegou a luta 

entre os membros da Grande Alianga de um lado, e a 

Franga e Espanha, ajudadas pela Savoia e Baviera. de 

outro. Em 1703 houve uma modificagao nos dois cam- 

pos: Portugal aderiu ^ Inglaterra e a Savpia abando- 

nou a alianga francesa. 

Considerando as cldusulas do tratado da Grande 

Alianga e a preponderancia das potencias maritimas, o 

esfdrgo de guerra deveria ser dirigido principalmente 

contra a America Espanhola. De fato, o primeiro es- 

f6rgo foi feito nessa regiao. Entretanto, a presenga da 

Austria na coalisao e a necessidade de apciar o candi- 

date Habsburgo, mudaram o cenario da guerra para a 

Peninsula Iberica e Paises Baixos. Alias, a desconfian- 

ga da Inglaterra em relagao k Holanda impediu tam- 

bem que ela orientasse a guerra para as Indias Ociden- 

tais, com niedo, taivez, de ter de repartir as conquistas 

fdceis e lucrativas que poderiam ali ser realizadas, se- 

gundo diz Lecky (25), Assim, na America Espanhola, 

nenhum fato decisive se deu durante a guerra; nenhu- 

ma base foi obtida, nenhuma conquista assegurou van- 

tagens para o comercio anglo-holandes, Mas, apoiando 

o pretendente Carlos da Austria, a Inglaterra pode, 

apos uma serie de vitdrias, alcangar dele as vantagens 

que nao conseguira com operagoes militares ou navais, 

nas possessoes espanholas. 

Em 1706, depois de varias vitorias, os componentes 

da Grande Alianga tinham conseguido na Europa gran- 

de parte de seus objetivos. Os franceses tinham aban- 

donado os Paises Baixos (batalha de Ramillies, 23 de 

maio) e a Italia (vitoria de Eugenie de Savoia em Tu- 

rim, 7 de setembro). Na Espanha (onde Gibraltar fora 

ocupado em 1704), um exdrcito luso-anglo-holandes, co- 

mandado por Galloway, ocupou Madri (2o-6-170C). 

Foi ali,entao, proclamado rei da Espanha, com o nome 

Carlos "III", o pretendente austriaco. O momento era 

propicio para a Inglaterra obter uma recompensa: 

Carlos "III", colocado no trorlo por suas forgas, podendo 

manter-se nele somente com o seu auxilio, deveria aten- 

der aos seus pedidos. 

b) — O tratado entre a Inglaterra e Carlos ''III" 

Por intermedio de seu representante Stanhope, o 

gov^rno inglfes apresentou ao novo Rei Catdlico suas 

(25) — Lecky, op. cit., vol. I, pg. 102. 
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pretensoes; ele desejava um tratado de comercio favo- 

ravel e o asiento de negros, e os obteve. Tambem as 

cldusulas desses acordos nos mostram claramente a 

orienta?ao da politica inglesa na defesa de seu comer- 

cio americano. 

O asiento ficou apenas em projeto. Segundo Scel- 

le (26), ele parece nao ter sido assinado. Mesmo assim, 

merece ser indicado. Concedido por dez anos, era mui- 

to pouco diferente do asiento frances de 1701: os in- 

gleses deveriam nesse perlodo de tempo fornecer 48.000 

negros, poderiam navegar diretamente da Inglaterra 

para os portos americanos habilitados para o come- 

do, etc. 

Muito mais importante foi o tratado de comercio 

assinado em 10-7-1707,pelos representantes de Carles 

"III" (prlncipe de Lichtenstein) e da Inglaterra (Sta- 

nhope) . fisse tratado assegurava a Inglaterra a execugao 

dos anteriores tratados de paz e comercio e Ihe con- 

cedia grandes vantagens na Espanha. Dava tambem a 

Inglaterra a supremacia no comercio americanoi. fiste 

comercio seria explorado por uma companhia, formada 

por negociantes ingleses e espanhois, depois de Carlos 

tomar as provlncias do sul da Espanha, que conheciam 

melhor os problemas do comercio americano. No caso 

de nao poder, por qualquer motivo, ser organizada essa 

Companhia, o rei espanhol se comprometia a permitir 

aos suditos de S.M. Britanica que comerciassem nas 

Indias, com liberdade igual a dos espanhois, sem paga- 

rem direitos mais elevados. Ainda, ate a formagao da 

companhia, os ingleses teriam o direito de enviar 10 

navios de 500 toneladas cada um, pagando as merca- 

dorias apenas os direitos exigidos dos espanhois. Os 

navios partiriam de Cadiz e voltariam para la, devendo 

submeter-se a visita na ida e na volta: a Inglaterra se 

comprometia, por seu lado, a nao exceder as 5.000 to- 

neladas, e a nao pedir novas licen^as para navegagao. 

Essas embarcagoes podiam ser comboiadas por vasos de 

guerra ingleses, que nao deviam carregar qualquer mer- 

cadoria; os navios espanhois podiam aproveitar a es- 

colta inglesa (27). 

Essas medidas colocavam o comercio hispano-ame- 

ricano nas maos dos ingleses. A Inglaterra adquiria 

quase o monopolio do comercio com as Indias. Numa 

companhia anglo-espanhola, os ingleses dominariam 

(26) 
(27) 



certamente: a Espanha possuia poucas indiistrias e ma- 

rinha insuficiente, enquanto a Inglaterra estava apare- 

Ihada financeira, industrial e comercialmente falando, 

para fornecer tudo o que era necessario aos colonos 

americanos. Numa situagao de liberdade de comercio, 

o resultado seria o mesmo: a Inglaterra conquistaria as 

possessoes da America, uma vez que a Espanha nao 

podia concorrer com ela. 

A permissao de enviar os navios tambem so dava 

vantagens a Inglaterra: ela se fazia protetora do co- 

mercio espanhol e podia tornar-se nesse tempo, a unica 

fornecedora da America Espanhola. Nao ;s6 era elevada 

a tonelagem de mercadorias a ser introduzida, como. 

apesar do compromisso do governo, os negociantes po- 

diam facilmente ultrapassa-la. 

Para manter essas vantagens com exclusividade, a 

Inglaterra afastava, pelo mesmo artigo, suas rivais, es- 

pecialmente e diretamente a Franga. Todos os comer- 

ciantes franceses deviam ser excluldos de "toda especie 

de trafico nas Indias espanholas, nao podendo faze-lo 

direta ou indiretamente, em seus nomes ou no de ou- 

tras pessdas". 

Tambem os interesses holandeses eram abandona- 

dos pela Inglaterra. A Holanda nao teve conhecimento 

do tratado senao mais tarde, por intermedio da Franga. 

Um vasto piano de protegao a America foi ao mes- 

mo tempo elaborado: as colonias seriam protegidas pe- 

los ingleses ao se declararem favoraveis a Carlos "HI"; 

a esquadra inglesa comboiaria os galeoes, restabelecen- 

do o comercio e defendendo os territories hispano- 

americanos contra os franceses. Assim de acordo com 

essa combinagao, uma esquadra inglesa apareceu em 

Havana, em 1707, para conseguir o reconhecimento do 

Arquiduque (28), nao tendo, no entanto, alcangado 

exito: Cuba, como as outras partes do Imperio, mante- 

ve-se fiel a Filipe V. 

(28) — Guerra y Sanchez, "Manual de Historia de Cuba", p. 
131. 
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Blblioteca Central capitulo ii 

OS TRATADOS DE UTRECHT 

1 — o fim da guerra de sucessas 

a) — Os acontecimentos de 1707 a 1710 

A aplicagao do tratado anglo-espanhol de 1707 de- 

pendia da ocupagao do trono da Espanha e do domlnio 

de todo o pais por Carlos da Austzria. Mas essa condi- 

gao nao se efetuou: Carlos ocupou Madri por muito 

pouco tempo e nunca, mesmo nos momentos de maio- 

res vitdrias, teve sob seu dominio todo o territorio es- 

panhol. Contra ele levantou-se o povo, que se manteve 

fiel a Filipe V. Iniciada na regiao de Madri, de onde 

os aliados foram forgados a sair (em 3-8-1706, Filipe V 

entrou novamente na sua capital), a reagao popular 

se estendeu pouco a pouco a tdda a Espanha, com 

excegao da Catalunha. Era tal o sentimento contrario 

ao pretendente Habsburgo, que, em setembro de 1710, 

quando, apos uma campanha feliz, Carlos "III" entrou 

novamente em Madri, a maior parte de seus habitantes 

seguiu Filipe em sua retirada para Valadolid. Os ban- 

dos de guerrilheiros cortavam comunicagoes, impediam 

o aprovisionamento dos invasores, tornando dificil a 

luta e principalmente a resist^ncia as forgas vitoriosas 

de Filipe em fins de 1710. A reagao popular era esti- 

mulada pela energia com que Filipe V lutava para de- 

fender seus direitos, e, portanto, para defender o pais 

contra o invasor estrangeiro. 

A falta de habilidade dos aliados em aproveitar sua 

superioridade militar para obter uma paz vantajosa, 

antes de 1710, foi outra causa que impediu a conser- 

vagao do trono espanhol por Carlos da Austria. VArias 

vezes, de 1707 a 1710, eles deixaram passar a oportu- 

nidade de negociar com Luiz XIV, que, vencido e com 

os recursos esgotados, procurava tratar com seus ini- 

migos. 

Em 1707, nas conversagdes franco-holandesas, as 
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exigencias demasiadamente grandesdos holandeses (29), 

impediram, apesar da competencia do enviado fran- 

ees, que se chegasse a um acordo. 

Em 1708, resultados desastrosos da luta, como a 

derrota francesa em Oudenarde (11 de julho), a capi- 

tuiagao de Lille (dezembro), a tomada de Minorca, e 

da Sardenha (agosto-setembro) pelos ingleses desani- 

maram Luiz XIV: com o exercito desmoralizado sem 

recursos, com as finangas em pessimo estado (30), com 

a grande miseria no pais, o rei frances precisou de pro- 

curar um acordo com os adversarios. Nas novas nego- 

ciagoes feitas em Haia, franceses e espanhois manda- 

ram representantes diferentes (31). Para conservar seu 

trono, Filipe nao hesitou em oferecer grandes vanta- 

gens comerciais aos adversarios. Seu representante 

propos a formagao de uma companhia, composta de 

ingleses, holandeses, franceses e espanhois, para ex- 

plorar o comercio americano. A companhia seria divi- 

dida em quatro partes iguais, ou, para conquistar a 

adesao de holandeses e ingleses, em tres partes (uma 

caberia a Holanda, outra a Inglaterra e a terceira a 

Espanha e Franga reunidas). A companhia teria o 

asiento de negros. Foram oferecidas; ainda aos ho- 

landeses vantagens particulares para o exercicio de 

seu comercio nas tndias e na Espanha (32). 

Luiz XIV, por seu lado, atendia As exigencias dos 

inimigos, exigencias que aumentavam & medida que 

cresciam as concessoes: exclusao de Filipe V do trono 

espanhol sem compensagao e reconhecimento de Car- 

los "III", reconhecimento da sucessao protestante na 

Inglaterra e expulsao do pretendente Stuart da Fran- 

ga, destruigao das fortificagoes e porto de Dunquerque, 

(29)— Os holandeses desejavam: "interesses na navega^ao 
para as Indias espanholas, conserva^ao por algum 
tempo de uma guarni^ao holandesa em Cadiz para as- 
segurar a manuten^ao de sens privilegios na Espanha 
e fndias; conserva^ao de Carlos "I1IV no trono, linico 
principe que Ihes asseguraria a liberdade de comer- 
cio". (Scelle, op. cit, vol. II, p. 476). 

(30) — A frota do Mexico, carregada com 20 milhoes em bar- 
ras de ouro, chegando a St, Malo, permitiu alguma me- 
Ihora, e verdade. (St. Leger, "La preponderance 
fran^aise", p. 439). 

(31) — Tendo Luiz XIV aceitado negociar na base do abando- 
no do trono espanhol por seu neto. este resolvcu de- 
fender seus direitos a coroa dos reis catolicos. O envio 
de um representante espanhol a Haia — Bergeyck —• 
coincidiu com uma rea^ao para o afastamento da in- 
fluencia francesa nos negdeios espanhois. 

(32) — Scelle, op. cit., pp. 479-480. 
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constituigao de pragas de barreira entre a Franga e a 

Holanda, abandono de Estrasburgo ao Imperador (33). 

Tudo isso Luis XIV cederia em troca da paz apenas. 

As negociagoes, contudo, fracassaram: os holande- 

ses exigiam de Filipe V a exclusao da Franga da com- 

panhia comercial (34), e os aliados pretendiam que 

Luiz XIV juntasse as forgas francesas as suas para ex- 

pulsar seu neto do trono espanhol se, dentro de dois 

meses, ele nao o tivessei abandonado. 

Essas exigencias aproximaram novamente a Fran- 

ga e a Espanha, cujas relagoes tinham estado um pou- 

co tensas; a guerra devia continuar, e seu prolonga- 

mento era o resultado das pretensoes exorbitantes dos 

aliados. 

Malplaquet (11-9-1709), a ultima grande batalha 

travada foi favoravel aos anglo-austro-holandeses; e a 

negociagao de paz que se seguiu, feita em Geertruiden- 

berg (1710), malogrou tambem. As exigencias ante- 

riores dos aliados foram conservadas e um pouco am- 

pliadas: alem de exigirem que Filipe abandonasse a 

Espanha, desejavam que Luiz XIV prometesse proibir 

a ida de qualquer navio frances para as Indias, par- 

te integrante da monarquia espanhola, qualquer que 

fdsse o pretexto invocado. 

Ao considerarmos essas negociagoes, vemos, como 

bem nota Scelle, (35), que as potencias maritimas ma- 

nifestaram sempre uma pretensao principal: "excluir 

a Franga da America". Pretensao da Inglaterra, ex- 

pressa no tratado com Carlos "III" e nas negociagoes, 

pretensao da Holanda, expressa nos varios entendi- 

mentos. 

Mas a exorbitancia de suas exigencias impediu 

que elas conseguissem inteiramente o que desejavam. 

A continuagao da luta depois de Geertruidenderg, 

trouxe modificagoes que melhoraram a posigao de 

Luiz XIV e permitiram a reforma de suas concess6es» 

A ultima campanha da guerra de sucessao tornou a 

situagao mais favoravel a Espanha e a Franga. Na Es- 

panha, depois de nova ocupagao de Madri por Carlos 

(28-9-1710), as forgas francesas, sob o comando de Ven- 

d6me, deram o auxilio necessario aos espanhois, e o 

exercito anglo-austriaco foi derrotado em Villaviciosa 

(10-12-1710). Esta vitoria garantiu a ocupagao do tro- 

no espanhol por Filipe V e abriu o caminho para a paz. 

(33) — St. Leger, op. cit., p. 439; Lecky, op. cit., vol. It p. 47. 
(34) — Os holandeses seguiam uma politica de exclusivismo 

comercial na America igual a da Inglaterra. 
(35) — Scelle, op. cit., vol. II, pag. 482. 
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b) —As transform a 96 es intemas na Inglaterra. 

A derrota dos aliados em Vilaviciosa se deu pouco 

tempo depots de uma grande transformacao na politl- 

ca interna da Inglaterra: um partido contrario a guer- 

ra tinha ocupado o poder. Sendo a Inglaterra a alma 

da coalisao, dependia grandemente dela a continuagao 

da luta. Ora, Villaviciosa, mostrando a inutilidade dos 

esforgos feitos durante sete anos, foi um novo argu- 

ment© juntado aos dos partidarios da paz naquele pais, 

cada vez mais numerosos a partir de 1709. 

A guerra prolongada pesava sobre a populagao in- 

glesa: os impostos aumentavam, a vida encarecia e a 

luta nao trazia para o pais as vantagens prometidas. 

Uma certa agitagao comegou a se produzir contra a po- 

Htica governamental e se tornou cada vez mais intensa 

pela campanha de imprensa entre partidarios da guer- 

ra e partidarios da paz (36). Os ataques rudes amea- 

gavam a estabilidade do governo. O conflito se tornou 

mais grave e complicado quando disputas religiosas se 

misturaram com as discussdes politicas. 

No fim de 1709, o caso do dr. Sacheverell, pastor 

protestante, condenado por seus sermoes, causou uma 

grande impressao e favoreceu muito a causa tory 

(37). file foi, mesmo, responsavel pela queda do mi- 

nisterio whig: conhecendo a disposigao do pais, a 

rainha Ana, que fora sempre tory em suas con vie- 

goes politicas e religiosas, abandonou gradualmente os 

whigs. Os ministros foram, um a um, substituidos 

por elementos tories (Lord Kent, Sunderland e Go- 

dolphin foram substituidos par Shrewsbury, St. John 

e Harley respectivamente). Em seguida, o Parlamento 

foi dissolvido e as novas eleigoes deram grande maioria 

aos tories. 

(36) — Grande numero de jornais e panfletos circulava pondo 
os ingleses ao par dos acontecimentos e fatos. Nesses 
jornais colaboravam elementos de grande valor; defen- 
dendo os principios whigs e a politica de guerra. Con- 
greve, Steel, Addison escreviam no "Tatler'', no uGuar- 
dian", no ^Spectator', no "Whig Examiner'; Pope, 
Prior e Swift combatiam a politica whigi lutando pelos 
interesses tories e pela conclusao da paz. Swift era o 
clemento mais destacado; seu panfleto "A conduta dos 
aliados", teve uma influencia e uma projegao enormes. 
Nele, o propagandista tory criticava a politica dos 
whigs, a situagao da Inglaterra e a atitud© dos alia- 
dos. (St. Leger, op. cit, p. 447-448; Wingfield-Strat- 
ford, "The history of British Civilization',, p. 642). 

(37) — Para pormenores sobre o caso Sacheverell, veja Le- 
cky, op. cit., vol. I, pp. 50-58; St. L6ger. op. cit, p. 
448). 
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O novo govfirno era unanimemente favordvel k 

paz. 

O seu interesse pela paz era um inter^sse de par- 

tido: a guerra fdra comegada e era dirigida pelo par- 

tido whig, A16m disso, o partido lory era composto 

na sua maioria, per elementos ligados aos interesse ru- 

rais. Ora, a guerra dera k classe dos homens de nego- 

cio e dos financistas uma grande importancia, aumen- 

tando sua riqueza e permitindo que ela participasse 

do poder. Consequentemente, a country gentry se 

sentia prejudicada; suas rendas diminuiam ao mesmo 

tempo que aumentavam seus encargos. Dai, pedir ela 

a paz com insistencia, opondo-se naturalmente aos ho- 

mens de negdeios que desejavam a guerra. Subindo ao 

poder, era natural que os chefes tories defendessem 

os inter^sses de seus partiddrios (38). 

Mas Ssse interesse de partido correspondia aos in- 

ter§sses do pais. As despesas inglesas cresciam sem- 

pre: o custo da guerra aumentava constantemente, e, 

com &e, aumentavam os impostos e emprdstimos. De 

£ 3.700.000, em 1702, a despesa passou a £ 5.700.000, 

aproximadamente, em 1706, e a cdrca de £ 6.850.000, 

em 1711 (39). A receita era inferior as despesas, de 

modo que uma pesada divida se acumulava, criando 

um s6rio problema para o governo. As despesas subiam 

em grande parte por causa do auxilio prestado aos ou- 

tros membros da coalisao, cujos esforgos eram inferio- 

res ks necessidades. A Inglaterra concedia-lhes subsi- 

dios, e como dies nao forneciam a quota de soldados e 

materials com que deviam contribuir, segundo acordo 

feito, ela era obrigada a gastar muito mais do que pre- 

tendia (40), para manter as forgas em luta. O mesmo 

ocorria com a marinha; a frota aliada seria formada 

por navios ingleses e holandeses na proporgao de 5/8 

para a Inglaterra e 3/8 para a Holanda. Esta, entre- 

tanto, nao contribuia com a parte que Ihe cabia, o que 

(38) — A ideia de que a guerra, pelos grandes emprestimos 
que exigia, dava uma importancia muito grande as clas- 
ses possuidoras de bens mdveis ("moneyed classes") 
encontra-se nas obras de Bolingbroke e Swift (Lecky, 
op. cit., vol. I, p. 103, n. 2). O Parlamento tory de 
1711 procurou logo assegurar o poder para os possuido- 
res de terras, votando uma lei em que se exigia, pelo 
menos. £ 600 de rendas territoriais para representar um 
condado, e £ 300 para representar um burgo no Parla- 
mento (St. Leger, op. cit., p. 449). 

(39) — Lecky, op. cit., vol. I, p. 100). 

(40) — Idem, p. 101. Em certo momento a Inglaterra teve 
244.000 homens em suas listas de pagamento. 
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acarretava um aumento enorme de despesa para a 

Inglaterra, obrigada a aumentar sua parte (41). 

AI§m disso, a luta no continente europeu pouca 

vantagem poderia trazer para a Inglaterra. Condena- 

va-se o fato de nao ter sido desenvolvida uma energi- 

ca campanha na America, embora o tratado de Alianj- 

qa. de 1701, permitisse as potencias maritimas fazerem 

conquistas nas Indias Ocidentais espanholas. Se con- 

siderarmos que a participagao da Inglaterra na guerra 

de sucessao da Espanha havia sido determinada prin- 

cipalmente pelo desejo de impedir a queda do comer- 

cio da America Espanhola nas maos dos franceses e 

de as'segurar os proveitos desse negocio para si, e pelo 

interesse de conservar os privilegios que possuia no co- 

mercio espanhol, compreenderemos porque a falta de 

agao energica naquela parte do Imperio espanhol, pe- 

las forgas inglesas, era condenada pelo pais. Essa ati- 

tude era ainda mais combatida e considerada mais 

grave porque era conhecido na Inglaterra o com^rcio 

feito pelos franceses no Mar do Sul. 

c) — Importancia do comercio dos franceses no 

Mar do Sul. 

A guerra havia provocado justamente aquilo que 

se desejava impedir: a conquista do mercado hispano- 

americano pela Franga. Durante a guerra, um grande 

comercio frances tinha-se desenvolvido na America, 

especialmente no Mar do Sul. A Espanha, em situagao 

inferior k da Inglaterra e da Holanda nos mares, preo- 

cupada com a defesa de seus territdrios europeus, nao 

podia cuidar de suas colonias. Seus aliados franceses 

se encarregaram, entao, de auxiliar a defesa das terras 

americanas e aproveitaram a oportunidade para desen- 

volver o comercio do seu pais com a America Espanho- 

la, fornecendo aos colonos os produtos de que eles ti- 

nham necessidade. A dificuldade da Espanha em en- 

viar os galeoes e frotas facilitou a empresa. 

O comercio frances foi praticado por vdrios agen- 

tes: pelos oficiais e marinheiros dos navios envlados em 

perseguigao dos corsarios ingleses, pelos representantes 

e navios da Companhia da Guine, encarregada do 

asiento, pelos comerciantes vindos dos portos fran- 

ceses, especialmente de St. Malo. 

(41) — Lecky, op. cit., p. 101; Mahan, op. cit, p. 216. fiste au- 
mento era o menos criticado, porque correspondia a 
uma inferioridade da Holanda em face da Inglaterra e 
a uma decadencia de sua forga naval e de seus recur- 
sos financeiros. 
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A penetragao alcangou grande parte da America. 

Na regiao do Norte — mar das Antilhas e golfo do Me- 

xico — e em Buenos Aires, ela foi feita principalmente 

pelos agentes da Companhia da Guine e pelos elemen- 

tos dos navios das frotas francesas. A agao d&stes dlti- 

mos foi a menos importante: era a menos reduzida e 

permitia a introdugao de pequena quantidade de ge- 

neros. 

O comercio feito pslos funcionarios da Companhia 

do asiento, nao era novidade: os asientistas anterio- 

res haviam sempre aproveitado a oportunidade ofere- 

cida pelo seu comercio llcito para o exercicio de ati- 

vidades ilicitas, introduzindo com os negros grands 

quantidade de mercadorias (42). fisses dois tipos de 

comercio foram perseguidos pelaJs autoridades espa- 

nholas. 

Muito mais importante foi a penetragao no Mar 

do Sul. Durante a guerra, com a interrupgao das via- 

gers dos galeoes, as provincias nele situadas. como alias, 

todo o Imperio, ficaram desprovidas de roupas e outros 

generos que costumavam receber da Europa. Sabedo- 

res disso, comerciantes franceses, principalmente os de 

St. Malo, iniciaram a navegagao para aqueles mares: 

a partir de 1702, epoca em que chegou o primeiro (43), 

numerosos navios franceses penetraram no Mar do Sul 

pelo estreito de Magalhaes. Foram eles os primeiros 

a usar essa via de comercio. Seus negocios eram feitos 

em todos os portos do Mar do Sul, do Chile a Califor- 

nia, sendo mais procurados os do Chile :Valparaiso e 

Concepcion tornaram-se sedes de importante comer- 

cio. Circunstancia que favoreceu esse comercio fran- 

cos foi a atitude dos funcionarios espanhois, governado- 

res e vice-reis. 

O comercio frances era ilicito: aos estrangeiros 

era proibido navegar e comerciar no Mar do Sul, e, 

apesar de ser a Franga aliada da Espanha, as leisi de 

exclusao nao tinham sido revogadas em seu favor. 

Mas seus comerciantes gosaram de uma grande tole- 

rancia: a Franga era a linica aliada da Espanha na lu- 

ta, seus siiditos nao podiam ser tratados como inimi- 

gos, e o comercio e a presenga de navios no Mar do Sul 

(42) — O comercio de representantes e capitaes de navios era 
feito sem o consentimento da Companhia. As vezes en- 
tretanto, cles conseguiam a cumplicidade dos seus dire- 
tores. Para outros pormenores veja Scelle, op. cit., vol. 
II, pp. 381-414. 

(43) — Navio "Aurora" sob o comando de le Regodier. Alsedo 
y Herrera "Aviso historico, politico e geogrdfico", gover- 
no do Marques de Castell dos Rios, ed. Zaragoza p. 184. 
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eram convenientes para a causa espanhola. As em- 

barcagoes francesas eram quase as unicas que manti- 

nham relagoes entre a America e a Espanha; levavam 

para a Europa as riquezas que seriam utilizadas na 

luta contra os inimigos da monarquia espanhola e tra- 

ziam os produtos necessaries para os colonos; alem dis- 

so, podiam, tambem, ser utilizados para defender os 

portos do Mar do Sul em caso de ataques, uma vez que 

os vice-reinos nao podiam receber auxilio da Espanha 

Essas consideragoes, unidas k de que em tempo de guer- 

ra nem sempre e possivel seguir a regra comum, leva- 

ram o vice-rei do Peru (marques de Castell dos Rios, 

1704-1710) a adotar uma politica de tolerancia, sem 

chegar ao consentimento, no caso do comercio illcito 

dos navios franceses. Favorecendo essa atitude, havia 

uma cedula de Filipe V indicando as relagoes existentes 

entre as coroas de Franga e Espanha, e mandando "que 

no geral e absolute' se mantivesse toda boa relagao com 

os vassalos de S. M. Cristianissima, tendo como uni- 

ces os interesses de uns e outros" (44). As vezes, ou- 

tra causa concorria tambem para facilitar o comercio 

dos franceses: a ganancia de funcionarios, que, em tro- 

ca de premios, apoiavam suas atividades. Uma per- 

missao oficial de comercio, restrita, e verdade, dada no 

governo do vice-rei D. Diego Ladron de Guevara (1711), 

ilustra o que dissemos acima: aos franceses, do mesmo 

modo que aos espanhois, foi oferecida licenga para co- 

merciarem em Callao, desde que se comprometessem a 

auxiliar a defesa do porto contra uma possivel agres- 

sao por parte dos ingleses, que, segundo se dizia, pre- 

paravam uma esquadra para agir no Mar do Sul. Os 

navios franceses poderiam vender suas mercadorias em 

Callao, pagando os direitos reais estabelecidos: meio 

interessante de obter parte das somas necessarias ao 

servigo da defesa. Uma ordem foi expedida a todos os 

portos da costa para que seus funcionarios informassem 

os capitaes de navios franceses sobre aquelas decisoes 

(45). Segundo Alsedo y Herrera apenas tres embarca- 

goes seguiram para Callao; os capitaes preferiam, tal- 

vez, vender seus generos em outros lugares, sem preci- 

sar de tomar qualquer compromisso. 

fisse comercio extremamente lucrativo e f&cil- 

mente feito, teve grande repercussao. Na Franga pro- 

vocou tal entusiasmo, que embarcagoes eram constan- 

temente e em grande mimero armadas para o Mar do 

(44) — Alsedo y Herrera, op. e ed. cit., p. 1S5. 

(45)— Idem, ibidem (gov. de Don Diego Ladr6n de Guevara 
1710 - 1716), pp. 187-188. 
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Sul: mais de 200 navios mercantes procuraram Callao 

e outros portos (46). Reuniam-^e, v^zes. vdrios em 

um so porto, e a abundincia de mercadoria provocava 

a baixa dos pregos e, portanto, a diminuigao dos lucros, 

Na Inglaterra, onde foi conhecido, esse comercio 

franees provocou o desejo de participar das riquezas 

enormes de que se falava, alem de provocar criticas k 

polltica governamental, a que ja nos referimos. E' ver- 

dade que durante a guerra, a Inglaterra nao se descui- 

dou inteiramente da America Espanhola: um ativo co- 

mercio de contrabando continuou a ser feito no Mar 

dos Caraibas, navios espanhois que navegavam na- 

quele mar foram perseguidos e apresados, alguns ata- 

ques isolados foram feitos as colonias; alguns corsarios 

penetraram mesmo no Mar do Sul (47). Mas isso era 

pouco, principalmente considerando a atividade dos 

franceses. Os ingleses mostravam-se impacientes, por 

exercer o comercio no Mar do Sul e isso so seria possi- 

vel com a cessagao da guerra. 

Apesar da existencia de todos esses fatores favo- 

raveis k paz, era dificil ao ministerio tory iniciar ime- 

diatamente negociagoes para terminar a guerra. 

2 — Os tratados de paz e comercio. 

a) Os tratados de Utrecht e Rastadt. 

Um acontecimento inesperado, a morte do impe- 

rador Jose I (17-4-1711), permitiu que eles seguissem 

suas ideias padficas. Nao tendo filhos, o Imperador 

(46) — SSrionne, "Le int^rets des nations de 1'Europe d6v6- 
lopp^s relativement au commerce'', vol. I. p. 93. 

(47)   a fama das riquezas obtidas pelos franceses levou al- 

guns comerciantes de Bristol a prepararem nma expe- 
dicao para o Mar do Sul por conta propria, Dois 
navios o "Duke'' e o "Duchess", foram armados e co- 
locados sob o comando dos capitaes Woodes Rogers e 
Stephen Courtney, tendo um deles como piloto, a Dam- 
pier celebre. em toda a Europa por suas viagens. Esses 
navios, saidos em l-S-1708 fizeram uma viagem provei- 
tosa: dobrando o estreito de Magalhaes, iniciaram um 
ativo corso: atacaram cidades da costa das quais a 
principal foi Guaiaquil (1709), onde tomaram um des- 
pojo consideravel, e perseguiram navios espahbdis e 
franceses. A presa mais considerdvel foi a de um dos ga- 
leoes das Filipinas (1-1-1716) carregado com sedas e 
mercadorias da China, presa avaliada em cerca de 2 mi- 
Ihoes de pe^as de oito. Com este navio eles retornaram 
a Inglaterra pelo Oriente, chegando em 2-12-1711. De- 
pois desta viagem "a riqueza dp mar do Sul se tornou o 
tdpico geral das conversas e fez um barulho considera- 
vel" ("The naval history of Great Britain' , vol. Ill, pp. 
170-171; Alsedo y Herrera, op. e ed. cit, p. 182; Duro, 
Armada Espafiola, vol. VI, p. 93), 



deixava, como herdeiro, o arquiduque Carlos, o pre- 

tendente ao trono espanhol. Continuar a luta pelos 

interesses de Carlos "III" seria lutar pela reconstitui- 

(jao do Imperio de Carlos V, e isto seria muito mais 

prejudicial para o equilibrio europeu e para os interes- 

ses da Inglaterra do que a manutengao de Felipe V no 

trono da Espanha, se ele renunciasse ao trono frances. 

Este novo principio dirigiu as negociagoes de paz, afi- 

nal iniciadas pelo governo ingles. 

Secretamente, os governos frances e ingles entra- 

ram em entendimento e as negociagoes terminaram 

pela assinatura das preliminares de Londres (8-10-1711). 

Nas negociagoes, Luiz XIV agia em seu nome e no de Fi- 

lipe V, de quern ha via recebido plenos poderes. Dois tipos 

de atos foram assinados: um continha propostas gerais 

para a paz, o outro, vantagens cedidas a Inglaterra, em 

particular. Pelo ato relative a paz geral, Luiz XIV reco- 

nhecia a rainha Ana e a sucessao protestante na Ingla- 

terra, concordava na demoligao do porto de Dunquerque, 

prometia impedir a reuniao das coroas de Franga e Espa- 

nha numa mesma cabega e conceder aos aliados satisfa- 

goes economicas e pollticas. O outro ato, mantido secre- 

te, era mais importante, e nos interessa mais particular- 

mente. Alem das estipulagoes sobre o reconhecimento da 

sucessao ao trono ingles e sobre Dunquerque, ele conti- 

nha: a cessao pela Franga a Inglaterra da baia e estrei- 

to de Hudson, da ilha de Terra Nova, onde franceses e es- 

panhois conservariam direitos de pesca, da sua parte na 

ilha de S. Cristovao (nas Antilhas). A Franga concederia 

ainda, a Inglaterra, um tratado de comercio favoravel. 

Da Espanha , a Inglaterra deveria receber Gibraltar e 

Porto Mahon, o tratamento de nagao mais favoreci- 

da, a isengao de 15 % nos direitos de entrada das mer- 

cadorias na peninsula e o asiento de negros pelo 

espago de 30 anos, com a indicagao das pragas para re- 

frescamento e venda dos escravos e de um terreno em 

Buenos Aires, onde eles seriam conservados antes da 

venda (48). 

Entre as concessoes feitas a Inglaterra particular- 

mente, duas, sobretudo, sao notaveis pela sua extensao: 

a isengao de 15 % nos direitos alfandegarios e o exer- 

cicio do asiento de negros por 30 anps como a ces- 

sao do terreno em Buenos Aires. A isengao dos 15 % 

dava a Inglaterra uma situagao privilegiada no co- 

mercio espanhol, uma superioridade sobre as outras 

nag5es na introdugao de mercadorias no territorio de 

(48) — Scelle, op. cit., pp. 515-516, St. Leger, op. cit., pp. 450- 
451; Lecky, op, cit., pp. 107-108. 
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Filipe V. Ela havia sido prometida para que os ne- 

gociadores ingleses desistissem de outra pretensao xnui- 

to maior: a cessao de quatro pra^as de seguranga na 

America — duas no Mar dd Norte e duas no Mar do 

Sul — para o exerclcio do sen comercio. Embora dies 

nao desejassem pragas grandes e importanltes, e se 

contentassem com pequenos portos, onde sens nego- 

ciantes pudessem refugiar-se em caso de perigo e colo- 

car suas mercadorias, embora eles nao se opuzessem 

a qiie a Franga recebesse as mesmas regalias, a con- 

cessao colocaria o comercio das Indias Espanholas qua- 

se inteiramente nas maos dos ingleses. Superiormente 

organizada em relagao a marinha e ao comercio, a In- 

glaterra faria desses pontos, centres importantissimos 

de comercio, fossem eles embora os mais desertos e 

mal situados das Indias. Um comercio direto se es • 

tabeleceria entre a Inglaterra e o Imperio espanhol da 

America, sem qualquer possibilidade de controle. Isso 

prejudicaria naturalmente as outras nagoes europeias 

interessadas no comercio hispano-americano, de modo 

especial a Franga e a Holanda, alem da Espanha. Con- 

siderando a situagao da Inglaterra no Mar do Norte, 

onde possuia numerosas colonias admir^velmente si- 

tuadas para o exerclcio do comercio com os colonos 

espanhois, o pedido de pragas fortes na Terra Firme 

surpreendia e fazia pensar em desejo de conquista ter- 

ritorial (49). E' verdade que, em um momento, pen- 

sou-se, na Inglaterra, em dividir as colonias espanholas 

do Continente americano, mas julgamos que nao foi 

essa ideia que predominou na consideragao inglesa: 

o pedido de pragas foi abandonado desde que foram 

oferecidas compensagoes comerciais ou territoriais jul- 

gadas mais importantes, e se considerou o desconten- 

tamento que produziriam na Europa tais concessoes. 

A intengao de veneer a concorrencia feita pelos holan- 

deses de Curagao ao contrabando ingles na Terra Fir- 

me (especialmente na provlncia de Venezuela), e o 

desejo de impedir o desenvolvimento do comercio fran- 

cos devem ser, ao nosso ver, considerados no julga- 

mento do pedido ingles (50). O pedido de bases no 

(49) — Opiniao do negociador francos Mesnager e de sens com- 
panheiros de embaixada. Scelle, op. cit., pp. 495-496. 

(50) — Os ingleses manifestaram claramente em outras oca- 
sioes o desejo de afastar os holandeses, e o interesse em 
nao Ihes serem dadas grandes concessoes. SI. John the- 
gou mesmo a informar os negociadores franceses que 
"embora nao pudessem deixar de pedir uma barreira 
para os holandeses, eles nao deisejavam que ela fdsse 
ipuito extensa e muito forte; os franceses deveriam 
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Mar do Sul era muito mais compreensivel: elas per- 

mitiriam a conqulsta de um domlnlo ate entao fecha- 

do para o comercio ingles. 

Tendo em vista o prejuizo que a concessao de tais 

bases traria para a Espanha e a Franga, o representan- 

te de Luiz XIV (Mesnager ainda) deveria oferecer van- 

tagens equivalentes aos ingleses, para que eles aban- 

donassem a pretensao. Depois de muita discussao foi 

obtida a desistencia: os ingleses receberiam, como com- 

pensagao, o abaixamento de 15 % nos direitos de en- 

trada na Espanha, teriam o asiento por trinta anos 

e ainda receberiam a metade francesa da ilha de 

S. Cristovao. 

A outorga do asiento por 30 anos e nao por 10, 

como no caso da Companhia Francesa, seria, pois, uma 

compensagao pelo abandono do pedido de pragas de 

seguranga. Trinta anos era um espago de tempo bem 

suficiente para a conquista comercial da America Es- 

panhola pela Inglaterra. O terreno em Buenos Ai- 

res fora pedido sob o pretexto de que a Inglaterra ngo 

possuia naquela parte da America, ou no sul do oceano 

Atlantico, colonias onde pudesse refrescar os escra- 

vos. Buenos Aires era na verdade otimo ponto para o 

estabelecimento de um entreposto para a penetragao 

comercial no Peru e no Chile, e o terreno seria um 

otimo trunfo nas maos da Inglaterra em tempo de 

guerra. 

Assinadas as preliminares de Londres, a Inglaterra 

forgou a reuniao do congresso nelas previsto, amea- 

gando abandonar a Holanda que nao desejava inter- 

romper a luta. Os beligerantes foram convocados para 

um congresso que se reuniria em Utrecht; a Espanha so 

participaria depois de resolvidas as condigoes a ela re- 

ferentes, ficando seus interesses sob os cuidados de 

Luiz XIV, dotado de plenos poderes para tratar em no- 

me de Filipe V. 

Desde o inicio do congresso apareceram dificulda- 

des para o ministerio ingles. No interior manifestou- 

se uma seria oposigao na Camara dos Lords, dirigida 

por Marlborough. file apresentou uma mogao, que foi 

votada, estabelecendo que "nenhuma paz seria segura 

e honrosa se deixassei a Espanha e as fndias para um 

prmcipe Bourbon" (51). 

manter-se firmes contra a Holanda a fim de resistir a 
qualquer tentativa feita por ela para obter uma parte 
nas vantagens concedidas a Inglaterra"' (memorias de 
Torcy, apud Lecky, op. cit. vol. I, p. 109). 

(51) — Lecky, op. cit., vol. I, p. 103. 
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Para veneer a resistencia, doze novos pares foram 

nomeados pela rainha, e Malborough foi afastado do 

comando das forgas inglesas. Ao mesmo tempo, os 

aliados se mostraram descontentes com as prelimina- 

res. Isto foi, talvez, o que determinou o fracasso das 

primeiras negociagoes de Utrecht. Iniciadas em Ja- 

neiro de 1712, as reunioes foram suspensas em abril: 

as pretensoes das potencias contrarias a Franga nao 

eram razodveis, especialmente as do imperador, que 

desejava toda a monarquia espanhola e mais a Al- 

sdcia e os tres Bispados; a Franga por seu lado, di- 

minuia o mimero de pragas de barreira que deviam 

ser dadas a Holanda. Suspensas as discussoes em 

Utrecht, o governo ingles continuou seus entendimen- 

tos com a Franga. Depois de obter a remincia de Fi- 

lipe ao trono frances (do qual ele se aproximara mui- 

to com as mortes do Delfim, seu filho e seu neto), e 

de ocupar Dunquerque, como medida de seguranga, a 

Inglaterra assinou com a Franga um armisticio nas 

Flandres (17-7-1712). 

A luta foi continuada entao pelos outros membros 

da alianga. A vitdria de Villars em Denain (24-7- 

1712) sdbre as forgas do prlncipe Eugenio, permitiu 

a reconquista de numerosos centros franceses ocupa- 

dos pelo inimigo, destruiu os pianos de ataque a Paris 

e influiu na conclusao da paz. Os membros da coali- 

sao, desanimados pelo abandono da Inglaterra e pe- 

la derrcta, concordaram entao em interromper a luta. 

Reiniciadas as conversagoes em Utrecht, a paz foi, 

finalmente, assinada. Numerosos tratados regularam 

as questoes que interessavam os contendores. Em 11- 

4-1713 foram assinados os tratados separados da Fran- 

ga com a Inglaterra, com a Holanda, com Portugal, 

com o duque de Savoia e com o eleitor do Brande- 

burgo files foram completados pelos acordos entre a 

Espanha e a Inglaterra — tratado de paz de 13-7- 

1713 e tratado de comercio de 9-12-1713, entre a Es- 

panha e a Holanda, em 26-6-1714 e entre a Espanha e 

Portugal em 6-2-1715. 

O imperador nao entrou em acordo com seus ad- 

versaries em Utrecht e preferiu continuar a luta com 

a Franga, Ao fim de pouco tempo, tendo sofrido der- 

rotas em Landau e Friburgo-em-Brisgau (20 e 

31 de outubro 1713) e vendo-se sem recursos, resol- 

veu assinar a paz. Depois de dificeis negociagoes, foi 

assinado o tratado, em Rastadt, em 6-3-1714. Car- 

los VI, entretanto, nao reconheceu Filipe V e o esta- 
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do de guerra continuou entre os Habsburgos e os Bour- 

bons da Espanha. 

Segundo dsses tratados, Filipe V conservava a Es- 

panha e as Indias e renunciava ao trono frances, en- 

quanto os prmcipes franceses, duque de Berry e du- 

que de Orleans, abandonavam os direitos que pode- 

riam ter ao trono espanhol. Essas renuncias foram 

registradas pelas Cortes espanholas e pelo Parlamen- 

to de Paris. Ele perdia, entretanto, todos os outros 

territdrios da monarquia espanhola na Europa: a Si- 

cilia passava para o duque de Savoia; a Sardenha, 

Napoles, Milao, os presidios da Toscana, cs Paises Bai- 

xos ficavam para o Imperador (tratado de Rastadt); 

a Gueldre espanhola era atribuida ao elsitor do Bran- 

deburgo (52). 

A Inglaterra obtinha tudo o que fora estipulado 

nas preJiminares de Londres, inclusive o tratado de 

comercio com a Franga e a renuncia de Luiz XIV aos 

privilegios adquiridos na Espanha e nas Indias du- 

rante a guerra, do asiento de negros sobretudo. Ape- 

nas o direito de isengao dos 15 % na Espanha foi subs- 

tituido por um equivalente, como veremos mais adian- 

te, ao tratarmos mais pormenorizadamente dos tra- 

tados anglo-espanhois. 

Dos membros da Grande Alianga, a Holanda foi 

o menos favorecido: ela recebia de Luiz XIV apenas al- 

gumas pragas fortificadas nos Paises Baixos — "ci- 

dades da barreira" — que nao Ihe davam qualquer 

vantagem economica ou de populagao; da Espanha, 

obtinha apenas a clausula de nagao mais favorecida, 

e a promessa de que as Indias seriam fechadas a todos 

os paises europeus. Reconhecia, por sua vez, a con- 

cessao' do asiento aos ingleses, mas nada obtinha 

que Ihe permitisse qualquer comercio licito na Ame- 

rica (53). 

(52) — O duque de Sav6ia, recebia ainda a Savoia e o condado 
de Nice, cedidos pela Franca, e tinha o titulo de rei 
(rei da Sicilia, depois rei da Sardenha, quando fez a tro- 
ca da ilha com o Imperador) reconhecido por Luiz XtV. 
e o eleitor do Brandehurgo obtinha tambem o reconhe- 
cimento por Luiz XIV do titulo d© "rei da Prussia". 

O rei de Portugal recebia da Franca um territorio 
contestado na fronteira do Brasil com a Guiana, e da 
Espanha, a Colonia do Sacramento, alem do reconheci- 
mento dos creditos devidos pelo governo espanhol aos 
asientistas Portugueses, cuja concessao terminara em 
17(>1. 

(53)— As pretensoes da Holanda ao comercio americano e o 
desejo de receber concessoes iguais as da Inglaterra fi- 
zeram demorar a conclusao do tratado hispano-holan- 
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Os tratados de Utrecht e Rastadt, fizeram da In- 

glaterra a principal triunfadora da guerra: ela adqui- 

ria a posigao de drbitro da Europa Ocidental e obti- 

nha vantagens que favoreciam sua expansao colonial, 

comercial e maritima e Ihe preparavam a hegemonia. 

Ela conseguiu tambem, com o asiento a faculda- 

de de comerciar cofti a America Espanhola, fim prin- 

cipal da sua participagao na luta. Excluia desse co- 

mercio, por algum tempo, nao so a Franqa, como sua 

aliada, a Holanda. Por outro lado, a Franca era a 

mais prejudicada com os tratados: nao so fazia 

as maiores concessoes, como perdia a preponderancia 

na Europa. 

b) — Os acordos anglo-espanhois de 1713; "asien- 

to", tratado de paz e amizade e tratado de 

comercio. 

Merecem particular atengao os tres acordos assi- 

nados entre a Espanha e a Inglaterra: o aisento de 

negros (26-3-1713), o tratado de paz e o tratado de 

comercio; o primeiro em Madri e os outros dois em 

Utrecht (as preliminares haviam sido assinadas em 

Madri; em 27-3-1713 as de pa^ e amizade e em 13-7- 

1713 as de comercio). fisses tratados dirigiram as re- 

lagoes anglo-espanholas durante a primeira metade 

do seculo XVIII, influindo mesmo depois de 1750 na 

conduta dos dois paises, e foram a base de toda a 

penetragao inglesa na America espanhola, durante 

o periodo que nos interesa. 

O asiento de negros foi concedido k Inglaterra 

por 30 anos (54); de 1 de maio de 1713 a 1 de maio de 

1743, caberia a uma companhia inglesa o privilegio de 

des. Para obriga-la a tratar e concluir rapidamente, o 
representante espanhol no Congresso, recusou-lhe pas- 
saportes para o exercicio do comercio na Espanha ate 
a conclusao da paz; mas, apesar do grande niimero de 
navios prontos para partir existentes nos portos ho- 
landeses. as negociagoes foram lentas e so se conclui- 
ram muito depois de assinados os tratados anglo-espa- 
nhois. Aos podidos de maiores concessoes feito pclos ho- 
landeses, responderam os espanhois que sua oportunida- 
de havia passado com a ma vontade que tinham mos- 
trado anos antes para fazerem a paz com a Espanha e 
a Franca. 

(54) — Vide o tratado na Integra, em Cantillo, "Tratados, con- 
venios y declaraciones de paz y de comercio — 1700- 
1843v, pp. 58-60. Tratado del asiento de negros con- 
cluido em Madrid el 26 de Marzo de 1713 entre Espanha 
e Inglaterra; e em Savary des Bruslons, "Dictionnaire 
Universel de Commercevol. It pp. 1420-1425, Vide 



fornecer a mao de obra negra para as colonias espa- 

nholas da America. Firmado entre o rei da Espanha 

e a rainha da Inglaterra, o asiento adquiriu as ca- 

racteristicas die um vferdadeiro tratado, atingindo a 

instituigao, segundo Scelle, "seu pleno desenvcivimen- 
to": embora o privilegio fosss dado a uma companhia 

(a companhia do Mar do Sul, no caso), era a rainha 

da Inglaterra que se comprometia a executar o acordo. 

O asiento passava do domlnio do direito publico in- 

terne para o dominio do direito publico internacional. 

Todas as dificuldades surgidas na pratica do asiento 

seriam resolvidas pelas duas coroas, embora nao fosse 

a coroa inglesa a executante do tratado (55). Alem 

disso, os dois soberanos se associavam a companhia 

concessionaria na exploragao do privilegio: cada um 

deles tinha 1/4 do negocio, enquanto a companhia eon- 

servava a outra metade. Cada um teria sua parte nos 

lucros e nas perdas (56). 

Os asientistas deveriam fornecer durante os 30 

anos, "144.000 negros, pegas da India" ou seja 4.800 

por ano (art. 1) (57). Desses 4.800, 1.200, no maxi- 

mo, podiam ser levados, em 4 navios, a Buenos Aires 

(art. 9); 800 ficariam na cidade e 400 seriam levados 

para iSicuman, Paraguai e Chile (concessao muito 

maior que a dada aos franceses que tinham podido in- 

troduzir apenas 500 pegas em 2 navios). fisse numerc 

era muito grande para Buenos Aires e para as outras 

provincias: a cidade portenha utilizava apenas uns 100 

por ano, e em Tucuman e Paraguai os indios eram 

mais empregados que os negros. Como bem nota Scel- 

le, e possivel que os ingleses pensassem em chegar ao 

Mar do Sul, pelo Prata, abrindo uma via ate entao fe- 

chada para os asientistas; o certo e que eles adqui- 

riam, com essa faculdade, o direito de penetrar no in- 

terior do Imperio Espanhol. O governo espanhol, por 

outro lado, nao tomava qualquer providencia para nn- 

ainda Scelle, op. cit., vol. II, pp. 540-566 e Moses, "The 
Spanish dependencies in South America", vol. II, pp. 
266-273. 

(55) — Scelle, op. cit., vol. II, pp. 542-543. 

(56) — Art. 28, Filipe V devia fornecer imediatament© a sua 
parte para a formagao do capital da sociedade. Se fosse 
dificil a S. M. Catolica arranjar a importancia nocessa- 
ria, 1.000.000 de escudos de prata (ou outra quant:a 
que fosse estipulada), a companhia se oferecia para a- 
vanpd-la a razao de 8% ao ano. 

(57) — Nos primeiros 25 anos, se julgasscm necessario, po- 
deriam introduzir numero maior que o estipulado, 
para cada ano, pagando somente metade dos direitos, 
ou seja 16 pesos e 2/3 (art. 6). 
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pedir que vdrios navios do asiento se reunissem no 

Rio da Prata: dadas a distancia da colonia e a difi- 

culdade de auxlllo por parte da Espanha em caso ae 

perigo, podia-se temer, encontrando-se juntos no por- 

to os 4 navios, ataque e conquista da cidade. 

Cada pega da India pagaria um direito de 33 pe- 

sos 1/3 (art. 2); todas as taxas locais pagas seriam de- 

duzidas dessa quantia. Como os franceses, os ingldses 

podiam introduzir certo mimero de pegas sem paga- 

mento de qualquer taxa; gozaram da isengao, 800 ne- 

gros (art. 5) (58), especie de compensagao ao paga- 

mento adiantado dos direitos, feito de 6 em 6 meses 

(art. 4). Os direitos eram cobrados tambem sobre os 

negros que morressem depois da visita dos oficiais es- 

panhois e antes da venda; no caso de haver algum ne- 

gro muito doente na ocasiao da visita, ele poderia ser 

desembarcado e ficaria em observagao; se morresse 

antes de 15 dias, os asientistas nao precisavam de sal- 

dar os direitos; passando 15 dias, os direitos deveriam 

ser pagos (art. 24). 

Os negros, cuja procedencia nao era determina- 

da, podiam ser transportados em navios ingleses ou 

espanhois (cedidos por fretamento), tripulados por 

marinheiros ingleses ou espanhois (art. 7). Esses na- 

vios podiam partir dos portos da Inglaterra ou da Es- 

panha, devendo os asientistas apenas indicar a S. M. 

Catolica o numero de navios despachados durante o 

ano e os portos de destino (art. 26). As embarcagoes 

poderiam dirigir-se a qualquer porto do Mar do Nor- 

te, onde havia oficiais reais (59) e a Buenos Aires, e 

neles vender seu carregamento pelo prego que al- 

cangasse. exceto em Cumana, Santa Marta e Mara- 

caibo onde o prego maximo seria de 300 pesos (art. 

8). Os asientistas poderiam tambem fornecer direta- 

mente as provincias do Peru situadas no Mar do Sul. 

Para isso deveriam fretar navios, de 400 toneladas no 

maximo, em Panama ou em outro qualquer porto da 

costa, introduzindo os negros por Portobelo; teriam 

o direito de nomear os capitaes dos navios e de es- 

colher as equipagens, e teriam permissao de expedir 

para Portobelo e dai, pelo istmo, para Panamd, todos 

(58) — O direito pago por uma pega da India era, segundo 
Scelle, razoavel pois uma mercadoria no valor de 350 
piastras, prepo normal de um bom negro, pagava 90 
piastras de direitos (Scelle, op. cit., vol. h, p. 546). 

(59) — Praticamente a todos os portos, pois em todos eles 
S. M. Catolica percebia direitos e mantinha represen- 
tantes. 
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os materlais e instrumentos (cordame, velas, ferro, 

madeiras, provisoes etc) necessarios para os navios; 

esse material nao poderia ser vendido a nao ser com 

licen^a de S. M. Catollca (art. 10). As embarcagoes 

deveriam ser mantidas sempre no Mar do Sul, nao 

podendo em hipdtese alguma, seguir diretamente 

para a Europa. 

Nao conseguindo vender t6da a quantidade de 

escravos trazida, num porto, os asientistas teriam a 

liberdade de levar a sobra para qualquer outro porto. 

Afim de evitar que os direitos de um negro fossem, 

nesse caso, pagos duas vezes, os oficiais espanhois de- 

veriam fornecer-lhes certificado de quitagao com o fis- 

co (art. 25). Essa faculdade daria aos ingleses opor- 

tunidade de exercerem um importante ccmercio de 

cabotagem no Mar do Norte, e prejudicaria os suditos 

espanhois da America que se haviam encarregado an- 

teriormente desse comercio de revenda. Para evitar a 

introdugac de contrabando, os navios negreiros seriam 

visitados a chegada. As mercadjorias carregadas 

pelos navios e introduzidas ilicitamente seriam avalia- 

das e taxadas e depois queimadas. Ao capitao do na- 

vio caberia pagar o direito de entrada avaliado se nao 

fdsse responsavel diretamente pelo carregamento; se 

fosse o principal culpado seria castigado severamen- 

te e perderia o lugar na Companhia, nao podendo mais 

ser empregado por ela em qualquer servigo na Ame- 

rica, enquanto durasse o asiento. O pagamento de im- 

portancias infericres a 100 pesos deveria ser feito pron- 

tamente devendo o capitao ser preso se nao fizes- 

se; se nao fosse o principal responsavel seria posto em 

liberdade desde que indicasse a pessoa culpada. 

Os navios portadores de contrabando nao seriam 

contudo, confiscados (art. 22). 

Os retornos dos navios do asiento seriam cons- 

tituidos por prata e ouro em barra (com a condigao 

de terem pago o quinto), por dinheiro corrente e fru- 

tos da terra, sem excluir mesmo a cochonilha, reserva- 

da por lei ao comercio das frotas e galeoes hnicamen- 

te. Estes produtos nao pagariam direitos de exportagao, 

alem dos direitos locais possivelmente existentes na 

regiao de onde seriam retirados. Os frutos obtidos po- 

diam ssr vendidos na propria America, no caso de pre- 

cisarem os asientistas de troca-los por dinheiro; po- 

diam para isso procurar qualquer pdrto, pagando os 

direitos habituais (art. 25). Esses retornos podiam ser 

levados para os portos ingleses ou espanhois, indifs- 

x-entemente: no primeiro caso, deveriam os asientistas 

enviar ao governo espanhol relagao da carga trans- 
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portada (60); e no segundo, deveriam "entregar aos 

ministros de S. M. Catolica registro autentico para que 

constasse o que conduziam os nayios". Poderiam ser 

utilizados para o transporte para a Espanha, as frotas 

e galedes cuja escolta poderia tambem ser aproveitada 

por navios ingleses. Na Espanha as mercadorias nao 

pagariam direitos de entrada, devendo ser ccnsidera- 

das como pertencentes ao rei. Os navios do asien- 

to" nao poderiam, entretanto, carregar mercadorias 

pertencentes a suditos da coroa espanhola, ou trans- 

portar passageiros espanhois (art. 17, 15 e 26). Para 

tratar de seus negocios, os. asieutistas poderiam ser- 

vir-se de ingleses ou espanhois. Seria permitida a re- 

sidencia de 4 a 6 ingleses nos portos americanos; eles 

seriam tratados como vassalos da coroa espanhola e 

poderiam transitar pelos portos e penetrar no inte- 

rior, para tratar de negocios referentes ao asiento 

(61), ou para internar negros onde fosse permitido 

(Buenos Aires), sem qualquer impedimento; as leis 

existentes sobre a entrada e residencia de estrangeiros 

nas Indias eram suspensas em seu favor (art. 11). files 

poderiam mesmo exercer o culto protestante, desde 

que "evitassem todo escandalo a religiao catolica", 

podendo sofrer no caso de desobediencia as penas m- 

dicadas (art. 1 e 7). De acordo com as necessidades, 

poderiam contratar o servigo de quaisquer trabalhado- 

res (carregadores, marinheiros, arrieiros, etc.), pagan- 

do-lhes os salaries combinados (art. 16). 

Os primeiros representantes dos asientistas e os 

materiais necessaries para a organizagao das feitorias 

seriam transportados para a America, logo depois da 

pas; por dois navios de guerra ingleses, os destinados 

aos portos do Mar do Norte, e por um navio medio, 

os de Buenos Aires (art. 12). Desse modo, os funcio- 

narios ingleses evitarlam uma viagem inutil ate a Afri- 

ca nos primeiros navios negreiros, e estes encontrariam 

tudo preparado para recebe-los, ao chegarem a Ame- 

rica. fisses navios submeter-se-iam a vista e busca ao 

chegarem, a fim de ser impedida a introducao de qual- 

quer mercadoria de contrabando, e receberiam nos por- 

(60) — Essa obriga^ao seria dificilmente obscrvada, nao ten- 
do S. M. Catolica na Inglatcrra meio suficientc para 
controlar os asientistas. 

(61 )— fisses negocios se referiam, geralmente, a cobranga 
das quantias devidas por colonos compradores de es- 
cravos. 0 tratado permitia que se obrigassc, de a- 
cordo com a lei, o pagamento das dividas; os credi- 
tos dos asientistas seriam alem disso, privilegiados 
(art. 33), 



tos americanos, mediante pagamento, os viveres ne- 

cessarios para a viagem de volta. 

Os asientistas teriam ainda permissao para intro- 

duzir viveres para o sustento dos negros e abastecimen- 

to das feitorias, livres de qualquer direito de antrada 

ou saida. E ainda, se os generos nao fossem todos con- 

sumidos na feitoria e estivessem em perigo de se es- 

tragar nos armazens, poderiam ser vendidos no pro- 

prio lugar ou em outros portos; neste caso, os oficiais 

espanhois seriam notificados e as mercadorias paga- 

riam os direitos estabelecidos (art. 23). ®sse artigo 

era suprido por um outro, segundo o qual, para abaste- 

cer as feitorias, poderiam ser enviados, de vez em quan- 

do, pequenos navios de 150 toneladas, carregados de 

roupas, remedies, provisoes, materiais para navios, etc. 

Essas embarcagoes dirigir-se-iam para os portos do Mar 

do Norte e para Buenos Aires; a Espanha receberia aviso 

do envio dos navios e os ingleses se comprometiam a 

nao fazer contrabando e a nao vender essas mercado- 

rias a nao- ser a algum navio espanhol muito necessi- 

tado (art. 34). 

Para "refrescar e manter com saude os escravos 

negros chegados as fndias Ocidentais, depois de tao 

grande e penosa viagem", os representantes dos asien- 

tistas poderiam arrendar terrenes nas vizinhangas das 

feitorias, para serem cultivados; o trabalho seria feito 

pelos naturais da regiao ou por escravos (art. 35). 

Concessao desse genero era a do terreno em Buenos 

Aires, pedido pelos negociadores ingleses quando eram 

discutidas as preiiminares de Londres. 

A porgao de terra a ser cedida aos asientistas se- 

ria indicada depois do asiento ter entrado em vigor. 

Nesse terreno, onde seriam colocados os negros antes 

da venda, os Ingleses nao poderiam construir edificios 

a nao ser de madeira, sendo-lhes proibido tambem fa- 

zer qualquer fortificagao. Um oficial espanhol seria 

designado por S. M. Catolica para residir no referido 

terreno afim de evitar que a concessao fosse ultrapas- 

sada. Nenhum imposto seria pago pelo terreno duran- 

te o tempo do asiento (art. 9) (62). 

Se os navios do asiento apresassem algum cor- 

(62) — 0 paragrafo referente ao imposto dizia o seguintc: 
"sim que por razon del dicho terreno hayan de pa- 
gar derechos algunos durante el tiempo del asiento 
y no mas''. Essa estipula^ao da-nos a impressao de que 
a Espanha julgava que os ingleses tornariam o estabe- 
lecimcnto definitivo e deixava entender que, ao ter- 
minar o contrato, impostos seriam cobrados (Scelle, 
op. cit.f vol. II, p. 558). 



s&rio ou algum navio de nagao inimiga das duas coroas 

poderiam leva-lo a qualquer porto espanhol, pagando 

os direitos estabelecidos: bs negros existentes seriam 

vendidos imediatamente, considerados parte da quota 

a ser fornecida pelos asientistas; mas as mercadorias 

(exceto os viveres) s6 poderiam ser vendidas em Porto- 

belo e Cartagena, por ocasiao das feiras. Ate essa 

epoca, elas seriam conservadas em armazens. Do j^io- 

duto de sua venda, 1/4 pertenceria a S. M. Catolica, 

e 3/4. aos apresadores, descontadas as despesas de ar- 

mazenagem e impostos devidos. A embarcagao apresa- 

da, qualquer que fosse o tipo, ficaria para o apresador 

(art. 27). 

De acdrdo com o artigo 36, os asientistas poderiam 

enviar k America um navio de 300 toneladas carregado 

com frutos das ilhas Canarias, uma vez enquanto du- 

rasse o asiento, na epoca que escolhesse. 

Em caso de guerra entre a Inglaterra e a Espanha, 

o asiento seria suspenso, tendo oss asientistas o prazo 

de um ano e meio (prazo muito grande, se considerar- 

mos que os tratados anteriores concediam em condi- 

cao igual apenas seis meses), para retirar seus bens, 

mercadorias e representantes da America Espanhola. 

Em caso de guerra entre a Espanha ou a Inglaterra 

e uma terceira potencia, o asiento nao seria suspen- 

so: munidos de passaportes neutros e pavilhao especial 

os navios do asiento poderiam continuar seus nego- 

cios (art. 40). S. M. Britanica procuraria conseguir 

em Utrecht a aprovagao das potencias para essa re- 

solugao (63). 

E, finalmente, um artigo separado (64) conccdia 

aos asientistas a permissao de enviar anualmente, du- 

rante os 30 anos de duragao do asiento, um navio de 

500 toneladas para comerciar na America Espanhola. 

Esta concessao havia sido feita por uma cedula real 

de 13-3-1713, sem consulta do Conselho das fndias, e 

depois incluida no tratado de asiento. 

(63) — Essa questao nao aparece, entretanto era nenhura 
dos tratados concluxdos em Utrecht. Alias, a resolu- 
gao nao precisou de ser posta em prdtica enquanto 
o tratado do asiento1 esteve em vigor: nao houve 
guerras entre Inglaterra ou Espanha e uma terceira 
potencia. 

(64) — Outros artigos do tratado versavam sobrc o empr&s- 
timo de 200.000 escudos a Filipe V pelos astentistas, 
sohre a existencia d© juizes conservadores, s6bre atitu- 
de dos oficiais reais para com os asientistas, sobre a 
proibigao de inlrodugao de negros por outras pessoas, 
sobre liquidagao do asiento e dos adiantamentos fei- 
tos a S. ML Cat61ica, etc. 
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A permissao foi dada em troca da isengao dos 

15 % de direitos. Vimos que os negociadores ingleses 

haviam obtido, ao serem tratadas as condigoes de paz, 

a isengao de 15 % nos direitos de entrada na Espaaha. 

Essa concessao foi considerada onerosa para o tesou- 

ro da Espanha, e o negociador espanhol — Bergeyck 

— procurou convencer o enviado ingles — Lexington 

— a abandonar a pretensao. Considerando que ao ou- 

torgar tal privil^gio aos ingleses, a Espanha seria obri- 

gada a da-lo tamb6m aos franceses e holandeses, o 

que provocaria um aumento do volume de mercadorias 

levadas para as fndias e conseouente abaixamento de 

seu valor, os ministros ingleses consentiram em aban- 

dona-lo mediante um equivalente (65). O navio de 

permissao foi o equivalente pedido e concedido (66). 

O rei da Espanha, permitia o envio do navio, co- 

mo uma compensagao pelas perdas que os asientistas, 

como os anteriores, viessem possivelmente a sofrer e 

como um meio de "manifestar a S.M. Britanica seu 

desejo de satisfaze-la e de assegurar a mais estreita e 

boa relagao; procurava tambem conseguir que os 

asientistas nao se dedicasem a qualquer comercio ili- 

cito, direta ou indiretamente. 

Certas condigoes regulavam a atividade do navio 

de permissao: ele partiria da Inglaterra e poderia ven- 

der suas mercadorias somente na epoca das feiras que 

se realizavam depois da chegada das frotas e galeoes. 

Chegando antes dos navios espanhdis, seu carrega- 

(65) — Lexinton escreveu nessa ocasiao ao minislro ingles, 

Lord Darmouth (20-10-1712); "se o concederem (os 
15%) a nos, eles precisarao de concede-lo a todo 
mundo: entao os franceses e holandeses levarao as 
fndias Ocidentais, livres de alfandega, suas mercado- 
rias, que encherao o mercado e nao terao valor quan- 
do chegarem". Depois, em cifra. "Penso, entao, que 
devemos persistir em nosso comercio clandestino, 
que pelo asiento nos 6 inteiramente reservado, com 
exclusao de todo mundo... e torna-lo tao dificil aos 
outros como pudermos... mas isto 6 submetido a 
melhores julgamentos...(Scelle, op. cit.. Vol. II, 
p. 531), A importancia dada ao contrabando que 
seguia o comercio de negros aparece claramente nas 
palavras excessivamente sinceras do enviado ingles. 

(66) — Nao era a primeira vez que a Espanha permitia o en- 
vio de navios de permissao. O asientista Garcia (1670- 
1675) recebeu a permissao de enviar de Cadiz, San- 
lucar ou Sevilha para a America Espanhola, 2 navios 
de 500 toneladas "carregados com mercadorias e fni- 
tos", que poderiam ser vendidos em todos os portos 
das fndias abertos ao comercio negreiro (Scelle, op. 
cit., vol. I, p. 573). 
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mento seria desembarcado- e colocado em armazens 

fechados com duas chaves, das quais uma ficava em 

poder dos representantes dos asientistas e outra nas 

maos dos funcionarios reais. As mercadorias nao pa- 

gariam direitos. O rei da Espanha participaria dos lu- 

cros do navio: receberia 1/4 dos ganhos e mais 5% 

ao lucro llquido dos outros 3/4. 

A concessao daria aos ingleses grandes beneficios 

Nao precisando de pagar qualquer dos direitos a que 

estavam sujeitas as mercadorias transportadas para 

a America, os carregamentos ingleses poderiam ser ven- 

didos a pregos mais baixo que os outros, tendo maior 

procura, portanto; ou mesmo, sendo vendidas por igual 

prego, dariam lucros maiores. Isso dava aos comercian- 

tes ingleses superioridade sobre os franceses, holande- 

ses e mesmo espanhois. 

Ao mesmo tempo que prejudicava os comerciantes 

espanhois, esta concessao era nociva para o tesouro es- 

panhol: ele nao perceberia direitos de 500 toneladas de 

mercadorias, e, fato mais grave, teria diminuida a ren- 

da proporcionada pelas outras entradas, por causa do 

abaixamento de seu valor: os impostos eram cobrados 

ad-valorem, e o aumento da quantidade de merca- 

doria faria naturalmente abaixar os pregos, e, conse- 

qiientemente, a renda do tesouro. 

Alem disso, a concessao representava uma quebra 

das leis que regulavam o comercio das Indias e que proi- 

biam toda atividade comercial de estrangeiros nas co- 

lonias espanholas. 

O asiento, tal como foi assinado, era muito com- 

plete e consideravel: os ingleses tinham aproveitado a 

experiencia dos asientistas anteriores, aperfeigoando as 

condigoes do contrato, em seu beneficio. files obtinham, 

com o gozo de todos os privilegios contidos no tratado, 

o acesso das fndias; a Inglaterra poderia comunicar-se 

diretamente com o Imperio hispano-americano. Apro- 

veitando todas as oportunidades de comercio oferecidas, 

ela poderia desenvolver um limitado comercio licito e 

um ilimitado comercio ilicito com as colonias espa- 

nholas. 

O tratado de asiento foi completado pelos tra- 

tados de paz e comercio: a conclusao do acordo para 

o fornecimento de negros aos colonos espanhois foi a 

condigao para a assinatura dos outros dois tratados. 

Pelo tratado de paz, Filipe V reconhecia a sucessao 

protestante na Inglaterra, rernovava a renuncia ao trono 

frances, cedia Gibraltar e Minorca, onde seriam conser- 

vadas as prerrogativas da religiao catolica. Os antigos 



tratados existentes entre as duas na^oes, especialmente 

os de 1667 e 1670 eram renovados; o comercio da Ame- 

rica era conservado tal como na epoca de Carlos II; so 

os espanhois tinham o direito de la comerciar, prome- 

tendo o rei da Espanha nao conceder a nenhuma na- 

gao estrangeira licenga para negociar nas Indlas (art. 

13). Alias, a propria Inglaterra se comprometia a ob- 

servar essa exclusao, proibindo aos seus suditos o comer- 

cio com as fndias e a penetragao no Mar do Sul, exce- 

tuando, naturalmente os naviosi do asiento. Filipe V 

prometia tambem, por si e seus sucessores, nao ceder 

qualquer terreno na America, nem a Franga, nem a qual- 

quer outra nagao. Era, em um artigo especial, mencio- 

nado o asiento, anunciando-se o termo do contrato e 

a concessao do terreno no Rio da Prata. 

Pelo tratado de comercio, o ultimo e mais dificil- 

mente negociado, eram restabelecidos os tratados de 

1667 e 1670. As possessoes inglesas eram reconhecidas 

e ao mesmo tempo se estatuia "ser livre e Hcito o comer- 

cio da Inglaterra com a Espanha e com outras terras e 

dominios do Rei Catolico, onde anteriormente costu- 

mava comerciar, seja introduzindo, seja extraindo mer- 

cadorias" (art. 7). As tarifas alfandegarias seriam es- 

tabelecidas dentro de tres meses. A Inglaterra recebia 

ainda o tratamento de nagao mais favorecida: todo pri- 

vilegio comercial concedido a uma nagao, deveria ser 

concedido tambem a ela. 

Nao foram, entretanto, satisfeitas certas pretensoes 

inglesas, como livre navegagao nas aguas espanholas 

(mar dos Caraibas e golfo do Mexico), permissao para 

os navios ingleses adquirirem provisdes nos portos his- 

pano-americanos e permissao para cortar pau campe- 

che em Honduras. 

A pretensao de livre navegagao ja havia aparecido 

no seculo XVII e era apenas renovada. Alegavam os 

ingldses que seus navios, ao se dirigirem de uma de suas 

coldnias para outra, precisavam de se aproximar da 

costa espanhola; sendo estrangeiros e estando carrega- 

dos, eles corriam o risco de ser perseguidos e apresa- 

dos como contrabandistas. Desejavam que os navios 

fossem apresados apenas quando surpreendidos no ato 

do contrabando (7). A pretensao foi energicamente 

rejeitada pela Espanha: provides da liberdade de nave- 

gagao, os navios ingleses naturalmente se dedicariam 

ao comercio com os colonos espanhois. Ela reconhecia 

(67) Scelle, op. cit., vol. II, p. 573). 
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apenas o direito de refugio em portos espanhdis quando 

o navio estivesse em grande perigo (caso de arribadas). 

O mesmo perigo de introdu<?ao de mercadorias ha- 

veria no caso de ser permitida a compra de provisoes 

nos portos hispano-americanos: o pretexto invocado pe- 

los ingleses para esse pedido foi o de que suas colfinias 

possuiam poucos vlveres, abundantes, ao contrario, nas 

provlncias espanholas da Terra Firme. 

Conceder §sses dois privilegios seria dar k Ingla- 

terra a liberdade de comercio com o Imperio espanhol. 

No caso do corte de pau campeche, eles desejavam 

o reconhecimento de uma atividade jd praticada por an- 

tigos colonos de Jamaica em Honduras e Laguna de 

Terminos. 

O tratado de comercio, nao incluindo essas pre- 

tensoes referia-se apenas a parte europeia da monar- 

quia espanhola; Filipe V teve o cuidado de advertir seas 

funciondrios de que ele nao dizia respeito ds Indias 

e nao devia ser ali observado (68). 

Enquanto o asiento abria o comercio da America 

para a Inglaterra, os tratados de paz e comercio afas- 

tavam a concorrencia de outras nagoes e particular- 

mente da Franga. 

c) — A oposlgao aos tratados na Inglaterra. 

Apesar de serem favordveis d Inglaterra, os trata- 

dos de Utrecht e mesmo o asiento nao foram bem re- 

cebidos no pais. Tendo sido um ato de partido, natu- 

ralmente seriam atacados pelo partido contrario; en- 

tretanto alem de atacados pelos whigs eles sofreram 

um ataque geral. 

Criticou-se, no inicio, mais a maneira como foi fei- 

ta a paz do que, propriamente, a paz: os whigs con- 

denavam ao mesmo tempo o abandono da Espanha e 

das fndias para Filipe V e o abandono dos aliados, es- 

pecialmente c^a Holanda, pela Inglaterra (esqueciam-se 

de que por otasiao de suas negociagoes com Carlos "HI" 

haviam feito o mesmo). 

Essas criticas nao eram suficientes para desacre- 

ditar os tratados ou condenar o ministerio que os havia 

(08) — Documentos, V, n.0 2, p. 6, Heal Cedula. A1 Governa- 
dor de Buenos Aires reniitiendole copia de los trata- 
tados de Paz y Comercio com Inglaterra para que ha- 
ga publica el de la Paz em aquellas Provincias y con 
el de Comercio ejecute lo que se le ord6na(22-6- 
1714), 
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negociado. Mas a situa^ao mudou quando foram ata- 

cados diretamente os acordos. 

O principal clamor se levantou contra o tratado 

de comercio com a Franga, julgado prejudicial aos 

interesses da Gra-Bretanha (69). 

Mas a parte dos tratados referentes a America Es- 

panhola tambem foi atacada (70): as concessoes obti- 

das foram consideradas pequenas, em vista do que ha- 

via sido prometido. A decepgao de nao ver aberto o 

Mar do Sul ou de nao ter liberdade de comercio diri- 

gia os opositores. De fato, as concessoes podiam pare- 

cer pequenas a quern buscava e desejava a liberdade 

inteira de comercio. 

As condigoes do asiento nao eram consideradas 

suficientemente favoraveis: considerava-se que melho- 

res condigoes poderiam ter sido obtidas de Filipe V, que 

muito devia a Inglaterra. Alem disso, o direito limitado 

de comercio na America, conseguido pelo asiento e 

pelo navio de permissao, prejudicaria o comercio com a 

Espanha. 

Depois, era criticada a maneira de explorar a con- 

cessao. A rainha, podendo dispor do asiento coma 

quizesse, deu o privilegio de sua execugao a uma com- 

panhia, a Companhia do Mar do Sul. Julgava-se que a 

atividade da Companhia prejudicaria o comercio ingles 

em geral e, sobretudo, o comercio de Jamaica, cujos co- 

lonos mantinham intensas relagoes com os habitantes 

do Imperio Espanhol. Tendo a Companhia o privilegio 

do comercio com a mesma regiao, os colonos de Jamai- 

ca nao poderiam mais exerce-lo. Os elementos conlra- 

rios aos tratados julgavam que isso acarretaria grandes 

prejuizos, nao so para Jamaica como para a Inglaterra: 

a atividade da Companhia privaria o pais de um co- 

mercio muito lucrativo (71) e "qualquer proveito obti- 

do por ela so seria um- proveito para a nagao quando 

(69) — Lipson, op. cit, vol. Ill, p. 106-114; Lecky, op. cit., 
vol. I, pp. 141-145. 

(70) — A condenagao do tratado foi apresentada pelo "British 
MeDchant '. Pudemos consultar apenas uma edi^aio 
francesa intitulada "Le negociant anglois". Vide vol. 
II, pp. 38S-405 desta edi^ao. 

(71) — Nas considera^oes a respeito da Companhia do Mar 
do Sul era posta em evidencia a oposigao feita pelos 
mercantilistas entre o interesse publico e o privado. 
Considerava-se que "certas formas de comercio po- 
diam ser beneficas para o comerciante e prejudiciais 
para a na?ao". Lipson, op. cit., vol. Ill, p. 5) O co- 
mercio feito pela Companhia do Mar do Sul era colo- 
cado neste caso, 
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ultrapassasse o com6rcio feito anteriormente pelos ne- 

gcxjiantes de Jamaica,, (72). 

O "British Merchant" (ed. cit., pp. 396-397) prin- 

cipal representante dessa corrente, duvidava, contudo, 

que isso acontecesse. Dizia ele que a Companhia nun- 

ca chegaria a alcangar um lucro igual ao que Jamaica 

auferia com o seu comercio, por causa das despesas ne- 

cessarias para o estabelecimento de feitorias e das 3i- 

mitagoes, restrigoes e taxas impostas pelo governo es- 

panhol, e acrescentava que o resultado do afastamento 

dos colonos jamaicanos do mercado colonial espanhol 

seria o despovoamento da ilha e a perda da colonia, 

que cairia provavelmente nas maos dos franceses. 

Essas previsoes nao se realizaram e as criticas nao 

se revelaram procedentes: Jamaica resistiu k concor- 

rencia da Companhia do Mar do Sul e as concessdes 

recebidas em Utrecht foram altamente favoraveis a 

nagao inglesa. 

(72) — "Le n^gociant anglois" vol, II, p. 395. 



CAP1TULO III 

A COMPANHIA DO MAR DO SUL 

1 — Formagao e privilegios da Companhla. 

A execugao do asieixto foi confiada pela rainha Ana 

a Companhia do Mar do Sul. Esta companhla, "meio 

comercial, meio financeira, meio independente, meio 

governamental" (73), era de criagao recente: em 1710, 

um ato do Parlamento resolvera que os credores do Es- 

tado seriam incorporados em uma sociedade anonima, 

k qual seria outorgado o monopolio de comercio com o 

Mar do Sul; em 1711 fora assinada a carta de incorpo- 

ra^ao da companhia. 

Obra do ministerio tory, e particularmente de 

Harley, ministro das Finangas e principal ministro, a 

criagao da Companhia, embora criticada por alguns ele- 

mentos whigs, foi, de maneira geral, bem recebida: a 

promessa de comercio no Mar do Sul dava aos credores 

do Estado esperangas de grandes ganhos. O Mar do Sul 

havia sempre exercido uma grande atragao sobre os in- 

gleses: os aventureiros e piratas, com o relato de suas 

viagens e com a indicagao dos proveitos obtidos naque- 

las paragens, "tinham criado no espirito do povo as 

mais altas ideias sobre as vantagens de um comercio 

no Mar do Sur* (74). Essas ideias tornaram-se mais 

populares a medida que aumentava o conhecimento 

do Mar do Sul, o entusiasmo atingindo o auge durante 

a guerra de sucessao da Espanha com as noticias da 

atividade dos comerciantes franceses. Varies projetos 

para o estabelecimento no Mar do Sul foram publica- 

dos, propondo o envio de mercadorias europeias para 

aquelas regioes, em troca de ouro, prata e drogas, que 

seriam obtidos em grande quantidade. 

fisse entusiasmo foi aproveitado pelos ministros. 

Para levantar o credito do Estado e solucionar as difi- 

culdades finjanceiras criadas pela guerra, resolveram 

eles formar uma companhia com os portadores da di- 

(73) — Muret, "La preponderance anglaise", p. 26. 
(74) — Anderson, "A historical and chronological deduc 

tion of the origin of commercevol. Ill, p. 43. 
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vida piiblica (75), escolhendo como privilegio a Ibe ser 

concedido, o comercio com o Mar do Sul. A Companhia 

seria assim de utilidade para os interesses financeiros 

e comerciais do pais, e seryiria, ao mesmo tempo, como 

arma na luta contra a Franga e a Espanha: esses ar- 

gumentos em favor da sociedade foram apresenta.dos 

numa comunicagao publicada para mostrar a atualida- 

de e praticabilidade do projeto. Alias, a ideia de for- 

magao de uma companhia para comerciar naquela re- 

giao nao era nova. Ja no reinado de Jaime I (1624), 

uma proposta havia sido feita no Parlamento para a 

criagao de uma companhia que comerciasse diretamen- 

te com as Indias Ocidentais Espanholas. Fracassando 

nessa ocasiao, o projeto pode ser retomado com exito 

durante a guerra de sucessao da Espanha. Adotado em 

1710, foi posto em execugao. Em primeiro lugar, o Par- 

lamento estabeleceu, por um ato, a relagao total das di- 

vidas por prover e fixou em 6 % o seu interesse ate ser 

pago o capital. Depois, incorporou a Companhia c de- 

terminou os seus privilegios (1711). 

A partir de 1 de agdsto de 1711, o comercio entre 

a Inglaterra e o Mar do Sul seria feito exclusivamente 

pela companhia formada pelos proprietaries da divida 

piiblica. Ela devia exercer suas atividades na costa les- 

te da America, do rio Orenoco ate a Terra do Fogo, e 

no Mar do Sul, da Terra do Fogo ate a parte mais seten- 

trional do continente, ate uma distancia de 300 leguas 

da costa, podendo comerciar livremente "com todas as 

regioes, ilhas e pragas que pertenciam k Espanha ou 

que seriam futuramente descobertas"; eram excluidos 

do seu limite de agao o "Brasil e outros lugares da cos- 

ta oriental pertencentes a Portugal, e o Surinam, pos- 

sessao das Provlncias Unidas", onde o comercio conti- 

nuaria aberto para todos os siiditos ingleses. Para que 

nao penetrassem nos limites da Companhia das Indias 

Orientais, seus navlos so podiam ir da Inglaterra para 

o Mar do Sul e dele voltar, passando pelo estreito de Ma- 

galhaes ou pelo sul da Terra do Fogo. E, do mesmo mo- 

do, era defendido seu direito exclusive de comercio nas 

regioes indicadas: ninguem, a nao ser seus membros, 

agentes ou representantes, podia nelas comerciar. A 

Companhia tinha o direito de apresar e confiscar, com 

suas cargas, cujo valor era cobrado em dobro, todos os 

navios de comerciantes ingleses nao pertencentes ao seu 

(75) — O mesmo principio havia dirigido a formagao do 
Banco da Inglaterra em 1694 e da Nova Companhia 
das Indias Orientais em 1698 (Lipson, op, cit., vol. II, 
p. 310, e vol. Ill, p. 240). 
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quadro, que penetrassem sem licenga no seu "territo- 

rio,,: 1/4 do valor pertencia a coroa, 1/4 ao perseguidor, 

e o 1/2 restante a Companhia, para quem ficavam tam- 

bem os navids. A Companhia seria a linica proprietaria 

de todas as ilhas, fortes, cidades e lugares descobertos 

ou construidos, mediante o pagamento de uma onga de 

ouro k Coroa. A Companhia cabia tambem trabalhar 

pelo desenvolvimento da pesca: como "nada melhor que 

a conservagao e alargamento da pescaria podia contri- 

buir para o aumento da fdrga e riqueza do reino, e a 

produgao de habeis marinheiros", dizia o ato, a com- 

panhia devia reservar parte de sens fundos — 1 % — 

para o exercicio dessa atividade (76). 

Estas condigoes foram incluidas na carta de incor- 

poragao assinada pela rainha em 8 de setembro de 1711; 

a companhia recebeu entao o nome de "Companhia Real 

do governador e comerciantes da Gra-Bretanha, para 

comerciar nos Mares do Sul e outras partes da Ame- 

rica e encorajar a pesca", seja, resumidamente, "Com- 

panhia do Mar do Sul", como foi usado (77). r E em 

1712, novo ato do Parlamento determinou que a com- 

panhia continuaria a existir depois do termino de suas 

fungoes financeiras, conservando seus privii^gios para 

sempre (78). 

De acordo, portanto, com os privilegios recebidos, 

a Companhia podia exercer sua atividade comercial em 

toda a America Espanhola, exceto no mar dos Caraibas 

e no golfo do Mexico, ou seja na Terra Firme, America 

Central e Mexico. Deixando livre a todos os ingleses o 

comercio nessa regiao, os ministros satisfaziam aos co- 

merciantes de Jamaica e da Inglaterra, interessados de 

longa data, no comercio ilicito com os colonos hispano- 

americanos. 

Mas com a assinatura da paz de Utrecht uma gran- 

de modificagao foi introduzida nesses limites. A In- 

glaterra, que esperava conseguir a liberdade de comer- 

cio como Imperio Espanhol, e, portanto, obter a aber- 

tura do Mar do Sul, recebeu apenas o privilegio de for- 

necimento dos escravos negros, e a permissao de enviar 

(76) — Anderson, op. cit., vol. Ill, pp. 44-45; "Naval Histo- 
ry', etc., vol. Ill, pp. 172-174; Scelle, op. cif.. vol. II, 
pp. 501-502. 

(77) _ The Royal Company of the Governor and Merchants 

of the Great Britain trading to the South Seas and 
other parts of America and for encouraging the fishe- 
ry — seja, The South Sea Company (Scelle, op, cit., 
vol. II, p. 502). 

(78) — Anderson, op. cit, vol. Ill, p. 48. 
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anualmente um navio para comerciar no Mar do Norte. 

Estas concessfies, julgadas, alids, compensag5es peque- 

nas para o comercio com o Mar do Sul, foram dadas 

Companhia do Mar do Sul, segundo informou seu go- 

vernador, Lord Oxford (Harley), em Assembleia geral, 

em 2 de junho de 1713. A Companhia adquiria, portan- 

to, o direito de comerciar no mar das Antilhas e em- 

pregaria sua principal atividade na execucao do 

asiento. 

De acordo, entretanto, com o tratado de asien- 

to S. M. Catolica e S. M. BritAnica participariam dos 

negdcios da Companhia, na proporgao de 1/4 cada uma; 

o rei da Espanha teria ainda uma parte dos lucros do 

navio de permissao (veja cap. II, pp. 47 e 54). 

A participagao do rei da Espanha foi decidida de- 

pois de muita discussao: o Conselho das fndias, primei- 

ro op6s-se a essa associagao, permitindo-a, depols, ape- 

nas porque ela possibilitaria a intervengao direta do 

governo espanhol nos negocios da Companhia. Essa 

intervengao seria permitida pela nomeagao de repre- 

sentantes espanhois junto da Campanhia (2 em Lon- 

dres, 2 nas Indias e 1 em Cadiz), e pela prestagao obri- 

gatoria de contas pela Companhia de 5 em 5 anos (art. 

28 e 29 do tratAdo de asiento) .Essas contas, que se- 

riam apresentadas tambem ao governo ingles, deviam 

indicar, provando com instrumentos autenticos, os pre- 

gos de compra, transporte e venda de negros, e outros 

gastos havidos com o comercio (79). 

O contrdle dos negocios da Companhia nao seria, 

entretanto, eficiente: os representantes espanhois de- 

viam apenas informar seu governo, intervindo sem de- 

cidir, nao podendo garantir a exatidao das contas. 

Nessa associagao S. M. Catolica teria poucos lu- 

cres. A quota da Espanha, como vimos, seria avangada 

pela Companhia: ser-lhes-iam emprestados 1.000,000 de 

escudos de prata, a 8 % ao ano. O pagamento do inte- 

resse — 80.000 escudos anualmente — e o reembolso 

do avango, absorveriam, os ganhos do rei, se houvesse 

lucro nas operagoes. E o proveito era ainda uma coisa 

duvidosa: os asientos anteriores em geral tinham dado 

prejuizo e era posslvel que o mesmo acontecesse entao, 

Era provavel que o rei espanhol, que nao participaria 

dos lucros do comercio de contrabando, acabasse parti- 

cipando das perdas da Companhia somente.; E ainda 

seriam exatas as contas sobre os lucros do navio de per- 

missao, cujo controle era dificil? A associagao com S. 

(79) — Para a ultima presta?ao de contas, os asientistas te- 
riam 3 anos depois do termino do tratado. 
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M. Catolica era, portanto, valiosa e favoravel para a 

Companhia do Mar do Sui. 

A associagao prevista com S.M. Britanica nao se 

realizou. A rainha Ana havia conservado para si pro- 

pria, ou para individuos indicadote por ela, 1/4 do asien- 

to. Alem disso, ela concedeu 7,5 % dos proveitos 11- 

quidos do navio de permissao a M. Gilligan, um dos ne- 

gociadores do asiento (80). Todavia, mais tarde, ela 

cedeu sua parte a Companhia sem nenhuma compen- 

sagao (81); de modo que, quando foi feita no Parlamen- 

tOi em junho de 1714, a proposta de se empregar essa 

parte para o allvio das dlvidas nacionais, a rainha res- 

pondeu te-la ja cedido a propria Companhia do Mar do 

Sul. Essa transmissao nao havia ainda sido feita for- 

malmente quando a rainha morreu; foi, no entanto, 

confirmada por Jorge I, logo depois do seu advento. A 

Companhia ficava, assim, com 3/4 do asiento. 

Alem de sua parte no asiento, S. M. Britanica 

cedeu a Companhia asl licengas para o envio de 2 na- 

vios de 600 toneladas as fndias Ocidentais. Essas li- 

cengas haviam sido concedidas por Filipe V a rainha 

Ana em 1712, quando eram discutidas as condigoes de 

paz entre a Inglaterra e a Espanha. Podendo dispor 

delas como desejasse, S. M. Britanica deu-as a Compa- 

nhia do Mar do Sul, "como compensagao',, segundo ex- 

pressac dos negociadores ingleses, pela decepgao que iria 

sofrer com a assinatura da paz. Essa concessao per- 

mitiria a Companhia enviar no primeiro ano, 3 navios 

com mercadorias em vez de um. E ainda a rainha Ana 

pos a disposigao da Companhia, em 1714, 2 navios de 

guerra para levarem "os comissarios, empregados e ma- 

teriais necessaries ao estabelecimento das feitorias" 

(82). fisse ato foi confirmado, depois da morte de Ana, 

por Jorge I, e, no comego de 1715, partiam os navios pa- 

ra os portos hispano-americanos. 

2 — Organizagao da Companhia e do seu comercio. 

a) —Dirigentes e representantes da Companhia. 

Os negocios da Companhia, de que estrangeiros 

tambem poderiam participar, seriam dirigidos por um 

(80) — Anderson, op. cit, vol. Ill, p. 55. 
(81) — No comeQO, ela havia pretendido uma compensagao: 

deviam ser concedidos 21 1/4 % dos proveitos do na- 
vio de permissao a pessoas que designaria. Depois, mu- 
dou de ideia e deixou tudo para a Companhia (An- 
derson, idem, ibidem). 

(82) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 62. 



- 64 ^ 

governador e um conselho de diretores, segundo regras 

estabelecidas pelos atos de incorporagao. Os primeiros 

membros da diretoria, um governador, um deputado- 

governador e 24 diretores, escolhidos entre os subscri- 

tores de mais de £ 3.000, foram, contudo, nomeados pe- 

la rainha (83). O primeiro governador foi o autor do 

projeto, conde de Oxford (Harley), e foi comum depois 

a escolha de um membro do governo para esse cargo. Em 

1719, ocupou o cargo o proprio rei Jorge I. O mimero 

de membros da diretoria foi mais tarde elevado para 

3 governadores (um governador, um sub-governador e 

um deputado-governador) e 30 diretores (84). Eles nao 

podiam desempenhar, ao mesmo tempo, iguais cargos, 

no Banco e na Companhia das fndias Orientais, confor- 

me determinava o ato de 1711. Depois de estar a Com- 

panhia bem estabelecida, o preenchimento dos cargos 

passou a ser feito por eleigao. Anualmente era reunida 

uma asembleia geral para eleigao da diretoria: podiam 

votar todos os acionistas que possui'ssem no minima £ 300 

na Companhia e era permitida a reeleigao dos membros 

dirigentes (85). 

Os assuntos mais importantes referentes a diregao 

e comercio da Companhia eram resolvidos em assem- 

bleias gerais, para as quais eram convocados to- 

dos os acionistas, embora so votassem os possuidores de 

£ 300 o mais. Nessas assembleias, eram propostas todas 

as inovagoes e modificaQoes vantajosas para a Compa- 

nhia, e eram feitos todos os pedidos de dinheiro neces- 

sario para o exito dos negocios. O ato de incorporagao 

estabelecia mesmo que os levantamentos de fundos pa- 

ra o exercicio de qualquer atividade da Companhia so 

podiam ser feitos por ordem de uma assembleia geral 

devendo os interessados ter 15 dias para pensar e tomar 

uma decisao. Os acionistas forneciam as somas pe- 

didas a um certo interesse. fisses fundos eram utili- 

zados para o pagamento de todas as despesas feitas pela 

Companhia para a construgao, compra e armamento 

(83) — Encyclopedic Methodique, vol. I, p. 692, titulo Cie. 
Anglaise du Sud. 

(84) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 290. 

(85) — Para o cargo de governador podiam ser eleitos acio- 
nistas que tivcssem a<?des no valor de, pelo menos, 
£ 5.000 (S. M. excetuada); o subgovernador devia ter 
£ 4.000, o deputado-governador £ 3.000 e os diretores 
£ 2.000 cada um, Os acionistas que possuiam £ 2.000 
tinham direito a 2 votos; os que tinham em a^oes 
£ 3.000, a 3 votos, e £ 5.000 davam direito a 4 votos 
(Holt, "A new dictionary of trade and commerce^ 
titulo "South Sea Co."). 
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de navios, para a compra de mercadorias, para o esta- 

belecimento de feitorias, etc. 

Os acionlstas que nao pagavam a quota prometi- 

da e todos os outros devedores da Companhia nao po- 

diam transferir seu estoque ou receber seus divldendos 

sem o consentimento do conselho de diretores, segundo 

o dsterminado pela carta de incorporagao. 

A Companhia podia estabelecer regulamentos para 

o exercicio de suas atividades e impor penas aos contra- 

ventores, e "indicar cortes de judicatura em seus fortss, 

feitorias e estabelecimentos para resolver as causas mer- 

cantis e maritimas, com direito de apelo para a Co- 

roa e Conselho'. Era-Ihe permitido manter uma for- 

ga militar para a defesa de seus estabelecimentos e for- 

tes e para a conquista de outras posigdes, dentro dos 

seus limites. 

Fora da Inglaterra, os interesses da Companhia 

eram defendidos por representantes (factors) nomea- 

dos pela diretoria, e organizados geralmente em feito- 

rias. Seguindo o que estatuia o tratado de asiento 

foram organizadas feitorias em Panama, Vera Cruz, 

Cartagena, Buenos Aires, Havana, Portobelo e Caracas 

e algumas subfeitorias na Nova Espanha, Peru, etc. As 

quatro primeiras eram mais importante: havia em ca- 

da uma seis representantes ingleses; nas outras tres 

feitorias subordinadas, eram quatro os representantes. 

Mais tarde, as feitorias de Vera Cruz e Portobelo foram 

abandonadas e os interesses da Companhia passaram 

a ser cuidados por um agente residente (86). Todos 

esses agentes estavam subordinados aos representantes 

da Companhia estabelecidos em Jamaica. Nesta ilha, 

residiam, desde 1713, tres agentes da Companhia, do- 

tados de grande autoridade: eles "deviam cuidar do de- 

sembarque e venda dos negros e controlar os represen- 

tantes da Companhia nos portos espanhois" (87). De- 

les dependiam em grande parte o exito dos negocios da 

Companhia na America Espanhola. Durante algum 

tempo, quando serias dificuldades separavam a Com- 

panhia e a Assembleia de Jamaica, um agente foi en- 

viado para Barbados, onde a feitoria foi sempre de me- 

nor importancia. Completando a serie de seus repre- 

sentantes, possuia a Companhia, agentes em Madri e 

Cadiz. Em Madri, os interesses da Companhia eram 

geralmente defendidos pelos representantes do gover- 

no ingles, como por exemplo, Bubb e Keene. 

(86) — C.H.B.E., vol. I, p. 338. 
(87) — Idem, ibidem. 
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fisses agentes deviam defender os interesses^ da 

Companhia. Entretanto, ela nunca pode controla-los 

perfeitamente, os de Buenos Aires principalmente. files 

se habituaram a tratar mais de seus interesses par- 

ticulares, dedicando-se a atividades ilicitas, do que dos 

interesses da Companhia. Foi o desejo de sanar esse 

inconveniente que levou a Companhia a modificar a 

maneira de pagamento de seus agentes: a partir de 

1729, eles passaram a ser pagos por comissao, em lugar 

de receberem um ordenado fixo. Essa modificagao nao 

teve os resultados desejados e a Companhia continuou 

a ter razoes de queixas contra seus representantes. 

b) —A organizagao das atividades da Companhia. 

Para iniciar suas atividades, a Companhia, ao mes- 

mo tempo que instalava suas feitorias, precisava de 

procurar um meio de se abastecer de negros e merca- 

dorias. A questao da obtengao de escravos era mais ou 

menos dificil de resolver. A Companhia do Mar do Sul 

nao tinha postos comerciais na Africa e, alem disso, 

existia uma outra Companhia, a Companhia Real Afri- 

cana, que possula direitos de comercio na costa Ociden- 

tal africana. Com essa Companhia, ja em decadencia, 

e que parece ter esperado receber o asiento, a Compa- 

nhia do Mar do Sul combinou o fornecimento de ne- 

gros. Um contrato foi assinado entre elas em setembro 

de 1713: os escravos seriam fornecidos a Companhia 

do Mar do Sul unicamente pela Companhia Real Afri- 

cana, que conservaria o monopolio, enquanto fornecesse 

o mimero necessario: a Companhia do Mar do Sul era 

reservado o direito de comprar escravos nas Antilhas, 

exceto os importados depois de uma certa data. Os ne- 

gros fornecidos pela Companhia Africana seriam carre- 

gados em navios da Companhia do Mar do Sul; nem o 

tempo para carregar os navios, nem os lugares de ori- 

gem dos negros eram determinados. Uma vez carrega- 

dos os navios, os comandantes tomavam conhecimento 

das instrugoes indicando o local para onde deviam di- 

rigir-se. Os navios que levavam cargas para os portos 

do Mar do Norte, dirigiam-se, geralmente, para uma 

ilha inglesa, onde deixavam seus escravos; dali eram os 
negros transportados em pequenas chalupas para os 

portos das colonias espanholas. Das ilhas inglesas, a 

preferida para entreposto, pela Companhia, foi Jamai- 

ca; para ela uma grande quantidade de negros foi le- 

vada, criando um dificil problema para o governo da 

ilha e provocando series conflitos entre a Assembleia 
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da colonia e a Companhia (88). Os navlos que iam 

para Buenos Aires seguiam diretamente, porque nao 

havia qualquer possessao inglesa no caminho da Afri- 

ca para o sul da America (89). 

Mas esse acordo entre as duas Companhias, nao 

deu bons resultados. A Companhia Real Africana nao 

conseguiu fornecer a quota inteira de escravos: a mor- 

talidade era muito grande e os espanhois muito exi- 

gentes na escolha dos escravos, de modo que era preciso 

obter um mimero muito maior que 4.800 por ano pa- 

ra que a quota fosse preenchida. Alem disso, ela era 

prejudicada pela luta constante que precisava de man- 

ter, nas costas africanas, com seus rivais franceses, ho- 

landeses e comerciantes ingleses. 

Por isso foi feita uma revisao do contrato em 1721: 

a Companhia Real Africana encarregar-se-ia do forne- 

cimento de uma parte apenas da quota, ficando a ou- 

tra parte a cargo da propria Companhia do Mar do 

Sul e de comerciantes livres. Mesmo assim a Compa- 

nhia nao pode obter o mimero necsssario, e passou a 

comprar escravos nas ilhas inglesas cada vez em maior 

quantidade. Esta solugao nao foi aprovada pela Espa- 

nha, que a considerava contraria ao asiento. Em 

1724 (20 de outubro), uma real cedula proibiu a entra- 

da de escravos trazidos das colonias inglesas; mas, em 

vista da reclamagao da Companhia, nova cedula, datada 

de 28-7-1725, permitiu que os negros fossem desembar- 

cados e conservados em Jamaica durante quatro meses. 

Isso nao resolveu a questao, continuando a Espanha 

a reclamar que a Companhia introduzia escravos com- 

prados nas ilhas. Nao sendo atendidas suas reclama- 

goes, ela as abandonou em 1729 e acabou por reconhe- 

cer a Companhia, em 1732, o direito de comprar escra- 

vos nas ilhas. 

Tambem a Buenos Aires a Companhia nao conse- 

guia levar o mimero de negros estipulado. Como a so- 

lugao acima indicada nao podia servir para o caso de 

Buenos Aires, a Companhia procurou outro modo de 

preencher a quota prevista. Assim, em 1727, um ato 

do Parlamento habilitou a Companhia do Mar do Sul, 

com a llcenga e o consentimento da Companhia das 

fndias Orientals, a buscar negros em Madagascar, du- 

rante seis anos, para leva-los a Buenos Aires. A Com- 

panhia do Mar do Sul se comprometia a nao comerciar 

nos territories da Companhia das Indias Orientals, e a 

(88) — Para as rela^oes entre Jamaica e a Cia., vide cap. 
VIII. 

(89) — vol. I, p. 336. 
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nao navegar para qualquer "costa, ilha, p6rto ou pra- 

ga" alem de Madagascar, sob pena de ter seus navios 

confiscados com tdda a carga, com o valor pago em d6- 

bro. A Companhia asientista s6 poderia enviar quatro 

navios a Madagascar anualmente, carregados unica- 

mente com as mercadorias e provisoes necessdrias pa- 

ra a compra e transporte dos negros (90). 

Apesar dessas facilidades, a Companhia nem sem- 

pre pdde fomecer os 4.800 negros indicados no tratado. 

Para a compra de mercadorias, nao havia nenhu- 

ma dificuldade. Eram adquiridas de acordo com as 

necessidades do comercio: eram mercadorias proprias 

para o comercio na Africa e mercadorias prdprias para 

as colonias espanholas. 

Para a America Espanhola, eram levadas pelo na- 

vio de permissao ou navio anual, como tambem e cha- 

mado. fiste navio devia ter, de acdrdo com o tratado, 

500 toneladas. Suas mercadorias deviam ser vendidas 

nas feiras que se realizavam nos portos americanos por 

ocasiao da chegada das frotas e galeoes. Se o navio 

ingles chegasse antes dos navios espanhois, suas mer- 

cadorias seriam colocadas em armazens, sob duas cha- 

ves (uma ficava com o funcionario espanhol e a outra 

com o representante da Companhia), at6 a abertura 

da feira. Or a, isto era prejudicial a Companhia, porque, 

dada a irregularidade dos galeoes e frotas, suas merca- 

dorias. poderiam ficar tempo enorme nos armazens e 

se estragariam. A demora diminuiria tamb&n os seus 

lucros. Para modificar essa cldusula e para esclarecer 

outros artigos do acordo de 1713, novo tratado foi assi- 

nado em Madri, em 26-5-1716. S. M. Catolica prometia 

que as feiras se realizariam de maneira regular, todos os 

anos, na Nova Espanha e no Peru: a Companhia in- 

glesa seria avisada da partida da frota e galeoes e nao 

recebendo aviso ate junho, poderia enviar seu navio pa- 

ra a America, comunicando ao governo espanhol ape- 

nas a data da partida. O navio de permissao podia di- 

rigir-se para um dos tres portos de Cartagena, Porto- 

belo ou Vera Cruz, e ali esperar os navios espanhois 

durante quatro meses: findo §ste prazo, os represen- 

tantes da Companhia podiam vender as mercadorias. 

Em hipdtese alguma, o navio podia passar para o Mar 

do Sul. 

Pelo mesmo acordo, conseguiu tambem a Compa- 

nhia que o tratado de asiento comegasse a vigorar 

em 1-5-1714, devendo fazer o pagamento dos direitos 

(90) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 144. 
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de dois anos vencidos em 1716, e, fato mais importante, 

conseguiu o aumento da tonelagem do navio de per- 

missao. Como nenhum navio de permissao tinha sido 

ainda enviado America, para que a Companhia re- 

cuperasse o perdido, as 1.500 toneladas de mercado- 

rias dos tr§s anos atrasados, seriam divididas em 10 

partes iguais e enviadas nos dez anos seguintes. For 

isso, entre 1717 e 1727, o navio poderia levar 650 tone- 

ladas em lugar de 500. 

O outro artigo desse acordo, respondendo a um 

pedido da Companhia, permitiu que ela vendesse em 

Buenos Aires mercadorias que porventura sobrassem 

das transagoes na Africa, proibindo, no entanto, a ven- 

da nos outros portos do Norte: no mar dos Caraibas 

existiam colonias inglesas, onde a Companhia podia 

desembarcar tais mercadorias, nao sendo necessario 

levd-las a portos espanhois, como em Buenos Aires (91). 

Estabelecidos esses pontos, pode a Companhia de- 

senvolver suas atividades. 

3 — O fracasso da Companhia. 

Entretanto, apesar das condigoes favordveis de suas 

concess5es, apesar do estado prospero da Inglaterra, 

favoravel aos grandes empreendimentos comercials, a 

Companhia do Mar do Sul nao teve exito nas suas 

empresas. 

Vimos que a Companhia foi fundada com o fim de 

permitir o pagamento de parte da divida piiblica. Vi- 

sando justamente isso, ela alargou por entendimento 

com o governo, sua participagao na amortizagao da 

divida nacional. 

Em 1717, com o Banco da Inglaterra, a Companhia 

participou de um piano para auxiliar o governo a sal- 

dar a divida. Em 1719, propostas foram feitas para 

alargar o projeto de 1717. A proposta prevla que os tl- 

tulos da divida piiblica seriam trocados por agoes do 

Banco ou da Companhia. Os diretores da Companhia 

interessaram-se muito e propuseram por compra ou 

subscrigao, absorver as duas especies de dlvidas (reml- 

veis e irremlveis), e transformar os fundos irremlveis 

em fundos remlveis, por acordo com os seus proprieta- 

rios, mediante o oferecimento de certas vantagens. Pa- 

ra que suas propostas fossem aceitas, a Companhia ofe- 

receu ao governo £ 7.500.000. Seus termos foram acei- 

(01) — Savary des Bruslons, "Dictionnaire universel de Com- 
merce", vol. I, TltuJo: "Compagnie , Compagnie angloi- 
se du Sud.", pp. 1425-1426. 
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tos e a lei passou em abril de 1720. A empresa foi bem 

recebida e despertou uma febre de especulagao. Um 

rapido aumento do valor das agoes foi o que se seguiu. 

De £ 129 (valor da agao de £100) em Janeiro de 1720, 

o prego alcangou £ 1.050 em junho de 1720. Todas as 

subscrigoes abertas foram logo preenchidas. Homens 

e mulheres de todas as classes se interessavam pelo 

negocio e colocavam seus capitals na Companhia. O 

seu sucesso determinou o aparecimento de um nu- 

mero grande de companhias anonimas, que Ihe faziam 

concorrencia. Para desencorajar seus competidores, el a 

fez que fossem perseguidas as sociedades sem autoriza- 

gao legal para operar. A agao, entretanto, recaiu sobre ela 

propria: a perseguigao As outras companhias pro- 

vocou uma baixa na cotagao das suas agoes: de setem- 

bro a outubro elas passaram de £ 1.000 a £ 180. O co- 

conhecimento do malogro do sistema de Law na Franga, 

ajudou a provocar o panico. A crise que se seguiu foi, 

verdadeiramente, uma crise de regime: os interessados, 

indignados, atacavam os diretores, os ministros e a pro- 

pria ccroa. Da boa solugao do problema dependia a estabi- 

lidade da nova dinastia e a conservagao do poder pelo 

partido whig. Elementos da facgao whig, que se 

separara do poder em 1717, encarregaram-se da solu- 

gao da crise, e, entre eles, particularmente, Roberto Wal- 

pole. Uma depuragao no ministerio e na diretoria da 

Companhia; foi o primeiro resultado da agao para re- 

solver a crise. Depois, as emissoes da Companhia do Mar 

do Sul foram consideradas validas e grande parte do 

seu estoque foi incorporado pelo Banco e pela Compa- 

nhia das Indias Orientais em seus proprios capitals. O 

piano salvou a Companhia, mas nao impediu grandes 

per das pessoais. Ao mesmo tempo foram tomadas me- 

didas para restaurar a autoridade governamental aba- 

lada e restabelecer a ordem. O restabelecimento da 

ordem financeira restabeleceu a firmeza da dinastia. 

A Companhia do Mar do Sul sobreviveu a crise 

(92), mas perdeu todas as suas atribuigoes financeiras. 

Dedicou-se entao somente a pescaria e ao comercio com 

o Imperio espanol. 

Mas, mesmo no exercicio dessas atividades, a Com- 

panhia nao teve o exito que esperava. 

Suas pescarias tiveram mau resultado. A Compa- 

nhia se dedicou a pesca da baleia. Iniciando em 1725 

essa atividade, realizou viagens aos mares da Groen- 

landia apenas durante oito anos, tendo sido a ultima 

(92) — Uma lei (o "Bubble act") de 1729 declarou ilegal a exis- 
tencia de uma Companhia desprovida de carta. 



feita em 1732. Em nenhuma dessas viagens, ela obteve 

lucros. Seus navios sempre apanhavam muito poucas 

baleias, de modo que a Companhia so tinha prejulzos 

(93). Alem de precisar de manter muitos navios, 

ela precisava de contratar peritos em pesca 

no estrangeiro, pagando-lhes salarios muito elevados. 

Por isso, depois de uma perda, segundo Anderson (94), 

de £ 237.142, 6 s. 2 d, a Companhia resolveu encerrar 

sua atividade nos mares da Groenlandia. 

O comercio da Companhia com a America Espa- 

nhola tambem nao produziu o que se esperava. Certas 

circunstancias especiais, que estudaremos, como a falta 

de honestidade e interesse dos seus representantes, a 

presenga de entrelopos, a atitude hostil do governo es- 

panhol, concorreram para a diminuigao de seus lucros. 

Na primeira metade do seculo XVIII, ela desem- 

penhou um grande papel nas relagoes anglo-espanho- 

las. Pretendendo exercer um comercio em extensao e 

diregao diferentes das pretendidas pelo governo espa- 

nhol, criou muitas vezes problemas para o gover- 

no ingles nas suas relagoes com a Espanha. Entre as 

questoes que provocaram a guerra anglo-espanhola de 

1739, a atitude da Companhia ocupa um lugar impor- 

tante. Essa guerra interrompeu as relagdes da Compa- 

nhia com as fndias Ocidentais espanholas. 

Em 1750, por um acordo entre a Inglaterra e a Es- 

panha teve fim o asiento. A Companhia perdeu nesse 

ano a possibilidade de comerciar na America Espanho- 

la, mats conservou seus privilegios de comercio ate 1807. 

Depois de 1753, por resoiugao de um ato do Parlamen- 

to, ela teve apenas 21 diretores (dos quais somente 15 

podiam ser reeleitos), embora conservasse 3 governa- 

dores. A Companhia do Mar do Sul deixou de existir 

em 1856. 

Embora nao possa ser colocada entre as maiores 

companhias de comercio Inglesas, ela teve um papel 

importante na expansao comercial da Inglaterra, co- 

ma veremos. 

(93) 

(94) 
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CAPITULO I 

O COM^RCIO INDIRETO DA INGLATERRA COM 

AS COLONIAS ESPANHOLAS (via Cadiz) 

1 — Importancia da Espanha como mercado ingles. 

Antes de estudarmos as atividades da Companhia 

do Mar do Sul e o desenvolvimento do comercio direto 

da Inglaterra com a America Espanhola, desejamos con- 

siderar o comercio indireto feito via Cadiz. 

A Inglaterra mantinha, desde o seculo XVI, um im- 

portante comercio com a Espanha. fisse comercio fci 

sempre muito considerado pelo governo e pelos nego- 

ciantes ingleses por ser proveitoso para a nagao: ele 

preenchia as condigoes estabelecidas pelos mercanti- 

listas. 

A Inglaterra podia, primeiro, exportar para a Es- 

panha produtos manufaturados e produtos superfluos. 

A Espanha, que teve sempre uma indiistria pequena, 

inferior as suas necessidades; era obrigada a importar 

quase todos os produtos manufaturados, indispensa- 

veis ou superfluos, consumidos no seu territorio. A In- 

glaterra fornecia uma grande parte dosses produtos, 

contribuindo com toda especie de artigos, quinquilha- 

rias, fazendas (de la, principalmente), etc. 

Ela podia ainda reexportar para a Espanha pro- 

dutos obtidos em outras regioes do globo terrestre. Ac 

lado de uma indiistria sem importancia, a Espanha 

possuia uma marinha mercante deficiente e se dedi- 

cava pouco ao grande comercio maritimo. Era obriga- 

da, entao, a comprar certos produtos exoticos. asiaticos 

ou africanos, por exempio, de outras nagoes europeias. 

Mesmo produtos oriundos da pesca (bacalhau seco, 

oleos, etc.) eram fornecidos por estrangeiros, cabendo 

grande parte do fornecimento aos ingleses. 

Outra transagao que favorecia a Inglaterra era o 

fretamento de navios a Espanha. A insuficiencia de na- 

vios era tao grande na Espanha, que ela precisou de 

recorrer ao auxilio de outras nagoes, fretando seus na- 

vios, mesmo para o comercio de cabotagem: no secu- 

lo XVIII; a situa^ao era tal que, excetuadas embarca- 



gSes catalas e biscainhas, todos os navios que faziam o 

comercio de porto a porto eram estrangeiros e muitos 

eram ingleses (95). Essa operaQao dava muitos lucros: 

al6m de permitir ganhos materials, favorecia o desen- 

volvimento da marinha das nagoes estrangeiras, da in- 

glSsa, no nosso caso. 

Depois, o comercio permitia k Inglaterra impor- 

tar da Espanha, materias primas necessarias para suas 

industrias (la em bruto, seda, ferro, etc.), produtos na- 

turals, alguns artigos preparados, muito apreciados ou 

necessdrios, como vinhos, oleos, passas, etc. (96), 

£ste comercio ingles tinha ainda uma grande van- 

tagem: era favoravel k Inglaterra, isto e, a balamja se 

inclinava em seu favor. Os produtos importados da Es- 

panha formavam quantidades menores e eram de me- 

nor valor que os exportados pelos ingleses para Id (97); 

a Espanha era, assim, obrigada a pagar a diferenca com 

metais preciosos, amoedados ou nao, empregando para 

isso, o ouro e a prata da America, como alids, ela fazia 

ao comerciar tambem com outros paises. 

Finalmente, no interesse pelo comdrcio com a Espa- 

nha, devemos considerar a atra^ao exercida pelas tn- 

dias, o desejo de alcangar suas riquezas. Sendo proibi- 

do pelo governo espanhol. o comercio direto com a Ame- 

rica, os ingleses, como os outros estrangeiros, procura- 

vam comerciar indiretamente, fornecendo mercadorias 

para o carregamento de galeoes e frotas. Essas merca- 

dorias eram vendidas a pregos muito elevados, dando 

lucros enormes aos negociantes, que recebiam por elas 

ouro, prata e produtos naturals do Imperio espanhol, 

apreciadlssimos na Europa. 

Consideradas essas vantagens, era natural que o 

governo ingles procurasse encorajar seus comerciantes 

no exercicio do comdrcio com a Espanha, seja conce- 

dendo-lhes certas facilidades, seja procurando obter 

(95) — Bourgoing, "Tableau de I'Espagne Moderne", vol. II, 

p. 167. 
(96) — Sobre comercio proveitoso e ruinoso para uma na^ao, 

vide, "Le negociant anglois", vol. I, pp. 1-7 e Lipson, 
op. cit., vol. pp. 13-14. 

(97) — Alguns dados sobre o comercio entre os dois paises, 
no seculo XVIII, servirao para mostrar a superiori- 
dade inglesa: _ 

Em 1719-20 .a Inglaterra importou da Espanha 
produtos no valor de £ 251.984.19s.2 d. e Ihe expor- 
tou mercadorias avaliadas em £ 499.234, 8s; em 1734- 
35, importou £ 659,602. 2s 1 p. e exportou ........ 
£ 761.760, 1 s. 3d.; em 1762-63, a importa^ao subm a 
£ 590.506,5 s. 11 d.; e a exportagao a £ 1.163.072. 1 s. e 
3 d, (Anderson, op. cit., vol. IV, PP. 30 e seg.). 
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concessoes que favorecessem suas relagoes com o mer- 

cado espanhol. 

Exemplo da importancia dada ao comercio com a 

Espanha pelo governo ingl&s aparece no ato de navega- 

gao de 1651. De acordo com esse1 ato, era proibida a 

importagao na Inglaterra, em navios estrangeiros, de 

mercadorias que nao viessem de seu lugar de origem ou 

produgao. file excluia dessa proibigao a Espanha (e 

Portugal tambem), de cujos portos podia ser "impor- 

tada toda especie de mercadoria vinda das suas colonias 

ou dominios ou pertencentes a ele". 

No seculo XVII, o governo espanhol se habituara 

a conceder a comerciantes estrangeiros certos privi- 

legios, por meio de tratados. O primeiro desses tra- 

tados foi feito em 1647 com as Cidades Hanseaticas, e 

serviu depois de modelo a acordos concluidos mais 

tarde com outros estrangeiros. Segundo esses trata- 

dos, os comerciantes estrangeiros podiam "estabe- 

lecer casas de comercio nos portos da Espanha, forman- 

do colonias mais ou menos independentes, cujos inte- 

resses eram defendidos e protegidos por consuies e tri- 

bunais especiais, etc." (98). Concessoes dessa especie 

foram conseguidas pelos ingl]eses em 1667, pelo trata- 

do assinado entre Carlos II da Inglaterra e o governo 

regente espanhol. fisse tratado, que regulava o co- 

mercio entre a Inglaterra e as dependencias europeias^ 

da coroa espanhola, teve uma grande importancia; 

foi a base do trafico anglo-espanhol durante muitos 

anos e foi defendido sempre ardorosamente pelos ingle- 

ses. Era um tratado reciproco, isto e, os comerciantes 

dos dois paises recebiam as mesmas vantagens, uns no 

pais dos outros. Na verdade, porem, ele favorecia os 

ingleses: os comerciantes ingleses que procuravam o 

territorio espanhol eram muito mais numerosos que os 

espanhois que se dirigiam a Inglaterra, e seu comer- 

cio tambem era muito mais valioso e consideravel. 

O tratado de 1667, alem das concessoes ja referi- 

das acima, dava aos ingleses liberdade de comercio com 

todos os territdrios espanhdis, exceto com as colonias 

americanas: seu comercio era permitido, portanto, em 

tddas as provlncias, cidades e portos da monarquia es- 

panhola na Europa ou ilhas Canarias. Eles podiam fa- 

zer transagoes de tdda especie (compra, venda. permu- 

ta) com todo genero de mercadoria, e no valor e quan- 

tidade que desejassem (art. 4). Era tambem estipulado 

que as mercadorias compradas pelos ingleses na Espa- 

nha ou em outros dominios do rei catdlico, "nao esta- 

(98) — Bourgoing, op. cit., vol. Ill, p. 140. 
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riam sujeitas da nenhuma maneira a outros direitos 

(portazgos, dizimos, subsidies, etc.), alem daqueles 

pages em case igual pelos proprios naturais e demais 

estrangeiros que comerciavam nas mesmas paragens 

(art. 5) (99). 

O tratado favoreceu consideravelmente o co- 

mercio dos dois palses. Suas vantagens foram comple- 

tadas per concessoes feitas pelo governo espanhol du- 

rante o reinado de Carlos II. Foram entao estabeleci- 

das as tarifas alfandegarias que os produtos ingleses 

deveriam pagar ao entrarem nos territories espanhois; 

eram direitos pouco elevados e muito favoraveis, de mo- 

do que os comerciantes ingleses se batiam sempre pela 

sua conservagao. 

Nos tratados de comercio ou de paz feitos mais 

tarde, o governo ingles fazia questao de introduzir clau- 

sulas que conservassem os privilegios obtidos pelo acor- 

do de 1667 e as tarifas do reinado de Carlos II. Assim, 

os tratados assinados em Utrecht, seguidos pelo tra- 

tado de comercio de 1715, restabeleciam e revalidavam 

em favor da Inglaterra o acordo de 1667, interrompido 

com a guerra de sucessao da Espanha, e aprovavam as 

taxas pagas pelas mercadorias inglesas durante o go- 

verno de Carlos II. Nessa ocasiao, a Inglaterra recebeu 

o direito ao tratamento de nagao mais favorecida. 

Hisses tratados deveriam reger todas; as relag5es 

economicas entre a Inglaterra e a Espanha. Entretan- 

to, na primeira metade do seculo XVIII eles nao foram 

perfeitamente observados, seja por causa da atitude 

de Felipe V, que desejava libertar-se de concessoes em 

parte onerosas e procurava desenvolver o comercio e 

a indiistria espanhois, seja pela freqiiencia de guerra en- 

tre a Inglaterra e a Espanha. As reclamagoes dos nego- 

ciantes ingleses prejudicados obrigavam o seu governo 

a tomar providencias para que os privilegios fossem 

sempre mantidos e observados. 

Em 1750, com o termino do asiento a questao 

do comercio anglo-espanhol foi novamente fixada. O 

tratado de comercio entao assinado, estatuia que as 

mercadorias inglesas nao pagariam direitos mais ele- 

vados do que no tempo de Carlos II (art. 4); os nego- 

ciantes ingleses, em nenhuma parte, pagariam impos- 

tos maiores ou diferentes dos pagos pelos espanhois no 

mesmo lugar (art. 6); e a Inglaterra seria tratada co- 

mo a nagao mais favorecida (100). 

(99) — Vide o tratado em Del Castillo, op. cit., pp. 128-130. 
(100) — Vide o tratado na Integra em Del Gantillo, op. cit! 

pp. 409-410, e em Anderson, op. cit., vol. Ill* nn 
277-279. 
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Como vemos, d tratado de 1667 e as tarifas de Car- 

los II constituiram a base das relagoes comerciais an- 

glo-espanholas no seculo XVIII: eram sempre citados 

e revigorados. 

2 — Metodos e agentes de comercio. 

As vantagens obtidas do governo espanhol eram 

aproveitadas por todos os comerciantes ingl&ses: o co- 

mercio com a Espanha era livre. Todos os ingleses po- 

diam dele participar, nao existindo Companhia de co- 

mercio privilegiada (101). 

Tambem na Espanha, os comerciantes ingleses po- 

diam escolher o melhor lugar para o exercicio de suas 

atividades; todos os portos estavam abertcs para rece- 

be-los. Mas para o comercio indireto com o Imperio 

espanhol da America, ate 1765, apenas Cadiz devia ser 

procurado. fiste porto- era o unico habilitado para o co- 

mercio das Indias: para &e deviam ser enviados todos 

os produtos destinados ao carregamento de frotas, ga- 

leoes on navios de registro, que mantinham a ligagao 

entre a Espanha e suas colonias americanas. file devia 

ser o preferido pelos comerciantes ingleses. Em mar- 

go de 1738, em uma carta dirigida a Newcastle (102), 

Keene dizia terem os ingleses "raramente menos de uma 

centena de navios na bala (de Cadiz), la estando ago- 

ra cerca de 120", numero elevado, que indica bem a im- 

portancia do comercio ingles. Existiam tambem em 

Cadiz numerosas casas inglgsas: os autores falam na 

existencia nesse porto, em 1712, de 20 casas ingle- 

sas, que se interessaram particularmente pela obtengao 

de certos privilegios, quando se tratou da paz entre a 

Inglaterra e a Espanha. Depois de '1765, entretanto, 

Cadiz perdeu sua posigao privilegiada: outros portos ob- 

tiveram a liberdade de comercio com as colonias e fo- 

(]01) — A unica companhia inglesa dotada do privilegio de 
comercio com a Espanha foi fundada no seculo XVI e 
teve pouca duragao. Incorporada em 1577 por Isa- 
bel, a Companhia devia proteger os navios mercan- 
tes contra os piratas, e defender os negociantes e 
sens interesses no pais em que comerciavam. A 
Companhia nao foi bem recebida e sua dissolugao 
data de 1606. Desde esta data todos os ingleses pu- 
deram comerciar livremente com os territdrios da 
monarquia espanhola, e todas as tentativas para or- 
ganizar novamente a companhia da Espanha fracas- 
saram. 

(102) — Carta de 31 de margo de 1738. P.H.O. Spain S.P.F., 
vol. 130, march, 1738, Keene to Newcastle, apud 
Temperley, "The causes of the war of Jenkins' 
Ear ", p. 217, n. 1. 
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ram procurados pelos ingleses e pelos outros estrangei- 

ros que desejavam enviar mercadorias para a America. 

Os comerciantes ingleses, ao entrarem em relagao 

com os espanhdis conheciam ja as suas necessidades e 

podiam fornecer as mercadorias da qualidade e na 

quantidade necessdrias. Conheciam tambem de ante- 

mao os pre^os e as possibilidades de ganho, o que Ihes 

assegurava lucros e facilitava as transagoes. Esse conhe- 

cimento era adquirido por intermedio de agentes oficiais, 

os consules, e de agentes particulares dos comerciantes. 

Os consules eram oficiais designados pelo rei para cui- 

darem especialmente dos interesses comerciais do seu 

pals, em certas regides, onde deviam residir. Uma vez 

nomeado, o consul podia escolher e nomear auxiliares 

— vice-consules, — para representa-lo e agirem em seu 

nome em lugares do seu territdrio, que exigiam sua 

presenga constants e onde die nao podia estar. 

Os consules ingleses tinham deveres de duas espe- 

cies: uns obrigavam-nos a manterem contato direto 

com o governo de seu pals, outros faziam-nos cuidar 

dos interesses e das pessoas dos seus patrlcios na re- 

giao onde trabalhavam. 

files deviam, primeiro, manter correspondencia com 

o embaixador do seu pals na corte da qual seu depar- 

tamento dependia, fornecendo-lhe todas as informacoes 

sobre o estado do comercio ingles no territdrio que esta- 

va sob seus cuidados. As informagoes deviam ser di- 

rigidas ao secretdrio de Estado ingles diretaments, se 

nao houvesse necessidade da intervengao do embai- 

xador para melhorar a situagao dos negdcios. Os con- 

sules eram obrigados, cada seis meses, pelo menos, a 

convocar todos os comerciantes ingleses da feitoria on- 

de residiam, para uma reuniao em lugar conveniente, 

Reunidos, esses homens deviam elaborar um relatdrio 

sobre o estado do comercio ingles na regiao, indicando 

o acrescimo ou decrescimo havidos e suas causas, as 

dificuldades por acaso encontradas, e apresentando su- 

gestoes para remover os obstaculos e para melhorar e 

desenvolver o dito comercio. fisse relatorio, feito em 

duas copias, devia ser assinado pelo consul e pelos co- 

merciantes e enviado ao secretario de Estado ingles e 

aos comissarios de Comercio e Colonias. Se os comer- 

ciantes, por qualquer motivo justo, nao compareces- 

sem as reunioes e nao desejassem colaborar na reda- 

gao do relatorio, o consul devia procurar as informa- 

goes, elabora-lo e assina-lo sozinho. 

Os consules deviam tambem dar noticia de todas 

as transagoes consideradas "prejudiciais aos negdcios 
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do seu soberano e aos interesses do seu pais", realizadas 

nas localidades em que estavam estabelecidos ou den- 

tro do territorio que deviam vigiar. 

Desse modo, o governo ingles podia estar perfeita- 

mente informado sdbre as condigoes do seu comercio e 

sobre a situagao de seus interesses, e agir adequada- 

mente, e os comerciantes tinham oportunidades cer- 

tas para lucros. 

De acordo com o segundo tipo de deveres, os con- 

sules deviam proteger todos os comerciantes, viaj an- 

tes e especialmente os comandantes de navios e mari- 

nheiros, que se achavam em lugares sob sua jurisdigao. 

Nao deviam permitir insultos ou abusos contra eles, 

imposigao de direitos ilegais sobre suas mercadorias ou 

detengao das mesmas. Em casos dessa natureza, os 

consules deviam pedir reparagao as autoridades locais. 

Nao sendo atendidos, deviam dirigir-se ao embaixador 

de seu pais, ou, na sua falta, diretamente ao governo 

do pais em que estavam. Nao consegulndo a devida re- 

paragao em materia importants, deviam apresentar a 

questao ao Secretario de Estado ingles. 

Era tambem de sua obrigagao indicar aos capitaes 

dos navios as regras dos portos de sua regiao e as leis 

e usos que os estrangeiros deviam observar. 

Em disputa entre ingleses e naturais de seu depar- 

tamento, os consules deviam procurar resolver a ques- 

tao entre as partes; e em caso de julgamento pelo ma- 

gistrado do lugar, deviam, de acordo com os tratados 

existentes, decidir com ele. Sendo julgado um ingles, 

os consules deviam assistir a todos os interrogatories e 

agir como advogados do prisioneim Deviam resolver to- 

das as pendencias surgidas entre capitaes de navios in- 

gleses e comerciantes naturais do pais, quando sua in- 

tervengao fdsse pedida pelos ingleses. 

Em resumo, deviam dar toda a protegao legal, apoio 

e encorajamento aos suditos de S.M. Britanica, resi- 

dentes ou de passagem nas regioesi que Ihes eram atri- 

buidas; e mereciam dos suditos ingleses todo o respei- 

to devido a um oficial real (103). 

Na Espanha havia consules ingleses em Madri, Ca- 

diz, Alicante, Barcelona, Sevilha, Sanlucar, Valencia, 

etc. 

O servigo prestado pelos consules era completado 

(103) — Mortimer, "A new and complete Dictionary of Tra- 
de and Plantations,,, vol. I, palavra "Consul". As 
atribui?6es do Consul ingles em relagao ao comer- 
cio eram muito maiores que as dos consules de ou- 
tros paises, da Franca, por exemplo. 
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pela colaboragao dos representantes e empregados par- 

ticulares dos comerciaintes ingleses. Sua eficiencia va- 

riava de acordo com os metodos de comercio empregados, 

Varios eram os metodos empregados pelos comer- 

ciantes ingleses para os seus negocios no exterior (104) 

e os quatro principais parecem ter sido usados na Es- 

panha: 1) o primeiro desses metodos consistia no em- 

prego de viajantes, cujo encargo era vender as merca- 

dorias carregadas pelo navio e comprar as mercadorias 

de retorno; era contratado para uma viagem apenas; 

2) podiam ao contrario ser empregados representantes 

(factors) residentes no pais estrangeiro: eles deviam 

comprar e vender de acordo com as instruQoes do chefe 

da firma; 3) o comerciante podia adotar tamb6m o me- 

todo de venda por meio de casa comissaria (commis- 

sion house): "uma firma completamente independen- 

te da casa estabelecida na Inglaterra" encarregava-se 

de vender as mercadorias a ela onviadas para isso; 4) 

enfim, outro meio de comerciar, era o estabelecimento 

de casas filiais em centres onde a firma inglesa tinha 

muitos negocios; eram dirigidas por empregados de 

confianga ou por socios da firma. Este metodo desen- 

volveu-se mais no decorrer do seculo XVIII, a medida 

que o comercio se expandia e os capitais se acumula- 

vam (105). 

Representantes e membros das casas filiaes eram 

os agentes mais aptos para manter os seus patroes ao 

corrente da situagao do comercio nos lugares onde re- 

sidiam. 

Para o comercio com Cadiz e, portanto, para as re- 

lagoes indiretas com as fndias, os comerciantes ingleses 

podiam empregar qualquer desses metodos. 

Para que suas mercadorias seguissem nos navios 

que faziam a carreira das Indias, eles empregavam prin- 

cipalmente dois meios. O meio mais simples e menos 

lucrative consistia na venda a negociantes, espanhois 

das mercadorias destinadas, a America. As transagoes 

eram feitas entao seguindo qualquer dos metodos indi- 

cados acima, e o pagamento era feito imediatamente 

ou depois da volta dos navios das Indias. O outro meio 
consistia no envio das mercadorias diretamente para 

a America, sem vende-las na Espanha. Faziam entao o 
comercio por intermedio de um comerciante ou de uma 

firma, a quern era dada uma comissao. Combinada a 

transagao, o comerciante ingles confiava suas merca- 

(104) — Moffit, "England on tho eve of the Industrial Revo- 

lution", pp. 227-223. 
(105) — Quando numerosos agentes se reuniram num mes- 

mo lugar formavam uma feitoria* 
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dorias ao espanhod, que, em seu proprio nome, as co- 

locava nas frotas, galeoes ou navios de registro, e as 

vendia na America. Regressando, o espanhol prestava 

contas, dando os retornos ao seu amigo ingles e rece- 

bendo a comissao e a importancla correspondente as 

despesas feitas. £ste metodo nao era empregado so- 

mente pelos ingleses; holandeses e franceses usavam- 

no tambem. 

fisse meio de comercio dava oportunidade para 

fraudes. As vezes era usado o nome de algum comer- 

ciante espanhol sem que ele tivesse conhecimento. Pa- 

ra isso entravam em entendimento com o comissario 

da firma espanhola, que se encarregava, particularmen- 

te, de tomar conta da mercadoria como se ela fossa do 

seu chefe, e de vende-la nas fndias. Ao voltar, ele pres- 

tava conta diretamente aos doncs da mercadoria e nao 

k casa em nome da qual ela seguira. 

Nao contente com os ganhos proporcionados por um 

comercio llcito, os ingleses, como os outros estrangeiros, 

se dedicavam a um comercio de contrabando, em Ca- 

diz. Passavam suas mercadorias dos seus navios direta- 

mente para as embarcagoes que se dirigiam para a 

America. Para isso, contavam com a cumplicidade ds 

oficiais do porto e com o auxilio dos chamados mete- 

dores, espanhois de boa familia mesmo, que, receben- 

do em pagamento certa quantia encarregavam-se desse 

servigo. Na volta, os mesmos homens retiravam dos 

navios espanhois, do mesmo modo, os retornos trazidos 

das coldnias. 

Os produtos destinados a America espanhola pelos 

comerciantes ingleses chegavam aos navios espanhois 

em Cadiz por dois meios ainda: eram introduzidos ilici- 

tamente em outros portos espanhois e dai levados para 

Cadiz, ou penetravam por Portugal, de onde se intro- 

duzia importante contrabando na Espanha. Como os 

ingleses passuiam uma posigao privilegiada em Portu- 

gal, parece provavel que muitos produtos ingleses. mes- 

mo os destinados a America, fossem introduzidos na 

Espanha por essa via. 

3 — Valor do comercio indireto entre a Inglaterra e 

o Imperio espanhol da America, 

Apesar da existencia de todos os privilegios e fa- 

cilidades indicados, o comercio da Inglaterra com a 

Espanha, no seculo XVIII, nao teve grande estabilida- 

de. Todos os comerciantes, na primeira metade do se- 

culo, constatavam uma diminuigao no comercio com a 

Espanha, e naturalmente, no comercio indireto com a 
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America Espanhola. Essa decadencia foi motivada por 

vdrias circunfstancias, e alarmou os ingleses. 

O governo espanhol, por exemplo, nao mostrava 

muito boas disposigoes em rela^ao aos comerciantes in- 

gleses. Passado o perigo, Filipe V procurou tomar me- 

nos duras as condigoes de paz. Um meio de agir contra 

o aumento de influencia dos comerciantes inglfises era 

aumentar as tarifas sdbre sens produtos. Apesar da 

existencia de tratados, comumente o governo espanhol 

usou desse expediente. Ja em 1715, vdrias cartas diri- 

gidas ao embaixador ingles notavam o levantamento 

dos direitos, desobedecendo o estabelecido pelos trata- 

dos. O consul de Valencia, por exemplo, apresentava 

queixa sobre a materia, ao Secretario de Estado da Gra- 

Bretanha, dizendo que no seu departamento, o gover- 

nador, seguindo ordens da Corte, obrigava todos os es- 

trangeiros, desde 1714, a pagarem um direito chamado 
quartal no valor de 14 % sobre o prego da mercado- 

ria; as mercadorias qus ja pagavam 15 % de seu valor 

em direitos passavam a pagar 29 %. file se queixava 

nao so da exorbitAncia dos direitos, como tambem do 

prejulzo que teriam os negociantes ingleses que ja ha- 

viam feito suas transagoes considerando apenas 15 % 

de taxa de entrada; e ainda, dizia ele, os negociantes 

que nao queriam pagar a nova taxa, sofriam vexames 

(106). Uma cutra carta desse mesmo ano, falava do 

aumento de todas as tarifas, e da revogagao dos favo- 

res concedidos a comerciantes estrangeiros, de modo 

que algumas mercadorias chegavam a pagar de 25 a 

28 % de seus valores (107). 

O tratado de comercio concluido em dezembro de 

1715, pos fim a essas irregularidades, restabele- 

cendo novamente as tarifas do reinado de Carlos II. 

Mas ele nao foi, no decorrer dos anos, melhor observado 

que os tratados anteriores. Numerosas vezes, o gover- 

no ingles foi obrigado a intervir energicamente para 

solucionar questoes de tarlfa. 

Outros abusos do governo espanhol ou de seus 

funcionarios, chamavam tambem a atengao dos oficiais 

ingleses, embaixador ou consules; entre eles, o confis- 

co de mercadorias. 

So a energia e a ascendencia do governo ingles im- 

pediram que os abusos fossem mais freqiientes: sua ati- 

(106) — Carta de Hern, consul ingles em Valencia, a Stanho- 
pe, secretario de Estado da Gra-Bretanha. "Com- 
merce d'Espagnc", vol. II, pp. 209-210. 

(107) — Carta de um dos cdnsules ingleses, Russel, e de M. 
Westcomb a Methuen, 22 de maio de 1715. Idem, 

p. 211. 
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tude intransigente levou os comerciantes franceses de 

Cadiz, a escreverem em 1777 que, "de todos os estran- 

geiros, os ingleses estao menos expostos, porque sua na- 

gao usa poucas comsideragdes para com a corte de Ma- 

dri; e por isso os administradores e juizes temem mais 

prejudica-los e sao mais prudentes" (108). 

Por outro lado, sob Filipe V, o governo espanhol 

procurava libertar a Espanha da dependencia estran- 

geira. Por isso procurou favorecer o desenvolvimento 

da industria espanhola, ora atraindo manufatureiros 

estrangeiros para reorganiza-la, ora dando privilegios 

aos fabricantes naturais e favorecendo o consumo de 

produtos nacionais, ora ainda proibindo a importagao 

e exportagao de certos produtos (veja cap. X). Algu- 

mas das novas industrias produziam as mesmas mer- 

cadorias que os ingleses costumavam fornecer. 

De mais a mais, os ingleses encontravam tambem 

a rivalidade de outras nagoes estrangeiras, Holanda e 

Franga especialmente. Os holandeses faziam um co- 

mercio consideravel com a Espanha, fornecendo mer- 

cadorias necessarias e apropriadas para a America. Os 

franceses ocupavam lugar importante nesse comercio. 

O advento da dhiastia dos Bourbons na Espanha, ha- 

via favorecido muito os negociantes franceses. files 

puderam desenvolver muito seu comercio e concorre- 

ram, as vezes com vantagem, com os ingleses. 

Mas o que explica melhor a diminuigao da impor- 

tancia do comercio ingles com a Espanha e a existen- 

cia nesse periodo de um comercio direto com as colo- 

nias hispano-americanas. Com a possibilidade de atin- 

gir diretamente essas regioes, dada pelo tratado de 

asiento, as exportagoes para a Espanha diminuiram: 

o navio de permlssao, os navios negreiros e os entrelo- 

pos se encarregavam de suprir com vantagem as ne- 

cessidades dos colonos espanhdis. Sentindo-se preju- 

dicados, os comerciantes ingleses que faziam negocios 

na Espanha — em caaiz mais propriamente — recla- 

mavam. Suas reclamagoes baseavam-se em dais pen- 

tos principais: 1) o comercio direto com a America Es- 

panhola diminuia as exportagoes para a Espanha, per- 

mitindo que holandeses e franceses se assenhorassem 

do mercado; 2) as importagdes da Espanha tendiam a 

aumentar ^ medida que as exportagdes inglesas dimi- 

nuiam, ameagando tornar-se a balanga do comdrcio 

favoravel a Espanha. 

Depols de numerosas discussoes, a questao foi so- 

(108) — Ballesteros y Beretla, "Historia de Espafia y su in- 
fluencia en la Histdria Universal", vol. VI, p. 171. 
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lucionada em 1750 com a suspairusao do comercio direto 

com o Imperio espanhol. A partir dessa data, o comer- 

cio anglo-espanhol cresceu novamente. 

Alguns dados relativos a importagao e exporta^ao, 

permltir-nos-ao ilustrar essas afirmaQoes (109). 

Anos Importagao inglesa Exportagao inglesa 

1714-15. . £ 302.807. 7s. lOd. £ 395.868. 9s. 3d. 

1719-20.. £ 251.984.19s. 2d. £ 499.324. 8s. 

1724-25., £ 437.823.19s. 5d. £ 636.192,17s. 5d. 

1729-30.. £ 518.972. 6s. 8d. £ 777.949. 6s. lid. 

1734-35.. £ 659.602. 2s. Ip. £ 761.760. Is. 3d, 
1739-40.. £ 229.134.10s. 6d. £ 101.635.18s 8d. 
1744-45.. £ 168.352.15s. 2d. £ 82.681. 3s, 8d. 
1749-50. . £ 379.116. Is. 6d. £ 1.783.075.19s. 8d. 
1754-55.. £ 368.464.17s. 3d. £ 973.335. 4s. 5d. 
1759-60.. £ 460.042.13s. 9d. £ 1.048.222.18s. Ip. 
1762-63.. £ 590.506. 5s. lid. £ 1.168.072. Is. 3d. 

As diminuigoes sofridas pelo comercio em 1739-40 

e 1744-45 foram determinadas pelo estado de guerra 

entre a Inglaterra e a Espanha. Deixaremos de lado, 

portainto, esses mimeros. 

Analisanfdo esses dados, que, infelizmente, nao 

abrangem todo o periodo por nos estudado, notamos 

um aumento grande das exporta^oes inglesas a par- 

tir de 1749-50; de £ 761.760 num dos ultimos anos de 

comercio normal antes da guerra de 1739, o seu va- 

lor subiu a £ 1.783.075, logo depois de feita a paz. 

Isso pode significar que, terminada a guerra, os ingle- 

ses inundaram o mercado espanhol de produtos; mas 

se olharmos as cifras dos anos seguintes veremos que 

se mantem elevadas, e bastante mais altas que as ci- 

fras anteriores a 1750. Se considerarmos que, nessa 

epoca, a industria espanhola estava mais desenvolvida 

e a polltica do governo se tornava mais rigorosamente 

naciohal, poderemos explicar esse aumento, senao to- 

talmente, pelo menos em grande parte, pelo fim do co- 

mercio da Companhia do Mar do Sul. 

Por outro lado, antes de 1750, as diferengas entre 

as importagoes e as exportagoes foram muito menores 

que no periodo posterior, Em 1729-30, por exemplo, a 

diferenga foi de £ 259.917.3d. e em 1759-60, foi de .. 

£ 588 180.4s. 12d., e sempre depois de 1750, a diferen- 

ga foi superior a £ 500.000. E' verdade que as impor- 
tagoes acusam uma queda depois de 1750, cuja causa 

(109) — Dados fornecidos por Anderson, op. cit., vol. IV, p. 
30 e seg. 
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nao conseguimos apurar (110). Mas, levando em con- 

ta os dados estatisticos, as diferengas pequenas antes 

de 1750 e maiores depois, poderao talvez ser explicadas 

pela existencia ou desapareclmento de um comercio di- 

reto Hclto com a America Espanhola. 

fisse prejuizo que o comercio dire to com a Ame- 

rica Espanhola deu ao comercio indireto foi, entretan- 

to, largamente compensado, como veremos, pelos lu- 

cros que file deu a nagao inglesa. 

(110) — Ela pode ter sido deterimnada pela importacaiio di- 
reta das colonias espanholas, pelos entrelopos, das 
mercadorias americanas consutnidas na Inglaterra. 
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O COMfiRCIO DIRETO COM A AMERICA 

ESPANHOLA 

COM^RCIO LICITO 

Em 1714 comegou o comercio direto da Inglaterra 

com a America Espanhola, de acordo com as normas 

estabelecidas pelds tratados do ano anterior :a Com- 

panhia do Mar do Sul, que recebera o monopolio do li- 

mitado comercio permitido pela Espanha, deu entao 

inlcio as suas atividades. O comercio licito entre a In- 

glaterra e a America Espanhola seria, pois, feito por 

mimero reduzido de negociantes que tinham o direito 

de perseguir e castigar todo aquele que se atrevesse a 

entrar no territorio da sua Companhia. 

1 — O fornecimento de negros. 

O fornecimento de negros aos colonos hispano- 

americanos devia ser a principal atividade da Compa- 

nhia. 

Retirados da costa ocidental da Africa — da Gam- 

bia, da Costa do Ouro, do Congo,, etc. — os escravos 

eram transportados para os portos habilitados das co- 

lonias espanholas, em navios pertencentes a Compa- 

nhia, ou fretados por ela. Da Africa (da costa ociden- 

tal ou de Madagascar) para Buenos Aires, os navios 

faziam viagem direta. Da Africa para os portos do 

Norte, eles faziam geralmente, como vimos, escala nas 

ilhas inglesas, Jamaica, sobretudo, onde os escravos 

eram desembarcados e colocados em embarcagoes me- 

nores para o transporte para as terras espanholas. 

Os navios negreiros nao precisavam de reglstro 

da Casa de Contratagao; bastava que provassem ser 
navios da Companhia asientista para entrarem nos 

portos. 

Chegados, os navios eram visitados pelo medico e 

pelo governador do porto e oficiais reais. Com essas 

visitas procurava-se conhecer o estado sanitario do na- 

vio e dos negros (111), e evitar o contrabando. Todo 

(111) — Navios com molestia contagiosa a bordo nao eram ad- 
mitidos nos portos. A verificagao do estado de saude 
dos negros era feita antes de se proceder a avalia- 
9ao do carregamento. 
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contrabando encontrado era confiscado e destruido e 

os responsdveis pelo seu carregamento castigados (112). 

A visita dos oficiais reais devia ser feita logo, nas 48 

horas depois da chegada do navio. Se nao fosse feita 

nesse prazo, os representantes da Companhia podiam 

fazer o desembarque e comegar as vendas. 

Visitados e admitidos no porto, os navios podiam 

desembarcar sua carga. Eram, entao, avaliados os ne- 

gros para o pagamento dos direitos prevlstos. Os oficiais 

espanhois, de acordo com os comissarios da Companhia. 

procediam k divisao dos negros chegados em quatro 

classes: 

1) negros dos dois sexos, de boa saude e bom fisi- 

co, de 15 a 30 anos; cada um valia uma pega da India. 

2) negros de mais de 30 anos, velhos e doentes, va- 

lendo cada um 3/4 de pega da India. 

3) meninos e meninas de bom aspecto, de 10 a 15 

anos; nesta classe cada tres pessoas valiam duas pegas 

da India, 

4) criangas de 5 a 10 anos; duas valiam uma pe- 

ga da India (113). 

No caso dos negros chegados muito doentes, os di- 

reitos so eram consignados depois de 15 dias do desem- 

barque, se eles nao morressem. Ao contrario, os negros 

que adoecessem depois do desembarque, antes da ven- 

da, deviam pagar os direitos devidos. Esta decisao es- 

tava contida, como vimos, no proprio tratado de asien- 

to: os ingleses tinham aproveitado^ a experiencia dos 

franceses que, por nao center o seu contrato, qualquer 

indicagao a esse respeito, se viram obrigados., no come- 

go, a pagar os direitos dos proprios negros moribundos 

ou muito doentes. 

O pagamento dos direitos era feito de seis em seis 

meses, em Madri. 

Feita a medida dos negros, os representantes da 

Companhia podiam iniclar a venda. Os escravos podiam 

ser adquiridos logo depois de avaliados pelos oficiais 

reais, ou podiam ser procurados mais tarde nos depo- 

sitos das feitorias. fisses depositos estavam situados nos 

terrenos arrendados pela Companhia, como permitia o 

tratado. 

Nessas terras eram feitas pequenas plantagSes 

agricolas, onde os prdprios escravos, enquanto espera- 

(112) — Vide p. 49, art. 22 da tratado. 
(113) — Savary des Bruslons, op. cit., vol. I, Titulo "Asien- 

to" pp. 174-175. "Assim" diz o autor, "de um car- 
regamento de 565 negros, em que havia 250 saos, 60 
doentes ou velhos, 150 meninos al6 15 anos e 150 cri- 
angas de 5 a 10 anos, o rei recebia direitos de 440". 
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vam compradores, trabalhavam: era urn meio de acli- 

matacao. Os produtos dessas culturas eram consumi- 

dos nas leitorias e serviam para o abastecimento dos 

navios da Companhia. D&sses terranos, merece especial 

men^ao, pela importancia que Ihe foi dada no trarado, 

o terreno no Rio da Prata. Vimos que os negociadores 

ingl^ses fizeram questao absoluta da concessao desse 

terreno. Os asientistas pretendiam ali manter seus es- 

cravos, cultivar os produtos necessaries a subsistencia 

da feitoria e criar gado. O terreno deveria ser, portan- 

to, grande. 

O rei deveria designar a extensao de terra a ser 

ocupada, depois da entrada em vigor do tratado. Foi 

esse o fim da Real Cedula de 9 de outubro de 1716 (114). 

Filipe V. de acordo com o Conselho das Indias, man- 

dava que fosse concedida aos ingleses uma das casas 

ocupadas anteriormente pelos asientistas franceses, si- 

tuadas a "um tiro de fusil do porto". Essa casa seria 

arrendada ou comprada pela Fazenda real, com 

todas as instalagoes necessarias para o comercio e 

venda de escravos. Se ela }nao fosse do agrado dos re- 

presentantes da Companhia, o governador devia esco- 

Iher outro lugar mais ou menos proximo, e cumprir o 

estipulado no tratado. Tratando da criagao de gado, 

dizia S.M. Catolica que, sendo abundante e barata a 

carne na cidade (uma vaca custava 3 ou 4 reais de pra- 

ta), nao tinham os ingleses necessidade de terras para 

criar gado. files podiam apresar o gado sem dono que 

vagava pelas cercapiias ou compra-lo dos criadores. As 

cabecas de gado obtidas, podiam ser mantidas em cer- 

cados proximos, para o consumo da Companhia. Os 

couros, sendo moeda de troca no comercio de negros, 

e tendo muito valor, nao podiam ser conservados. Pa- 

ra o plantio de "trigo, milho e legumes", devia o go- 
vernador arrendar ou comprar terras nas vizinhangas da 

cidade (uma vez que as terras reais ficavam no inte- 

rior), e entrega-las aos ingleses, para que eles obtives- 

sem os alimentos necessarios para o consumo da fei- 

ria e retorno dos navios. 

A concesao do terreno nessas condigoes nao corres- 

pondia exatamente ao estabelecido pelo tratado. A 

Companhia nao reclamou, entretanto, energicamente; 

limitou-se a indicar numa lista de reclamagoes contra 

(114) — Documentos V, n.0 5 pp. 11-13 — Real Cedula. A1 
Governador de Buenos Ayres diciendole la forma 
enque a dehacer la asignazon de Tierras para que la 
Compafiia de Inglaterra pueda sembrar y fabricar 
Casas para la conserbacion delos factores y de mas 
dependencias del Asiento de Negros (9-X-1716). 
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a Espanha, apresentada a S.M. Britanica, em 1718 

(115), a recusa dos espanhois em indicar o tereno es- 

tipulado (116). 

Havia regras determinadas para as transagoes. Em 

Buenos Aires, por exemplo, a compra dos negros, feita 

nos depositos da Companhia, obedecia a certas detsr- 

minagoes. Os depositos nao tinham comunicagao com 

a cidade, afim de que nao houvesse contato entre os 

habitantes e os negros herejes, e principalmente ptua 

impedir a introdugao do contraband© pelos navios ne- 

greiros. Feitos os negocios, os colonos interessados de- 

viam obter permissoes do governador, controladas pelo 

Cabildo, para retirar do deposito o mimero adquirido. 

Os escravos eram entregues aos compradores no ex- 

terior do recinto; dal eram levados pelos novos donos 

para os lugares onde deviam trabalhar (117). 

Os negros podiam ser vendidos pelo prego que al- 

cangassem, exceto em Sta. Marta, Cumana, Maracaibo 

e Costa de Barlavento, onde o prego nao podia, como 

vimos, ultrapasar 300 pesos. Em certos pontos, os ne- 

gros atingiam ate 400, 450 ou mais pesos. Em Buenos 

Aires, contudo, segundo Ravignani (118), o prego de 

um negro era em media correspondents a 100 couros, 

ou seja 200 pesos fortes, pois cada couro valia 2 pesos 

fortes. O couro era ali moeda corrente: como, porem, 

os barcos negreiros n^o podiam carregar todos cs cou- 

ros provenientes da venda dos escravos, o ouro e a 

prata substitulam, quando necessario, aquele produto. 

O tratado nao garantia a Companhia contra re- 

clamagoes por parte dos compradores. Como, pelo ar- 

tigo 39 do acordo, eram conservadas as disposigoes 

dos asientos anteriores, nao contrarias a ele, e as ce- 

dulas despachadas para resolver problemas surgidos, 

julgamos provavel que tenha sido conservado para re- 

clamagoes, o prazo concedido aos asientistas franceses: 

(115) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 79-80. 
(110) — Nao conseguimos obter indica^ao da localiza^ao exa- 

ta do terreno em Buenos Aires. A linica indica^ao 
precisa que possuimos e a de que ele estava situado 
ao sul do porto, Ravignani, em sua obra "El virrei- 
nato del Rio de la Plata ', p. 36, diz que a casa dos 
asientistas franceses estava localizada perto do lo- 
cal onde q hoje o Parque Lezama. V. Fidel Lopez 
em seu "Manual dei Historia Argentina", p. 139, locali- 
za o "deposito incomunicado do asiento" ao norte 
da atual praga S. Martin, antes praga do Retiro (no- 
me tirado de barraca Retiro — deposito de negros 
construido no sec. XVIII?). entre as ruas Arenales, 
Barrancas ou av. de Julho e SuipacM. 

(117) — Lopez, "Manual de Histdria Argentina ', pp. 139-140. 
(118) — Ravignani, "El virreinato del Rio de la Plata", p. 37. 
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dois meses, para o caso dos negros que sofressem de 

doengas dificeis de se conhecer, como molestias do co- 

ragao, gota-cardiaca, etc.; um mes para doengas co- 

muns, que se manifestassem, e oito dias para os defei- 

tos aparentes. 

Os asientistas ingleses, nao podendo vender todos 

os escravos introduzidos num porto, podiam levar as 

sobras para outros portos, sem necessidade de pagar 

direitos novamente. Nao tinham, entretanto licenca 

para leva-los "terra a dentro", a nao ser em Buends Ai- 

res. O asiento permitia aos ingleses introduzir em 

Buenos Aires, como vimos, 1.200 negros, dos quais 800 

deviam ser vendidos no porto e 400 podiam ser levados 

para as "provtncias de arriba", is to e, Tucuman e Pa- 

raguai, e para o Chile. Sendo grande o mimero de 800 

escravos para Buenos Aires, sobravam sempre muitos 

na feitoria. Considerando o prejuizo que sofria com a 

falta de compradores e com a grande mortalidade en- 

tre os negros, a Companhia pediu ao rei licenga para 

vender nas provincias do interior o excedente das ven- 

das em Buenos Aires. For cedula de 5-8-1725 (119), 

Filipe V concedeu a Companhia a permissao pedida. 

Se nao conseguisse vender os 800 negros em Buenos 

Aires, passados seis meses da chegada do carregamento 

e de espera de compradores, a Companhia podia intro- 

duzir os que sobrassem nas provincias do Interior, ate 

o Chile. Os negros, levados em carretas seriam acorn- 

panhados por duas ou tres pessoas da feitoria, que po- 

diam ficar no interior apenas o tempo necessario para 

vender os escravos e receber o pagamento, sem para isso 

poderem estabelecer feitorias. O prazo maximo para 

sua permanencia no interior era um ano: ao fim desse 

tempo, eles deviam apresentar-se ao governador e ofi- 

ciais reais de Buenos Aires. 

A Companhia fazia grande movimento: depois de 

1721, ela empregava mais de 30 embarcagoes no trans- 

porte de negros (120). 

Ela nao teve, entretanto, os lucros esperados com 

o comercio negreiro e correspondentes ao movimento fei- 

to. A dificuldade em encontrar na Africa os negros na 

(119) — Documentos, V, n, 19, pp. 96-97. Real Cedula. Para 
que la Compania Real de Inglaterra pueda introdu- 
cir tierra adentro los negros que les sobrarem y no 
pudiere bender em Buenos Aires en la forma qu6 se 
expressa (5 de agosto de 11725). 

(120) — Saco "Historia de la esclavitud de la ra^a africana 
en el Nuevo Mundo*', vol. II, p. 187. Anderson, op. 
cit., vol. Ill, p. 144. Anderson dd o nuraero de mais 
de 30 navios e chalupas para o ano de 1727, 
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quantidade necessdria e a baixo prego, contribuiu para 

que ela nao obtivesse os lucras necessdrios para cobri- 

rem e ultrapassarem as despesas. E' verdade que os es- 

cravos alcangavam um alto prego na America. Entre- 

tanto, as quantias obtidas nao chegavam para com- 

pensar os pregos pagos na Africa, as grandes perdas so- 

fridas na travessia ou na America, e os outros numero- 

sos gastos feitos. Os colonos hispano-americanos eram 

muito exigentes na escolha dos escravos, de modo que 

os asientistas encontravam dificuldade em vender ne- 

gros de qualidade inferior. Alem disso, as condigoes do 

asiento nao foram sempre observadas pelos ofidais 

reais: o numero de negros era erradamente avaliado; 

taxas adicionais, as vezes exorbitantes e injustas, eram 

cobradas: por exemplo, imposigao de taxas aos com- 

pradores de escravos, obrigagao de pagar, em Panama e 

Havana, 6 pegas de ouro pelo enterro de um negro, co- 

branga de taxas ilegais sobre os negros importados, 

etc. A Companhia reclamava constantemente contra 

esses abusos, sem resultado muito satisfatorio. 

Muito mais prejudicial para os: negocios da Com- 

panhia, foi entretanto, a agao dos entrelopos. Einbora 

o tratado o proibisse, negros foram introduzidos em 

grande quantidade por traficantes ingleses nao perten- 

centes a Companhia, e por estrangeiros, sobretudo ho- 

landeses. 

Ela empregou varias armas para lutar contra o 

comtrabando. 

Uma delas era a marca; os negros introduzidos pe- 

la Companhia eram marcados com um sinal especial 

para poderem ser facilmente distinguidos dos introdu- 

zidos ilicitamente. A marca nao era muito eficiente 

como meio de controle: para conhecer os negros in- 

troduzidos pelos entrelopos, era preciso fazer visitas 

constantes as casas dos colonos para procurar os escra- 

vos nao marcados, e isso era impossivel. 

Outra arma de que dispunha a Companhia era a 

apreensao dos escravos ilicitamente entrados. De acor- 

do com o artigo 18 do tratado, era proibida a introdu- 

gao de negros por pesscas estranhas a Companhia do 

Mar do Sul. Descobrindo negros introduzidos clandes- 

tinamente, a Companhia tinha o direito de confisca-los 

e veaide-los em seu proveito, depois de pagar os direitos 

devidos (33 pesos 1/3 cada escravo), como no caso de 

introdugao pela propria Companhia. Para facilitar a 

agao da Companhia contra os entrelopos, o mesmo ar- 

tigo do tratado permitia que os seus representantes, ao 

terem conhecimento da chegada de algum navio car- 

regado de negros, aprestassem e enviassem navios arma- 
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dos para tomd-los e confiscar sua carga. Era-lhes tam- 

b6m permitido visitar todos os navios que chegassem aos 

portos e costas das fndias, para verificar se nao havia 

negros no sen carregamento. Para realizar essas ope- 

ragoes, eles precisavam somente da permissao do gover- 

nador, sob cuja autoridade deviam ser feitas as visi- 

tas e apreensoes. Era, contudo, muito dificil a apre- 

ensao das cargas, porque a introdugao se fazia geral- 

mente por lugares desertos, com a protegao dos colo- 

nos; os negros eram comprados diretamente dos entre- 

lopos e depois de levados para as prcpriedades onde de- 

viam trabalhar, dificilmente podiam ser encontrados. 

Para poder apreender o maior mimero possivel, a Com- 

panhia encorajava a demincia, pagando premios aos que 

indicassem a existencia de negros de contrabando na 

regiao. No caso de apreensao, o possuidor dos escra- 

vos nao recebia nenhuma compensagao. 

Havia um caso em que o proprietario de negros 

entrados clandestinamente nao perdia tudo: era q:;an- 

do ele mesmo declarava possuir escravos nao comprados 

da Companhia. Essa declaragao devia seguir-se a pu- 

blicagao do indulto: em lugar de apreender os negros, 

o asientista permltia que os colonos os conservassem, 

mediamte o pagamento de uma certa multa. Os repre- 

sentantes da Companhia do Mar do Sul podiam de- 

terminar o prazo dentro do qual os negros deviam ser 

declarados, e indicar o prego do indulto. A imporran- 

cia obtida pertencia a Companhia, deduzidos apenas os 

direitos de S. M. Catolica (artigo 37 do tratado). O 

prazo para o indulto era variavel, sendo maior cu me- 

nor conforme a regiao e a quantidade de negros intro- 

duzidos por vias illcitas. Findo o prazo concedidO', os 

negros encontrados sem a marca da Companhia, po- 

diam ser confiscados. Essa medida nao produziu os 

efeitos desejados: geralmente os colonos preferiam cor- 

rer o risco da apreensao (que nao era muito grande, 

na verdade )a pagar o indulto. 

A Companhia nao conseguiu veneer os entrelopos, 

que realizavam muitos negocios com os colonos; os pre- 

gos que eles pediam eram muito mais baixos que os da 

Companhia, de modo que seus negros eram facilmente 

vendidos. Na provincia de Sta. Maria, por exemplo, cs 

jamaicanos costumavam trocar um homem por 4 ou 6 

novilhos, no valor de 5 ou 6 pesos cada um, ou por 3 

mulas, de 25 pesos cada, ou por certa quantidade de 

"pau de tinta". 

Assim, apesar das precaugoes tomadas pelos in- 

gleses na elaboragao do tratado de asiento a Com- 

panhia nao teve exito no comercio negreiro. Um dos 



resultados do exercicio do asiento pela Companhia 

foi o encarecimento dos negros nas ilhas inglesas, re- 

sultado que contribuiu para os ataques contra ela. 

2 — O comercio do navio de permissao. 

O comercio de mercadorias permitido, embora de 

pequena extensao, tinha grande importancia para a 

Companhia: gramas a procura na America de mercado- 

rias europeias e aos pregos elevados que alcangavam, 

ela esperava obter com esse comercio lucros que com- 

pensassem ou ultrapassassem as perdas porventura so- 

fridas com o fornecimento de negros. A certeza de co- 

locar uma determinada quantidade de produtos nas co- 

I6nias espanholas, levava negociantes ingleses a parti- 

ciparem da Companhia e apoiarem suas atividades. 

O navio de permissao ou navio anual, como o cha- 

mam os autores ingleses, era o veiculo desse comercio: 

500 ou 650 toneladas de mercadorias, como vimcs, cram 

levadas por ele para competir com frotas e galeoes nas 

feiras hispano-americanas. 

Mas alem, do navio de permissao, pode a Compa- 

nhia enviar tres outros para os portos do mar do Norte. 

Um foi o chamado navio das Canarias: a Compa- 

nhia tinha a permissao de enviar para as fndias, du- 

rante a vigencia do asiento, e em epoca escclhida por 

seus diretores, um navio com frutos das Canarias; es- 

ses produtos nao pagariam direitos. Antes de 1718 

(121), foi mandado esse navio, e a pressa da Companhia, 

que dispunha de 30 anos para envla-lo, pode ser expli- 

cada pelo desejo de obter grandes beneficios no inicio 

das operagoes para despertar entusiasmo na Inglaterra 

e atrair novos acionistas. A imposigao de taxas ao car- 

regamento, nas Indias Ocidentais, ao contrario do que 

era estipulado no tratado, descontentou a Companhia 

porque, alem de ser ilegal, fez naturalmente diminui- 

rem os seus proveitos. 

Os dois outros navios foram enviados para apro- 

veitar as licengas concedidas por Filipe V a S. M. Bri- 

tanica, em 1712 (vide pag. 63). Partiram em 1715: 

um, o "Bedford'para Cartagena, e o outro, o "Eliza- 

beth", para Vera Cruz. As atividades dos dois foram 

embaragadas pelos oficiais espanhois: o "Elizabeth", 

(121) — Nao pudemos encontrar a data exata. Sabemos ape- 
nas ter ele sido enviado antes de 1718, porque numa 
lista de reclama^oes da Companhia do Mar do Sul 
contra a Espanha, apresentada a S. M. Britanica 
nessa data, o navio das Canarias aparece. (Ander- 
son, op. cit, vol. Ill, p. 79). 
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segundo as reclamaQoes da Companhia ja citadas, foi 

obrigado a pagar um direito elevado de alcavala. O 

"Bedfo^d,, teve sua carga confiscada por excesso de to- 

nelagem, mas uma segunda medida indicou estar o 

carregamento abaixo das 600 toneladas; entretanto, 

para poder vender as mercadorias, a Companhia pre- 

cisou de pagar elevadas somas ads oficials reais (122). 

Segundo declaragoes de um empregado da Companhia, 

existente nos arquivos espanhois de Simancas, foi dis- 

pendida em premios ao governador e outros oficiais 

reais a soma de 75.000 pegas de oito (123). 

O comercio desses dois navios foi uma espfeie de 

experifencia para a Companhia do Mar do Sul, antes do 

envio do primeiro navio de permissao, que partiu so- 

mente em 1717. A partida deste navio devia ser anual 

(o acordo de 1716 prometia o envio anual de frotas e 

galeoes): no momento em que estivessem prontos os 

galeoes e as frotas, a Companhia receberia aviso para 

que fizesse partir tambem seu navio, ja preparado e 

munido da licenga do rei da Espanha. Sendo seguidas 

as condigoes estipuladas, a Companhia deveria enviar 

30 navios durante a vigencia do tratado. Entretanto, 

ela so enviou sete embarcagdes carregadas para as fei- 

ras americanas, assim distribuidas: 

1 — 1717 — navio ''Royal Prince" para Vera Cruz; 

2 — 1721 — navio "Royal George" para Portobelo; 

3 — 1723 — navio "Royal Prince" para Vera Cruz; 
4 — 1724 — navio "Royal George" para Portobelo; 

5 — 1725 — navio "Prince Frederick" para Vera Cruz; 

0 — 1730 — navio "Royal Caroline" para Portobelo; 

7 — 1732 — navio "Royal Caroline" para Vera Cruz 

(124). 

As interrupgoes, a irregularidade na saida clos na- 

vios, a realizagao da ultima viagem em 1732, muito an- 

tes do termo previsto pelo tratado, tinham uma razao 

(122) — Anderson, idem, ibidem. 
(123) — V. L. Brown, p.668. Outro funcionario da Companhia 

chamado Burnet, dava como total gasto SO a 85.000 
pegas de oito (idem, ibidem, n. 17). 

(124) — Liliam A. Penson, no cap. XI, "The West-Indies and 
the Spanish American Trade — ITlS-niO", da C. 
H.B.E., vol. I, pp. 330-345, indica 8 navios. Pare- 
ce-nos, entretanto que a autora menciona duas ve- 
zes. .a . f11651113 viagem; "a quinta viagem", diz ela, 
"foi iniciada em 1725 e o navio foi o ultimo a alcan- 
gar seu destino antes de comegar uma nova guerra 
anglo-espanhola. A sexta viagem foi precipitada- 
mente comegada pelo "Prince Frederick", qUe ^ 
dirigiu para Vera Cruz e onde foi obrigado a ficar ate 
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muito simples: a falta de entendimento entre a Ingla- 

terra e a Espanha, A concessao, proveitosa para a In- 

glaterra, era prejudicial para a Espanha. Dai a dife- 

renga de atitude das duas nagoes: uma. a Inglaterra, 

procurava aumentar os privilegios recebidos; a outra, 

a Espanha, procurava restringir, e, se possivel, anular 

as concessoes feitas, Isso deveria criar malentendidos e 

tornar precaria a existencia de privilegios como o do 

navio de permissao, cuja viagem estava submetida a 

certas condigoes aprovadas pelas duas parte.s. 

Para a saida do navio da Inglaterra a Companhia 

deveria receber uma licenga do governo espanhol, com 

tempo de acompanhar os galeoes e frotas. Essa licenga 

so seria fornecida depois de terem sido verificadas as 

dimensSes e tonelagem da embarcagao pelo represen- 

tante dos interesses de S. M. Catolica em Londres. Era 

possivel, assim, ao governo espanhol, retardar ou impe- 

dir a saida do navio, retardando ou negando e emissao 

da licenga. Para isso, era suficiente qualquer pretexto; 

excesso de tonelagem do navio (neste caso o governo 

espanhol estava no seu direito), duvidas sobre a legali- 

dade do carregamento, etc. Em 1730, por exemplo, a ce- 

dula para a partida do navio foi emitida muito tarde 

(uma primeira emissao fora considerada inaceitavel 

pelo enciado ingles Keene, e a isegunda emissao so foi 

entregue em 18 de agosto), de modo que ele chegou a 

Portobelo depois da abertura da feira. Em 1735 uma 

discussao sobre o carregamento do navio, que o repre- 

sentante espanhol desejava fdsse composto sdmente de 

O ultimo navio a fazer a viagem antes da 
guerra foi o "Prince Frederick" que partiu da In- 
glaterra em julho de 1725 e chegou a Vera Cruz em 
25 de outubro de 1725. Outro navio nao podcria ter 
saido nesse ano e nenhuma mengao se faz a navio 
partido em 1726; portanto, se o navio de 1725, e o 
ultimo a sair para a America, foi o "Prince Frede- 
rick", nao houve a quinta viagem indicada pela au- 
tora acima citada. Preferimos concordar com An- 
derson (op. cit, pp. 75, 7&, 136, 13S e 162) e com 
V. L. Brown (pp. 665 e 675) que indicam apcnas 5 
navios para o periodo 1717-1729. 

Outra questao que precisaria de ser esclarecida e 
a do nome do navio de 1730. No capitulo da C.H.B.E. 
acima citado e na obra de Vaucher, "Robert Wal- 
pole et la politique de Fleury" (p. 235), o navio de 
1730 e chamado "Prince William" enquanto Ander- 
son (op. cit., p. 165) e Saco (op. cit., p. 202) cha- 
mam-no "Royal Ca^oline,^ Nao pudemos resolvcr o 
caso. Preferimos usar o nome dado por Anderson por 
estarmos de acdrdo com o que ele diz sobre os lucros 
desse navio. 
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mercadorias inglesas, impediu sua partida, pois quando 

foi resolvida a questao por Patino, em favor da Compa- 

nhia, o ano estava findo (125). 

Outras vezes, a interrupgao das viagens foi deter- 

minada pelo rompimento de relagoes eaitre a Tnglaterra 

e a Espanha; essa e a causa da ausencia de navios nos 

perlodos compreendidos entre 1717 e 1721 e entre 1727 

e 1730. Em 1718, per exemplo, depots de ja estar car- 

regado com mercadorias no valor aproximadc de .... 

£ 300.000 (126), o navio "Royal George" nao pode par- 

tir para as Indias por causa do intcio da guerra entre 

a Inglaterra e a Espanha. 

A partir de 1733, as relagoes entre os dois paises, 

tensas justamente por causa de problemas relatives ao 

comercio nas Indias, tornaram impossivel a partida de 

outros navios. Assim, em 1736, o governo espanhol se 

recusou a emitir a cedula para a viagem do navio de 

permissao, enquanto nao fosse resolvida a disputa so- 

bre o pagamento dos direitos dos negros em moeda for- 

te, e nao fosse apresentado pela Companhia inglesa o 

resultado da viagem do "Royal Caroline". Depots, a 

violencia da disputa tornou impossivel pensar-se no en- 

vio da nova embarcagao, ate que, em 1739, uma nova 

guerra anglo-espanhola, interrompeu definitivamente 

as viagens, com a suspensao do tratado. 

Os navios de permissao, legalizada sua situagao 

perante o governo espanhol, saiam de Londres dirigin- 

do-se para Vera Cruz ou Portobelo. 

Vera Cruz era o porto da Nova Espanha habilita- 

do para o comercio com a Espanha. A frota anual ali 

levava os generos europeus; desembarcadas, as merca- 

dorias eram levadas para Jalapa, povoagao mais salu- 

bre, onde se realizava a grande feira com a participQao 

dos negociantes do rico vice-reino da Nova Espanha. 

Portobelo era o ponto terminal da viagem dos ga- 

leoes. Ali se reuniam os negociantes do enorme vice- 

reino do Peru para venderem seus produtos e com- 

prarem as mercadorias da Europa, na feira que se 

realizava logo depots da chegada dos galedes. Nessas 

ocasioes, a cidade, sempre quase deserta, habitada usual- 

mente por algumas dezenas de pessoas, adquiria uma 

fisionomia diferente: enchia-se de pessoas e movimen- 

tava-se. Grandes negocios eram realizados nessa feira 

(125)— Vauchcr, "Robert Walpole et la politique de Fleury ', 
p. 235. A discussaio sobre a questao se prolongou de 
maio a dezembro de 1735. 

(126) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 79. 
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(127). As mercadorias eram vendidas por pregos muiT:o 

elevados: os muitos direitos que elas deviam pagar e a 

sua escassez nas colonias encareciam seu valor. 

Nessas duas feiras tomavam parte cs ingleses, por 

intermedio do navio de permissao. Depois de medido 

novamente, esse navio podia iniciar sua venda. As mer- 

cadorias inglesas vendidas ao mesmo tempo que a dos 

galeoes e frotas, tinham sobre estas uma grande van- 

tagem: o menor prego de importagao na America. Trazi- 

das diretamente da Inglaterra, nao estavam sujeilas, 

como as outras mercadorias estrangeiras, a impostos 

de importagao na Espanha, e a despesas de transporte 

do lugar de origem ate Cadiz. 

Isentas de quaisquer impostos, elas tinham uma su- 

perioridade sobre todas as outras mercadorias, mesmo 

espanholas; estas estavam sujeitas a grande numero de 

taxas de exportagao na Espanha e de importagao na 

America. Elas podiam ser assim vendidas por um prego 

muito mais baixo que als dos galeoes ou frotas: 30 % em 

Portobelo, segundo diz Alsedo y Herrera (128). 

Nessas condigoes, como era natural, os negociantes 

americanos davam preferencia as mercadorias ingle- 

sas, prejudicando as frotas e galeoes: enquanto o navio 

de permissao vendia rapida e facilmente suas merca- 

dorias, os navios espanhois deviam esperar muito tem- 

po para vender as suas. Esta situagao se tornava ainda 

mais grave para os negociantes espanhois, se conside- 

rarmos que os ingleses nao se limitavam a vender as 

500 ou 650 toneladas permitidas. Introduzindo quanti- 

dades maiores, as vezes as necessidades dos negociantes 

das feiras eram quase inteiramente providas com essas 

mercadorias. Ficavam entao grandes porgdes dos carre- 

gamentos espanhois sem colocagao. Resultados disso 

eram a paralizagao das embarcagoes espanholas carre- 

gadas nos portos americanos por muito tempo, e as 

grandes perdas sofridas pela demora no escoamento 

das mercadorias, muitas das quais se deterioravam sob 

(127) — As residencias, pessimas alias, alugadas pelos inte- 
ressados durante o tempo da feira eram pagas a pe- 
so de ouro. O clima insalubre da regiao, a falta de 
higiene, causavam uma grande mortalidade entre os 
que all temporariamente se estabeleciam, Sao fatos 
bem conhecidos sobre a feira de Portobelo. Segun- 
do Scelle (op. cit., vol. I, p. 65), o valor dos negdcios 
efetuados subia, no comedo do seculo XVIII, a 30 
ou 40 milhoes de libras esterlinas. 

(128) — Alsedo y Herrera, op. e ed. cit., pp. 205 e 223. 
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a influencia de um clinia insalubre, sem considerar os 

gastos com a conservagao dos navios e suas equipagens. 

Alcedo y Herrera (129) refere o caso acontecido com os 

galedes de 1730: tendo, nesse ano, o navio anual "Royal 

Caroline" (que ele errfineamente diz chamar-se "Royal 

George': — este navio havia sido julgado incapaz de 

viajar em 1724 e havia sido condenado) disposto de seu 

carregamento, os galeoes se viram impossibilitados de 

colocar sua mercadoria, pois os negociantes do Peru, 

providos, talvez em parte pelo contrabando, nao pude- 

ram, por falta de recursos, adquirir todos os produtos 

europeus postos a sua disposigao. 

Os navios mercantes espanhois nao puderam vol- 

tar a Espanha na epoca determinada, tendo apenas 

partido os navios de guerra que os haviam comboiado. 

Os negociantes, sem possibilidade de vender seus pro- 

dutos^ estayam expostos a perde-los. Para socorre-los 

em tao dificil situagao e, naturalmente, para impedir 2 

grandes perdas ao tesouro espanhol, S.M. Catolica to- p 

mou certas medidas. Por meio da real cedula de 9-12- 2 

1731 (130), resolveu quebrar o costume antigo de fe- S 

char os portos durante seis meses depois de acabada a ^ 

feira de Portobelo, ordenando que "eles fossem man- ^ 

tidos abertos em beneficio daquele infeliz e aflito co- S 

m6rcio para venda de suas mercadorias e alivio de seus 2 

registros". Mas a medida nao teve grandes resultados, ^ 

porque, segundo os autores citados, os ingleses apro- ^ 

veitaram a ocasiao para introduzir ilicitamente maior ^ 

niimero de mercadorias. Os interessados foram obri- ^ 

gados a viajar ate Lima para negociar, e tiveram seu ™ 
regresso para a Espanha bastante retardado: voltatam £ 

em vdrias turmas, em 1732, 1733, 1735 e ainda em 1737. S 

Em seu despacho de 21 de Janeiro de 1735 (131) Fill- ^ 

pe V falava da existencia ainda na America dos 

residuos dos galeSes de junho de 1730. Nao e dificil ava- 

liar o pequeno ganho desses comerciantes, enquanto o 

navio ingles conseguiu grandes lucros. 

£sse navio de 1730 foi mesmo o unico que deu gran- 

de lucro & Companhia. Apesar das vantagens de que 

gozava, o navio de permissao nao representou, por seu 

com^rcio licito, uma grande fonte de renda para os 

(129) — Idem, ibidem, pp. 230, 231. 

(130) — Idem, ibidem, p. 231; Mendiburu. "Diccionario Histo- 
rico-biografico del Peru", vol. I, tltulo Armendaris 
p. 347. 

(131)— Documentos, V, n.0 29, p. 115. "Real despacho de 21 
de Enero de 1735 sobre flotas e galeones", art, l. 
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acionistas da Companhia do Mar do Sul (132). Pelo 

navio "Royal Ca^oline,^ de 1730, que partiu ricamente 

carregado de Londres, a Companhia teve, no entanto, 

um grande ganho: £ 70.000 de lucro Hquido (133). 

Os outros navios nao deram, apesar do grande co- 

mercio feito nos portos americanos, grandes lucres k 

Companhia. O "Prince Frederick,^ por exemplo, vol- 

tou para a Inglaterra com um carregamento composto 

de "400.000 pe^as de oito em especie e 190.000 libras 

(peso) de cochonilha, 47.000 libras de anil e 167 tone- 

ladas de pau campeche, alem do que levava para par- 

ticulares,^ num valor total de £ 350.000 (134). Mas a 

longa retengao do navio em Vera Cruz, destruiu o lu- 

cro. As retensoes como essa na America, eram uma das 

causas da pequena renda dos navios; os presentes aos 

oficiais espanhdis, o atrazo na isalda da Inglaterra, a ati- 

tude dos funcion^rios da Companhia, geralmente mais 

preocupados em fazer sua propria fortuna do que em 

zelar pelos interesses de seus patroes, eram outras cau- 

sas da falta de lucro. 

Uma prova de que o navio nao representava para 

a Companhia uma fonte de granides lucros, nos 6 dada 

pelo fato de ter ela concordado em abandonar esse pri- 

vildgio em troca de um equivalente. fisse equivalente, 

(132) — VArios autores estao de acordo sobre esse ponto; 
Muret, op. cit., p. 384; Lipson, op. cit., p. 370; Vau- 
cher, op. cit., p. 235: Anderson, op. cit., vol. Ill, pp. 
165 e 175. 

(133) — Vaueher em op. cit., p. 235, indica como a mais ren- 
rendosa viagem a do "Royal Ca^oline,,, em 1732, 
enquanto Anderson (op. cit., vol. Ill, p. 175) consi- 
dera mais lucrativa a de 1730. Preferimos aceitar o 
que diz Anderson: o que referimos acima sobre o 
com^rcio dos galeoes em 1730 parece provar que o 
navio ingles desse ano teve lucros enormes. Segun- 
do diz Anderson, o navio de 1732 foi longamente de- 
tido em Vera Cruz, nao tendo dado lucro por causa 
dessa deten^ao. Hidner, "The role of South Sea Co, 
in the diplomacy leading to the war of Jenkins'Ear", 
pp. 325-326, confirma essa afirmagao. Diz ele que no 
meio do verao de 1732i, foi apresado por um navio 
ingles, o navio de registro espanhol "Dichosa'*; em 
repres^lia, o vice-rei da Nova Espanha tomou "um 
navio e todos os bens da Companhia em Vera Cruz". 
O navio mencionado so pode ser o "Royal Caroli- 
linev que Id se achava na ocasiao. Sdmente em no- 
vembro foi suspense o embargo sobre o navio, de- 
pois de ter sido solto o "Dichosa". A detengao, ape- 
sar do rico carregamento do navio "Royal Caroli- 
ne5', anulou seus lucros. Em favor da opiniao de An- 
derson, que adotamos, ha ainda a reclama^ao dos 
lucros do navio pelo governo espanhol. 

(134) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 162. 



proposto pelo governo espanhol, era a concessao de 2 % 

sobre cs retornos das frotas e galedes. Analisadas as 

possibilidades de lucro do navio e da nova concessao, 

decidiu-se a assembleia da Companhia pela aceitagao 

da proposta: o ganho seria mais certo, pois. sem gasto 

e risco, a Companhia receberia os 2 % do carregamen- 

to das embarcagoes espanholas, que corresponderiam 

geralmente a 300.000 pegas de oito, mais ou menos 

£ 70.000 (considsrando o carregamento dos navios es- 

panhois no valor de 15.000.000 de pegas de oito) (135). 

fisse ganho igual no total ao que podia ser obtido com 

um navio anual, era, na realidade, muito mais interes- 

sante para a Companhia, porque era seguro e facil. 

Mas a solugao nao foi aceita pelo governo ingles 

por ter isido considerado prejudicial aos interesses da 

nagao; a nova concessao diminuiria a possibilidade de 

participagao dos negociantes no comercio americano 

por meio do contrabando, e assim, embora ela fosse 

favoravel a Companhia, nao estava de acordo com os 

interesses gerais da nagao. 

Conservou-se pois, o comercio da Companhia inal- 

terado ate 1739. 

3 — Discussoes sobre o valor do comercio licito com a 

America Espanhola e o fim do asiento. 

Nesse ano, tendo rompido a guerra entre a Espa- 

nha e a Inglaterra (veja capitulo XII), foi suspense o 

tratado, como era previsto, e interrompido o comercio 

da Companhia, cujo termo se aproximava (1744 seria 

o ultimo ano da concessao). Logo depois de iniciadas 

as hostilidades, o governo espanhol cotncedeu permissao 

a outras pessoas para introduzirem negros em certas 

partes do seu Imperio; assim, em 1740, a Companhia 

Real de Havana recebeu o privilegio de introduzir escra- 

vos em Cuba, e em 1741 uma cedula real concedeu a 

um negociante licenga para levar a Buenos Aires dois 

navios, de 300 toneladas cada um, carregados com ne- 

gros. 

Terminada a guerra em 1748, o tratado de Aix-la- 

Chapelle prolongou a duragao do asiento ingles por 

mais quatro anos, ate 1753, sem contudo solucionar as 

questoes comerciais existentes entre os dois paises, e que 

haviam provocado a guerra de 1739., 

Para a resolugao desses problemas, foram entabo- 

(135) — Anderson, op. cit., vol. Ill, pp. 197-19^. 
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ladas negociagoes entre representantes ingleses e espa- 

nh6is em Madri. 

Ao mesmo tempo, na Inglaterra, duas correntes 

exprimiam suas opinioes sobre o comercio com a Ame- 

rica Espanhola: uma era favoravel a conservagao do 

privilegio da Companhia do Mar do Sul, a outra, ao 

comercio indireto, via Cadiz. Era um conflito latente 

desde 1714 que se manifestava: o conflito entre os ne- 

gociantes que comerciavam com Cadiz, e os negocian- 
tes ligados a Companhia que comerciavam diretamente 

com a America, o conflito etfitre os interesses ligados ao 

comercio indireto com a America Espanhola, e os in- 

teresses ligados ao comercio direto. 

Contra a Companhia, alegavam os comerciantes 

de Cadiz que seu comercio direto com os portos habi- 

litalos da America, havia diminuido grandemente a 

exportagao para a Espanha, dando aos franceses e ho- 

landeses oportunidade para dominarem no mercado de 

Cadiz. Ao mesmo tempo, as importagoes da Espanha 

cresuam. o que era mau pois a balanga do comercio 

podia se tornar favoravel a este pais. Alem disso nao car- 

rega/a o navio de permissao somente mercadorias in- 

glesas, mas levava tambem produtos franceses e ho- 

landsses proprios para os consumidores da America 

Espanhola. Mesmo o fornecimento de negros aos co- 

lonos espanhois era condenado: as colonias espanholas 

bem providas de mao de obra podiam competir perigo- 

sameite na fabricagao do agucar com as colonias in- 

glesa^, prejudicadas ainda com o encarecimento do 

prego dos negros. E ainda, a Companhia nao tinha 

ganlus com seu comercio e estava sempre sujeita a ver 

seus iens confiscados pelo governo espanhol. 

Cs negociantes de Londres interessados no comer- 

cio con Cadiz apresentaram uma memoria em defesa 

de seis interesses, que merece ser mencionada. Se- 

gundc essa memoria, os proveitos com o comercio via 

Cadiz eram muito grandes; as mercadorias enviadas 

por vaios navios de registro davam um lucro de 90 a 

107 % Alem disso, num carregamento de 270.150 pe- 

gas deoito, valor comum de um navio espanhol, 115.500 

constitiiam a parte das mercadorias inglesas. Desa- 

pareciio o privilegio da Companhia, o valor das mer- 

cadoris inglesas enviadas para as fndias Ocidentais 

por Cdiz cresceria, aumentando os ganhos da nagao 

inglesa 

En favor da Companhia dizia-se que o navio leva- 

va gerdnente cerca de £ 250.000 em mercadorias da 
Compariiia, alem de £ 50.000 de particulares; um pro- 

ve! to d cerca de 100 % era sempre obtido. A nagao 
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lucrava muito com esse comercio: embora a Companhia 
nao fosse favorecida, seus funciondrios estabelecidos 

nas Indias levavam para a Inglaterra grandes fortunas 

em pequeno espago de tempo. Alem disso, sua ativida- 

de havia permitido que os comerciantes ingleses suplan- 

tassem franceses e holandeses, no suprimento direto das 

colonias espanholas (136). 

Sendo a atividade da Companhia do Mar do Sul 

prejudicial para a Espanha foram feitos, tambem na- 
quele pais projetos para a extingao imediata do asiento, 

no momento das negociagoes de 1748. D. Guilhertne 

Eon, por ex., propos que se dessem certas compensa- 

g5es k Companhia em troca do abandon© dos seus di- 

reitos. Propunha ele que todas as instalagdes e bens 

da Companhia na America, fossem comprados depois 

de avaliagao, pelos asientistas que a substituissem; que 

os novos asientistas adquirissem da Companhia ingle- 

sa os escravos de que necessitassem; que, no case do 

navio de permissao, S.M. Catolica concedesse a Ik> 

glaterra, em troca do seu abandon©, licenga para en- 

viar nas frotas e galeoes, anualmente, a mesma q/ian- 

tidade de mercadoria que o navio levava, pagando ape- 

nas os fretes para o transporte, ou, entao, que fosst da- 

do k Companhia a volta dos navios espanhois dai In- 

dias, um donativo a ser fixado (137). 

fisse piano, assim com© outros apresentados nao 

foi adotado. 

O resultado das negociagoes feitas deu razao aos 

interesses ingleses de Cadiz. Pelo tratado de 175(1 em 

troca de uma indenizagao de £ 100.000, que a Esjanha 

pagaria dentro de tres meses no maximo, S.M. prita- 

nica abandonava todas as pretensoes e reclanagdes 

sobre a execugao do tratado de asiento. 

Nesse ano cessava o comercio da Companha do 

Mar do Sul terminando, desse modo, o comercio liclto 

da Inglaterra diretamente com a America Espaihola. 

A Companhia nao teve ganhos. Em 1734, por ?xem- 

plo, a apresentagao dos seus lucros decepcionou em 

10 anos, a partir do comego, o lucro total foi de  

32.260.18 s. ou seja £ 3,226 cada ano, proveito consi- 

derado muito pequeno pelos possuidores de ag5es (138). 

De fato, dividido entre os acionistas, quanto reeberia 

cada um? E ksse lucro nao chegaria para contrpaian- 

gar as perdas posteriores. 

Entretanto, a Companhia proporcionou a nacao 

(136) — Anderson, op. cit., vol. HI, pp. 267-270. 
(137) — Sac. op. cit. vol. II, pp. 203-205. 
(138) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 204). 
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inglesa grandes vantagens: seus funcionirios levaram 

para a pdtria enormes fortunas (adquiridas muitas 

vezes as suas expensas); seus agentes, colocados nas 

feitorias, adquiriram um perfeito conhecimento dos mer- 

cados hispano-americanos e o transmitiram aos manu- 

fatureiros e comerciantes ingleses; ela permitiu ainda 

que os ingleses conquistassem dos franceses e holande- 

ses o mercado espanhol caraibano; e, sobretudo, por 

seu com6rcio llcito, ela permitiu o exercicio de um gran- 

de comercio ilicito, muito mais rendoso, muito mais 

extenso. 



CAPfTULO III 

O COM6RCIO DIRETO COM A AMERICA 
ESPANHOLA 

O COMJSRCIO ILfCITO OU DE CONTRABANDO 

O comercio ilicito teve uma importancia e uma ex- 

tensao muito maiores que o comercio permitido que 

acabamos de estudar. Tanto os autores espanhois co- 

mo os ingleses, da epoca ou nao, estao de acordo no 

julgamento desse comercio. Feito de diver sas for mas, 

o contrabando ingles no seculo XVIII penetrou em t6- 

da a America Espanhola. Essa penetragao foi facilitada 

por quatro fatores principalmente: 1) pela concessao 

recebida em Utrecht pelos ingleses: permitindo o esta- 

belecimento de feitorias nos portos onde chegavam os 

escravos, o tratado de asiento forneceu aos ingleses 

meios de entrarem em contato direto e constante com 

os colonos hispano-americanos, e de conhecerem suas 

necessidades e possibilidades de compra; 2) pelo desejo 

de ganho, natural entre os comerciantes ingleses, e pe- 

la necessidade de materias primas e produtos tropicais 

na Inglaterra. Uma regiao imensa, rica, desprovida dos 

necessaries produtos manufaturados, podendo pagar 

altos pre^os, devia naturalmente atrair a aten- 

Qao de negociantes avidos de ganho e desejosos de alar- 

garem seus mercados. Depois, as -mercadorias de re- 

torno, muito procuradas, davam um ganho suplemen- 

tar na Europa; 3) pela necessidade dos colonos ameri- 

canos; habituados a consumir produtos manufatura- 

dos europeus, e recebendo-os da Espanha em quantida- 

de pequena e a pregos muito elevados, os siiditos espa- 

nhois da America aceitavam as ofertas que Ihes eram 

feitas em condigoes mais favoraveis. Ao trazerem suas 

mercadorias para o Imperio espanhol, os comerciantes 

ingleses tinham a certeza de que as venderiam. A ne- 

cessidade dos colonos, mais ou menos a mesma em toda 

a extensao do Imperio espanhol da America, com pe- 
quenas variagoes locais, permitiu que o contrabando 

ingles penetrasse em tdda parte; 4) pela disposigao de 

bases bem situadas nas proximidades da America Es- 

panhola. 

Na introdugao ilicita das mercadorias, feita, como 

veremos, de vdrios modos, devemos considerar de um la- 
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do a agao da Companhia do Mar do Sul e de outro a 

agao dos entrelopos (139). 

1 — O comercio da Companhia do Mar do Sul 

O tratado- de asiento permitiu o exercicio de 

um largo comercio de contrabando; a Companhia e 

seus funcionarios nao se contentaram com as facilida- 

des obtidas; alargaram-nas visando aumentar o lu- 

cre. Alias, nao era a primeira vez que os asier^tistas 

utilizavam a concessao recebida para exercer um co- 

mercio proibido pelas leis espanholas, mas altamenta 

remunerativo. Ja vimosi que o asiento de negros era 

desejado justamente por ser um meio de burlar o ex- 

clusivismo espanhol, servindo de cobertura para a in- 

troducao de mercadorias. 

No caso da Companhia inglesa, as grandes facili- 

dades e privilegios recebidos, alguns dos quais concedi- 

dos pela primeira vez, aumentaram as possibilidades de 

fraudes. As concessoes do governo espanhol, algumas 

feitas exatamente para impedir ou diminuir o contra- 

bando, foram sabiamente utilizadas pela Companhia 

e seus funciondrios para o exercicio de atividades ilegais. 

a) — Diferentes modalidades de comercio ificito 

feito sob a cobertura do comercio negreiro. 

Os primeiros navios enviados em 1714, com os 

agentes e os objetos necessaries para a instalacao das 

feitorias, inaugurando as vias novas de comercio, jnau- 

guraram tambem o comercio nao autorizado: ao con- 

trario do que havia sido prometido, mercadorias de con- 

trabando foram introduzidas pelas tripulagoes. 

O exemplo dado por estes navios foi seguido: as 

tripulagoes dos. navios negreiros ou outros (marinhei- 

(139) — Entrelopos eram os navios mercantes que levavam 
mercadorias permitidas a lugares onde os estran- 
geiros nao podiam comerciar, e os navios particu- 
lares que faziam seus negocios no territdrio de con- 
cessao de uma companhia privilegiadat sem licen^a 
dos seus membros (Savary des Bruslons, op. cit, vol. 
II, pp. 431-432: Rolt — "A new dictionary of trade 
and commerce"). No segundo sentido, (de navios co- 
merciando no territdrio de uma Companhia) a pala- 
vra era usada sdmente na Inglaterra. Empregamos 
em nosso trabalho, a palavra nesses dois sentidos, 
considerando entrelopos os comerciantes que nego- 
ciavam no territdrio da Companhia do Mar do Sul atd 
1750, e os comerciantes que mantinham relaQdes com 
a America Espanhola, mesmo depois do tdrmino do 
asiento, 
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ros e oficiais sem distingao) dedicaram-se a um com6r- 

cio particular importante. Essa atividade era conside- 

rada de tal importancia e adquiriu tal intensidade, que, 

segundo afirmagao de um agente da Companhia (140), 

os marinheiros se recusavam a embarcar em navios 

cujos capitaes nao a permitiam ou a restringiam. Os 

marinheiros nao se limitavam a levar mercadorias por 

conita prdpria; muitas vezes introduziam e ven- 

diam mercadorias de terceiros, recebendo pelo trabalho 

uma certa comissao. Era comum o fato de levarem 

mercadorias no valor de 2 a 3.000 pesos, pertencentes 

a algum judeu de Jamaica (141). Neste caso, as mer- 

cadorias, pertencendo a pessoas de mais posses, deviam 

ser de maior valor que as adquiridas pelos prdprios ma- 

rinheiros na Europa ou nas colonias inglesas para se- 

rem revendidas na America. Se considerarmos o mi- 

mero de viagens feitas anualmente, teremos uma ideia 

de quao elevados deviam ser o valor e a quantidade 

de mercadorias introduzidas desse modo. Transpor- 

tando escravos em embarca^oes de pequeno porte, as 

viagens entre as estagoes negreiras, Jamaica sobretu- 

do, e as possessoes espanholas, mais numerosas que nos 

(140) — Esse agente e John Burnet, antigo representante da 
Companhia em Portohelo e Cartagena. Sen testemu- 
munho, assim como o de um outro funcion&rio, Mat- 
thew Plowes, secretario e contador da Companhia in- 
glesa, e indicado por Vera L. Brow em sen trabalho 
"The South Sea Company and Contraband trade". 
Neste trabalho a autora apresenta alguns documen- 
tos sobre as atividades da Companhia do Mar do Sul 
na America Espanhola, existentes nos arquivos espa- 
nhois de Simancas (Simancas — Est. 2370 — antigo 
7017). As informa^oes constantes desses documentos 
foram fornecidas pelos dois funcion^irios da Compa- 
nhia, ja indicados, ao plenipotenci^irio espanhul no 
Congresso de Soissons, Barrenechea, em troca de 
promessas de protegao e pensoes. Burnet e Prowes, 
que haviam sido enviados a Soissons para esclarecer 
os representantes ingleses nas questoes referentes ao 
comercio da Companhia, nao hesitaram em por nas 
maos do enviado espanhol, informapoes pormenori- 
zadas sobre as atividades da Companhia na America 
Espanhola. Essas informa^oes contem numerosas re- 
ferencias ao comercio illcito feito pela Companhia. 
As declara^oes de Burnet, por exemplo, sao divididas 
nos seis par^grafos seguintes: "sobre comercio ilici- 
to; sobre extra^oes e sobre passageiros; s6bre navios 
de permissao; das hostilidades; das contraven^oes; 
dos jamaicanos". (V. L. Brown, p. 671). Todas as vd- 
zes que hos referirmos ^ obra de V, L. Brown estare- 
mos, portanto, utilizando as informa^des desses fun- 
cionirios. 

(141) — V. L. Brown, p. 671. 
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periodos anteriores a 1713, tornavam mais freqiientes 

para as tripulagoes as oportunidades de com6rcio. 

Essas mercadorias eram vendidas a bordo do pro- 

prio navio, conforme se apresentava a oportunidade, 

ou eram negociadas durante a noite em terra. Muitas 

mercadorias, entretanto, nao precisavam de ser postas 

a venda; eram levadas pelos oficiais ou marinheiros a 

certas pessoas que as haviam encomendado. Assim, por 

exempio, o capitao Opie, do servigo da Companhia, se 

comprometeu, por contra to, com um oficial espanhol 

de Buenos Aires, a levar certa quantidade de mercado- 

rias, fazendo-a passar como pertencente a Companhia. 

Do mesmo modo que os oficiais e marinheiros dos na- 

vios da Companhia, comerciavam por sua conta os 

agentes residentes nas vdrias feitorias. Interessados 

em seus negdcios particulares, esses funcionarios des- 

cuidavam dos negocios da Companhia. Ela teve, ate 

certo ponto, a culpa desses descuidos, por nao ter proibi- 

do o exercicio do com^rcio pelos seus empregados, fos- 

sem tripulantes de seus navies ou membros de suas 

feitorias. 

Para obter os objetos negocidveis, os representan- 

tes da Companhia compravam as cargas ilicitas trans- 

portadas por barcos ingleses, ou mandavam ccmprd- 

los especialmente, em Jamaica ou na Inglatrera; fa- 

ziam as vezes as compras, por encomenda de pessoas 

interessadas. files procuravam tomar as providencias 

necessarias para facilitar suas atividades. Assim, por 

exempio, para facliitar as entradas clandestinas, os re- 

presentantes de Panama e Portobelo, em 1722-1724, 

mantiveram casas fora das feitorias, em lugares con- 

venientes, como indica Alsedo y Herrera (142): a es- 

tancia de "Aguadilla" em Portobelo, perto de Porto 

Leones e Bastimentos, lugares muito procurados pe- 

los contrabandistas, e em Panama, a "Casa de To- 

que" (143). 

Certas condigoes e facilidades do comercio negrei- 

ro davam lugar a certos tipos especiais de introdugao 

ilicita. 

Para suprir de escravos as partes das costas ende 

nao possuia feitorias, a Companhia concedia licengas a 

certos individuos, que aproveitavam para comerciar in- 

tensamente. Eis o que diz a respeito o citado (no- 

ta 141) empregado da Companhia, Burnet: 

(142) — Alsedo y Herrera, op. e ed. cit., pp. 210-211. 

(143) — A casa de Portobelo, onde foram encontradas merca- 
dorias, foi demolida por ordem do governador. 
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"A propria Companhia indiretamente abre um 

caminho admiravel para o comercio ilicito, con- 

cedendo llcenga ou arrendando a costa onde nao 

tem feitorias a particulares, a razao de 80 pesos 

de indulto cada pega da India introduzida na cos- 

ta de Barlaventc, Sta. Marta, Cumana e Maracai- 

bo; a operagao nao Ihes daria lucro se nao apro- 

veitassem o pretexto para a introdUQao de roupas, 

pois naoi levavam mais de 50 negros em cada via- 

gem, levando menos, muitas vezes, sendo tudo o 

mais mercadorias, como mostram dois exemplares 

descobertos em Santa Marta e Guatemala" (144). 

O aprovisionamento dasi feitorias por navios da 

Companhia (navios negreiros ou pequenas embarca- 

Q5es de 150 ton.) deu lugar tambem a introdugao de 

mercadorias proprias para o comercio com os colonos 

hispano-americanos; os navios de 150 ton., sobretudo, 

serviam mais para esse fim do que para o transporte 

de provisoes para as feitorias ou para os navios empre- 

gados no trafico. Assim, em 1727-1728, a permissao pa- 

ra enviar um ou dois navios a Vera Cruz para prover o 

'Trince Frederick" com o necessario para a viagem de 

regresso, era desejada, segundo Plowes ( o outro em- 

pregado da Companhia mencionado acima), mais pa- 

ra a introdugao de contrabando. 

Eram tambem constantemente levados moveis e 

outros objetos para o uso das feitorias, cuja entrada 

era permitida facilmente pelos funcionarios reais es- 

panhois. Mas esses moveis e objetos nem sempre eram 

conservados nas feitorias, e geralmente encobriam a 

entrada de mercadorias numerosas negociaveis. Disso 

nos da um exemplo Alsedo y Herrera, em sen "Aviso 

historico" (145). Diz ele que em Cartagena, em margo 

de 1739, foram desembarcadas, com licenga do gover- 

nador, em atengao a um pedido dos agentes da feitoria, 

vdrias pegas de mobiliario, entre as quais algumas pol- 

tronas. Ao serem estas poltronas tiradas da embarca- 

gao, descobriu-se que os seus espaldares eram acolchca- 

dos com fios de ouro e prata e nao com palha ou la co- 

mo seria natural. Faltando tais generos na praga, na- 

quela ocasiao, seu valor era muito grande alcangando 

(144) — V. L. Brown, p. 671, n. 25. 
(145)   Alsedo y Herrera, "Aviso histdrico", ed. cit. p. 252. 
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a on^a 4 ou 5 pesos. Os introdutores, descobertos, per- 

deram todo o carregamento (146). 

Teve, enfim, particular importancia o caso de Bue- 

nos Aires, onde as introdugoes ilegais for am facilitadas 

por dois fatos sobretudo. Primeiro, pela coirhcessao aos 

asientistas ingleses da faculdade de venderem no porto 

de Buenos Aires os artigos sobrados nas transagoes pa- 

ra a compra de escravos nas costas africanas; apresen- 

tadas como sobras do comercio na Africa, mercadorias 

numerosas devem ter sido introduzidas. Depois, pela 

permissao dada aos ingleses de levarem, com os negros 

a serem vendidos no interior, certa quantidade de rou- 

pas para vesti-los. Estabelecida a quantia de 50 tone- 

ladas de baeta (147), os ingleses, desde o comego, a ul- 

trapassaram, carregando quantidades enormes de fa- 

zendas. Diz Ravignani (148) que cada negro levava 

um "enxoval completo e abundante", e Alsedo y Her- 

rera (149), que exagera um pouco, afirma ter "esta fa- 

culdade permitido uma introdugao tao abundalite co- 

mo a do navio de permissao em Portobelo". Levadas pe- 

los ingleses com os negros, em carros de diferentes ta- 

manhos, conforme a regiao para a qual se destinavam 

(grandes e cobertos para o Chile, pequenos e abertos 

para o Paraguai), as mercadorias penetraram ate o Pa- 

raguai e mais alem ate o Chile, e cremos mesmo que 

elas chegaram ao Peru por essa via. 

Alias, independentlemente dessa concessao, se fez 

introdugao de roupas em Buenos Aires. Ja em 1716, 

roupas eram vendidas ilicitamente pelos ingleses co- 

mo mostram as resolugoes do Cabildo em 2 e em 21 de 

margo (150). Na primeira reuniao foi dada noticia da 

introdugao de roupas de "Castela e da Terra", que os 

(14(5) — Segundo diz o autor citado, o mesmo navio procurou 
ainda desembarcar chapas de estanho e de chumbo, 
buscando para isso o auxilio dos possuidorcs de tca- 
rcs. Sendo as pe^as muito grandes e pesadas, nao po- 
diam passar despercebidas; entraram entao os agen- 
tes em rela^ao com aqueles manufatureiros para que 
pedissem ao comandante dos guarda-costas licenga 
para o desembarque; a diligencia, no entanto, nao 
teve resultado satisfatorio. K possivel que esse meto- 
do tenha sido empregado em outras ocasioes; nao 
conseguimos, entretanto, verificar se foi utilizado o 
interesse de outros individuos para a introdugao mais 
ou raenos legalizada de mercadorias. 

(147) — Alsedo y Herrera, op. e ed. cit., p. 208. 
(148) — Ravignani, op. cit., p. 38. 

(149) — Alsedo y Herrera, op. e ed. cit., p. 208. 
(150) — Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, se- 

rie II, t. Ill, 1714-1718, pp. 282-283 e 291-292. 



representantes dos asientistas ingleses trocavam por 

couros com os portenhos; a transagao foi considerada 

prejudicial aos interesses da cidade/ Na segunda, con- 

siderando ser a operagao contrAria ao tratado de 

asiento, resolveu-se fazer uma representagao ao go- 

vernador, para que, "como juiz protetor e conservador 

do dito asiento, proibisse os ingleses de comerciarem 

com tais generos por causa do prejuizo decorrente para 

o comercio da cidade." 

Agao de carater um pouco diferente, mas que uode 

ser incluida entre as atividades de com6rcio ilicitas, foi 

o transporte, pslos navios da Companhia, de passagei- 

ros, e de ouro e mercadorias dos colonos. Essa ativi- 

dade dava um ganho suplemeaitar k Companhia ou 

aos seus empregados. 

b) — O comercio ilicito do navio de permissao. 

Para completar o estudo dessa serie de operates 

comerciais feitas ilegalmente sob a cobertura dos tra- 

tados de 1713, devemos considerar as atividades do na- 

vio de permissao. 

fisse navio, como vimos, devia transportar 500 ou 

650 toneladas de mercadorias; ele vendia, no entanto, 

muito mais nas feiras de que participava, usando va- 

ries metodos para quebrar o estabelecido pelo tratado. 

O emprego de barcos de tonelagem superior a per- 

mitida, o carregamento excessive dos navios, o uso de 

embarcagoes menores como verdadeiros suplementos 

dos navios eram metodos praticados. 

O envio de navios de tonelagem superior a estabele- 

cida, era o metodo menos empregado: devendo o navio 

ser medido em Londres, antes da partida, e, na Ameri- 

ca, depois da chegada, era dificil nao serem preenchi- 

das as condigdes exigidas. A Companhia, no seu proprio 

interesse, devia manter a tonelagem indicada, porque 

qualquer excesso atrazava a venda das mercadorias nas 

feiras. Para impedir o atraso ou talvez para poder agir 

com maior liberdade, a Companhia, pelo seu represen- 

tante em Madri, pediu, mais ou menos em 1721, que o 

navio de permissao fdsse isento de remedigao nas tn- 

dias, sem contudo ter obtido satisfagao. 

Dos navios enviados, entretanto, dois, pelo menos, 

segundo diz o representante da Companhia, Burnet 

(151), possuiam um tamanho maior que o estatuldo 

embora fosse pequeno o excesso: o "Royal George" 

(1721), com 17 toneladas acima das 650 e o "Prince 

(151) — V. L. Brown, p. 674, 
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Frederick", cujo tamanho nao foi averiguado pelas au- 

toridades espanholas no porto do destino. 

Os outros fois metodos eram mais freqlientemente 

empregados: foram utilizados em todas as viagens, as 

vezes os dois ao mesmo tempo. 

Embora o pavio nao medisse mais de 650 tonela- 

das, a carga transportada corespondia geralmente a 

mais de 900 toneladas ou mais exatamente a 974 2/3 to- 

neladas, segundo diz Alsedo y Herrera (152). Esta ci- 

fra era obtida carregando-se o menor numero possivel 

de provisoels, e colocando no conves, quando nao se 

estragavam sob a agao do tempo, ou nas entrepontes 

e camarote ("camara principal") as mercadorias que 

nao cabiam no porao. De acordo com Alsedo y Herrera, 

a entreponte correspondia a 1/3, e o comarote a 1/6 

do porao; cheios igualmente, o navio de 650 toneladas 

passaria a ter 974 2/3 toneladas. O exceso era cmbar- 

cado antes da partida do navio, durante a viagem, ou 

nas Antilhas. Ao ser verificado o carregamento do na- 

vio, apareciam as 650 toneladas llcitas no porao. Se- 

gundo o mesmo Alsedo y Herrera, no porao eram leva- 

dos os fardos, r.a entreponte, os caixoes, e no camaro- 

te as caixas. Dizia-se aos oficiais que caixoes e caixas 

estavam cheios de moveis, roupas, remedios, etc., des- 

tinados as feitorias. Comegada, entretanto, a feira tu- 

do era vendido. 

Sendo exatas as cifras indicadas por Alsedo y Her- 

rera, o navio carregava dessa maneira, um excesso eoui- 

valente & metade da carga normal. 

fisse excesso era ultrapassado, atingindo o ddbro e 

mais da carga permitida, quando o navio anual era su- 

prido por outros barcos. Esses barcos, que o acompa- 

nhavam durante a totalidade ou parte do percurso, 

serviam-lhe de verdadeiros suplementos. Eram de tone- 

lagem variavel, pequena ou media, e transportavam 

mercadorias em quantidades variaveis: as vezes eles 

carregavam apenas mercadorias, outras vezes, levavam 

tambem provisoes para os navios de permissao super- 

carregados. Suas cargas eram transferidas para o na- 

vio que seguiam, as vezes logo depois da chegada nas 

tndias Ocidentais, em Jamaica ou outra possessao in- 

glesa, ^-s vezes mesmo em alto mar. Ao chegar a estas 

latitudes, o navio de permissao ja tinha gasto a maior 

parte de suas provisoes ou se possuia ainda muitos vi- 

veres, podia desembarca-los, como fazia com freqiien- 

cia, ficando vazio um largo espago, que era entao en- 

chido com os artigos carregados pelo navio suplemen- 

(152) — Alsedo y Herrera, op. e ed. cit., pp. 204, 222 e 230. 
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tar. Outras vezes, a carga era transferida aos pnucos, 

a medida que os negocios eram feitos pelo navio na fei« 

ra. Neste caso, o navio ou navios suplementares anco- 

ravam em algum porto deserto proximo de Portobelo 

ou Vera Cruz, transportando as mercadorias para o na- 

vio principal durante a noite ou quando se apresentava 

uma oportunidade. Em certas ocasioes, navios faziam a 

viagem diretamente de Jamaica para praticar a opera- 

gao indicada. A transfereincia das mercadorias para o 

navio de permissao antes de sua chegada aos portos 

hispano-americancs nao impedia que ele fosse supri- 

do tambem durante a realizagao da feira. 

O numero de pequenas embarcagoes empregadas 

nessas operagoes era variavel: uma, duas, trSs ou mais 

proviam o navio anual desse modo. 

Dois exemplos ilustrarao bem o que foi dito acima. 

Em 1724, o navio "Royal George", depois de receber na 

ilha Sao Cristovao uma carga de fardos de fazenda 

levados por uma chalupa de 180 toneladas, em tres via- 

gens (60 a 70 fardos em cada viagem), foi seguido por 

um navio suplementar ate Portobelo (153). Em 1725, 

o navio "Prince Frederick" foi acompanhado ate &s fn- 

dias Ocidentais pelo barco "Spotswood", cujas 300 to- 

neladas de mercadorias Ihe foram transferidas; alem 

disso, o navio foi seguido ate Vera Cruz pelo "Prince of 

Asturias" carregado de mercadorias (154). E, enquan- 

to o navio esteve detido em Vera Cruz, alguns barcos, 

partidos de Jamaica sob o pretext© de levar-lhe viveres, 

mantinham-nO' constantemente provido de mercado- 

rias. fisse fato foi ccnfirmado por autoridades espa- 

nholas. Em um documento do Secretario de Estado es- 

panhol ao embaixador da Franga em Madri, le-se o se- 

guinte: 

(153) — V. L. Brown, p. eGS1. As informa^oes dadas por Plo- 
wes sobre o navio citado foram completadas pelas 
declara^oes feitas diante de uma junta da Companhia 
do Mar do Sul, em 1727^ pelo segundo piloto do navio 
"Royal George', J. Utbar. Uma copia do relatorio 
deste funcionirio foi fornecida por Plowes a Barre- 
nechea. 

(154) — V. L. Brown, p. 668. Hildner, "The role of the South 
Sea Company in the diplomacy leading to the war of 
Jenkins'Ear, p. 327, n. |12; o'autor cita nessa nota 
o artigo 19 das reclama^oes e pretensoes apresenta- 
das pelos comissarios espanhois a Comissao reunida 
em 1732 para resolver as questoes pendentes entre a 
Espanha e a Inglaterra. No artigo em questao era 
mencionado o fato de ter sido o "Prince Frederick'* 
seguido pelos dois navios ja indicados. £ proviyel 
que essa informa^ao, tenha sido tirada pelo governo 
espanhol dos documentos fornecidos por Plowes e 
Burnet, 



"consta que sob o pretexto de conduzir vlveres ao 

mencionado navio ("Prince Frederick") durante 

o tempo de sua demora no Porto, outras embar- 

goes introduziam k medida que ele descarregava» 

quantidade de generos igual a que levara" (155). 

Burnet, por sua vez, em seu depoimento, afirmou 
"ter deixado em Jamaica, ao passar por ali, mercado- 

rias para serem levadas para Vera Cruz, e nao tinha 

duvida de que elas iriam ter la no barco que levaria 

provisoes para o "Prince Frederick" (156). 

Considerando essas operagoes ilicitas, compreen- 

demos melhor o que foi dito no capitulo anterior sob re 

o prejuizo causado ao comercio espanhol: a quantida- 

de de mercadorias introduzidas e vendidas a baixo pre- 

go era muito grande e podia satisfazer grande parte 

das necessidades dos participantes das feiras. 

Nao contente com essa participagao, entretanto, a 

Companhia pediu em 1730, por intermedio do embai- 

xador ingles em Madri, Keene, permissao para vender 

as mercadorias levadas pelo navio, no interior do vice- 

reino do Peru. A permissao foi negada: essa faculdade 

daria maiores prejulzos ao governo e aos comerciantes 

espanhois. Ela pediu, ainda, que Ihe fosse concedido 

o direito de vender as mercadorias se o navio chegasse 

atrazado a feira. Patino, entao ministro espanhol, res- 

pondeu nao haver necessidade de tal concessao porque 

a Companhia recebia comuoiicagao, com antecedencia, 

da epoca em que se realizaria a feira, e podia providen- 

ciar para chegar em tempo (157). 

No que diz respeito a responsabilidade da Compa- 

nhia nessas atividades, nao concordamos com a opiniao 

de certos autores, que querem culpar apenas seus fun- 

cionarios. Em certos casos nao se pode hegar que a di- 

retoria da Companhia tinha conhecimento das opera- 

goes, como por exemplo, no caso do navio de permis- 

sao. O que e certo e que o resultado desse comercio ill- 

cito nao era repartido entre os acionistas, sendo apro- 

veitado por um pequeno mimero de diretores. Para cor- 

roborar nossa opiniao podemos citar a afirmagao de 

(155) — Sim. Est. 2526 (antig. 7614) apud V. L, Brown, p. 674, 
n. 27. 

(156) — V. L. Brown, pp. 674-675. 

(157) — Alsedo y Herrera, op. e ed, cit., p. 265; Hildner, op. cit. 

p. 324, 
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Plowes (158) de que a publicagao na Inglaterra de uma 

"carta contendo acusagSes contra os diretores da Com- 

panhia provocaria um clamor geral contra ela, fazendo 

os acionistas pedirem um exame das cantas e determi- 

nando uma investigagao parlamentar,^ E ainda, em 

1732, o subgovemador da Companhia do Mar do Sul 

demitiu-se por temor de um inquerito sobre atividades 

ilicitas da Companhia (159), 

E' tambem verdade, no entanto, que a maior par- 

te das operaQoes era feita pelos funcionarios, sem co- 

nhecimento da direcao. 

De uma maneira ou de outra, a Companhia con- 

trolava, segundo expressao do governo espanhol, um 

tergo do comercio ilicito feito na America. 

(158) — Plowes a Barrenechea, Paris, 31 out. 1728, apud V. L. 
Brown, p. 667. O autor anonimo dum "Ensaio sobre 
as causas do declinio do comercio externo da Gra- 
Bretanha." (edigao francesa, 1757, vol. I, p. 172) es- 
vreve a esse respeito o seguinte: "As Companhias das 
Indias e do Mar do Sul compram na Inglaterra por 
intermedio de seus diretores e vendem fora por 
meio de seus representantes, que nao podem, uns e ou- 
tros, deixar de ouvir um pouco seus interesses proprios 
e os de seus amigos, fazendo-se tudo com os fundos 
das Companhias." 

(159) — C. H. B. E., vol. I, p. 341. No momento em que iamos 
entregar o trabalho a tipografia chegou-nos as maos 
um artigo de George H. Nelson, intitulado "Contra- 
band trade under the asiento, 1730-1739", publicado 
em "The American Historical Review" vol. LI, outu- 
bro 1945. Nesse artigo, o autor, utilizando documen- 
tos de que nao pudemos dispor, confirma nossa afir- 
ma^ao de que os diretores da Companhia do Mar do 
Sul tinham conhecimento do comercio ilicito e dele 
participavam. Segundo G. Nelson, em 1730, no mo- 
mento em que Thomas Geraldino foi enviado a Lou- 
dres para representar Filipe V na direcao da Compa- 
nhia, foram designados dois dos seus altos funcio- 
narios — o subgovemador e o deputado-governador 
— para tomarem conta dos negocios relatives ao 
comercio ilicito. Esses dois governadores passaram 
entao a se ocupar de tudo o que dizia respeilo ao co- 
mercio de contrabando, (escolha de ageates, procura 
de carregamento para os navios, venda dos produtos 
de retorno, etc.), enquanto o comercio legal era diri- 
gido pelos outros membros da Diretoria. Toda corres- 
pondencia relativa ao comercio ilicito era endere^a- 
da laqueles dois diretores, sendo tomadas todas as 
providencias para afastar a suspeita dos represen- 
tantes espanhois ou para impedir que as cartas cais- 
sem nas suas maos (pp. 56-57). 

No mesmo artigo, o autor indica alguns proces- 
sos utilizados pelos ingleses para a introdu^ao do 
contrabando. 
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2 — O comercio dos entrelopos. 

Nessas operagoes comerciais, uma seria concorren- 

cia era feita a Companhia do Mar do Sul pelos entre- 

lopos. Exercendo uma intensa atividade, esses comer- 

ciantes contribuiram para diminuir os ganhos da Com- 

panhia, prejudicamdo-a muito. tiles serviam com van- 

tagem os compradores, vendendo-lhes cerca de 50 % 

mais barato que ela (160). 

Os entrelopos exerceram suas atividades na Ame- 

rica Espanhola durante todo o periodo de tempo que 

nos interessa: paralelas as da Companhia ate 1739, 

elas continuaram depois com o mesmo exito. 

A facilidade que encontravam era, no entanto, 

contrabalanQada pelas dificuldades e perigos proprios 

de empresas desse genero: perseguigao pelos elementos 

incumbidos da vigilancia das costas, navios guarda-cos- 

tas e oficiais aduaneiros, terminada muitas vezes pelo 

apresamento dos barcos, perda dos carregamen|tos e 

prisao dos culpados; ataques feitos muitas vezes pelos 

proprios fregueses para se apoderarem gratuitamente 

das mercadorias. 

Em todo caso, o lucro, o exito na maior parte dos 

negocios, compensavam largamente os perigos e difi- 

culdades arrostados. Um exemplo do valor do comercio 

de contrabando nos e dado por Alsedo y Herrera (161). 

Diz ele que um dos age^tes da Companhia do Mar do 

Sul em Panama, H. Thompson, deixando seu posto, de- 

dicou-se ao "oficio" de entrelopo; o comercio de con- 

trabando devia ser bem mais remunerativo que o cargo 

de agente da Companhia... 

Possuindo vantagens especiais, como bases bem 

situadas e escolhidas, aprovagao encoberta do seu go- 

v§rno, os entrelopos ingleses introduziam suas merca- 

dorias em pontos diversos. Agihdo mais em certas re- 

gioes, menos em outras, conseguiram fornecer merca- 

dorias para a America toda. Suas atividades, porem, 

aao tiveram sempre a mesma intensidade: variaram 

segundo as circunstancias e as ocasioes. Mais inten- 

sas em epocas em que as comunicagoes entre a Espa- 

nha e o seu Imperio nao eram normais, como em tem- 

po de guerra, dimiinliiam com a intensificagao de me- 

didas repressivas pelo governo espanhol ou com a su- 

perlotagao do mercado. 

(160) — Tndicado por Vaucher, op. cit., p. 236. 

(161) — Alsedo y Herrera, op. cit., pp. 250-251, 
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a) — Metodas de comercio. 

Para a realizagao desse comercio irregular, recor- 

riam os negociantes a certos processes mais ou menos 

constantes e aproveitavam todas as oportunidades que 

se apresentavam. 

Metodo comum era o ancoramento dos barcos con- 

trabandistas em praias, enseadas ou portos desertos 

para fazer as transagoes. Eram mais procurados os 

ancoradouros mais ou menos proximos dos grandesl 

centros, dos portos mais importantes. Nao eram, en- 

tretanto, desprezados os lugares proprios mais afas- 

tados. 

Essa pratica era comum nas costas recortadas e 

cheias de enseadas da America Central e do norte da 

America do Sul ou de Cuba. Ao contrario, as costas 

de dificil acesso do Mexico tornavam diminutas as pos- 

sibilidades de exercicio desse tipo de atividade. En- 

quanto aqui, por esse processo, as entradas se faziam 

unicamente pelas regioes de Campeche e Vera Cruz, 

eram inumeros os pontos de penetragao nas outras 

costas citadas, onde eram utilizados portos, ilhas, en- 

seadas e embocaduras de rios para o ancoramento. 

Ancorando num desses pontos, os entrelopos es- 

peravam a chegada dos colonos espanhois para efetua- 

rem seus negocios. Avisados por um tiro de canhao ou 

por um mensageiro enviado pelo capitao, os interes- 

sados, trazendo as moedas de troca, reuniam-se no lo- 

cal onde estava o navio, processando-se entao os ne- 

gocios. 

Eram empregados comumente pelos estrangeiros, 

barcos de pequeno porte e velozes, capazes de fugir ra- 

pidamente a aproximagao dos guarda-costas, ou faceis 

de ser escondidos diante do perigo. Algumas vezes eram 

usadas embarcagoes grandes: neste caso, a embarca- 

gao ancorava ao largo e o carregamento era levado 

para a terra em varias viagensi, por barcos especialmen- 

te preparados. Bern informados, esses comerciantes 
conheciam as rotas dos guarda-costas, de modo que 

procuravam ancorar nas regioes onde nao havia vi- 

gilantes ou onde nao havia probabilidades de passa- 

rem no momento. 

Era tambem comum a realizagao dos negocios du- 

rante a noite, 

Nas embarcagoes eram admitidos poucos compra- 

dores ao mesmo tempo, sendo esta pratica uma espicie 

de defesa; os barcos contrabandistas tinham geralmen- 

te pequena tripulagao e era perigoso receber a bordo 

numero muito grande de estranhos, porque, se os fre- 
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gueses percebiam que formavam maioria, atacavam os 

tripulantes e se apoderavam das mercadorias. 

Vejamos como se fazia a negociagao. Encontra- 

mos em duas obras (162) existentes na Biblioteca Na- 

cional (Rio de Janeiro) descrigao pormenorizada do 

processo de comercio. 

Indicado como sendo praticada pelos jamaicanos 

&e deve ter sldo adotado tambem por negociantes de ou- 

tras regioes: e verdade que os jamaicanos eram mais nu- 

merosos, e que o metodo pode ter sido iniciado por eles; 

mas isso nao exclui a possibilidade da sua adogao por 

outros elementos. Carregado em Jamaica (ou outro 

lugar) com negros e mercadorias apropriadas, o navio 

se dirigia, primeiro, para um porto distante quatro mi- 

Ihas de Portobeio, o "Grout", em "Monkey Key" (163). 

Ancorado o navio, um homem da tripulagao, sabendo fa- 

lar espanhol, era enviado a Portobeio para dar aviso 

da sua chegada e combinar com os comerciantes inte- 

ressados o lugar e o momento em que canoas do navio 

deviam espera-Ios. Ao mesmoi tempo, a noticia era ra- 

pidamente enviada para Panama. Os negociantes de 

Portobeio eram os primeiros a chegar e escolhiam os 

negros e mercadorias que desejavam. Depois dessa es- 

colha, voltavam para a cidade, tomavam o dinhei- 

ro necessario e, numa segunda viagem ao navio, pe- 

gavam as compras. Chegavam, entao, os comerciantes 

vindos de Panama. Para enganar a vigilancia dos 

guardas reals, faziam o percurso disfargados em cam- 

poneses, carregando sua prata em jarros cheios de co- 

mida e seguindo pelas matas e caminhos dificeis. Com- 

prados os negros e mercadorias, voltavam os comer- 

ciantes para suas casas. Para a viagem, as mercadorias 

eram acondicionadas em pequenos pacotes, proprios 

para uma s6 pessoa carregar, recebendo os comprado- 

(162) — "The British Empire in America", vol. II, pp. 419- 
420. "An account of the European settlements in 
America ', vol. II, pp. 77-78. 

(163) — Os ingleses chamam essse porto de "Grout" e o si- 
tuam em "Monkey Key". Nao conseguimos identifi- 
ca-lo. Julgamos que estava ao sul de Portobeio, mais 

ou menos proximo a desembocadura do riacho Gar- 
rote (e possivel que eles usassem "Grout'' por "Gar- 
rote" como usavam "Brew" por "Baru"), mas nao 
podemos afirraar com certeza (vide mapa no fim do 
do livro de Zaragoza, "Piraterias y Agresiones de los 
Ingleses" etc...). Alcedo, no seu "Dicciondrio histo- 
rico-geografico de las Indias Occidentales o America", 
indica a existencia de uma enseada de Garroie nas 
proximidades das ilhas Monos, na jurisdi^ao de Por- 
tobeio ("Dicci^nario", vol. Ill, p. 233, pal. Monos), 
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res, dos irgleses, as provisoes necessarias para o seu 

sustsnto ate chegarem ao mar do Sul. 

O navio ficava neste pdrto 5 ou 6 semanas; depois, 

se o carregamento nao era todo vendido, dirigia-se pa- 

ra a ilha Baru, a 5 milhas de distancia de Cartagena. 

Avisados os comerciantes dessa cidade pelos habiiantes 

da ilha. as negociagoes eram feitas da mesma maneira 

que no outro porto. 

O autor do "British Empire in America" cita o ca- 

so de um navio que em dois meses vendeu desse mo- 

do 150 negros e "uma boa carga de mercadorias pela 

qual os proprietarios gar-haram provavelmente 2.000 

libras mais do que se a tivessem vendido em qualquer 

outro mercado" (164). 

Para a efetuagao dessas operagdes, precisavam, na- 

turalmente, os ingleses de contar com auxiliares, com 

cumplices residentes nas cidades hispano-americanas. 

A ncdcia da chegada do navio devia ser dada a pessoas 

de confianga, intermediarias entre ois ingleses e os co- 

merciantes, au aos proprios comerciantes interessados, 

ja conhecidos por transagoes anteriores, Deviam ser 

usadas todas as precaugoes para que elate nao chegas- 

sem ao conhecimento dos oficiais reals e de outros pos- 

siveis inimigos. 

Essas operagoes eram feitas em qualquer epoca do 

ano, mesmo quando as frotas e galeoes vendiam seus 

generos nas feiras. 

Outro metodo de fazer um comercio clandestino 

rendoso, muito empregado, era o das arribadas for- 
gadas. 

Desejando entrar num determinado porto, o ca- 

pitao, alegando que seu navio estava sem provisoes, ou 

que havia sofrido uma avaria perigosa, pedia ao gover- 

nador licenga para aportar e reparar os danos. fese 

pedido era, em geral, acompanhado por presentes ao 
govern ador e acs oficiais reais com quern o capitao 

devia contar. A permissao era geralmente concedida. 

No caso dos ingleses, que nao eram os unices a empre- 

gar este metodo, a empresa era facilitada pela existen- 

cia de um artigo no tratado de 1670, que versava, jus- 

tamente, sobre a questao dos ancoramentos forgados: 

no caso de grande necessidade, os suditos ingleses po- 

diam procurar os portos hispano-americanos, enquan- 

to os espanhois podiam buscar os portos das coldnias 
inglesas. 

(164) — Segundo um autor do seculo XVIII, Wynne ("A ge- 
neral history of the British Empire in America,,, vol. 
II, p. 499), esses dois pontos eram os principals hi- 
gares onde se comerciava, 
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Uma vez no p6rto, o navio tinha dus possibill- 

dades para colocar sua carga: a primeira era possivel 

quando o navio ia em busca de provisdes ou quando 

aportava para ser reparado: a fsegunda podia ser pra- 

ticada sdmente no caso de precisar o navio de ser des- 

carregado para reparagao da avaria. 

As arribadas acarretavam certas despesas, como 

pagamento do direito de estadia no pdrto, pagamento 

das provisoes ou reparos e outras. Sob pretext© de 

conseguir a importancia necessaria para satisfazer &s 

dividas contraidas, o capitao do navio obtinha facil- 

mente licenga para vender parte do seu carregamento, 

Essa venda, que se processava dentro da mais estrita 

legalidade, emcobria outra irregular, feita geralmente 

durante a noite (165). 

No caso de descarregamento do navio, as opera- 

goes eram feitas de outro modo: as mercadorias desem- 

barcadas eram guardadas em armazens, em aparen- 

cia, hermeticamente fechados e mesmo lacrados. Os 

depositos possuiam, contudo, uma outra porta secun- 

daria, pequena, que era conservada aberta. Por ela 

eram retiradas, durante a noite, as mercadorias para 

a venda, sendo os seus fardos substituidos pelos dos 

produtos de retorno. Reparado, o barco era novamen- 

te carregado e partia com uma carga diferedte. 

Nestes processos, a conivencia dos oficiais espa- 

nhois era quase indispensavel: distribuigao de presen- 

tes era um fator de exito da empresa. 

Ao contrario do que acontecia com estes processos, 

praticados com algumas modificagSes por outros con- 

trabandistas espanhois, franceses e holandeses, certas 

praticas eram seguidas unicamente pelos ingleses. Nao 

bastando os dois processos acima descritos,. eles utili- 

zavam todos os pretextos e circunstatacias que se apre- 

sentavam. 

Assim, por exemplo, depois de 1750, tendo a Es- 

panha modificado sua politica em relagao ao forneci- 

mento de negros a America, procurando evitar os gran- 

des asientistas estrangeiros, puderam os ingleses uti- 

lizar, para a colocagao ilegal de suas manufaturas, os 

pequenos asientistas espanhois. Dominando a costa 

africana e possuindo grandes mercados de negros no 

mar dos Caraibas, era-lhes facil entrar em relagdes com 

os traficantes espanhois, criando um problema novo 

para o governo espanhol (166). 
Interessante era a penetragao feita por intermedio 

(165) — Serionne, op. cit., vol. I, p. 86. 
(166) — King, "Evolution of the free slave trade principle 

in Spanish colonial administration", p. 35. 
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dos Indies mosquitos. Embora nao os possamos conside- 

rar intermedidrios no sentido exato da palavra, os mos- 

quitos desempenharam um papel interessante na co- 

loca^ao dos produtos ingleses. Mantendo, desda o 

seculo XVII, relagoes com esses selvagens, sempre con- 

siderados um perigo pela Espanha, que nao conseguira 

domind-Ios, os ingleses comerciavam com eles. Forne- 

cendo-lhes armas, munigoes, aguardente e objetos de 

ferro, recebiam em troca cascas de tartaraga, tartaru- 

gas salgadas, cacau e mesmo escravos Indies (167). 

De posse dos artigos levados pelos ingleses, os fcndios 

os negociavam com os colonos espanhois, trocando-os 

por tabaco, doces, carnes, etc. Segundo Altamira (168), 

os colonos eram quase obrigados a comerciar com os 

mosquitos, que nao sendo satisfeitos, "ameagavam sa- 

quear as plantagoes de cacau, fruto de valor na regiao, 

nao so por ser um produto de comercio, como por ser- 

vir de moeda,^ Alem disso os produtos oferecidos pelos 

indios eram escassos na regiao. Assim, os mosquitos 

se faziam veiculo da expansao dos produtos ingle- 

ses nos domlfciios espanhdis da America. 

Do mesmo mode, mas com menor intensidade, os 

ingleses utilizaram a amizade dos chamados ''indios 

bravos" do Darien para a realizagao do seu comercio. 

Na regiao de Honduras e ate Campeche, contavam 

os comerciantes ingleses com outros auxiliares: os cor- 

tadores de pau campeche, de origem inglesa, ou me- 

Ihor jamaicana, antigos flibusteiros as vezes, que se 

prestavam ao papel de auxiliares do comdrcio ingles. 

Desenvolvendo uma atividade extraordinaria, os 

eintrelopos ingleses conseguiram, empregando os meios 

acima descritos, conquistar a extensa regiao da Ameri- 

ca Central e Novo Granada. Mas a regiao do gdlfo do 

Mexico, ao norte de Vera Cruz foi, diretamente, pouco 

alcangada ate meados do seculo. Nao encontrando as 

mesmas facilidades para atingir as costas, nao pos- 

suindo bases muito proximas, sofrendo a concorrencia 

dos franceses mais bem colocados, os ingleses pouco 
realizaram. 

A situagao se modificou, edtretanto, depois da 

guerra dos sete anos: pelo tratado de Paris de 1763, a 

Inglaterra recebeu da Espanha a Florida e da Franga a 

margme esquerda do Milssissipi, com excegao da cidade 

de Nova Orleans. E, pouco depois, a Espanha 

recebeu da Franga a Luisiania. A Inglaterra obtinha 

uma dupla vantagem: adquiria otimas bases de co- 

de?) — V. L. B., p. 184. 
(165) — Altamira y Crevea, "Historia de Espana y de la civi- 

zacion espanola'", vol. IV, p. 309. 
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m6rcio no golfo do Mexico, passava a ter fronteiras 

grandes com o territorio espanhol, e via desaparecer 

a concorrencia francesa. Mobile e Pensacola tornaram- 

se centres importantes de comercio, e a livre navega- 

Qao do Mississipi abriu-lhes novas possibilidades de ne- 

gocios, Aproveitando as concessoes recebidas, e a de- 

sorganizagao da Luisiania com a transferencia de so- 

berano, numerosos comerciantes ingleses se estabele- 

ceram em Nova Orleans e grande numero de navios 

ingleses apareceu no Mississipi. Indicando como seu 

destino os portos ingleses do curso superior do rio, esses 

barcos procuravam realmente os centres espanhois da 

margem direita, para comerciar com os seus habitan- 

tes. A esse respeito escrevia, em 1771, o governador es- 

panhol da Luisiania: "Estas pequenas embarcagdes, 

que, de tempo em tempo, passam diante desta cidade 

(Nova Orleans) com o fim de ir a seus postos de Ma- 

chac e Natchez nao tern outro objetivo alem do comer- 

cio que podem fazer r^este rio"... (169), 

fese comercio, combatido ja durante a adminis- 

tra^ao do governador O'Reilly (1769), diminuiu muito 

em 1777, com as medidas de B. Galvez, novo governa- 

dor. que fez apresar todos os navios ingleses encontra- 

dos no Mississipi, acusados de se dedicarem ao comer- 

cio illcito e terminou com o rompimento da guerra en- 

tre a Espanha e a Inglaterra (1779). Durante a luta, 

Galvez ocupou varios fortes e localidades ingleses (Nat- 

chez, Baton-Rouge, Mobile) e, com o auxilio da esqua- 

dra espanhola, Pensacola, pondo fim ao dominio ingles 

na regiao. O periodo mais ou menos curto de ocupa- 

gao inglesa permitira, coivtudo, que \o Mexico (pelo 

Norte), e o Texas, recebessem alguma coisa da corren- 

te comercial inglesa. 

Na regiao afastada de Buenos Aires, onde agiram 

tambem os entrelopos ingleses, a importancia do co- 

medcio illcito foi menor. Aqui o metodo de arribadas 

nao podia ser posto em pratica: nao havia colonias in- 

glesas proximas, de modo que os navios ingl§ses nao 

tinham pretexto para navegar em suas dguas. Era 

empregado, entao, quase exclusivamente, o metodo de 

ancoramento em portos desertos. Era interessante, 

nesta regiao, o uso dos Portugueses da colonia do Sa- 

cramento, e mesmo do Brasil, como intermediaries en- 

(169 — AI, Pap. de Cuba, 1055. Luis de Unzaga y Amezago a 
D. Antonio M. Bucarelli, 22 de janeiro de 1771, apud 
V. L. B., p. 18*5. n, 25, Segundo diz Ballesteros (op, 
cit., vol. V, p. 389), D. Luis de Unzaga, tolerou e 
mesmo favoreceu o contrabando. 
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tre os comerciantes ingleses e os consumidores hispano- 

americanos. 

b) — Atos audaciosos dos entrelopos ingleses. 

Dotados de grande audacia, os entrelopos ingleses 

nao se limitavam ao exercicio pacifico de sua atlvidade. 

Muitas vezes usavam a forca para obter o que dese- 

javam. Um exemplo disso nos e dado pelo fato seguin- 

te, relatado em documentos existentes no Arquivo Na- 

cional de Caracas (170). Estando em 22 de outubro 

de 1763, carregando cacau no porto de Carenero a ba- 

la(ndra "Nossa Senhora do Rosa;rio,^ de propriedade 

da Real Companhia Guipuzcoana, foi forgada por um 

bergantim ingles que se aproximara, a entregar o sen 

carregamento em troca de alguns barris de farinha 

(mais ou menos 48 fangas de cacau por 14 barris de 

farinha). Em seguida, a embarcagao inglesa atacou 

outra barca espanhola, da qual tirou todo o cacau. Co- 

mo o bergantim estava armado, os tripulantes dcs bar- 

cos espanhdis nada puderam fazer. Mais tarde, esse 

acontecimento foi confirmado e o navio ingles foi iden- 

tificado, com as declaragdes de dois de seus marinhei- 

ros que haviam fugido: tratava-se de um navio da ilha 

de Antigua, carregado para o comercio nas costas es- 

panholas e comandado pelo capitao Reyt, que havia 

ordenado as operagoes acima descritas. fisse caso pa- 

rece nao ter sido o unico. Os proprios capitaes dos na- 

vios da Companhia do Mar do Sul, alias, usavam, as 

v§zesf de violencia para colocarem suas mercadorias 

ilicitas, como no caso do navio "Duke of Cambridge" 

em Buenos Aires, citado por Funes (171), cujo capitao, 

ameagando fazer fogo, nao permitiu a entrada dos ofi- 

ciais reais para a visita regulamentar. 

Fato mais grave que os dessa especie, demonstra- 

tivo da audacia desses elementos e do perigo que repre 

sentavam, foi a organizagao de verdadeiras associagoes 

(170) — "Autos sobre aber un bengantin ingles a su capn. 
En la Boca de preparo Sacado unas fanegas de ca- 
cau que de distintos Particulares tenia a su Bordo 
la Balandra nombrada 4<N. Snra. del Rosario" dela 
R. C. G. para traer a el Puerto dela Guaira y dado 
en cainbio de ellas unos barriles dc arinav in Bole- 
tin del Archivo Nacional de Caracas, julho-agosto 
d 1940, p. 101-103. 

(171) — Funes. "Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, 

Buenos Aires y Tucuman", vol. I, p. 249. 



armadas de contrabandistas numa das jurisdicoes da 

provincia ds Panama (172). 

Contrabandistas for mar am na reglao de Nata, tres 

sociedades, "Real Jurisdigao", "Apostolado de Penono- 
me" e "Sacra Fam^lia'^ reunindo mais ou meioos 500 

homens (234 homens principals e mais empregados e 

escravos). O chefe das tres companhias era D. Mar- 

tinez Fajardo e delas participavam conhecidos intro- 

dutores da epoca como J. Jose Lopez (apelidado Perii- 

ta). fisses homens agiam de acordo com os ingleses 

que Ihes forneciam mercadorias para cs negocios e 

armas para defesa, Possuiam em Nata uma casa forte, 

copioso material belico, armazens onde eram depcsita- 

dos seus bens e mercadorias, e, no Mar do Sul, uma pe- 

qu ena fragata, a "Yegua de la Mar del Sur", com a 

qual transportavam os "produtos para Guaiaquil. para 

os portos dos Vales e para os da outra costa". Consti- 

tuindo uma poderosa forga dominavam inteiramente a 

regiao, de tal modo que o governo da jurisdiQao estava 

todo em suas maos. 

Desenvolviam esses homens uma grande ativida- 

de. As mercadorias para seus negocios eram levadas de 

Jamaica por navios ingleses ate a embocadura do rio 

Code; daqui eram transportadas por pequenas embarca- 

goes pelo curlso do rio ate onde possivel, e, em seguida, por 

mulas ou escravos ate Nata. Desta cidade, canoas as 

transportavam para o Mar do Sul, descendo o rio Gran- 

de de Nata; as proprias barcas ou a fragata ja me^ 

cionada, as levavam entao ate os portos do dsstino. Nas 

estradas seguidas, do rio Code ate as cidades onde es- 

tavam as sedes dos contrabandistas, existiam pequenas 

casas de madeira ccbertas de palha, que serviam do pou- 

so para os carregadores: quatro dessas casas, pelo me- 

nus, foram destruldas, no caminho de Penonome, pe- 

las forgas espanholas em 1748. 

A importancia dos negocios feitos pelos membros 

das sociedades pode ser avaliada pelo valor represen- 

tado pelos negros e generos cdrrfiscados depois do ata- 

que aos seus redutos: so os "generos encontrados nos 

armazens e os escravos em poder dos reus,, foram ava- 

liados em Panamd, em 88.034 pesos; depois, com ou- 

(172) — Alscdo y Hcrrera, "Incursiones y hostilidades de las 

naciones extranjeras en la America Meridional con 
las Providencias de Espana'' etc..., edigao Zara- 
goza, pp. 292-309. 
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tros despojos encontrados, a quantia subiu a 100.000 

pesos (173). 

O perigo dessa instituigao para o Imperio espanhol 

cresceu quando, em 1747, foi construido, na boca do rio 

Code, um forte para garantir as opera^oes irregulares 

que por ali se processavam. Sua construgao, aumen- 

tando a gravidade do caso, foi dirigida pelos ingleses: 

a paz que estava sendo negodada na Europa permiti- 

ria naturalmente, o restabelecimento das ligacoes com 

a Espanha e o reaparecimento dos guarda-costas, pre- 

judicando as atividades das assodagoes. Por isso, ao 

terem notlcia das negociagoes, membros das socieda- 

des e ingleses trataram de defender seus interesses cons- 

truindo o forte que guardaria seus estabelecimentos. 

A existencia desse forte sob diregao e comando ingles 

poderia fazer da regiao uma provincia inglesa, a pou- 

cos passes do mar do Sul, com prejuizo para a Espa- 

nha. 

A reagao das autoridades espanholas iniciou-se 

justamente por um ataque a esse forte. A diregao das 

operagoes repressivas coube a D. Dionisio de Alsedo y 

Herrera, presidente da audiencia de Panama e gover- 

nador da Terra Firme. Homem decidido e bom servidor 

de S.M. Catolica, ele procurou, dando cumprimento 

as instrugoes de Madri, combater o comercio ilicito, 

verdadeira praga nas regioes sob a sua autoridade. Co- 

nhecendo a existencia da organizagao a que nos refg- 

rimos, tratou de destrui-la; a primeira agao foi dirigi- 

da contra o forte da desembocadura do Cocle, que foi 

incendiado e destruido. Foram depois atacados os ho- 

mens de Nata, que chegaram a arvorar a bandeira in- 

glesa em seu forte. Apos seria luta, eles foram venci- 

dos e as associagoes dissolvidas. Gragas ao cuidado com 

que foi desenvolvlda a agao, poucos criminosos conse- 

guiram fugir. Muitos deles, inclusive o chefe, foram 

executados: tendo alguns, 8 ou 10, chegado a costa 

depois de muitos sacrificios, foram recolhidos per bar- 

cos ingleses e levados para Jamaica, onde deram no- 

ticia do sucedido. 

Terminou assim, a audaciosa aventura de Nata, 

que pode ser corisiderada como uma das mais perigo- 

sas para o comercio e para o poder real da Espanha. 

(173) — Idem, ibidem, p. 306. O autor indica ainda (p. 296) 
como sendo de 50.000 pesos o valor do carregamento 
de "generos nobres" de duas barcas saidas de Nata 
para o Mar do Sul, em 174S, segundo denuncia que 
recebera. 
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3 — A atitude dos oficiais reais espanhois e dos navios 

de guerra ingleses em rela^ao ao comercio ilicito 

ingles. 

Ao estudarmos essa penetra^ao ilicita dos ingleses 

nos territories da Coroa Espanhola, dois fatos impor- 

tantes chamam nossa atencao: a atitude dos oficiais 

reais espanhois e a protegao dada pelos vasos de guerra 

ingleses aos entrelopos de sua nacionalidade. 

a) —A atitude dos oficiais reais espanhois, 

Constituia um serio problema para o governo es- 

panhol, a facilidade com que os seus oficiais se deixa- 

vam subornar, permitindo irregularidades prejudiciais 

ao tesouro real e ao comercio metropolitano. Mediante 

o oferecimento de presentes, quantias elevadas as ve- 

zes, os encarregados de defender os interesses da mo- 

narquia espanhola, ate mesmo os mais altamente co- 

locados, permitiam a introdugao dos objetos de contra- 

bando. Os funcic^arios da costa ou do interior nao so 

permitiam a passagem das mercadorias como ainda 

forneciam documentos necessarios para provar a lega- 

lidade da entrada. Os governadores e outros oficiais 

reais dos portos procuravam muitas vezes atrair os con- 

trabandistas e impedir que eles se dirigissem para ou- 

tros lugares. files preferiam receber "presentes" dos in- 

teressados nesse comercio a receber a parte que Ihes 

cabia no caso de apreensao do contrabando. Essa pre- 

ferdncia era determinada pelo fato de que a primeira 

atitude permitia ganhos constantes e maiores. Os con- 

trabandistas procuravam sempre os lugares onde po- 

diam contar com os oficiais reais, e se afastavam dos 

pontos onde era feita alguma apreensao, impedindo os 

funcionarios de ter novos ganhos (174). 

Os ingleses souberam aproveitar largamente o re- 

curso: gastanido grandes somas, eles conseguiram ob- 

ter a cumplicidade dos oficiais espanhois e puderam 

exercer com exito suas atividades comerciais. 

A Companhia do Mar do Sul despendeu grandes so- 

mas para obter "a assistencia ou fechar os olhos dos 

oficiais espanhois para a introdugao ilicita de merca- 

dorias inglesas em seus territorios." Dos documentos 

obtidos dos funciondrios da Companhia, pelo enviado 

espanhol Barrenechea, constam algumas indicagoes 

das quantias gastas: em 1724, o navio de permissao 

(174) — Juan e Ulloa, "Noticias secretas de America'', pp. 
202-204. 
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"Royal George", por exemplo, despendeu em presen- 

tes aos oficiais espanhois, 118.000 pegas de oito; uma 

carta datada de 1 de agosto de 1722, enviada aos dire- 

tores da Companhia pela feitoria de Portobelo, indica- 

va pormenorizadamente os presentes distribuidos pa- 

ra evitar intervengoes de direito: foram dadas 6.000 

pegas de oito ao governador de Panama, 1.500 ao fis- 

cal, 2.000 a dois outros oficiais reais e ainda um anel 

no valor de 2.400 pegas de oito ao general que rJio ha- 

via ainda recebido qualquer presente (175). O navio 

"Bedford" em Cartagena, gastou 75.000 ou 80.000 pe- 

gas de oito em presentes, como vimos; em Buenos Ai- 

res varios navios, em 1716 e 1717, e especialmente o 

"Kingston", venderam suas cargas ilicitas mediante o 

pagamento de 25 % dos proveitos ao governador. O 

proprio representante espatfitiol em Londres, encarre- 

gado de defender os interSsses de S.M. Catolica na pra- 

tica do asiento, deixou-se isubornar, permitindo frau- 

des em troca de £ 1.000 e de uma pensao anual de £ 800. 

A Companhia utilizou-se de outros meios para ob- 

ter a conivencia dos funciondrios espanhois. Diz Al- 

sedo y Herrera (176) que a Companhia, tendo recebido 

a faculdade de nomear juizes conservadores, escolheu 

para o cargo os governadores dos portos, dando-lhes 

como ordenado 2.000 pesos por ano, alem de gratifica- 

goes: maneira habil de obter sua complacencia. E, con- 

tinua o autor, a Companhia empregava outro meio pa- 

ra obter seu fim: nao conseguindo a alianga dos funcio- 

narios, ela os acusava, por intermedio do enviado in- 

gles, pera^rJte a corte espanhola. Essa assergao e con- 

firmada pela carta a que ja nos referimos, enviada de 

Portobelo e indicada por V. L. Brown. Falando so- 

bre a necessidade da distribulgao de presentes, o agen- 

te da Companhia termina dizendo: 

"... os mesmos pedidos W. Excias. devem sempre 

esperar do governador e oficiais reais a nao ser 

que tenhamos um interesse especial em Madri pa- 

ra destrm-Ios". 

Essa afirmagao revela que a denuncia em Madri 

era um meio usado pela Companhia para intimidar os 

oficiais reais e para afastar os que embaragavam sua 

agao. 

A mesma politica de distribuigao de presentes era 

(175) — V. L, Brown, pp. 665-666. 
(176) — Alsedo y Herrera, "Aviso historico, politico y geo- 

grafico", ed. Zaragoza, p. 210. 
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seguida pelos entrelopos em geral: a dificuldade de co- 

locar os contrabandos era vencida pela "compra dos 

oficiais reals". 

Assim, a Espanha, alem de nao ter podido conser- 

var o territorio americano fechado aos estrangeiros, 

nao pode contar com seus proprios funcionarios para im- 

pedir ou mesmo para diminulr um comercio prejudi- 

cil aos seus interesses. 

b) — A prote^ao dos navios de guerra ingieses. 

Uma certa seguranga era dada aos contrabandistas 

ingleses pela protegao de navios de guerra de seu pals. 

Era comum o encontro de navios de guerra in- 
gleses em dguas espanholas, coincidindo sua presenga, 

ks vezes, com a de conhecidos navios entrelopos. 

Segundo testemunho de Burnet, os fundos da Com- 

panhia, durante os tres anos em que ele esteve em Por- 

tobelo, foram levados para a Europa por navios de guer- 

ra, tal era sua freqiiencia nas aguas caraibanas. fisses 

navios procuravam proteger os barcos ingleses e cui- 

davam de sua seguranga nas viagens; em 1716, por 

exemplo, um navio de guerra estacionou em Bastimen- 

to enquanto tres embarcagoes negreiras que ele com- 

boiara negociavam em Portobeio. Era prdtica comum, 

segundo Burnet, o capitao do combdio "receber uma 

porcentagem determinada dos proveitos do comercio 

illcito feito pelo navio comboiado" (177). 

fisse fato era reconhecido pelos espanhois e Ihes 

causava grandes prejuizos: muitas vezes a perseguigao 

e o apresamento de barcos dedicados com certeza ao 

comercio entrelopo, eram impedidos pela presenga de 

navios da marinha de guerra ingldsa, mais fortes, que os 

guarda costas. 

4 — Comercio dos colonos espatohois em Jamaica e ou- 

tras coldnias inglesas. 

Resta-nos estudar, para terminar este capitulOjUm 

outro tipo de comercio illcito: o comercio que faziam os 

colonos espanhois nas colonias inglesas. 

Nao contentes em receber a visita dos comercian- 

tes ingleses que Ihes levavam as mercadorias, os colonos 

hispano-americanos procuravam compra-las nos portos 

das colonias inglesas, principalmente de Jamaica. Um 

grande numero de embarcagoes espanholas se dirgia 

anualmente para aqueles portos, partindo, seja da Ter- 

(177) — V. L. Brown, pp. 672-673. 
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ra Firme, seja de Nova Espanha ou Cuba. Humboldt, 

visitando o Mexico no fim do seculo XVIII, indicou 

^sse processo de comercio (178), que parece ter sido 

usado durante todo o seculo: barcos pequenos saiam de 

Vera Cruz e Campeche geralmente, navegando para 

Jamaica a fim de buscar mercadorias e conservar as 

"vias telegraficas", isto e, as comunicagoes e relagoes 

entre os dois pontos. De Cartagena, Portobelo, Hava- 

na e outros portos menores, eram tambem frequentes 

as saidas. Em Kingston era, as vezes, tao grande o mo- 

vimento, que os estoques de mercadorias esgotavam-se. 

Neste caso, eram os espanhdis que corriam os ris- 

cos: as perdas seriam sofridas por eles nos casos de 

apresamento dos barcos pelos guarda-costas, de nau- 

fragios, etc. 

Tinha o caso, alem disso, um aspecto muito inte- 

ressante: a visita dos colonos espanhdis aos portos das 

coldnias inglesas era ilegal segundo as leis espauho- 

las que proibiam as rela^oes dos colonos com os estran- 

geiros, e tambem segundo as leis inglesas. De acdrdo 

com os atos de navegagao, as mercadorias importadas 

ou exportadas pelas coldnias deviam ser transportadas 

unicamente por navios pertencentes a siiditos da Gra- 

Bretanha, Constituiam, portanto, um problema as via- 

gens dos colonos espanhdis aos portos coloniais ingle- 

ses. Uma consulta feita, ja em 1721, sdbre "se os na- 

vios espanhdis podiam vender seus carregamentos em 

uma coldnia britanica", teve resposta negativa (179). 

Aos barcos espanhdis era permitido, contudo, nas 

coldnias inglesas um comercio limitado: eles podiam 

trocar metais preciosos por manufaturas ingldsas. A 

importa^ao de moeda, de metais, em barcos estrangei- 

ros, era claramente permitida pelos atos de navegagao 

(180). feses barcos que levavam dinheiro para nego- 

ciar nas coldnias inglesas deviam adquirir, para que a 

aplicagao dos atos de navegagao fosse assegurada, ape- 

nas manufaturas inglesas: estas eram levadas da In- 

glaterra para as coldnias, em navios ingleses, de acdrdo 

com a lei e daqui podiam ser retiradas por navios es- 

trangeiros. Mas os navios espanhdis nao se limitavam 

(178) — Humboldt, "Essai politique sur le royaume de la 
Nouvelle Espagne'', vol. IV, pp. 123-124, 

(179) — Journal of the Commissioners for Trade and Plan- 
tations, 1718-1722, pp. 138-139, apud C. H. B. E., 
vol. I, p. 273. 

(180) — Decisoes do reinado de Carlos II, 12 Car. II, c. 18, 
sec. XV e 15 Gar. II, c. 7 sec. VII, apud Christelow, 
"Contraband Trade between Jamaica and the Spa- 
nish Main and the free port act of 1766,,, p. 325. 
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k troca de dinheiro por manufaturas inglesas: eles le- 

vavam tambem produtos das colonias espanholas e re- 

gressavam com escravos e produtos coloniais ingleses, 

alem das manufaturas. £ste ramo de comercio era in- 

teiramente ilegal segundo as leis de navegagao, mas 

era altamente favoravel nao so as colonias como a me- 

tropole: os produtos dos hlspano-americanos eram uteis 

as indiistrias inglesas ou aos colonos particularmente, 

e a exportagao de produtos coloniais e de negros, for- 

necia o dinheiro necessario nas colonias inglesas. Por 

causa de sua importancia foi tolerado, permitido 

e mesmo encorajado pelas autoridades inglesas, e refe- 

renda a ele era evitada quando se discutia o comercio 

das colonias com os territories espanhois da America. 

Entretanto, logo depois da guerra dos Sete Anos, certas 

medidas do governo britanico tornaram imposdvel a 

continuagao dessa tolerancia. 

Essas medidas, tomadas em 1763, 1764, 1765, visa- 

vam defender os interesses do tesouro ingles, e eram di- 

rigidas particularmente contra as colonias inglesas da 

America do Norte, que mantinham um intense comer- 

cio com as colonias estrangeiras do mar das Antilhas, 

sobretudo com as francesas. Dessas colonias eles reti- 

ravam produtos variados, sendo os principals, o acucar 

e os melagos, necessarios em grandes quantidades nas 

distilarias da Nova Inglaterra. As colonias francesas. 

oferecendo melhores condigdes eram mais procuradas 

pelos comerciantes da America do Norte, sobretudo de 

Nova York e Nova Inglaterra. Em troca desses produ- 

tos, eles forneciam aos franceses madeiras para cons- 

trugao de navios, peles, provisoes, peixes, etc. Embora 

fosse lucrativo para as colonias do continente norte- 

americano, esse comercio prejudicava o tesouro ingles, 

retirando-lhe grande fonte de renda. As colonias in- 

glesas do mar des Caralbas, produtoras dos mesmos 

agucares e melagos, tambem se sentiam prejudicadas 

com esse comercio e reclamavam medidas de protecao 

do governo ingl&s. Ao prejuizo causado ao tesouro da 

metropole e as reclamagoes dos colonos das Antilhas 

inglesas, juntou-se durante a guerra de 1756-1763, um 

fato que levou o ministerio Grenville a tomar serias 

medidas: durante a guerra, embora as colonias fran- 

cesas fossem inimigas, os comerciahtes norte-america- 

nos continuaram a manter relagoes com elas, forne- 

cendo desse modo a Franga alguns meios para a luta. 

Em 1762-63, as primeiras medidas visando modificar a 

situagao foram tomadas: todos os meios para salva- 

guardar os interesses do tesouro ingles e para diminuir 

o contrabando nos dominios de S.M. BritSnica foram 
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postos em prdtica. Em 1764 novas e mais severas me- 

didas foram tomadas, com o objetivo de defender o 

interesse das coldnias produtoras de agucar. Ja em 

1733, o "ato dos melagos" havia imposto taxas pesa- 

das sfibre os melagos e o agucar importados de colonias 

estrangeiras pelas coldnias inglesas, afim de impedtr 

que eles fossem preferidos aos de origem britAnica. 

O resultado foi nulo, porque os produtos eram impor- 

tados clandestinamente, sem pagamento de qualquer 

imposto. fisse ato expirou em 1763, e em 1764 o "Sugar 

act" substituiu-o. Esta lei, alem de conter clausulas 

relativas ao com^rcio do agiicar e melagos, continha 

cldusulas relativas A supressao do contrabaindo, e uma 

delas especialmente, agia sdbre o com&rcio anglo-his- 

pano-americano no mar das Antilhas. 

Era o seguinte, o artigo em questAo (art. 23 da lei): 

"De 29 de setembro de 1764 em dlante, se qualquer 

navio ou embarcagao estrangeira for encontrado 

ancorado ou protegido dentro do Ilmite de 2 le- 

guas da costa de qualquer terra, ilha, plantagao, 

coldnia, terrltdrio ou lugar pertencente a S.M. na 

America, e nao partir da costa e continuar sua 

viagem para algum porto ou lugar estrangeiro, 

dentro de 48 horas, depois de ter seu capitao ou 

pessoa encarregada recebido a intimagao de um 

oficial da alfandega de S.M., a nao ser em caso 

de necessidade inevitavel cu de mau tempo, tal 

navio ou embarcagao, com todas as mercadorias 

que contiver, serA confiscado e perdido"... (181). 

As resolugoes contidas nesse artigo, visando so- 

bretudo o comArcio ilicito das colonias continsntais, nao 

excluiam as embarcagoes espanholas que procuravam 

as Antilhas inglesas e outros lugares, como a Florida: 

a questao do comercio dos hispano-americanos ficava 

assim solucionada desfavorAvelmente aos colonos e co- 

merciantes ingleses. For isso, a decadencia do ccmArcio 

de Jamaica depois de 1764, devida a causas mais com- 

plexas, como veremos, foi atribuida a aplicagao estri 

ta d6sse ato. 

Essa medida ilustra um fato muito freqixente na 

aplicagao do sistema mercantilista: visando proteger 

ou desenvolver um setor da atividade nacional, certos 

atos agiam desfavoravelmente sobre outros setores. No 

caso que estudamos, a defesa do tesouro ingles e do co- 

mercio de melagos e agucar das colonias antilhanas, 

(181) — Christelow, op. cit. p. 320. 
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tentada com o ato de 1764, prejudicava outro ramo in- 

teressante de atividade, o do com^rcio com os colonos 

espanhdis da America. 

Numerosas petigoes foram, entao, apresentadas ao 

Parlamento, e ao Rei, nao so pelos colonos de Jamaica, 

como por negociantes de Londres, Bristol e Liverpool 

(182). 

O caso foi apresentado ao governo principalmente 

pela Junta dos comerciantes das tndias Ocidentais 

("West-India Committee,,), de Londres. 

Considerando os argumentos apresentados, o go- 

vdrno ingles fez uma primeira concessao: suspendeu a 

aplicagao da lei para os navios espanhois, permitindo 

que eles freqiientassem asi aguas e portos jamaicancs 

como faziam antes da aplicagao da mencionada me- 

dida. Essa primeira concessao mostra o interesse do 

governo ingles pelo ramo de comercio de que tratamos, 

aldm de indicar a preferencia dada &s colonias tro- 

picals. 

Era entretanto necessdrio ir alem: devia ser resol- 

vida a questao da legalidade desse comercio e devia ser 

encontrado um meio para encoraja-lo, principalmente 

porque a suspensao da lei para Jamaica nao Ihe devol- 

vera o antigo esplendor. O governo ingles, naturalmen- 

te, para nao provocar conflitos com a Espanha, nao po- 

dia abertamente declarar legal o comercio, facilitando 

assim a violagao das leis espanholas pelos comercian- 

tes da America. 

Depois de muitos estudos e muitas consideragoes, 

o governo adotou uma solugao proposta por varios es- 

pecialistas e que parecia a melhor para resolver o pro- 

blema: a criagao de portos livres, isto e "de portos od> 

de navios estrangeiros podiam entrar para trocar cer- 

tas e determinadas mercadorias, mediante o pagamen- 

to de simples taxas nominais'^ 

Jd existiam alguns desses portos no mar dos Ca- 

raibas: Santo Eustdquio, porto holandes, era desde 1737 

um porto livre; os dinamarqueses tambem, em 1764, 

tinham declarado livres os portos de suas ilhas de Sao 

Joao e S. Tomaz. 

Consideradas as vantagens da exist§ncia de seme- 

Ihantes portos nas ilhas inglesas, foi apresentado, em 

1766, numa das ultimas selssoes do Parlamento, um 

projeto para abertura de portos livres em Jamaica e 

Dominica. O projeto passou no Parlamento sem mui- 

(182) — Anderson, op. cit., vol. IV, p. 85. 
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to exame e discussao (183): apresentado, pela primeira 

vez, em 16 de maio, ele estava aprovado em 26 do mes- 

mo mes, e em 4 de junho recebia a assin^tura real. 

O ato declarava livres', a partir de 1 de novembro 

de 1766, quatro portos de Jamaica, Kingston, Savannah 

la Mar, Montego Bay e Santa Lucia (ou Lucea), e dois 

de Dominica, Prince Rupert's Bay e Roseau. A esses 

portos podiam dirigir-se navios estrangeiros de 100 to- 

neladas e uma so coberta. files podiam levar para os 

portos de Jamaica todos os produtos americanos, ex- 

ceto agucar, melagos, cafe, pimenta, gengibre e taba- 

co; para Dominica, o unico produto excetuado era o 

tabaco. Desses portos, as mercadorias podiam ser le- 

vadas para as outras colonias inglesas e para a Ingia- 

terra. Alguns produtos, como la, algodao, anil, cocho- 

nilha, madeiras, drogas, couros, peles, pelos, martas, 

potassa americana, barbatanas e seda bruta so podiam 

ser levados para a Inglaterra. O unico produto que po- 

dia ser reexportado sem tocar na Inglaterra era o a^ii- 

car: de Dominica somente, podia ser levado para os 

portos europeus situados ao sul do cabo Finisterra. O 

agucar e o rum estrangeiros nao podiam ser levados 

para as colonias inglesas, e mesmo na Inglaterra s6 

podiam entrar para reexportagao; se fossem, contudo, 

destinados ao consumo no pals deviam pagar os impos- 

tos pesados a que estavam sujeitos os de produgao es- 

trangeira. Em troca das mercadorias que transporta- 

vam, os niavios estrangeiros podiam levar escravos, pro- 

dutos das colonias inglesas, manufaturas inglesas; era 

proibida a retirada de produtos uteis a marinha, taba- 

co, e ferro americano. Os impostos que os navios es- 

trangeiros deviam pagar eram muito baixos: um ascra- 

vo comprado em Jamaica ou Dominica devia pagar 

30 sh.; todo barril de carne de vaca ou de porco. ou bar- 

ril pequeno de manteiga, ou pipa de agucar, cafe e ca- 

cau, pagava como direito de importagao, em Dominica, 

6 pence. Tambem, para salvaguardar os interesses dos 

comerciantes ingleses, todo produto levado de Domini- 

ca para a Inglaterra, seria a partir de 1 de Janeiro 

de 1767, considerado como estrangeiro, exceto agiicar 

e rum acompanhados de certificado de producao. Do- 
minica perdia as regalias de colonia inglesa no sistema 

comercial (184). 

(183) — Gbdslelow, op. cit., p. 335; Gee, "Trad© and naviga- 
tion of Great Britain considered", Cap. XXXIIl, no- 
ta "Arguments for and against making free ports in 
the Islands of Jamaica and Dominica", p. 191. 

(184) — Christelow, op. cit., p. 383; Mortimer, op. cit, vol. 
II, palavra Jamaica. 
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O ato mandava que fossem anotados todos os na- 

vios estrangeiros que entrassem nesses portos, com a 

respectiva quantia de dinheiro que deixavam nas ilhas. 

Algumas dessas relagoes, que deviam ser enviadas para 

a Inglaterra, cairam oas maos da Espanha, que fez 

castigar os seus suditos que praticavam o comercio. 

Essa circunstancia levantou reclamagoes dos colonos 

ingleses, que atribuiam ao medo de serem conhecidos 

pelo governo espanhol, o afastamento dos comerciantes 

hispano-americanos, (veja parte II, cap. V; as recla- 

magoes levaram o minsterio ingles a revogar essas ins- 

trugoes. 

Muitos problemas de comercio das colonias ingle- 

sas, nao so das Antilhas como do continente, eram re- 

solvidos com a aprovagao desse ato: o comercio dos co- 

lonos espanhois tornava-se legal, as relagoes dos co- 

merciantes da America do Norte com as ilhas estran- 

geiras era tambem permitido, a comercio de alguns pro- 

dutos era encorajado. Embora nao tivesse sido muito 

bem recebido no comego pelos colonos de Jamaica ou 

da Nova Inglaterra, que desejavam maiores liberdades. 

o ato parece ter tido exito, porque foi renovado em 1774. 

A posigao do comerciante hispano-americano tor- 

nou-se tambem melhor depois da mudanga da pclitica 

comercial do governo espanhol: podendo comerciar com 

asi diversas partes do Imperio hispano-americano, os 

comerciantes das colonias espanholas compravam nas 

colonias estrangeiras proximas as mercadorias neces- 

sdrias para suas transagoes. 
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CAPlTULO IV 

BASES DA EXPANSAO COMERCIAL INGLESA E 

LIMITES DA PENETRAgAO 

Indicamos no capltulo anterior (p. 106), como um 

dos fatores que facilitaram o desenvolvimento do co- 

mercio ingles com os colonos hispano-americanos, a 

existencia de bases situadas nas proximidades do im- 

perio espanhol. 

De fato os ingleses puderam dispor de varios ter- 

ritories que Ihes proporcionaram facilidades para a pe- 

netragao comercial nas colonias hispano-americanas — 

ao norte, na regiao das Antilhas, e ao sul, na regiao 

do Prata. Nao nos limitaremos„ contudo, no nosso es- 

tudo, ao exame dessas bases, que, por seu papel, podem 

ser consideradas como bases intermediarias entre os 

centres fornecedores e os centros consumidores. Es- 

tudaremos tambem as bases de onde partiam as mer- 

cadorias, isto e, os centros da metropole britanica e das 

colonias norte-americanas, e, ainda, para tornar com- 

plete o quadro, acrescepitaremos os centros da Penin- 

sula Iberica, utilizados para o comercio indireto e as 

feitorias inglesas da Africa, que formavam um tipo es- 

pecial de bases. 

1 — Bases situadas na Inglaterra e nas colonias da 

America do Norte. 

a) — Bases na Inglaterra. 

Comecemos nosso estudo pelas bases situadas na 

Inglaterra, bases que, com as da America do Norte, po- 

deriam ser chamadas ,'primarias,^ Delas dependia em 

grande parte o comercio com a America Espanhola: 

elas forneciam as mercadorias negociaveis e deviam 

receber obrigatoriamente certois produtos de retdrno, 

incluldos na categoria das "mercadorias enumeradas". 

Certa quantidade dessas mercadorias, tabaco, algodao 

em bruto, anil, madeiras de tinturaria, era extraida das 

coldnias espanholas e os colonos ingleses podiam reme- 

t§-las somente para a mae-pdtria. 

Dos portos da Inglaterra, tres sobretudo se interest 

savam pelo comercio com a America Espanhola: eram 

Londres, Bristol e Liverpool. Seus comerciantes e ar- 
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madores viam nesse com^rcio uma otima empresa on- 
de investir capitals, e um meio de desenvolver nao s6 

suas riquezas particulares como o poderio comercial e 

naval de sua terra. Nao tinham, entretanto. os tres 

portos, a mesma importancia. Londres ocupava o pri- 

meiro lugar; Bristol, ate meados do seculo, foi o se- 

gundo porto pela importancia de suas transagoes com 

as colonias da Espanha; Liverpool substituiu-o nessa 

posigao na segunda metade do s6culo. A rivalidade en- 

tre ^stes dois liltimos portos constitui um dos aspectos 

mais interessantes da historia comercial da Inglaterra, 

no s6culo XVIII, e se fez sentir no campo do comercio 

com as fndias Ocidentais, inglesas ou espanholas. 

A posicao de Londres era devida a sua importancia 

como centro comercial e financeiro da Inglaterra. fisse 

porto, capital polltica do Imperio Britanlco, era tam- 

bem sua capital economica. Nele encontravam-se mui- 

tos estabelecimentos de credito; para ele convergiam 

as principals correntes do trafico ingles; sua corpora- 

gao de comerciantes era a mais numerosa e importante 

do pals; nele estavam as sedes das companhias que 

monopolizavam o comercio com vastas e ricas regioes 

da terra: ele era, em resume, o mais importante merca- 

do interno e externo do pals. 

Como pruteipal centro da circulagao interna, Lon- 

dres atrala a produgao de grande mimero de condados 

e a distribuia no mercado interno, ou a enviava para 

o exterior. Sua posigao s6 comegou a se modificar nos 

meados do seculo, com o desenvolvimento de estradas 

e canais que mudaram as diregoes das correntes co- 

mer ciais internas. 

Do mesmo modo, no comercio externo, Londres 

desempeixhava um grande papel. O fato de estarem 

estabelecidas nessa cidade as sedes das companhias de 

comercio, fazia com que a maior parte do comercio ex- 

terno se dirigisse para ela, e Londres, pelo menos ate o 

primeiro quarto do seculo, tendia a concentrar todo o 

comercio ingles com o exterior. 

Eram numerosos os indivlduos e organismos co- 

merciais londrinos que se interessavam pelas fndias 

Ocidentais e pela Am6rica Espanhola. Havia, primei- 

ramemte, a Companhia do Mar do Sul, que possuiu ate 

1750, como vimos, o privilegio do asiento. Todos os 

navios empregados por ela partiam do porto londrino 

e a ele voltavam: ali eram carregados e para ali leva- 

vam seus retornos. Todas as transag5es diretas permi- 

tidas com a America Espanhola eram feitas, pois, por 

meio de Londres. 

Mas a Companhia nao reunia a totalidade dos co- 
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merciantes interessados nas relagoes com o Imp6rio 

espanhol. Havia ainda outros, independentes. que rea- 

lizavam importantes negocios com os colonos hispano- 

americanos, infringindo o monopolio da Companhia 

ate 1750, e agindo mais livremente depois. 

Alem disso, os londrinos comerciavam tambem com 

Cadiz, exercendo o contercio indireto com as regioes 

hispano-americanas. 

Considerando a riqueza e o poderio comercial de 

Londres, podemos avaliar a importancia e extensao do 

seu comercio com a America Espanhola; e embora nao 

tenhamos podido obter qualquer dado positivo sobre o 

valor do contercio, podemos afirmar que ele deu a Lon- 

dres muitos e elevados ganhos. 

Imediatamente depois de Londres, na primeira me- 

tade do seculo colocava-se Bristol, situado na costa su- 

doeste da Inglaterra, mais voltado para o oceano. 

Bristol se niotabilizou na primeira metade do se- 

culo XVIII pela sua participagao no trafico de escra- 

vos. Nessa epoca, tendo entre 1698 e 1730 ultrapassa- 

do Londres, era o principal porto no comercio de escra- 

vos, atividade que o relacionou estreitamente com as 

Indias Ocidentais e com o continente hispano-amen 

ricano. 

Alem disso, esse porto era a via de escoamento dos 

produtos da ja importante zona manhifatureira de Bir- 

mingham, cujas manufaturas entravam em grande es- 

cala nos carregamentos para a America Espanhola. 

O empreendimento dos comerciantes de Bristol co- 

megou, no entanto, a decair no segundo quartel e foi 

ultrapassado na segunda metade do seculo XVIII pelo 

dos de Liverpool. 

Em 1757 este porto empregava no comercio his- 

pano-americano 106 navios (num total de 220 perten- 

centes ao porto,), obtendo um proveito anual de .... 

£ 250.000 (185). Segundo um autor do seculo (186), 

entretanto, com o contrabando na America Espanhola, 

a cidade de Liverpool ganhava c§rca de £ 1.000.000 por 
ano. Eram tao grandes as relagoes entre 6sse pdrto e 

as colonias hispano-americanas, que se tornou comum 

na cidade, o uso de moedas espanholas (pistolas e do- 
blones), especialmente entre 1722 e 1740 (187). O fato 

de Liverpool ter se tornado, a partir de 1750 mais ou 

(X85) — Muir, "A history of Liverpool", p. 1S2; Mantoux, 
"The industrial revolution in the eighteenth centu- 
ry'', p. 109. 

(X86) — Picton, "Memorials of Liverpool, historical and to- 
pographical", p. 168. 

(187) — Picton, idem, ibidem; Muir, op. cit.t p, 182. 
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escravos, aumentou a importancia de suas relagoes com 

a America. 

Alem da energia de sens comerciantes, outras cir- 

cur^stSancias favoreceram a vitoria de Liverpool na 

competigao com Bristol. O equipamento dos navios, 

por exemplo, era mais barato em Liverpool. Aqui os 

capitaes e outros oficiais recebiam ordenados mais bai- 

xos e era muito comum o emprego, como tripulantes, 

de numerosos aprendizes, que nao recebiam qualquer 

saldrio. Liverpool podia tambem dispor de certas mer- 

cadorias muito procuradas nas Indias espanholas a 

pregos mais baratos que Bristol. Enquanto, por exem- 

plo, este porto importava certos tecidos de palses es- 

trangeiros, Liverpool contava cam a produ^ao de Man- 

chester. A atividade dos manufatureiros de Manches- 

ter, supria os pedidos de Liverpool para satisfazer as 

necessidades e gostos dos colonos hispano-americanos: 

isso permitia que Liverpool vendesse mais barato que 

Bristol e tivesse suas mercadorias preferidas. Contri- 

buiu ainda para melhorar a posigao do porto do- Mer- 

sey, a transformaQao ocorrida nas vias de comunica^ao 

e nas rotas do comercio interno, a partir de 1750 mais 

ou menos, com a construgao de canais. 

E' verdade que antes mesmo de 1720, a navegagao 

em certos rios foi tornada possivel ate bem no interior, 

como no caso de Mersey e que, logo depois, algumas es- 

tradas foram melhoradas e deseatvolvidas. Mas a ver- 

dadeira transformagao foi determinada pela ccnstru- 

Qao de canais artificiais. 

O abaixamento do prego do transporte foi uma pri- 

meira conseqiiencia desse desenvolvimento de vias flu- 

viais: a mudanga de rotas internas de comercio foi ou- 

tro resultado. 

Essas transformagoes favoreceram grandemente 

Liverpool, para onde se dirigiu a produgao de impor- 

tantes zonas manufatureiras. 

Alem desses tres portos, outros de menor impor- 

tancia se interessaram pelo comercio com as possessoes 

espanholas. 

Todos os portos interessados no comercio direto 

com a America nao deixaram de lado o comercio com 

Cadiz, participando tambem no comercio indireto. 

b) — Bases na America da Norte. 

Devemos considerar, tambem, como bases primd- 

rias, os portos de algumas colonias inglesas na America 

do Norte, especialmente das coldnias da Nova Inglater- 
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ra, da Petoilvania e de Nova York. Eram justamente 

as colonias que se dedicavam mais intensamente ao co- 

m6rcio, coldnias consideradas pelos mercantilistas in- 

glfeses em geral como "prejudiciais ao reino'^ porque 

competiam em certas indiistrias e principalmente em 

com^rcio e navegagao com a mae-p^tria. 

Essas coldnias mantinham um importante com&r- 

cio com a regiao do mar dos Caraibas e gdlfo de Mexi- 

co, com as coldnias inglesas e com ais possessoes estran- 

geiras. 

As coldnias espanholas tinharn para os comercian- 

tes norte-americanos um duplo valor: forneciam mer- 

cado para a colocagao de produtos de suas terras e da- 

vam-lhes importantes quantidades de moedas. 

As coldnias norte-americanas tinham necessidade 

de mercados grandes e cada vez maiores, para seus pro- 

dutos agricolas, para seus peixes, farinhas, etc. Nao 

tendo as Antilhas inglesas a capacidade de consume ne- 

cessdria, os comerciantes norte-americanos buscaram 

nas terras estrangeiras, francesas, espanholas e holan- 

desas, consumidores para o excedente de sua produQao. 

A falta de dinheiro corrente era um problema cons- 

tante nas coldnias inglesas, cujas atividades comerciais 

eram por isso prejudicadas. Mantendo relacoes com as 

possessoes espanholas, ricas em metais preciosos, elas 

obtinham o suprimento necessario de moedas. 

Boston e Newport, seguidos de Provid^ncia e New 

Haven, menos importantes, eram os portos de Nova In- 

glaterra mais dedicados ao comdrcio com a America 

Espanhola. 

Nova York, no entanto, parece ter sido o principal 

pdrto das coldnias norte-americanas, pelo seu comer- 

cio com o Impdrio Espanhol. file mantinha relagoes, 

principalmente, com Havana, Porto-Rico e S. Domin- 

gos. Era importante seu comdrcio com os estabeleci- 

mentos ingleses de Honduras, cujos membros se dedi 

cavam ao corte e venda de pau campeche; die compe- 

tia mesmo com Kingston nesse comercio, por meio do 

qual entrava em relagoes com os colonos espanhois da 

Amdrica Central. 

Era comum tambem o comercio feito pelos portos 
norte-americanos por intermedio de Jamaica, file atin- 

gia ks vezes maior proporgao que o comercio feito dire- 

tamente com os colonos espanhois. Assim, no caso da 

Pensilv£inia: de acdrdo com autores da dpoca (188), o 

pdrto dessa coldnia, Filadelfia, comerciava com os co- 

(Igg) — "Histoire et commerce de scolonies angloises dans 
I'Amerique Septentrionale'*, p. 211; Anderson, op. 
Cit„ vol. Ill, p. 172. 
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lonos hispano-americanos por meio de Jamaica, cujos 

comerciantes serviam de intermedidrios, trocando seus 

produtos por dinheiro espanhol. 

2 — Bases intermediarias. 

Partindo desses portos da Inglaterra ou da Ameri- 

ca do Norte, as mercadorias seguiam para as maos dos 

colonos espanhdis. Antes, porem, passavam pelas bases 

intermediarias. Aqui o navio descarregava suas merca- 

dorias, depois levadas por outras embarcagoes ate o 

consumidor ou por ele procuradas na propria base, ou 

fazia apenas escala para se refazer, navegando em se- 

guida ate o pdrto onde podia efetuar a venda do seu 

carregamento. 

a) —Bases ibericas. 

Para o exercicio do ccmdrcio indireto, duas bases in- 

termediarias existiam na Europa: Cadiz e Lisboa, 

Cadiz era o centro espanhol para o qual deviam 

ser enviadas as mercadorias destinadas ao carregamen- 

to dos navios que ligavam a Espanha ao seu Imperio 

americano. Ja vimos, em capitulo anterior (cap. I, par- 

te II), com era utilizada essa base, cuja importan- 

cia variou no decorrer do seculo, tendo diminuido en- 

quanto a Companhia do Mar do Sul possuiu o privilegio 

do asiento e do navio de permissao, e aumentado com o 

desaparecimento da atividade direta da Compania com 

as colonias espanholas. 

Lisboa era utilizada para a penetragao ilegal na 

Espanha. A posigao dos ingleses em Portugal explica a 

existencia dessa base, importante, principalmente quan- 

do havia rompimento de relagoes entre a Inglaterra e 

a Espanha, pois fornecia elementos para transpcrtarem 

os produtos ingleses. Precisamos de notar, no enbanto, 

que Lisboa nao era usada apenas como base para o 

com^rcio indireto: forsnsecia tambem ponto de apoio pa- 

ra o com&rcio direto. Navios ingleses partiam de Lisboa 

com as frotas para o Brasil, trazendo mercadorias pa- 

ra a colonia portugu§sa e tamb&n para as colonias es- 

panholas do Rio da Prata, onde elas penetravam pela 

feitoria da Companhia do Mar do Sul (ate 1739) e pela 

Colonia do Sacramento, ou para onde eram levadas por 

colonos de outros centres brasileiros. 

b) — Bases situadas no mar das Antilhas e golfo 

do Mexico. 

Nesta regiao a Inglaterra dispds de bases sltua- 
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das nas proximidades ou dejitro do proprio Imperio es- 

panhol. 

Enquanto a Companhia do Mar do Sul exerceu 

suas atividades, suas feitorias, situadas nos principals 

centros espanhois da America, podiam ser consideradas 

bases da expansao comercial inglesa. Elas serviam de 

ponto intermediario entre os centros produtores ingle- 

ses e os colonos espaaliois: par elas penetrava grande 

quantidade de mercadoriais, licita ou ilicitamente. Sua 

existencia foi, entretanto, acidental, dependendo da 

conservagao em vigor do asiento. Tambem, tendo 

sido usadas por um numero limitado de comerciantes 

tiveram, apesar de tudo, uma importAncia nao muito 

grande. Como jd nos referimos a elas lorgamente em 

capitulos anteriores, e consideramos seu papel, nao nos 

deteremos aqui em seu estudo. 

Vejamos entao as bases de que puderam dispor os 

entrelopos ingl§ses na regiao norte do Imperio espa- 

nhol, isto e, no mar das Antilhasi e gdlfo do Mexico. 

Em 1713, nas Antilhas, a Inglaterra ocupava: Ja- 

maica, ilhas Bahamas (Providencia e Eleuteria), ilhas 

Turcas, ilhas Virgejns (Tortola e Virgem Gorda, tam- 

bem chamada Spanishtown), Anguila, Barbuda. Redon- 

da. S. Cristovao (St. Kitts) Nevis, Anltigua, Montserrat 

e Barbados. 

Nessas ilhas ocupadas durante o seculo XVII (ex- 

ceto parte de S. Cristovao, cedida pela Franca, em 1713) 

a Inglaterra tinha posigoes otimas para lutar contra 

a Espanha, ou simplesmente para penetrar em seu Im- 

perio. 

Delas era possivel alcangar o Imperio espanhol, 

embora nem tddas oferecessem grandes vantagens co- 

mo bases de expansao, seja pela distancia que as sepa- 

rava das terras espanholas, seja pela sua pequena im- 

portancia, ou por suas condigdes geograficas Em to- 

das as pequenas Antilhas havia, no entanto, pessoas 

interessadas e praticas no exercicio do comercio ilicito 

com os centros espanhdis. Barbados, Antigua. S. Cris- 

tdvao, para mencionar apenas as mais importantes apa- 

recem freqlientemente como fornecedoras de elementos 

praticantes do comercio com a America Espanhola. 

fisses homens nao se limitavam a tocar nos territorios 

mais proximos, como Porto Rico, S. Domingos, Trin- 

dade, mas se dirigiam mesmo para os centros mais 

distantes da America Central e Nova Granada. 

Muito mais importante que o das Pequenas Anti- 

lhas e Bahamas foi o papel de Jamaica. Jamaica foi 

o principal centro da expansao comercial inglesa na 
America Espanhola, e seu papel foi determinado pela 
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centro das Indias Ocidentais; muito proxima de Cuba 

e Hispaniola, nao dista muito dos principals pontos 

do continente. O mais distante centro do Imperio es- 

panhol alcangado por seus comerciantes, Vera Cruz, 

dista de seu principal porto, Kingston, 1.200 milhas. 

Alem disso, a existencia de muito bons portos em suas 

costas, facilitava suas relagdes com as terras do Impe- 

rio espanhol, ao norte e ao sul. 

Pouco cuidada pelos espanhois, Jamaica transfor- 

mou-se sob a ocupagao inglesa: tornou-se o grande em- 

porio das Indias Ocidentais. Utilizada desde logo pelos 

ingleses como base de penetragao nas possessoes espa- 

nholas, para ela eram enviadas grandes quantidades de 

mercadorias europ^ias e asiaticas e escravos, destina- 

dos aquele mercado, de modo que seus armazens esta- 

vam sempre bem provides. 

Alem disso, Jamaica fez-se um grande centro naval: 

as frotas inglesas nela fundeavam e dela partiam para 

empresas de guerra ou de paz. Jamaica tornou-se, en- 

fim, a principal colonia inglesa da regiao. Durante 

todo o periodo do seculo XVIII que nos interessa, ela 

conservou a posigao de lider das bases inglesas para o 

comercio com as colonias espanholas, embora o volume 

de seus negocios diminuisse em certos momentos, como 

veremos (cap. V, parte II). 

Os limites dos territorios ingleses nas Antilhas nao 
permaneceram estacionarics: varias aquisigoes foram 

feitas em 1763, fornecendo outras bases de valor. O 

tratado de Paris deu k Inglaterra a posse das ilhas 

Dominica, S. Vicente, Granada e Granadinas, que fi- 

caram definitivamente em seu poder. e Tobago, ocupa- 

da de 1763 a 1783 (189), Assim, era resolvida, em 1763, 

a favor da Inglaterra, a luta franco-ingldsa pela posse 

das ilhas de Barlavento (190). 

Essas ilhas mereceram a atengao dos interessados 

no comercio com as possessoes espanholas e varias pro- 

postas foram feitas para seu aproveitamento. Assim 

(189) — Tobago foi dada ia Franca em 1783; reconquistada 
pelos ingleses em 1803, foi definitivamente atribuida 
a eles em 1814. 

(190) — As ilhas Dominica, Sao Vicente e Tobago, tinham sido 
consideradas, com Sta. Lucia, pelo tratado de Aix-la- 
Chapelle, como ilhas neutras e pertencentes aos ca- 
ralbas. Esta decisao fora tomada como uma solugao 
para a luta entre Franca e Inglaterra pela sua posse. 
O tratado de Paris acabou com as ilhas neutras nas 
Antilhas. 
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por exemplo, o autor de um panfleto (191) propunha 

que se desse grande atengao a "Cariaucou, uma das 

Granadinas que tem um p6rto comodo perto de Nova 

Espanha e pode fazer um grande comircio com ela". 

Outros aconselhavam a utiliza^ao de Granada e de 

Tobago como bases de contrabando. Entretanto, des- 

sas novas possessSe^, sbments Dominica desenvolveu 

um comercio bastante grande e proveitoso com os co- 

lonos hispano-americanos. 

Para completar o quadro das bases intermedidrias 

no gdlfo do Mexico e mar dos Caribas, devemos consi- 

derar ainda dois grupos de bases: um, formado pelos 

estabelecimentos ingleses esparsos pela costa do vice- 

reine da Nova Espanha, outro, por centros situados no 

interior do Imperio espanhol e ocupados tempor^- 

riamente. 

Em uma grande extensao de costa, da peninsula 

de lucatan ate o rio S. Joao, Vctrios micleos de ingleses 

tinham sido estabelecidos. Nao eram centros de colo- 

niza^ao: seus habitantes dedicavam-se exploragao das 

florestas, cortando sobretudo madeiras proprias para 

tinturaria, especialmente o chamado pau campeche, 

muito abundante na regiao. Entregavam-se ainda a 

extragao e ao cultivo de outros produtos. 

A existencia de pequeno numero de espanhois nes- 

sas costas facilitou o estabelecimento dos ingleses e o 

exerclcio de suas atividades principals. A pequena 

quantidade de nuclecs e de habitantes espanhois pode 

ser explicada, de um lado, pela hostilidade dos indios 

mosquitos. inimigos dos conquistadores e colonizadores 

ibericos, de outro, pelo pouco interesse demonstrado 

pela Espanha por regibes aparenteme-nte pobres, em 

comparagao com outras, fornecedoras de metais pre- 

ciosos e produtos de valor. 

No territdrio dos mosquitos, do cabo Honduras ao 

rio S. Joao, a formagao dos estabelecimentos foi possl- 

vel gragas ao bom entendimento entre indios e ingleses, 

desde o primeiro contato. Logo depois de 1630, a com- 

panhia inglesa, a quern fora concedida a exploracao 

das ilhas de Providencia e Henrieta, estabeleceu um 

centro de comercio no cabo Gracias a Dios, entrando em 

relagao com os indigenas. Data desta epoca a amiza- 

de entre ingleses e mosquitos, amizade que durou ion- 

go tempo. Em 1670, o rei desse povo indigena colocou- 

se sob a protegao da Inglaterra, representada pelo go- 

(I9J) — "Impartial observations to be considered on by the 

King, his ministers and the people of Great Brttain,# 

(London, 1763), p. 15, apud Christelow, op. cit, p. 
315. 
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vernador de Jamaica, e reconheceu a soberania da co- 

roa inglesa; foi um ato de submissao espontanea, repe- 

tido varias vezes depois. £lsse reconhecimsnto e.com- 

panhado pela boa acolhida dispensada aos ingleses, 

tornou facil a fundagao de estabelecimentos. Os prin- 

cipals encontravam-se na Laguna das Perolas, em que 

Blewfield era o mais importante; no rio Tinto, onde os 

ingleses possuiam 12 povoagoes, entre elas Quepriva e 

Criba; e no Cabo Gracias a Dios. Em 1769-1770, havia 

de 1.300 a 1.400 suditos ingleses nesses territorios, sen- 

do 200 a 300 bran cos, 200 mestigos e 900 escravos (192). 

Pistes estabelecimentos estavam sob o cuidado di- 

reto de Jamaica, que havia fornecido o malor contin- 

gente de "colonos", e a quern eles interessavam parti- 

cularmente; a sua administragao dependia do gover- 

no da ilha. Ja antes de 1739, o governo de Jamaica 

parece ter designado julzes de paz para o territorio dos 

mosquitos. A partir de 1749 um oficial foi por ele re- 

gularmente nomeado para vigiar todos os estabeleci- 

mentos mencionados, Finalmsnte, em 1775, embotra 

depois de 1763, todas as fortificagoes tivessem sido des- 

manteladas, uma admlnistragao regular foi organiza- 

da, "consistindo em um conselho de governo presidido 

pelo Superintendente, uma corte de causas civeis e um 

tribunal de juizes de paz" (193). 

Fora do territorio dos mosquitos, do cabo Hondu- 

ras para o norte, havia outros estabelecimentos ingle- 

ses, fundados tambem no seculo XVII, por elementos 

vindos de Jamaica. Seus componentes dedicavam-se ao 

corte de pau campeche. Eram, ou antigos bucaneiros 

dedicados definitivamente ao mister de cortar madei- 

ras, os homens que alteravam a vida de flibusteiros com 

a de cortadores de pau campeche, dedicando-se a segun- 

da quando a primeira nao dava bom resultado, e voltando 

a flibusta quando se cansavam da rotina do trabalho 

nas florestas. 

Os trabalhadores costumavam reurlr-se em peque- 

nos nucleos, nos pontos onde o pau campeche era mais 

abundante; al construiam suas casas e cultivavam al- 

guns produtos para sua manutengao. No comego fica- 

vam apenas no litoral; depois, com a diminuigao do ren- 

(192) — Lucas. "A historical geography of the British colo- 
nies", vol. I. "The West-Indies", p. 303; C. H. B. E., 
vol. I, p. 384; Raynal, "Histoire philosophique et 
politique des etablisscments et du commerce des Eu- 
ropeens dans les deux Indes", vol. Ill, p. 504. Reynal 
o C. H. B. E. indicam como luimero de brancos 200. 
Lucas, citando o conselho de Jamaica, diz que a po- 
pula^ao branca variava entre 200 e 300 pessoas. 

(193) — Lucas, op. cit., p, 303. 
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dimento das florestas nessa regiao, foram for^ados a 

internar-se, construindo seus estabelecimentols a 4 ou 

5 milhas da costa. Nas suas incursoes pelas florestas, 

os lenhadores iam alem desses limites, aproveitando en- 

tao os cursos dos rios para o transporte da madeira at6 

a costa. 

Essas ativldades eram toleradas e mesmo encora- 

jadas pelos governadores de Jamaica, seja porque elas 

concorriam para o desaparecimento dos flibusteiros, 

seja principalmente porque permitiam muito lucro, co- 

locando nas maos dos ingleses grande parte do comer- 

cio de pau campeche, e favoreciam o desenvolvimento 

da marinha. O governo ingl§s, em 1672, aprovou a ati- 

tude de tolerancia dos governadores de Jamaica, reco- 

mendando, contudo, que as operagdes so fossem feitas 

em lugares desabitados e que fossem evitadas violen- 

cias e depredagdes contra as propriedades dos es- 

panhois. 

Escrevendo em 1670 sobre essa atividade, o gover- 

nador de Jamaica, T. Modyford, dizia que eram em- 

pregados nesse comercio, 32 navios com 70 canhdes e 

424 homens (194). Obtinham eles grande proveito, 

vendendo a madeira de £ 25 a £ 30 a tonelada. A ati- 

vidade dos cortadores nao diminuiu, e, de 1713 a 1716, 

eles exportaram em media 3741 toneladas annais, no 

valor de mais ou menos £ 60.000 (195). 

Ate 1717, a principal regiao ocupada pelos lenha- 

dores ingleses era a parte oeste da peninsula de luca- 

tan, do cabo Catoche a laguna de Terminos. Os prin- 

cipals estabelecimentos achavam-se entre o rio Cham- 

peton e Tabasco, na laguna de Terminos e ilhas vizi- 

nhas, ilhas Triste e dos Bois. 

Em 1717 foram expulsos dessa regiao, e, obrigados 

a fugir, retiraram-se para a parte leste da peninsula 

de lucatan e para o golfo de Honduras, estabelecendo- 

se na regiao do rio Belize, em cuja desembocadura exis- 

tia, desde o seculo XVII, uma pequena povoagao ingie- 

sa (196), e nsa ilha proxima de S. George's Cay. . Essa 
regiao que ja possuia outros habitantes ingleses tor- 

nou-se desde entao, o principal centro dos cortadores 

(194) — Haring, "Los bucaneros"... p. 203. Besses navios, 
cerca de 12 pertenciam a Port Royal. 

(195) — "Representation to his British Majesty by the Lords 
Commissioners of Trade and Plantations'*, 25-9-1717, 
in Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 78. 

(196) — O estabelecimento, chamado tambem Belize, fora 
fundado, segundo se diz, por urn bucaneiro de nome 
Willis, 
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de pau campeche que passaram a ser conhecidos como 

os "homens da Baia". 

Os homens da Bala formavam "uma forte, rude e in- 

dependente comunidade, vivendo com uma espada nu- 

ma das maos e um machado na outra, nominalmente sob 

a autoridade do governo de Jamaica" (197). Escolhiam, 

por eleigao, um chefe, a quern prestavam obediencia. 

O governo de Jamaica era representado pelo superim 

tendente da costa dos mosquitos, que se encarregava, 

parece, tambem desses estabelecimentos da Baia, cui- 

dando dos interesses dos seus rudes habitantes. So em 

1765 foi-lhes dado um governo especial por Jamaica. 

Gragas a um daqueles superintender.ites podemcs ter 

uma ideia do numero de habitantes existentes na re- 
giax); em 1756-7 havia mais ou menos 300 homens li- 

vres, branccs e escuros, e 800 escravos (198). 

A atividade desses homens era muito grander em 

certas epocas do ano, 50 ou 60 navios saiam conjunta- 

mente da baia. 

Todos os estabelecimentos acima mencionados, da 

costa dos Mosquitos e do golfo de Honduras, eram usa- 

dos como bases para a penetragao na Nova Espanha. A 

regiao mais utilizada era a que se estende de Trujillo 

ao cabo Tres Pontas, conhecida como Costa do Norte; 

eram usados os rios como vias de penetragao no inte- 

rior. Um dos Capitaes-gerais de Guatemala, em 1737, 

afirmava que os portos dessa costa eram usados ape- 

nas como ancoradouros por navios estrangeiros dedi- 

cados ao contrabando (199). 

Tais atividades, entretanto, nao eram aprovadas 

pela Espanha. A oposigao deste pais se manifestava 

por ataques aos estabelecimentos ingleses, por repre- 

sentagoes ao governo britanico, por apresamento dos 

navios carregados de pau campeche. 

Entre a Espanha, que desejava destruir os estabe- 

lecimentos, e a Inglaterra que pretendia conserva-los, 

levantou-se uma longa discussao. 

A Inglaterra apoiava no tratado de 1670 seus pre- 

tendidos direitos. Suas pretensoes e suas ideias a res- 

peito apareceram claramente na representagao feita a 

S. M. Britanica pelos Lordes Comissarios do Comercio 

e Colonias, em 1717, em resposta a um memorial apre- 

sentado pelo embaixador extraordinario da Espanha, 

(197) — Lucas, op. cit., p. 309. 
(198) — Idem, ibidem. Segundo Raynal, op. cit., vol. Ill, p. 

309, eles chegaram a formar um corpo de 1.500 ho- 
mens. 

(199)— y. L. B., p. 185. Veja tambem Ballesleros y Bercita, op. 
cit., vol. V, p. 368. 
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Marques de Monteleone (200). O memorial espanhol 

referia-se aos cortadores da baia de Campeche e decla- 

rava que "se os ingleses, dentro de oito meses, nao 

abandonassem os estabelecimentos da laguna de Ter- 

minos e os outros vizinhos, seriam considerados e tra- 

tados como piratas". 

A guerra de sucessao da Espanha mostrara a gra- 

vidade da presenga desses homens ali, porque, contan- 

do com o auxilio de navios de guerra, eles atacavam os 

navios mercantes ao seu alcance, e faziam incursoes no 

continente. 

De acordo com a representagao citada. os ingleses 

tinham o direito de exercer suas atividades nao so na 

laguna de Terminos, como em todas as outras regioes 
da America Central onde possuiam estabelecimentos, 

nao cabendo ao governo espanhol a faculdade de tra- 

ta-los como piratas ou de impedir sua industria e co- 

mercio. O direito dos Ingleses havia sido assegurado, 

diziam os Lordes, pelo tratado de 1670, que, pelo seu 

artigo VII, reconhecia a posse pelo rei da Inglaterra de 

todas as terras, "fosse o que f6ssem',, ocupadas por ele 

ou por seus suditos nas Indias Ocidentais ou em qual- 

quer parte da America. Ora, os ingleses ja estavam es- 

tabelecidos nas terras da baia de Campeche e da Ame- 

rica Central, em lugares nao efetivamente ocupados pe- 

la Espanha, antes da assinatura do tratado, de modo 

que elas deverlam estar sob a jurlsdigao inglesa. Mas 

a Espanha nao quis aplicar a clausula do tratado a 

essas regioes (talvez por que elas estivessem muito pro- 

ximas de centros vitals do seu Imperio), e em 1680, 

apoiada em uma cedula de 1672 (201), expulsou os es- 

tranhos da laguna de Terminos e passou a apreender os 

navios ingleses carregados de pau campeche. A refe- 

rida cedula era, segundo os Lordes, incompativel com o 

tratado americano e a agao da Espanha era um abuso. 

Poucos meses depois da expulsao, os ingleses vol- 

taram para os postos abandonados, mas o caso conti- 

(200) — "Representation to his British Majesty by the Lords 
Commissioners of Trade and Plantations'*, 25-9-1717, 
in Anderson, op. cit., vol. Ill, pp. 75-78. 

(201) — A cedula declarava que todos os que invadissem ou 
comerciassem sem licen^a nos portos das fndias se- 
riam considerados como piratas e tratados como tais. 
A apreensao de navios ingleses por espanhois foi en- 
corajada pelo governo de Madri; foram apresadas 
tantas embarca^oes inglesas carregadas dc pau cam- 
campeche que o governador de Jamaica foi ohrigado, 
apesar de nao desejar rcconhecer claramente o nego- 
cio, a determinar que os navios so saissem em frotas 
ao se dirigirem para as aguas da Nova Espanha. 
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nuou sem solugao durante o resto do seculo XVII. Em 

1713 o tratado de Utrecht reafirmou integralmente o 

de 1670, sem fazer qualquer alirmagao categorlca sobre 

o corte de pau campeche. 

Os comissarios diziam, terminando, que os siiditos 

ingleses deveriam conservar o direito de cortar o pau 

campeche como faziam antes de 1670, mesmo que S. 

Majestade nao fizesse valer seus direitos sobre as ter- 

ras (202). 

Apesar do interesse dos Lordes comissarios, o go- 

verno ingles parece nao ter tornado qualquer decisao 

no momento, pois, mesmo antes de terminado o pra- 

zo de oito meses indicado no memorial, o governo es- 

panhol fez atacar e expulsar os ingleses da laguna de 

Terminos e da baia de Campeche. 

Destruidos os estabelecimentos da costa ocidental 

do lucutan, que, alias, era ainda, as vezes, visitada pe- 

los ingleses, os espanhois passaram a preocupar-se mais 

com os outros centres ingleses ja referidos. Varias ve- 

zes, em tempo de paz, eles os atacaram: assim, em 1724, 

1733 e 1754, a colonia de Belize foi atacada, tendo si- 

do em 1733 incendiada e aprisionados seus habitantes 

(203). Esses ataques nao tiveram resultado definitivo, 

porque os ingleses sempre voltavam a estabelecer-se no 

lugar. Durante as guerras de 1739-1748 e 1779-1783, 

vdrias operagoes foram tambem realizadas na regiao, 

especialmente na costa dos mosquitos. 

A primeira tentativa para resolver a questao, mais 

ou menos favoravel a Espanha, foi feita depois da guer- 

ra dos Sete Anos, pelo tratado de Paris (1763): o seu 

artigo 17 estatuia que todas as fortificagoes construi- 

das por siiditos ingleses na "bala de Honduras e eu- 

ros lugares do territorio da Espanha nessa parte do 

mundo" (do cabo Catoche ao rio S. Jo-ao) deviam ser 

demolidas. Permitia, contudo, que os ingleses conti- 

(202) — O fato dos estabelecimentos ingleses so terem sido re- 
conhecidos formalmente pelo governo de Jamaica em 
1672 e pelo governo ingles, em 1673, confonue diz 
Lucas (op. cit., p. 308), diminui muito, parece nos, a 
importancia dos argumentos usados pelos Lordes 
Comissarios. Isso pode explicar porque o governo in- 
gles nao emitiu pretensoes sobre as terras ocupadas 
por ingleses na America Central m 1670, e porque a 
Espanha nao aplicou a clausula do tratado a essas 
regioes. 

(203) — Em 1724 o ataque foi dirigido pelo governador do 
lucatan, d. Antonio Cortayre y Terreros, e em 1733, 
pelo brigadeiro e marechal de campo d. Antonio de 
Figueroa y Silva que destruiu a colonia e fundou a 
povoagao de Salamanca. 



nuassem a cortar e embarcar madeira nos mesmos lu- 

gares e construissem casas para sua habita^ao, e ar- 

mazens para a conservagao de suas mercadorias (204). 

As intervengoes da Espanha, por meio de seus ofi- 

ciais nao pararam, entretanto, e ja no ano seguinte re- 

clamagoes eram feitas contra a atitude dos espanhois: 

o governador do lucatan, per exemplo, prolbira todo 

com6rcio e comunicagao com os ingleses de Belize, e 

expuLsara os lenhadores do rio Hondo. 

Em 1783, o tratado de Versailles tratou novamen- 

te da questao. Durante a guerra de independencia 

americana, inglfeses e espanhois tinham lutado na re- 

giao: os espanhois, gragas agao do governador Matias 

Galvez, tinham conseguido, numa primeira campanha, 

desalojar os Ingleses dos rios Hondo e Novo (1780) e 

de St. George's Cay, e, numa segunda campanha (1782) 

das povoagdes do rio Tinto, de Blewfield, de Roatan e 

de Belize, anulando as operagoes dos ingleses, e reo- 

cupando os territorios das costas do Honduras. No fim 

da guerra, contudo, os ingleses tinham conseguido re- 

cuperar duas povoagoes, Quepriva e Criba. 

O tratado de Versalhes marcou mais um passo 

para a solugao do problema: fixou os limites do terri- 

torio em que os ingleses poderiam livremente cortar o 

pau campeche. O estabelecimento dos lenhadores era 

permitido na regiao compreendida entre os rios Hondo 

e Belize e proibido nas outras regioes e mesmo nas ilhas 

vizinhas. Os ingleses recebiam tambem o direito de 

pesca nas costas desse territdrio. A soberania da Es- 

panha sobre as terras era mantida inteiramente, e 

tddas as fortificagoes inglesas deviam ser demolidas. 

Em 1783, os ingleses tinham, pois, diminuidos, os 

territorios que poderiam livremente usar como bases 

de penetragao nas provincias espanholas da regiao 

(205). 

A Inglaterra dispos ainda, em certos momentos, e 

(204) — Lucas, op. cit., pp. 303 e 309; Ballesteros y Beretta, 
op. cit., vol. V, p. 370. 

(205) — A questao de Belize nao ficou assim. Mais tarde, em 
1786, uma conven^ao entre a Inglaterra e a Espanha 
ampliou as decisoes do tratado de 1783; os limites do 
territorio foram estendidos no sul at6 o rio Sibun, 
tendo sido mantidos e reconhecidos os direitos sobe- 
ranos da Espanha; foi permitido o corte de pau cam- 
peche e outras madeiras, exceto mogno, e proibido 

o cultivo de a^ucar, cafe e cacau, e a constru?ao de 
fortes, O estabelecimento em St. George's Cay e ou- 
tras ilhotas foi permitido, 

Finalmente, em 1798, a "colonia" tornou-se in- 
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por algum tempo apenas, de certas bases situadas no 

interior do Imperio espanhol. 

De 1742 a 1748, durante a guerra anglo-espanhola, 

ela ocupou a ilha de Roatan, situada na costa norte de 

Honduras. A ilha estava numa boa situagao para ofe- 

recer aos cortadores de pau campsche um bom abrigo 

durante a estagao chuvosa, e sobretudo para ser usada 

como centro para o exercicio do com6rcio com as pro- 

vincias da Nova Espanha. 

O estabelecimento teve, por isso, um grande su- 

cesso. Durante os sei» anos de ocupagao, a ilha serviu 

de complemento aos estabelecimentos ingleses ja exis- 

tentes naquela costa, transformando-se em importante 

centro de comercio. Intensas relagoes foram mantidas 

com os espanhois das vizinhanQas, e grande quantida- 

de de contrabando foi introduzida em Trujillo e Gua- 

temala. Foram tao grandes os proveitos feitos entao, 

que, em 1763, foi proposta a reocupagao da ilha de Roa- 

tan e de outras iihotas proximas porque "estavam em 

6tima situagao para o comercio com alguns dos mais ri- 

cos centros espanhois" (206). 

Mais tarde, durante a guerra dos Sete Anos, os in- 

gl&ses ocuparam durante alguns meses, Havana, um 

dos principais centros das Indias Ocidentais. A ocupa- 

gao durou de agosto de 1762 a agosto de 1763. Durante 

esse tempo, Havana esteve aberta aos navios ingleses, 

que precisavam apenas de pagar uma tarifa modica pa- 

ra comerciar ali. Um mimero enorme de embarcagoes 

da Inglaterra e das coldnias norte-americanas, visltou 

Havana, levando grandes quantidades de mercadorias, 

que eram vendidas a pregos muito baixos. Foi tal a 

quantidade introduzida no territqrio espanhol por Hava- 

na, que se produziu uma superlotagao do mercado: 

quando terminou a guerra, nem comerciantes ingleses, 

nem comerciantes espanhois puderam colocar suas mer- 

cadorias. Houve uma seria crise em Jamaica, e a frota es- 

panhola de 1763 nao p6de vender seus produtos com pro- 

veito. O comercio de escravos foi tambem estimulado pe- 

la tomada de Havana pelos ingleses: Guerra y Sanchez 

gle&a. Atacados pelos espanhois que pretendiam de- 
saloja-los de uma vez, os "homens da Baia" defen- 
deram o territdrio e expulsaram os atacantes. Adqui 
riram entao sobre essas terras o direito dado pela 
conquista: os estabelecimentos tornaram-se definitiva 
e inteiramente ingleses, formando o Honduras Bri- 
t&nico. 

(206) — A proposta apareceu no planfleto intitulado "Propo- 
sal humbly addressed to the Earl of Bute by hy his 
most obedient servant, Joshua Bodley", apud Criste- 
low, op. cit., p. 3)16 e n. 21. 
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em seu "Manual de Historia de Cuba" (p. 165) calcula 

em mais de 10 000 o numero de escravos introduzidos em 

Havana durante a ocupagao inglesa, enquanto Balles- 

teros y Beretta (Historia de Espana, vol. VI, p. 678) 

da 10.700 escravos, so para a importagao dos cinco pri- 

melros meses de ocupagao. Tambem a exportagao da 

ilha de Cuba aumentou nesse period© de tempo, gra- 

gas liberdade e estimulo concedidos a vendedores e 

compradores. 

No fim da guerra dos Sete Anos, pelo tratado de 

Paris, a Inglaterra devolveu Havana, mas recebeu a 

Florida como compensagao; esta aquisigao foi comple- 

tada pela cessao psla Franga da margem esquerda do 

Mississipi, com inclusao do porto de Mobile. 

A nova colonia transformou-se logo num impor- 

tante centro de contrabando; dali eram facilmente al- 

cangadas as terras do golfo do Mexico, Nova Espanha e 

Luisiania, e a ilha de Cuba. Era tal o valor dado a 

nova aquisigao inglesa que numerosos panfletos foram 

publicados mostrando as vantagens oferecidas pela 

nova colonia. Deis pontos eram salientados para mos- 

trar o valor da Florida: a fertilidade da peninsula, que 

pederia fornecer produtos nao existentes na Inglaterra. 

e sua situagao, que permitiria o desenvolvimento de um 

comercio ativo com os centres espanhois. Considera- 

goes interessantes a respeito da Florida aparecem nu- 

ma carta do governador Johnstone ao Board of Tra- 

de, datada de 31 de outubro de 1764. Escrevia ele en- 

tao: 

"Em minha opiniao particular, o comercio deve 

dar valor as terras... Esta colonia, pela sua si- 

tuagao, pode fazer um comercio bem extenso que 

nada, senao perfeita loucura, podera impedir. O 

mais importante deve ser o comercio espanhol,.. 

Agora que Nova Orleans foi cedida a Espanha, 

ela (Florida) pode servir-nos como um meio pa- 

ra introduzirmos nossas mercadorias nos doml- 

nios espanhois, sem qualquer rival; e assim, ate 

certo ponto, pode dar-nos a chave da riqueza do 

Mexico" (207). 

O resultado dessa propaganda foi atrair para a Flo- 

rida um grande numero de comerciantes desejosos de 

entrar em relagoes com Nova Orleans e Mexico. Mobile 

e Pensacola tornaram-se entao portos movimentados, 

com muitos interesses no Imperio espanhol. A ocupagao 

(207) — V. L. B., p. 187; Christelow, op cit., p. 315, 
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da Florida durou 20 anos: em 1783 ela voltou para o 

dominio espanhol. 

A atividade e importancia de todas essas bases nao 

foi igual de 1713 a 1783. Houve alguma variacao. Ja- 

maica manteve, no entanto, a lideranga durante os 70 

anos que nos interessam. As bases menores variaram 

em importaneia: das Pequenas Antilhas, ora predomi- 

nava uma, ora outra. O alargamento das bases no 

periodo de 1763 a 1783 fez diminuir a atividade do umas 

em favor de outras. Assim, a Florida e a.Dominica pas- 

saram a absorver parte do comercio de Jamaica, que 

diminuiu algo de intensidade. 

c) — Pontos de penetra^ao utilizados pelos cntre- 

lopos ingleses e territorio alcangado pelas 

mercadorias introduzidas. 

Partindo dessas bases, as mercadorias ingl§sas pe- 

netravam no Imperio espanhol par varios pontos e se 

espalhavam pelo seu interior. 

Os produtos ingleses entrados licitamente, de 1713 

a 1739, seguiam as vias normals de comercio: entravam 

pelos portos habilitados e eram distribuidos no interior 

do mesmo modo que as mercadorias das frotas e galeoes. 

As mercadorias introduzidas ilicitamente pela Compa- 

nhia do Mar do Sul seguiam os mesmos caminhos das 

mercadorias licitas, ou, entrando por outros portos, as 

vias comumente seguidas por mercadorias de contra- 

bando. 

Os produtos levados pelos entrelopos penetravam 

por pontos diferentes e mais numerosos, e seguindo 

vias normais de comercio ou caminhos pouco trilhados 

chegavam a centres de consumo situados no interior. 

No Mexico, a penetragao se fazia por Campeche e 

Vera Cruz, fiste porto era o mais importante porque 

estava mais proximo do centro do Mexico e porque 

o volume de mercadorias nele introduzidas era maior. 

As mercadorias eram dali levadas a varias provlncias 
mexicanas. Campeche, ao contrario, nao possuia um 

interior grande e povoado para suprir, de modo que era 

menos freqtientado. Procuravam esses dois portos co- 

merciantes de Jamaica principalmente. 

De 1763 a 1783, a ocupagao da Florida e da mar- 

gem esquerda do Mississipi pela Inglaterra, alargou os 

pontos de penetragao no norte do vice-reino da Nova 

Espanha e tornou maior a regiao consumidora de mer- 

cadorias inglesas: Nova Orleans e a Luisiania, cedidas 

^ Espanha, foram servidas pelos ingl&ses da Fldrida, 

e o Mississipi foi uma via importante de penetragao. 
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Ao sul da peninsula de lucatan, o g61fo de Hondu- 

ras era centro importante de contrabando: por Belize, 

pela costa do Norte e ilhas vizinhas, as mercadorias pe- 

netravam no Imperio espanhol. For esses pontos eram 

alcangadas as provincias de Honduras e Guatemala. 

Os rios serviam de vlas de internagao. Para chegar a 

Guatemala e ao mar do Sul, os introdutores atravessa- 

vam os distritos quase despovoados de Vera Paz. 

Pela costa dos mosquitos, servindo-se dos estabe- 

lecimentos ingleses, ja mencionados, de Blewiieid, do 

Cabo Gracias a Dios, e dos proprios indios mosquitos, os 

entrelopos conseguiam que suas mercadorias chegas- 

sem a Nicaragua e Honduras. Nesta regiao as princi- 

pais estradas eram ainda as vias fluyiais. 

Do rio S. Joao para o sul estendia-se a costa mais 

procurada pelos entrelopos ingleses. Era a costa de 

onde as mercadorias podiam passax para o mar do Sul 

e atingir as ricas regioes interiores de Nova Granada e 

Peru. Ali todos os portos, as embocaduras de rios, ilhas, 

enseadas eram utilizados pelos contrabandistas. D. 

Dionisio de Alsedo y Herrera, ao fazer uma descrigao 

das costas da Am6rica Central e norte da America do 

Sul (208), indica como pontos utilizados, partindo do 

cabo Gracias a Dios, os seguintes: foz do rio S. Joao 

(desaguadouro do Lago Nicaragua), embocadura dos 

rios Code e Chagres, ilha de Naranjos, portos de Naos, 

S. Buenaventura, Leones, Velho e Novo Bastimento, 

Nombre de Dios, Calidonia (no Darien), rios Atrato e 

Sinu, enseadas de Guacanayo, Tolu e Placeres, ilhas 

Forte, S. Bernardo e Baru, prai^, Grande, pontas de Ca- 

noa e Zamba, rio Sta. Madalena, Sta. Marta, Rio de la 

Hacha, etc. Outros pontos ainda, como ilhas Monos, 

"o Grout" dos ingleses, etc., que aparecem em diferen* 

tes autores, poderiam ser indicados. 

Na regiao do istmo, o rio Code, os portos de Leo- 

nes, Velho e Novo Bastimento, Nombre de Dios pare- 

cem ter sido os pontos mais freqlientados. 

Desses pontos eram alcangados Nicaragua e Costa 

Rica (pelo rio Sao Joao principalmente) e o mar do 

Sul: a regiao de Nata, pelo rio Cocl6, como vimos, Pa- 

nama e suas imediagoes pelos outros pontos. Do mar 

(208) — "Descripcion de las costas occidentales de la Ameri- 
ca Meridional por la banda del Norte, y el modo de 
hacer em ellas el contrabando las naciones extran- 
jeras de las vecinas Colonias" por D. Dionisio de Al~ 
cedo y Herrera, a bordo de la balandra del Capitan 
Enriquea y Miranda (1761) t incluido no livro de 
Cuervo, "Collecion de docuinentos ineditos sob re la 
Geografaa y la historia de Colombia"^ vol. I, pp. 327- 
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dos Caraibas, os generos eram levados ate a costa pa- 

namenha no mar do Sul; nao entravam precisamente 

na cidade do Panamd, mas eram conduzidos a outras 

povoagoes da provincia, de onde eram transportados 

para os portos do Peru ou, menos frequentemente, para 

os portos da Nova Espanha. Do mar dos Caraibas ao 

mar do Sul seguiam os introdutores caminhos seguros 

e ocultos, pouco vlgiados. A importancia do istmo de 

Panamd nas ligagoes comerciais ou estrategicas entre 

os dois mares, explica o interesse por ele demonstrado 

pelos ingleses. fiste interesse se manifeetou pela apre- 

sentagao de projetos de estabelecimento, na regiao do 

Darien sobretudo. Foi nessa regiao que os escoceses 

tentaram estabelecer-se em 1698, para participarem da 

riqueza espanhola e para dirigirem a corrente de co- 

mercio entre a Europa e o mar do Sul. 

Dos portos panamenhos do mar do Sul, os navios 

carregados com as mercadorias de contrabando, diri- 

giam-se quase todos para o Peru. Tocavam em Guaia- 

quil, Paita, Trujillo, Callao e chegavam as vezes ate 

o Chile. As mercadorias levadas a Guaiaquil eram con- 

sumidas na provincia do mesmo nome e em Quito. De 

Paita (sede importante de contrabando), Trujillo e 

Callao, elas seguiam para Lima, importante centro de 

distribuigao. 

Lima era atingida tambem por outra via: a terres- 

tre. Essa via era seguida pelas mercadorias que entra- 

vam pela costa de Nova Granada, do Darien para Les- 

te. Aqui, os principais pontos de penetragao utilizados 

pelos ingleses encontravam-se nas proximidades de Car- 

tagena, de onde as mercadorias eram levadas para as 

provincias de Santa Fe de Bogotd, Popayan, Quito, Li- 

ma, etc. O caminho mais seguido para o interior era o 

que ligava Cartagena, centro principal de comercio na 

costa, a Lima. Seguia pelo rio Madalena, passando pe- 

las povoagoes de Cienaga, Duas Barrancas del Rey, S. 

Luiz Beltran, Tenerife, Tamalameque, Sao Bartolomeu 

de Honda, ate o desembarcadouro que servia Santa Fe 

de Bogota; por esses lugares se abastecia toda a Nova 

Granada com produtos de contrabando. Alsedo y Her- 

rera (209), nos da um exemplo dessa atividade dizendo 

ter encontrado no rio Madalena, em 1737, quando se 

dirigia de Quito para Cartagena, 49 canoas e 15 bar- 

quinhos carregados de mercadorias estrangeiras, rou- 

pas principalmente. Do ultimo porto do rio, as mer- 

(209) — Alsedo y Herrera, "Aviso Hislorico"..ed. Zarago- 
za, p. 250. 
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cadorias eram transportadas por mulas at6 Popayan e 

dal at6 Quito e Lima. 

Lima era o poriito onde se concentravam as mer- 

cadorias. A entrada na cidade fazia-se com facilidade: 

munldos de papeis falsos, os comerciantes entaravam com 

suas mercadorias na cidade e as registravam na alfan- 

dega como se as tivessem comprado tempos antes na 

feira de Pprtobelo (ou adquirido de navios de registro) 

e pagavam os direitos reais devidos pela entrada na 

cidade. De Lima, elas eram distribuidas aos consumi- 

dores das provlncias vizinhas ou distantes de leste e 

sul, que as recebiam, por meio dos representantes das 

casas comerciais, nos lugares onde residiam, ou que as 

procuravam diretamente nos fornecedores. As merca- 

dorias atingiam assim as zonas das minas e o Chile. 

Na costa de Nova Granada e Venezuela, de Sta. 

Marta para leste, os ingleses nao mais dominavam o 

mercado. Os holandeses de Curagao, mais bem situa- 

dos, ocupavam o primeiro lugar no fornecimento des- 

sas costas: havia uma separapao das zonas de comer- 

cio entre ingleses e holandeses. As provlncias de Staj 

Marta, Venezuela, Caracas e Cumand nao deixaram, 

contudo, de receber produtos ingleses. Em 1718-19, por 

exemplo, cerca de 25 navios sairam de Port Royal, em 

Jamaica, para as costas de Sta. Marta e Cumana, sem 

contar os navios saidos das Pequenas Antilhas (de Bar- 

bados principalmente), mais proximas e interessadas 

nessa regiao. 

Do mesmo modo que a Nova Espanha e o Peru, 

eram abastecidas as ilhas. Das Antilhas espanholas. 

Cuba era a mais procurada pelos ingleses. Jamaica, 

ate 1763 foi o grande centro fornecedor: em 1718, por 

exemplo, de 201 navios saidos de Port Royal para a 

America Espanhola, 143 dirigiram-se para Cuba; de 

1763 a 1783, ela sofreu a concorrencia da Florida. Em 

Cuba, a penetrapao se fazia ao longo de toda a costa, 

entrando os "generos, sem embarago e abundantemen- 

te, pelos portos, ancoradouros e praias", segundo diz 

um relatorio enviado ao ministerio da Fazenda em 1753 

(210). Santa Cruz (que se comunicava com Porto Prin- 

cipe), Santiago de Cuba e proximidades de Havana 

eram pontos muito procurados. A cidade de Porto 

Principe vivia quase exclusivamente do contrabando. 

Por isso manteve uma rude luta com as autoridades de 

Havana que desejavam acabar com essa atividade. As 
autoridades e habitantes da cidade, que negavam ao 

governador de Havana jurisdigao sobre Porto Principe, 

(210) — Guerra y Sanchez, op. cit., p. 145. 
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atacaram as forgas enviadas por ele para reprimir o 

ccntrabando. Afinal, paia solucionar a questao e per- 
mitir a luta contra o comercio illcito, em 1733, uma real 

cedula submeteu Porto Principe ao governo de Havana. 

Em Cuba, os ingleses encontravam a concorrencia 

dos franceses de S. Domingos, que tinham a primazia 

tamb&n no comercio com a parte espanhola desta ilha. 

Os ingleses de Jamaica e das Pequenas Antilhas 

encontravam-se nas costas de Porto Rico e S. Domin- 
gos, que tambem consumiam produtos nao espanhois. 

Antes de terminar este paragrafo desejamos notar 

que o trabalho de Internagao das mercadorias era fei- 

to por comerciantes hispano-americanos. Os entrelo- 

pos ingleses limitavam-se a levar suas mercadorias ate 

as costas da America Espanhola, penetrando rnuito ra- 

ramsnte no interior. Comerciantes hispano-america- 

nos, vindos de todos os lugares, proximos ou distantes. 

adquiriam-nas nos pontos de penetragao e as levavam 

para Os varios centres do interior. Era a eles que com- 

petia a escolha dos caminhos a seguir e dos metodos a 

empregar para levar as mercadorias ate o consamidor. 

(vide cap. VI, parte II). 

d) — Bases usadas para a penetragao no Rio da 

Prata. 

Para completar esta parte do nosso trabalho dese- 

jamos considerar o comercio ingles com o Rio da Pra- 

ia e provincias do interior, para o qual outras bases 

eram utilizadas. 

Desde sua fundagao, Buenos Aires era abastecida 

pela via de comercio de PanamA a Lima e por alguns 

navios de registro: a entrada de produtos europeus por 

esse porto era muito reduzida e devia servir apenas pa- 

ra o consume das provincias de Buenos Aires, Paraguai 

e Tucuman. Os navios de registro permltidcs tinham 

o carregamento limitado a 500 tor.ieladas e como nao 

eram muito freqiientes e numerosos, nao forneciam a 

quantidade necessaria de mercadorias. A principal 

fonte abastecedora era o Peru; mas ela tambem nao 

era suficiente. As mercadorias vindas por Portobelo e 
Panama percorriam um longo caminho antes de che- 

gar a qualquer das tres provincias: alcangavam entao 

pregos fabulosos, proibitivos geralmente para os habi- 

tantes dessas regioes mais pobres. Era natural, pois, 

que eles recorressem ao contrabando para se prove- 

rem das mercadorias europeias necessdrias. fisse comdr- 

cio era, no comego, feito com os Portugueses do Brasil 

e Colonla do Sacramento apenas. No inicio do s6cu- 
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lo XVIII, ao ser concedido o asiento aos francfises 

(1701) Buenos Aires foi incluido entre os portos que 

podiam receber escravos diretamente. 

Os franceses participaram entao desse comercio 

de contrabando, introduzindo, sob a cobertura de asi- 

ento, grande quantidade de produtos. 

Em 1713, os franceses foram substituidos pelos in- 

gl&ses que, utilizando as vantagens concedidas pelo 

asiento, iniciaram a penetragao na regiao do Rio da 

Prata, desenvolvendo a lado do legal, um comercio lle- 

gal. 

Os ingleses nao se limitaram a usar da feitoria da 

Companhia com base da introdugao. Utilizaram-se 

tambem das colonias portuguesas da America, Brasil 

e Colonia do Sacramento, que continuaram a ser as 

unicas bases usadas depois de 1750. A sua utilizagao 

era possivel por causa dos tratados existentes entre 

Portugal e a Inglaterra, tratados que permitiam a par- 

ticipagao dos ingleses no comercio colonial portugues e 

a que ja nos referimos. Alids, durante as negociagoes 

de paz luso-hespanholas de 1713-1715, a Inglaterra 

apoiou as pretensoes portuguesas sobre a Colonia do Sa- 

mento, que ela poderia usar como seu proprio territoric. 

Para o exercicio de suas atividades comerciais, os 

navios ingleses, saiam dos portos de sua pdtria, Lon- 

dres, Bristol, Liverpool ou outros, e se dirigiam para 

Lisboa a fim de se unirem as frotas portuguesas que 

vinham para o Brasil, ou navegavam diretamente para 

o Rio de Janeiro; daqui seguiam para a Colonia do Sa- 

cramento, "emporio de trafico e contrabando do Rio 

da Prata" (211). Como exemplo do uso da Colonia do 

Sacramento pelos ingleses, podemos indicar o caso ci- 

tado por Funes (212), do apresamento de um navio 

ingles aixorado em aguas daquele territorio portugues. 

O fato passou-se durante a administragao do gover- 

nador Ortiz de Rosas (1742-45), que trabalhou muito 

para exterminar o contrabando no Rio da Prata. O na- 

vio, que ja havia feito duas viagens anteriormente, so 

foi apresado gragas ao auxilio prestado por um espa- 

nhol, conhecido como introdutor, que se prontificara 

a auxiliar as autoridades em trcca de um indulto e de 

metade da carga apreendida. A presa foi avaliada em 

175.713 pesos. 

Os comerciantes ingleses empregavam, rmr.tas ve- 

(211) — Azefvedo, J. Liicio — "Jfipocas de Portugal Econdmi- 
co", p. 434. 

(212) — Funes, op. cit., vol. II, p. 282. 
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zes, os Portugueses como intermediarios em seus nego- 

cios com os hispano-americanos. 

Da Colonia do Sacramento, as mercadorias eram 

levadas para Buenos Aires, e dali para o interior, ou 

entao seguiam diretamente para o interior. Eram con- 

sumidas nas provincias de Buenos Aires, Paraguai, Chi- 

le, e chegavam mesmo a alcan^ar o alto Peru. Para o 

Peru, seguiam o caminho dos Parangas e para o Chile, 

o da cordilheira de Milinqui. 

fisse comercio era grande e fornecia muitos lucros. 

As bases utilizadas eram consideradas de tal import^n- 

cia que, quando Pombal externou a ideia de criar uma 

companhia privilegiada para fazer o comercio com a 

Bahia e o Rio de Janeiro, os ingleses se alarmaram, e seu 

embaixador interveio junto do ministro portugues pa- 

ra dissuadl-lo da empresa. A criagao da companhia 

excluiria os ingleses do comercio com aqueles portos 

brasileiros e diminuiria a possibilidade de penetracao 

no Rio da Prata. 

As autoridades espanholas conheciam a existencia 

do comercio ingles no Rio da Prata e a utilizacao das 

bases portuguesas. Assim, em 1774, o secretario da 

embaixada espanhola em Londres, escrevia ao ministro 

Floridablanca que varies naVios ingleses carregadcs 

haviam saido com destino ao Brasil, ou para a pesca 

da baleia nos mares do Sul; prevenia o governo espa- 

nhol porque "era natural que os navios carregados de 

manufaturas ingles as se dirigissem para territorios 

Portugueses e espanhdis para exercer o contrabando,^ 

O ministro, por sua vez, escreveu ao governador de 

Buenos Aires, prevenindo-o da partida dos navios e 

dando-lhe seus nomes, para que pudesse verificar sua 

posslvel chegada (213). Se nao fosse habito dos ingle- 

ses comerciarem desse modo naquelas regioes, os fun- 

cionarios espanhois nao teriam dado tanta importan- 

cia aos navios saidos (214). 

Diz tambem Altamira (op. cit., vol. IV, p. 52) que, 

em 1762, ao tomarem Sacramento dos Portugueses, os 

espanhois apresaram 27 embarcagoes inglesas ricamen- 

te carregadas, ali ancoradas. 

(213) — Documentos, V. n. 71, pp. 364-365. Real ordem dan- 
do instrucciones para precaverse de unos navios in- 
gleses que se teme vayan a realizar el contrabando. 
(24 dc Diciembre de 1774). 

(214) — Varios autores indicam a utilizacao dessas bases; AI- 
sedo y Herrera, Aviso historico, ed. Zaragoza, pp. 198 
e 208; Altamira, op. cit., vol. IV, p. 310; Azevedo, J. 
Liicio, op. cit., pp. 434 e 455; Chapman, op. cit, p. 
179, etc. 
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Essa utilizagao da Coldnia do Sacramento como 

base de contrabando por Portugueses e ingleses explica 

a ansiedade da Espanha em retira-Ia das maos de Por- 

tugal. Depols de varias tentativas infrutiferas e de 

ocupagoes tempordrias, ela a conquistou definitivamen- 

te em 1777. A conseqiifencia dlsso foi a concessao do 

comercio livre a Buenos Aires, logo no ano seguinte, 

porque "nao existindo mais a Colonia do Sacramento 

no Hio da Prata, desaparecia a causa primordial que 

motivara a proibigao de fazer o comercio destes Reinos 

(Espanha) com os do Peru pela Provincia de Buenos 

Aires" (215). 

Nos meados do seculo XVIII outro ponto do sul 

atraiu a atengao da Inglaterra como posslvel base de 

penetragao no Imperio espanhol, e especialmenle no 

mar do Sul: foram as ilhas Malvinas ou Falklands. A 

import&ncia das ilhas foi posta em evidencia depois da 

viagem de Anson (1740-1744). O autor da relagao de 

sua viagem, publicada em 1748, mostrava o valor das 

ilhas, pela sua proximidade do estreito de Magalhaes 

e de Buenos Aires. Em 1749, o governo ingles mani- 

festou pela primeira vez, seu interesse pelas ilhas, mas 

nao levou avante seu projeto de exploracao, talvez por 

causa da oposigao da Espanha. Mais tarde (1765), um 

estabelecimento ingles — Porto Egmont — foi fund a- 

do na Falkland ocidental. Pouco antes, um estabele- 

cimento frances tinha sido fundado na Falkland orienr 

tal; mas os franceses retiraram-se em 1766, deixando 

seu posto aos espanhois. A ocupagao inglesa conlhecida 

mais tarde (1769) pela Espanha, fez nascer um caso 

complicado entre os dois paises. Depois de muita relu- 

tSncia, os ingleses acabaram abandonando Porto Eg- 

mont em 1774, sem entretanto abandonarem suas pre- 

tensoes sobre as ilhas. O estabelecimento ingles, de 

curta duragao, nao foi suficiente para dar as ilhas va- 

lor como base de comercio. 

Concluindo, podemos dizer que a penetragao in- 

glesa estendeu-se por toda a America Espanola: mais 

intensa numa regiao, menos importante em outra, ela 
caracterizou o comercio hispano-americano no se- 

culo XVIII. 

A regiao do mar do Sul, preciosa para os espanhois, 

nao escapou. E' verdade que os ingleses nao se interes- 

saram muito, ate 1783, pela rota de Magalhaes: rara- 

mente, exceto em tempo de guerra, apareciam notlcias 

s6bre a presenga de navios ingi&ses no mar do Sul. 

(215) — Documentos V, n. 93, p. 401-404. Ampliacion de co- 
mercio libre a Buenos Aires (2-11-1778). 
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Eram geralmente corsarios que penetravam nessa re- 

giao. Os comsrciantes contentavam-se com a penetra- 

gao pelo istmo de Panama e pelo Rio da Prata, que Ihes 

fornecia ganhos suficientes. Nisto os ingleses se disti- 

guiram dos franceses, que se interessaram mais pela 

via do estreito de Magalhaes. 

3 — Bases africanas 

Nao podemos deixar de cortsiderar, num estudo so- 
bre as bases da penetragao inglesa na America Espa- 

nhola, as feitorias da Africa Ocidental. Da Africa de- 

pendiam em grande parte, as colonias tropicais: ela 

Ihes fornecia a mao de obra, os escravos, "sem os quais 

nao podiam viver", segundo opiniao da epoca. Todas 

as potencias que possuiam colonias na America pro- 

curavam ter estabelecimentos na costa ocidental da 

Africa. Somente a Espanha, por causa da divisao de 

Tordesilhas nao as possuia, dependendo, por isso, de 

outros poderes para a obtengao dos escravos necessa- 

rios para a valorizagao dos seus territorios. 

Assim, se considerarmos que o fornecimento de 

escravos era a primeira condigao para a penetragao no 

Imperio da Espanha, deveremos colocar as feitcrias in- 

glesas entre as bases de sua expansao comercial no 

mundo ocidental espanhol. 

E ainda em favor dessa classificagao das feitorias 

africanas podemos acrescentar que elas constituiam 

uma etapa da rota triangular de comercio, tao altamer 

te considerada pelos mercantilistas e negociantes da 

epoca, e que foi tambem utilizada nas relagoes diretas 

entre a Inglaterra e a America Espanhola (216). 

E' dificil, porem, atribuir as terras africanas a um 

dos tipos de bases que estudamos: nao podem ser con- 

sideradas bases primarias, nem sao do mesmo tipo das 

bases do mar dos Caraabas, por exemplo. Preferimos 

considera-las como um tipo especial de bases, que po- 

deriam ser chamadas suplementares. 

A Inglaterra possuia na costa da Africa numerosos 

fortes e feitorias, espalhados da Gambia a Costa dos 

Escravos: o maior numero estava na Gambia e na Cos- 

ta do Ouro. Nao havia, entretanto, estabilidade na pos- 

(216) — Os navios dirigianruse da Inglaterra para a Africa 
Ocidental carregados de artigos manufaturados; na 
Africa trocavam esses produtos por negros qu© eram 
levados para a America Espanhola; aqui trocavam 
os escravos por produtos coloniais e se dirigiam para 
a Inglaterra. Com um linico emprego de capital, ob- 
tinham os comerciantes o maximo de rendimento. 
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sessao desses pontos: postos de comercio eram constan- 

temente estabelecidos e abandonados, e a rivalidade 

com a Franga e a Holanda produzia constantes modifi- 

cagoes nas terras ocupadas. A melhor aquisigao dos in- 

gleses foi sem duvida, a do Senegal, com sens fortes e 

dependencias (em 1763), que passou a formar com a 

Gambia, a colonia de Senegambia. A Senegambia foi 

a primeira colonia da Coroa na costa oeste africana, mas 

a experiencia durou apenas ate 1783, data em que o 

Senegal voltou para o domlnio da Franga. 

At6 1750, embora nao fosse mais monopolio de uma 

companhia, o comercio dos ingleses na Costa Ociden- 

tal da Africa estava sujeito a certa restrigao: a Com- 

panhia Real Africana, que possuia antjes o privilegio 

do comercio na regiao, os negociantes ingleses deviam 

pagar uma taxa pouco elevada para comerciar . A partir 

de 1750, o comercio foi inteiramente livre, e as bases afri- 

canas puderam ser melhor aproveitadas. 



CAP1TULO V 

O PAPEL DE JAMAICA 

1 — O papel de Jamaica antes de 1713. 

O papel da Jamaica merece ser estudado em um 

capitulo a parte por causa de ,sua importancia. Desde 

sua ocupagao, Jamaica foi utilizada como ceutro de 

operagoes comerciais pelos ingleses que desejavam ob- 

ter parte das riquezas do Imperio espanhol: primeiro, 

pelos flibusteiros, depols pelos comerciantes pacificos. 

A ilha foi conquistada em 1655 por uma expedi- 

gao inglesa, enviada por Cromwell. A expedigao, com- 

posta por elementos da metropole e das colonias, tmha 

por objetivo atacar a ilha Hispaniola, principal centre 

espanhol no mar das Antilhas. Repelidas em Hispanic 

la, as forgas inglesas atacaram entao Jamaica e a con- 

quistaram, gragas principalmente a fraca defesa, e a 

falta de entusiasmoi dos colonos espanhois na luta. Ten- 

tativas feitas mais tarde pelos espanhois para retoma- 

la malograram-se e os ingleses viram-se senhores da 

ilha melhor situada para centro de operagoes contra os 

domlnios espanhois, ou para ponto de partida de uma 

penetragao comercial nas terras espanholas. 

A prosperidade de Jamaica sob o dominio ingles 

comegou com a atividade dos flibusteiros. fistes ja eram 

numerosos nos mares das fndias Ocidentais, e exerciam 

uma importante atividade, quando a ilha foi conquis- 

tada pelos ingleses. Homens de varias nacionalidades 

e de vdrias origertS, os flibusteiros ou bucaneiros como 

sao tambem chamados, ligavam-se pelo mesmo senti- 

mento de hostilidade contra a Espanha, pelo mesmo de- 

sejo de participar das riquezas do Imperio espanhol. 
Formavam associagoes em que tomavam parte ingleses, 

franceses, holandeses, etc., que obedeciam ao mesmo 

codigo de honra, as mesmas leis da flibusta. Ate 1650 

seu principal centro se achava ao norte da ilha Hispa- 

niola e sobretudo na pequena ilha de Tortuga: ali reu- 

niam-se antes e depois de suas incursoes e ali faziam 

a divisao da presa. Depois de 1655, Jamaica passou a 

ser sua base principal. 

Sendo adversaries da Espanha, com quern a Ingla- 

terra continuava em guerra, e oonsiderados uteis para 
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o desenvolvimento e defesa da ilha, os flibusteiros fa- 

ram bem recebidos pelos primeiros ocupantes ingleses 

e contaram com o apoio de seus governadores e autori- 

dades. Dlspuzeram, assim, de um centre melhor, com 

bons portos, onde podlam reparar seus navios, obter 

provisoes e vender sen espolio. 

Estabelecendo-se em Jamaica, os flibusteiros con- 

tribuiram muito para seu desenvolvimento. Eram mui- 

to numerosos. Em 1664, segundo cartas de Jamaica, 

havia 14 ou 15 navios, com 1.500 ou 2.000 homens 

que se dedicavam a flibusta (217). Navegando geral- 

mente com cartas patentes expedidas pelas autoridades 

de Jamaica, esses homens costumavam atacar os es- 

panhois em alto mar ou em terra firme. Seus ataques 

freqiientes aos navios espanhois isolados ou em com- 

boio, prejudicavam grandemente as relagdes entre a Es- 

panha e a America: sua atividade desorganizou o sis- 

tema de comercio espanhol, atrasando as viagens de 

frotas e galeoes e impedindo a chegada ao seu destino 

de mercadorias necessarias aos colonos, preparando, 

assim, a via para o desenvolvimento do contrabando. 

Suas incursoes as costas hispano-mericanas pro- 

duziam estragos enormes; poucas foram as localidades 

das costas do mar dos Caraibas e golfo do Mexico que 

nao foram atingidas. E mesmo povoagoes do interior 

nao estavam livres do ataque dos flibusteiros: muitas 

vdzes §les abandonavam a regiao costeira, caminhando 

ate 30 leguas terra a dentro. Obtinham, desse modo, 

grandes riquezas. 

Terminado o saque dos navios ou localidades ata- 

cados, os flibusteiros tomavam o caminho de Jamaica: 

aqui faziam a divisao do botim (213) e realizavam a 

venda das mercadorias apresadas. O porto escolhido 

para essas operagoes era Port Royal, que se tornou em 

pouco tempo a mais rica cidade das Indias Ocidentais. 

Em Port Royal os flibusteiros gastavam o seu dinheiro: 

compravam armas, munigoes, provisoes e outras coisas 

necessarias, mas gastavam principalmente em futili- 

dades. Na cidade, dando-lhes grandes lucros, reuniam- 

se tambem numerosos comerciantes para adquirir as 
mercadorias dos flibusteiros. A mesma coisa aconte- 

cia nos outros portos de menor importancia. Jamaica 

(217) — Calendar of State papers, serie colonial, V, n.0 774, 
765, 812, apud Haring, "Comercio y navegacion*' etc. 
p. 310. 

(218) — Do produto obtido separavam, primeiro, 1/10 dos lu- 
cros para o governador e as vezes 1/10 para "satisfa- 
zer os direitos do almirantado britanico". Haring, 
idem, p. 311, 
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tornou-se assim, rica e pr6spera, gragas a atividade dos 

bucaneiros: isto explica a popularidade destes elemen- 
tos, o apoio de certos governadores, como Lytletton e 

Modyford, e mesmo a tolerancia do rei Carlos II, que 

armou Henry Morgan cavaleiro, admitiu-o em sua cor- 

te e o nomeou depois tenente-governador de Jamaica 

(1674). 

Entretanto, seguindo imediatamente a 6poca do 
seu apogeu, comegou a decadencia dos flibusteiros. 

Varios motivos concorreram para isso, alem do na- 
tural esgotamento da geragao desses homens rudes, de- 

dicados a luta no mar. Houve, primeiro, uma mudanca 

na politica inglesa. Tendo assinado, em 1670, com a 

Espanha, o tratado dito americano, a Inglaterra resol- 

veu retirar o apoio oficiosoi dado aos flibusteiros. O tra- 

tado definia pela primeira vez a posigao da Inglaterra 

no hemisferio ocidental. Indicando uma mudanga na 

atitude espanhola. ele era encarado pelos ingleses como 

uma etapa para obtengao de privilegios nas proprias 

colonias espanholas. Era necessario pois, seguir, em 

relagao a Espanha, uma politica conciliadora, obser- 

vando a paz nas Indias Ocidentais (219) e afastando 

os flibusteiros, cuja contribuigao foi entao julgada dis- 

pensavel. Alem disso, o governo de Londres comegou a 

se inquietar com a agao dos flibusteiros porque, com 

suas depredagoes, sofria o comercio ingles em Cadiz, e 

com a sua presenga era afastada toda possibilidade de 

trafico paclfico entre Jamaica e as colonias espanholas: 

enquanto os colonos nao pudessem ter certeza da ami- 

zade dos ingleses de Jamaica, nao era posslvel o desen- 

volvimento do comercio entre eles. 

Iniciou-se, entao a repressao aos bucaneiros. O pri- 

meiro governador de Jamaica nomeado depois da assi- 

natura do tratado, em 1671, Sir Thomas Lynch, levou 

instrugoes para "publicar e observar fielmente o novo 

tratado anglo-espanhol, e para recolher as cartas de 

corso concedidas por seus antecessores aos bucaneiros 

para que atacassem possessoes e suditos do rei da Espa- 

nha" (220). 

A repressao aos flibusteiros continuou, ora com vi- 

(219) — Ate 1670, o tratado de paz assinado em 1660 foi con- 
siderado pelos ingleses como valido apenas para a 
regiao dos Azores para leste, continuando o estado 
de guerra na regiao "alem da linha de amizade". Isso 
explica a expedi^ao de cartas de corso contra os es- 
panhois pelos governadores das colonias inglesas do 
mar das Antilhas, mesmo depois da assinatura da paz 
entre Carlos II e o governo espanhol. 

(220) — Haring, "Los bucaneros, etc.*' p. 195. 
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gor, ora com negligencia. Varias leis foram editadas 

"para reprimir e castigar corsdrios e piratatf' e uma 

esquadra foi mantida em Jamaica para esse fim. 

Como o governo ir./gles, aos poucos os colonos fo- 

ram mudandc sua maneira de considerar os fiibustei- 

rcs. Embora fossem grandes e numerosas as suas van- 

tagens. a pratica da flibusta tinha para a nova colonia 

tembsm suas desvantagens. Os flibusteiros eram em 

Fort Royal e outros pontos do Jamaica, elementos de 

disturbios, de desassossego, e ccntribuiram para a de- 

cadencia dos costumes; a pratica do corso, muito popu- 

lar, contribuia para a diminuigao da populapao de Ja- ^ 

maica, privando-a de seus melhores elementos, e des- 

viando muitos homens da agricultura; afinal, a impor- 

tacao de quantidade excessiva de um produto fazia, as 

vezrs, abaixar demasiadamente seu prego, transforman- 

do a vantagem em desvantagem, como aconteceu no 

cutono de 1679, com o anil, levado em grande quanti- 

dade do Honduras. 

Julgamos entretanto, ter influldo na mcdificacao 

da maneira de considerar os flibusteiros, mais que qual- 

quer desses inconvenientes, o desenvolvimento da in- 

dustria da cana de agucar em Jamaica. Em 1668 foi 

intrcduzida na ilha cana de qualidade superior a 

nativa. Encontrando um solo fertil e apropriado, ela 

deseniyolveu-se rapidamente; em 1670 ja havia ali 70 

engenhos (221). Como a produgao do agucar dava lu- 

cros muito grandes, a nova industria comecou a atrair 

grande numero de pessoas, desviando sua atengao de 

outros negocios, e passou a absorver as melhores ener- 

gias da ilha. Uma nova classe foi-se formando, substi- 

tuindo a dos primeiros colonizadores: a classe dos plan- 

tadores de cana de agucar, muito pouco interessada 

na co rtinuacao do corso contra os espanhois, e desejo- 

sa de paz para o exercicio de suas atividades. A medi- 

da que sua impcrtancia crescia, devia naturalmente di- 

minuir o apoio dado aos flibusteiros de Jamaica, apoio 

tornado mais dificil ainda quando o auxilio prestado a 

esses elementos foi considerado crime. 

Os flibusteiros foram aos poucos desapaiecendo; 

uns ss reformaram, estabelecendo-se em terra e de- 

dicando-se a trabalhos diverscs, outros continuaram a 

vn-a rTj> pventuras, mas mudaram ou alargaram seu 

can p: de agao, passando a agir tambem em outros 

maxes. Rudemente perseguidos, os elementos que nao 

desejavam abandonar aquela vida passaram a atacar 

outras colonias alem das espanholas: as varias metro- 

(221) — Gardner, "A history of Jamaica", p. 59. 



- 167 ^ 

poles interessadas uniram seus esforgos no combate aos 

"Irmaos da Costa", e, no fim do seculo XVII, o fen6- 

meno da fllbusta tinha desaparecido das Indias Ociden- 

tais. 

Entretanto, a prosperidade que os flibusteiros ti- 
nham dado a Jamaica nao desapaxeceu com eles. 

Ela foi observada pelo desenvolvimento da indus- 

tria do agucar, de um lado, e pelo exerclcio do comercio 

com as colonias espanholas de outro. 

A medida que os bucaneiros iam desaparecendo, 

os habitantes de Jamaica iam desenvolvendo as rela- 

goes e ampliando os negocios, ja esbogados, com os seus 

vizinhos espanhois. As relagoes brutais com os siiditos 

da Espanha for am substituidas por relagoes pacificas: 

Jamaica achava um meio de acrescentar algo as ati- 

vidades permitidas pelos atos de navegagao, isto e, agri- 

cultura e comercio passivo com a metropole. Os jamai- 

canos passaram a freqiientar as costas espanholas em 

raides pacificos, levando mercadorias negociaveis all. 

Em pouco tempo a ilha transformou-se em um grand© 

centro de comercio illcito com as colonias espanholas. 

Sua posigao tornou-a o centro de um comercio que os 

ingleses ja praticavam em menor escala, partindo das 

outras ilhas. 

Para poderem fazer as transagoes, eles entravam 

nos portos espanhois sob pretexto de avarla ou escassez 

de vlveres, e all, empregando metodos varios, vendiam 

sua carga; ou entao dirigiam-se para portos desertos 

da costa, onde os colonos espanhois iam ter para a rea- 

lizagao das trocas. 

Os jamaicanos dirigiam-se principalmente a regiao 

da Terra Firme, compreendida entre Rio de La Hacha 

e Darien, onde Cartagena era o ponto principal de pe- 

netragao; a regiao do istmo de Panama, onde Portobelo 

era o lugar mais procurado; s a Cuba (222). 

Os colonos espanhois, por sua vez, navegavam ate 

Jamaica, levando produtos de suas terras para troca- 

los por manufaturas inglesas ou negros. 

A possibilidade de Jamaica fornecer aos hispano- 

americanos escravos negros facilitou ainda o desenvol- 

vimento das trocas e aumentou o seu valor. A introdu- 

gao de negros em Jamaica, comegou logo depois de sua 

ocupagao e se ampliou extraordinariamente com o de- 

(222) —- Comparando os metodos de comercio e os pontos de. 
penetragao com os indicados nos capitulos III e IV, 
notamos identidade entre certos metodos de negocios 
usados nos seculos XVII e XVIII e um alargamento 
no seculo XVIII dos pontos procurados pelos comer- 
ciantes de Jamaica. 
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senvolvimento da cultura da cana e fabrico do acu^ar. 

Um intenso trafico de escravos foi feito por ^compa- 

nhias privilegiadas e comerciantes particulares que se 

uniram para suprir as necessidades da col6nia,, (223). 

Nao se limitaram eles, entretanto, a transportar so- 

mente o mimero suficiente: da Africa para Jamaica 

era enviada quantidade muito superior k utilizada. O 

excesso era, entao, vendido as colonias vizinhas, tornan- 

do-se a ilha uma especie de entreposto de escravos negros 

nas fndias Ocidentais. As colonias espanholns torna- 

ram-se justamente as maiores freguesas de Jamaica, 

sendo aqui adquirida uma parte importante das pegas 

da India empregadas nas minas e na agricultura pelos 

seus habitantes. As compras eram feitas, seja por al- 

guns dos asientistas, seja pelos proprios colonos bispa- 

no-americanos. Os asientistas, a quern o govemo es- 

panhol cedia o privilegio de levar negros as suas pos- 

sessoes, tinham dificuldade em arranjar o numero es- 

tipuiado. O governo espanhol preferia que a aquisigao 

dos escravos fosse feita na Africa; diante, porem, da di- 

ficuldade encontrada na navegagao pelos asientistas 

pouco acostumados ao trafico, passou a consent)r que 

eles fossem adquiridos nas Antilhas. Os principals 

centros procurados eram os holandeses, Curagao sobre- 

tudo. Isso nao excluia, contudo, as colonias inglesas. 

Assim em 1663, o asientista Grille entrou em acordo 

com a Companhia inglesa da Africa para o fornecimen- 

to de grande parte do numero de pegas da India que de- 

viam ser introduzidas; os ingleses levariam os negros 

para Jamaica e Barbados, onde os navios dos asientis- 

tas iriam busca-los. O governo espanhol opos-se ao a- 

cordo e ordenou que ele fosse rompido nao devendo o 

asientista "contratar qualquer obrigagao nesta materia 

(fornecimento de negros) com as nagoes as quais era 

proibido comerciar nas Indias Ocidentais" (224). Dian- 

te, porem, das dificuldades encontradas o governo aca- 

bou permitindo o acordo com os ingleses, com a condigao 

de nao se dirigirem eles aos portos espanhois com os es- 

cravos; estes seriam procurados pelos navios dos asien- 

tistas nos estabelecimentos ingleses. Nos asientos seguln- 

tes nao houve mais proibigao de procurar nas Antilhas 

inglesas os escravos necessarios. Em 1669, foi feito o 

mais interessante dos acordos entre asientistas e in- 

gleses: um representante do asientista Porcio, Santia- 

go de Castilho, entendeu-se em Londres com a Compa- 

nhia da Africa e com outras casas para o fornecimento 

(223) — Gardner, op. cit., p. 87. 
(224) — Scelle, op. cit., vol. I, pp. 525-526. 
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de escravos, que se faria par Jamaica, dando uma gran- 

de importancia a essa colonia como fornecedora de mao 

de obra negra e consagrartdo-a a principal feitoria de 

Porcio. 

Do mesmo modo que os asientistas, procura^am 

Jamaica colonos hispano-americanos. Os asientistas 

geralmente nao conseguiam fornecer a quantidade de 

negros estipulada e necessaria. Para suprir a falta e 

tambem para obter escravos mais baratos, os colonos 

os buscavam nos miercados do mar dos Caraibas: pri- 

meiro, quase exclusivamente nos estabelecimentos ho- 

landeses, sobretudo em Curagao, depois tamb6m em Ja- 

maica, que, aos poucos se foi tornando o principal cen- 

tro escravista das Antilhas, aumentando sua impor- 

tancia a medida que a Inglaterra ia ultrapassando a 

Holanda em poder maritimo e comercial. 

As relagoes entre jamaicanos e colonos hispano-a- 

mericanos atingiram logo uma grande importancia. 

Em 1704, um autor anonimo ingles, indicado por Uzta- 

riz (225), escrevia que "um dosi principals comer- 

cios exercido pelos ingleses na America e o de contra- 

bando com as provlncias do Rei da Espanha, nas quais 

introduzem mercadorias por intermedio de Jamaica"; 

nesse comercio. continuava ele, os ingleses tinham um 

lucro anual de 6.000.000 de pesos, tirando dos dominios 

espanhois mais dinheiro por esta via que por Cadiz. Os 

autores do "British Merchant", por sua vez, escreviam 

na epoca dos tratados de Utrecht que Jamaica obtinha 

com a venda de negros e mercadorias as colonias espa- 

nholas, somente em ouro e prata, 200 a 300 mil libras 

esterlinas (226). 

2 — A atividade de Jamaica no seculo XVIII. 

a) — As rela^oes entre Jamaica e a Companhia do 

Mar do Sul e a posigao da ilha no comercio 

de escravos depois de 1739. 

Foi esse comercio uma das causas que levaram, 

como vimos, certos elementos a condenar os tratados 

de Utrecht. Temiam eles que a ilha fosse prejudicada 

pela Companhia do Mar do Sul. Isto nao se deu entre- 

tanto, e o comercio de Jamaica com a America Espa- 

nhola cresceu depois de 1713. 

(225) — Uztariz^ "Theorica y pratica de comercio y de mari- 
na'', pp. 67-63. O nome do livro referido por ele e 
Intereses de Inglaterra mal entendidos en la guer- 
ra" (1704). 

(226) — "Le negociant anglois'', vol. II, p. 398. 
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Na organizagao da Companhia do Mar do Sul, Ja- 

maica ocupou um lugar importante. Nela encontra- 

va-se a principal feitoria da Companhia nas Indias 

Ocidentais e varios de sens filhos foram escolhidos pa- 

ra defender os interesses daquele corpo comercial: as- 

sim, Edward Prater, recebedor geral, e Galdy, comer- 

ciante de Port Royal. A Companhia, contudo, nao era 

popular em Jamaica: os colonos viam com desagrado 

o aparecimento de um concorrente no proveitoso co- 

mercio feito com a America Espanhola. A concessao 

do asiento a uma companhia inglesa excluia do tra- 

fico de escravos todos os comerciantes ingleses que nao 

pertenciam a ela. Ora, como vimos, o fornecimento 

de escravos aos colonos espanhois era uma das prin- 

cipals atividades dos negociantes de Jamaica; com sua 

exclusao, a ilha sofreria grandes prejuizos. Depots, os 

termos do tratado nao permitiam a compra de negros 

nas ilhas do mar dos Caraibas: eles deviam ser adqul- 

ridos diretamente na Africa. Isso obrigava a Compa- 

nhia a desprezar os mercados de escravos de Jamaica, 

onde, no comego, ela comprava apenas uma porcao in- 

significante. A ilha deveria assim diminuir a importa- 

qao de negros, perdendo uma otima fonte de renda. 

Embora nao comprasse quase escravos em Jamaica, a 

Companhia usava-a para refrescamento das cargas 

de seus navios, e fazia ali mudanqa dos escravos 

dos navios vindos da Africa para as pequenas chalupas 

que deviam leva-los aos portos hispano-americanos. 

Havia sempre, desse modo, na ilha, uma grande quan- 

tidade de negros da Companhia, fazendo aumentar a 

desproporgao entre brancos e negros, sem proveito pa- 

ra os jamaicanos. Resolveu entao, a Assembleia de 

Jamaica suprir as perdas sofridas, instituindo, por um 

"Finance Act", uma taxa de exportagao para os escra- 

vos saidos da ilha; a importancia da taxa era dobrada 

para os escravos da Companhia (227), "sob o pretexto 

de que ela nada fazia para manter a defesa interna,^ 

Os proprios negros desembarcadcs para refrescamento 

apenas pagavam o mesmo imposto. Prejudicada, a Com- 

panhia pediu a intervengao do gcverno ingles, tendo 

sido o "Board of Trade and Plantations" encarregado 

de resolver a questao. Era, entretanto, dificil arranjar 

uma solugao: a Assembleia de Jamaica, em luta com 

a metropole, nao estava disposta a aceitar a 5ma inter- 
vengao, e renovava anualmente sua lei financeira. De- 

cidiu, entao, a Ccroa agir de outra forma, adotando 

(227) — Pitman, "The development of the British West-In- 
dies, 1700-1763, apud C. H. B. E., vol. I, p, 337, 
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uma soluQao contra a qual a Assembl§a jamaicana njao 

podia agir: em 1718, aoi ser nomeado um novo governa- 

dor para Jamaica, o governo da metropole, em instrucao 

adicional, ordenou-lhe que nao permitisse a imposigao 

de qualquer taxa sobre negros desembarcados para re- 

frescamento. Essa solugao durou ate 1721, data em 

que rnovo governador foi nomeado, sem que houvesse 

renovaqao da instrugao adicional. A luta entre a As- 

sembleia e a Companhia continuou ate 1727, ano em 

que a questao foi definitivamente solucionada A par- 

tir dessa data, os negros que entrassem para refresca- 

mento somente nao estariam sujeitos ao pagamento de 

qualquer taxa, e os negros da Companhia do Mar do 

Sul nao pagariam taxas diferenciais (228). 

Durante esses anos, nao tendo podido arranjar ne- 

gros suficientes na Africa, a Companhia foi obrigada a 

recorrer aos mercados do mar dosi Caralbas, a Jamaica 

mesmo, tendo esta resolu^ao contribuido para o en- 

tendimento de 1727. 

O governo espanhol que, como vimos, se cpunha 

a essa compra nas ilhas inglesas, acabou por permiti- 

la; em 1732, Jamaica foi novamente reconhecida como 

fornecedora de escravos as colonias espanholas da 

America. 

Mas Jamaica nao se limitou a procurar negros na 

Africa para suprir as necessidades da Companhia do 

Mar do Sul. Encarregava-se ela mesma de fornecer 

diretamente os escravos aos colonos espanhois. Seus 

habitantes entregavam-se a um comercio entrelopo, 

completando os fornecimentos da Companhia e pre- 

judicando-a. 

Depois do termino do asiento, Jamaica conti- 

nuou sendo a principal fornecedora de escravos as co- 

16nias espanholas vizinhas. Isso levou a Espanha, em 

1765, a fazer uma tentativa para substituMa por Por- 

to Rico. 

Logo depois da interrupgao do asiento, pelo ini- 

cio da guerra de 1739, a Espanha resolveu mudar sua 

politica no tocante ao fornecimento de escravos as suas 

extensas colonias. Procurou impedir ou diminuir a 

participagao de estrangeiros no comercio de negros, evi- 

tando conceder o asiento a grandes companhias nao 

espanholas. Recorreu primeiro a pequenos asientistas 

espanhois, que se encarregavam de fornecer negros a 

regioes limitadas. Assim, ja em 1740, a Companhia 

Real de Havana recebeu o encargo de fornecer negros 

(228)   "Journal of the Commissioners of Trade and Plan 
tations, 1722-1728", apud C. H. B. Es vol. I, p. 337. 
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para a ilha de Cuba, conservando essa faculdade por 

vinte anos, sem ter por isso monopblio (tanto assim 

que em 1741 Ulibarri y Gamboa fez um contrato por 

dois anos com o governo para introduzir 1.100 negros 

em Cuba) (229); em 1741, D. Thomas Navarro obte- 

ve a permissao de levar escravos a Buenos Aires, em 

dois navios de 300 toneladas (230); outro asientista, 

Marquesa de Valdehoyos (231), encarregou-se da Nova 

Granada, e assim por diante. 

A nova polltica nao deu os result ados desejados: o 

suprimento de mao de obra nao era suficiente, os asien- 

tistas prestavam-se k introdugao de contraband© (ve- 

ja p. 121), e proviam-se de escravos no mar das Anti- 

Ihas, especialmente em Jamaica. Em 1760, com Car- 

los III, o governo espanhol voltou a antiga polltica 

de um unico asientista, escolhendo, contudo, comer- 

ciantes espanhois para a realizagao do servico, e es- 

tabelecendo condigoes que visavam diminuir a subor- 

dinagao aos traficantes ingleses. 

O asiento de 1765, feito por Miguel de Uriarte, 

que se associou depois com outros comerciantes de Ca- 

diz, que deram o nome k sociedade, conhecida como 

Aguirre, Aristegui e Cia., representa essa politica. O 

contrato estabelecia em seu art. 4 (232) que os negros 

deviam ser adquiridos na Africa, (no Senegal, ilhas 

de Goreia e Cabo Verde), e levados para Porto Rico 

onde devia ser organizado um entreposto. Era obri- 

gatdrio o transport© dos negros para esse entreposto, 

de onde eles seriam levados em embarcagoes menores 

para os portos de destino. No caso de ser dificil en- 

contar, nas regioes africanas indicadas, os negros 

(229) — Ballesteros y Baretta, op. cit., vol. VI, p. 678; Perey- 
ra, "Historia de America Espanolav, vol. TI, p. 229; 
Saco, op. cit,, vol. 1, pp. 209-210. 

(230) — Documentos, V, n.0 31, p. 127. Real cedula concedien- 
do permiso a Dn. Thomas de Navarro para que pueda 
llebar a Buenos Ayres y otras Provincias imraediatas 
dos Navios de a trecientas toneladas cada uno con 
negros en la forma y con las zircunstancias que se ex- 
pressan (10-9-1741), 

(231) — King, op. cit., p. 40. 
(232) — Documentos, V, n.0 39. pp. 190-197. Aprovacion Real 

del Asiento hecho con Don Miguel de Uriarte, para 
abastecer de Esclavos Negros diferentes Provincias 
de las Indias (14-6-1765). Vide resumo do tratado em 
King ,op. cit., pp. 37-40. No contrato eram indicadas 
as condi^oes a serem observadas: duragao da emprc- 
sa (10 anos), numero de escravos que devia ser in- 
troduzido, pre^os miximos a cobrar nos vdrios por- 
tos, direitos a pagar (40 pesos, taxa muito mais eleva- 
da que no asiento ingl&s), etc. 
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necessaries, os asientistas podiam procura-los em ou- 
tros pontos da Africa e em colonias de outras nagoes e 

transporta-Ios em embarcagoes estrangeiras para o en- 

treposto de Porto Rico. Mas as embarcagoes que iam 

de Porto Rico para os outros portos hispano-america- 

nos deviam ter bandeira e tripuiagao espanholas. As 

embarcagoes estrangeiras que levavam escravos para 
o entreposto espanhol, deviam receber pagamento na 

Europa (art. 8), nao Ihes sendo permitido retirar da 

ilha ouro, prata e frutos naturals das fndias: podiam, 

querendo, levar em pagamento produtos espanhois que 

se encontrassem na ilha. 

O estabelecimento dessas condigoes visava, de um 

lado, destruir a import^ncia de Jamaica como entre- 

posto de escravos nas fndias Ocidentais, e de outro, 

diminuir as possibilidades de contrabando nas colonias 

pelos estrangeiros. 

Em 1768-9 a Companhia comegou sua atividade: 

escravos foram levados para Porto Rico e dali para Car- 

tagena, Havana, Panama e outros portos, para serem 

vendldos pelos seus agentes. 

A experiencia nao provou bem: encontrou a ma 

vontade dos colonos espanhois, que viram, em certos 

casos. conterr£ineosi seus privados do exercicio do tra- 

fico, e que preferiam Jamaica como entreposto de es- 

cravos por causa, em grande parte, da possibilidade 

de comercio que ali encontravam. Em 1772, a Compa- 

nhia, prejudicada pelas proprias condigoes do asiento, 

faliu. 

A ruina da Compan(hia, correspondeu o fracasso de 

Porto Rico como entreposto. Ao fazer a revisao do con 

trato para a reorganizagao da Companhia. o governo 

espanhol extinguiu o entreposto de Porto Rico: a Com- 

panhia poderia levar os escravos diretamente ao porto 

de destino, sem parada intermediaria. E, alem disso, 

poderia adquiri-los nas colonias estrangeiras do mar 

das Antilhas, enviando, para realizar as compras, na- 

vios espanhois de Porto Rico, Havana e Cuba, sem per- 

der, por isso, o direito de importa-los em Porto Rico em 

navios estrangeiros. Era limitado apenas o preco que 

devia ser pago nas colonias estrangeiras por um ne- 

gro: 180 pesos no maximo. 

Jamaica, que pouco perdera com a existencia do 

entreposto em Porto Rico, voltou a ser considerada a 

primeira fornecedora de escravos para as colonias es- 

panholas. No periodo de 1773-1779, Aguirre, Aristegui 

e Cia., entraram em entendimento com alguns nego- 

ciantes ingleses para o fornecimento de certo numero de 
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escravos (233). fisses ingleses mantinham em Havana, 

um agente geral que se encarregava de fretar navios 

espanhois para buscar negros nas Antilhas estrange!- 

ras, sobretudo em Jamaica, que contribuia com 3/4 do 

total. Os colonos, em particular, tambem continuavam 

a buscar negros ali, tendo sido suas viagens facilita- 

das pela criagao de portos livres em Jamaica. Alids, a 

existencia dos portos livres deve ter influido na con- 

cessao feita a Companhia, em 1773; o governo espa- 

nhol sabia que seus suditos; nao deixariam de aprovci- 

tar as condigoes favoraveis para os seus negdcios na 

colonia inglesa, servindo a continuagao das restrigoes 

existentes n^o contrato de 1765 apenas para prejudicar 

os asientistas espanhois. 
Jamaica conservou, assim, durante* todo o periodo 

que nos intsressa, a posigao principal no comercio es- 

cravista no mar das Antilhas:. Kingston c Montego 

Bay foram nela os principais portos de desembarque 

dos africanos. 

b) — Aspectos varies da atividade de Jamaica. 

Assim como nao terminou a participacao de Ja- 

maica no trafico de escravos, com a atividade da Com- 

panhia do Mar do Sul, nao cessou o comercio de mer- 

cadorias europeias. O contrabando introduzldo pela 

Companhia, gragas: ao comercio de escravos, nao era 

grande coisa em comparagao com as necessidades do 

mercado. Tambem o navio de permissao, como vimos, 

nao foi anual; sua concorrencia nao foi tao grande co- 

mo esperavam os comerciantes jamaicanos. 

Desse modo, dies puderam continuar a visitar as 

costas da Nova Espanha, Terra Firme e ilhas vlzinhas, 

aumentando a extensao do territorio em que agiam e 

obtendo grandes lucros. 

Nao eram, contudo, apenas os habitantes de Ja- 

maica os interessados em conservar a posigao da ilha 

no comercio com a America espanhola; negoclantes da 

metropole e de colonias da America do Norte tinhatr 

tambem inter§sse na questao. Precisamos de distin- 

guir no comercio que estudamos a parte dos comer- 

ciantes residentes na ilha, e a dos negociantss da me- 

trdle ou das colonias norte-americanas. Os comer- 

ciantes naturais de Jamaica adquiriam, agindo inde- 
pendentemente, produtos: dos centros foruecedores e 

os vendiam por sua propria conta aos espanhois, sen- 

do seus os lucros obtidos. Os retornos conseguidos, 

(233) — Saco, op. cil., voJ. II, pp. 256-257. 
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entao, eram vendidos aos negociantes da Inglaterra, 

dando aos jamaicanos novo lucro. Os comerciantes da 

metropole ou das colonlas norte-americanas levavam 

os produtos diretamente para as colonias ^spanholas, 

parando em Jamaica apenas para repousar e abaste- 

cer seus navios, ou os desembarcavam na ilha, de on- 

de, depois, eram levados para o destino. Neste caso, 

eles se serviam de comerciantes de Jamaica como seus 

representantes; estes levavam e vendiam os produtos 
na costa Jbispano-americana e dos lucres que perten- 

ciam a seus "chefes" recebiam apenas uma comissao; 

faziam eles entao o papel de intermediaries. Nem senv 

pre, porem, as casas metropolitanas ou norte-america- 

nas utilizavam os servigos de comerciantes de Jamai- 

ca; muitas vezes, elas enviavam agentes ou abriam fi- 

liais que se encaxregavam de tcdos os seus v-terssses. 

Assim, por exemplo, o jornal "Manchester Mercury", 

de 6 de fevereiro de 1770, noticiava a mo-rte de um co- 

merciante de Manchester em Jamaica (234). 

Devemos notar tambem que nem todas as merra- 

dorias precisavam de ser levadas a costa espanhola. 

Eram numerosos; os comerciantes hispano-ameri- 

canos que iam em busca de negros e mercadorias nos 

portos jamaicanos. Estima-se que, em 1752, ano mau, 

visitaram Jamaica 49 navios hispano-americanos, sen- 

do a metade do continente sul-americano, e os outros 

de diversos ponitos,como Hispaniola, Honduras, etc. 

A oportunidade de exercer o comercio com or do- 

minios espanhois atrala um grande numero de indi- 

viduos a Jamaica. Segundo diz Anderson (235) eram 

numerosas as pessoas que procuravam Jamaica, na 

esperanga de enriquecer rapidamente exercendo aquela 

atividade, e que, no fim de alguns anos, voltavam a 

mae-patria levando dinheiro espanhol. 

Alem do desejo do ganho, que era o movel da ati- 

vidade desses elementos, os jamaicanos tinham um ou- 

tro interesse: a procura de moeda para as transagoes 

na ilha. Havia em geral, nas colonias inglesas, uma 

grande falta de moeda corrente; em certas ocasioes, 

as trocas eram feitas; somente em produtos. Jamaica, 

embora suas exportagdes para a Inglaterra fossem 

maiores que suas importagoesi tinha constantemen- 

te falta de moeda. Essa situagao era determinada pe- 

la nao residencia dos "landlords" na ilha. 

(234) — Moffit, op. cit., p. 227 n. 2. 
(235) — Anderson, op, cit., vol. Ill, p. 202. 
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A necessidade constante de moeda corrente era 

suprida, entao, pelo comercio com as colonias espanho- 

las, que pagavam a maior parte de suas compras com 

dinheiro. A moeda espanhola era, pois, a moeda comum 

na ilha: era tal sua quantidade, que o autor de uma his- 

tdria de Jamaica, do seculo XVIII, chegou a escrever 

que o unico dinheiro corrente ali era a moeda da Es- 

panha, existindo a moeda inglesa "somente nos gabi- 

netes de curiosos,, (236). 

Em todos os portos jamaicanos ha via desses ne- 

gociantes; seu principal centro, entretanto, era Kings- 

ton. Kingston, foi o herdeiro de Port Royal, destruido 

por um terremoto em 1692 e depois por um incendio 

em 1703, Desenvolveu-se riipidamente e se tran^for- 

mou em pouco tempo na capital comercial da ilha. 

"Era a cidade dos comerciantes, como Spanish Town 

era a dos plantadores" (237), Eis o que, ja em 1715, 

um historiador escrevia sdbre a cidade: 

"... Ela aumenta muito suas casas, armazens. cais 

e outras comodidades para comercio e negocio, 

por isso e a maior cidade da ilha; e se a ilha cres- 

cer em popula^ao e aumentar seus estabelecimen- 

tos (conseqiiencias do comercio e riqueza), e pro- 

vavel que venha a ser a melhor cidade das Indias, 

pois esta convenientemente disposta, feliz e bela- 

mente situada, possui muitas casas espagosas e 

constroe outras diariamente, e a residencia dos 

maiores comerciantes, e procurada pela maior par- 

te dos navios ou barcos que vem a ilha, e nela e tra- 

tada a maior parte do comercio de Jamaica" (238). 

Tais caracteres devem ter-se desenvolvido durante 

o seculo. 

Alguns dados poderao dar-nos uma ideia do movi- 

mento comercial de Jamaica com as coldnias espa- 

nholas. 

Dos mais interessantes que pudemos encontrar sao 

os dados fornecidos por um funcionario espanhol e in- 

dicados por V. Lee Brown em seu trabalho "Contra- 

band trade: a factor in the decline of Spain's Empire in 

America". 

(236) — "Histoire de la Jamaique'', vol. I, p. 83. Anderson, op. 
cit., vol. Ill, p. 208, tambem diz que as moedas espa- 
nholas eram as unicas existentes na ilha. 

(237) — Lucas, op. cit, vol. II, p. HI. 
(238) — Citado por Cundall, "Historic Jamaica" p. 151. 
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fisse funciorario espanhol e d. Antonio de Coretay- 

re, comandante do navio "La Candelaria" que naufra- 

gou nas costas de Jamaica em dezembro de 1718. Co- 

mo a Espanha e a Inglaterra nao estavam nessa oca- 

siao em boas relagoes, o comandante foi detido em 

Pert Royal, ficando em Jamaica ate setembrc do ano 

seguinte, Nao tendo sido mantido em prisao fechada, 

e poderdo andar livremente pela cidade, Coretayre po- 

de observar o movimento daquele porto, assentando 

em um diario suas observagoes (239). 

Segundo ele, 393 navies passaram por Port Royal, 

dos quais, 201 estavam empenhados no comercio com 

as costas espanhclas, 13 estavam em ligagao com Cura- 

sao e 58 se dlriglam para o mar. E' possivel, como diz 
V. Lee Brown, que, destes ultimos 71 navies, muitos fi- 

zessem o comercio com a America Espanhola. Dos 201 

navios indicados acima, 143 estavam em relacao com 

Cuba; 14, separados em duas frotas de 6 navios cada 

uma, e dois navios isolados, comerciavam com a costa 

de Portobelo; 15, divididos em duas frotas, faziam o 

comercio de pau campeche no golfo de Honduras, 4 

estavam em relagao com a costa sul do golfo de Hon- 

duras, nas vizinhangas de Trujillo, e os restartes, com 

a costa de Sta. Marta-Cumana. Em alguns cases, Co- 

retayre indicou o valor do carregamento: assim, ele 

fala de um navio que em quatro semanas vendeu mer- 

cadorias no valor de 40.000 pesos na costa de Cuba: 

para a regiao de Portobelo, uma das frotas levava um 

carregamento avaliado em 200.000 pesos e um dos 

navios isolados conduzia 40.000 pesos em mercadorias 

que foram vendidas em 10 semanas, no fim das quais 

ele voltou para Jamaica com uma carga de "doblones"; 

e aiiida a frota (de seis navios mercantes e uma fraga- 

ta) que o levou a Cuba, transportava roupas no valor 

de 80.000 pesos e 340 negros, vendidos em 14 dias, em 

Sta. Cruz. 

De outra especie e o dado fornecido por Uztariz 

(240); diz ele que, no mes de agosto de 1772, chega- 

ram a Inglaterra 30 embarcagoes de Jamaica, e acres- 

centa que, "sendo tao esteril aquela ilha, deve-se crer 

que a maior parte do que carregavam deveria ter sido 

retirada da America Espanhola". Como a ilha enviava 

(239) — Diario del Viaxe de la fragata norabrada "la Cande- 

laria'*, su capitan D. Antonio d© Coretyre para el pu* 
erto de la Vera-Cruz, desde el de la Guayra de onde 
did vela en 24 de Noviembre de 1718". t5sse diario foi 
raais tard© enviado pelo autor a S. M. Catdlica. Vide 
V. L. B., pp. 181-183. 

(240) — Uztariz, op. cit., p. 63. 
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grande quantidade de seus proprios produtos para a 

Inglaterra, seria precise conhecer o carregamento dos 

barcos para poder saber qual a proporgao de mercado- 

rias hispano-americanas. No entanto, Uztariz tem ra- 

zao no que diz, porque o valor e o volume dos transpor- 

tes entre Jamaica e a metropole eram maiores do que 

o total que a colonia sdzinha podia consumir ou for- 

necer. 

A importAncia desse comercio explica a atitude de 

Jamaica na preparagao da guerra de 1739, e o alarme 

sentido com a diminuigao do volume e valor das tran- 

sagdes depois de 1763. 

Para lutar contra o contrabando, a Espanha ins- 

tituira o sistema de navios guarda -costas, encarregados 

de aprisionar todas as embarcagoes suspeitas que se 

aproximassem das costas de suas colonias, fisses guar- 

da-costas, algumas vezes sx se excederam, apresando 

navios ingleses em alto mar, e esse foi o pretexto invo- 

cado para uma violenta campanba contra a Espanha, 

na Inglaterra. Na verdade, o que desejavam os comer- 

ciantes inglese^ era completa Uberdade e seguranga 

para o exercicio de suas atividades ilicitas. Os comer- 

ciantes de Jamaica, sentindo-se prejudicados pelo corn- 

bate ao contrabando feito pela Espanha, tambem par- 

ticiparam dessa campanha, envlando ao rei Jorge II 

uma petigao, rogando-lhe que os protegesse contra "as 

violentas interrupgoes e apresamentos cometidos pelos 

navios espanhois nos mares americanos >.. que torna- 

vam precario o comercio das colonias de S. Majestade 

na America,^ E um autor jamaicano escrevia mais 

tarde que "a guerra entre a Gra-Bretanha e a Espa- 

nha era um acontecimento desejado por todos os bons 

brit&nlicos e particularmente pela populagao de Ja- 

maica" (241). 

Em 1739, o desejo dos comerciantes jamaicanos foi 

satisfeito; a guerra foi declarada a Espanha pelo go- 

verno ingles, para manter a posigao dos negociantes in- 

gleses nos mares e terras americanas. 

Mais tarde, em 1763, o governo da metrcpole foi 

novamente ocupado por problemas relatives ao comer- 

cio de Jamaica; tratava-se, entao, de solucionar a cri- 

se sofrida pelo comercio da colonia com os hispano- 

americanos. Depois da paz de 1763, notaram, alarma- 

dos, os negociantes jamaicanos que o seu comercio 

com a America Espanhola decala. Analisando a si- 

tuagao, atribuiam eles essa decadencia ^s novas leis 

contra o contrabando, editadas pelo ministerio ingles 

(241) — Anderson, op. cit., vol. III, pp. 218 e 380. 
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chefiado por Grenville. Como o volume do comercio 

diminuira, sobretudo, pela auseixia dos navios mispa- 

no-americanos dos portos da ilha, os jamaicanos con- 

sideravam a repressao ao contrabando nas colbnias in- 

glesas, feita pelos navios da marinha britanica, como 

responsavel pelo afastamento dos comsrciantss das co- 

lonias espanjiolas, que temiam o apresamento. Cul- 

pavam tambem certos oficiais ingleses, que, diziam, ex- 

cediam-se no cumprimento de seus dsveres. 

Entretanto, outras causas parecem ter influldo na 

queda de 1764-1769. Uma delas seria a superlotacao 

do mercado, produzida pela enorme quantidade de 

mercadorias introduzidas no Imperio Espanhol duran- 

te a ocupagao de Havana pelos ingleses. Depois, a ma 

situagao do comercio podia ser uma conseqtiencia da 

depressao economica que se seguiu a guerra dos Sete 

Anos; em parte pelo menos, embora nao percebessem, 

os comerciantes de Jamaica sentiam os efeitos da gran- 

de depressao de 1764-1769. Alem disso, medidas do go- 

verno espanhol, que procurava levantar a Espanha do 

estado precario em que se encontrava, devem ter con- 

tribuido tambem para essa decadencia: assim, medi- 

das para impedir as relagdes entre colonos espanhois 

e ingleses, medidas concedendo alguma liberdade de 

comercio. 

Essas causas e outras, talvez, devem ter agido 

conjuntamente (242) porque a crise foi seria e as me- 

didas repressivas do governo ingles contra o contra- 

bando, somente, nao podiam ter produzido a decaden- 

cia, como querem alguns autores e observadores da 

epoca. 

A crise alcangou tambem outras coloriias e ate a 

regiao de Manchester, onde numerosos homens fica- 

ram sem trabalho, por causa do declinio do comercio 

com as fndias Ocidentais. 

Numsrosas queixas foram dirigidas ao governo 

ingles, pelos comerciantes e governador de Jamaica, 

sobretudo. 

Considerando a importancia do comercio com as 

coldnias espanholas, e a importancia de Jamaica em 

particular, o minasterio Ingles procurou uma solucao 

para o caso criando portos livres. 

(242) — Christelow. op. cit., pp. 320-332. Essas causas foram 
quase todas indicadas por pessoas entendidas, inter- 
rogadas pelo governo ingles. 
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Esperava-se desse modo, que os espanhois volta- 

riam como antes, a Jamaica, atraidos pelas novas con- 

digoes oferecidas. Entretanto, nos arms que se segui- 

ram imediatamente a criagao dos portos livres. tal nao 

aconteceu: o comercio jamaicano nao readquiriu o 

antigo ritmo. O alargamento das possessdes inglesas 

no mar das Antilhas e golfo do Mexico, contribuiu para 

a criagao de novos centros de comercio que passaram a 

ser procurados pelos espanhois, em prejuizo de Jamai- 

ca; assim Granada, Penisacola, Mobile conquistaram al- 

guns dos seus antigos frequentadores. 

Jamaica nao perdeu, contudo, a posigao de lider 

das bases ingldsas no mar dos Caraibas para o comer- 

cio com as coldnias espanholas. Embora menor mi- 

mero de navios espanhois a procurasse, a maior parte 

dos ingleses que se dirigiam para as costas hispano- 

americanas, partiam dela ainda. E esse comercio con- 

correu para manter a prosperidade da ilha e encobrir 

durante muito tempo sua decadencia interna. 



CAPITULO VI 

PRODUTOS, IMPORTANCIA E CONDigOES 

FINANCEIRAS DO COM^RCIO 

1 — Produtos fornecidos pelos ingleses 

O comercio direto ou indireto com a America Es- 

panhola, permitia a Inglaterra e as suas colonias ex- 

portarem e importarem uma grande variedade e uma 

grande quantidade de produtos. O estudo desses pro- 

dutos permitir-nos-a conhecer, alem de alguns aspec- 

tos importantes e de certas condiQoes do comercio, o 

interesse das relagoes da Inglaterra com o Imperio es- 

panhol da America. 

Comecemos pelos produtos exportados para os ter- 

ritorios espanhois. 

A Inglaterra e suas colonias enviavam para a Ame- 

rica Espanhola, negros, objetos manufaturados em ge- 

ral, certos artigos de alimentagao, especiarias, etc. Hou- 

pas e negros sao as mercadorias mais frequentemente 

mencionadas como carga dos navios ingleses que se di- 

rigiam para as costas hispano-americanas. Todas essas 

mercadorias, exceto os negros, alcangavam as posses- 

soes espanholas pelas vias direta e indireta. 

a) — Negros. 

Os escravos negros ocupavam um lugar de desta- 

que nesse comercio. 

A aquisigao do asiento de negros contribuiu pa- 

ra aumentar a participagao dos ingleses no trafico e 

para fazer deles os principals traficantes do seculo XVIII 

A incapacidade da Companhia Real Africana em for- 

necer k Companhia do Mar do Sul o numero requerido 

de escravos, obrigou esta Campanhia a servir-se dos co- 
merciantes particulares para obte-los, e a compra-los 

lonias espanholas, vendidos por entrelopos ingleses- 
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Isso fez que numerosos negociantes ingleses, atraidos 

pela possibilidade de ganho, se dedicassem a esse ramo 

de negocio. Ao lado dos negros da Companhia grandes 

contingentes de escravos entravam ilicitamente nas co- 

Ipnias espanholas, vendidos por entrelopos ingleses* 

£sse comercio nao cessou com o termino do asiento": 

os ingleses, como vimos, continuaram depois sua ativi- 

dade como fornecedores do Imperio Espanhol. Os 

territorios espanhois absorviam constantemeiite um 

numero extraordinario de bragos e com o deeorrer do 

seculo, cresciam naturalmente suas necessidades. Do 

mesmo modo, cresciam as necessidades das colonias 

inglesas. E os ingleses, interessados em atende-las, con- 

quistaram a preponderancia no trafico de escravos, e 

com ela varios proveitos. Obtiveram, por exemplo, o 

desenvolvimento de varios portos: a grande prosperi- 

dade de Liverpool no seculo XVIII, para citar o exem- 

plo mais conhecido, foi devida, em grande parte, ao 

trafico de escravos. Ao mesmo tempo a marinha se 

desenvolveu: eram necessarios numerosos navios para 

carregar os negros da Africa para a America e malor 

numero ainda para levar os produtos de retorno da 

America para a Inglaterra, ou colonias inglesas. A 

construgao desses navios manteve ativos os estaleiros 

ingleses. Alem disto, sendo necessario navios especiais 

para o transporte da carga humana, um certo numero 

de estaleiros especializados foi construido, especialmen- 

te em Liverpool. Finalmente, o trafico determinou o 

desenvolvimento de certas industrias. Os escravos ne- 

gros eram trocados por mercadorias oferecidas pelos 

negreiros. Essas mercadorias, geralmente, eram pro- 

duzidas especialmente para o mercado oeste-africano: 

fazendas, armas, bebidas, quinquilharias deviam pre- 

encher certas condigdes, sem o que nao eram aceitas 

pelos africanos. Desenvolveu-se, assim, uma indiistria 

especializada, que teve grande importancia no se- 

culo XVIII, correspondendo seu progress© ac cresci-^ 

mento enorme do trafico negreiro. Entre os produtos 

dessa industria estavam fazendas de la, sarjas princi- 

palmente, de cores vivas, e algodoes estampados, de tipo 

indiano, muito apreciados pelos africanos; e uma infi- 

nldade de pequenos objetos, canecas, bacias, facas, ca- 

deados, vidrilhos, lantejoulas, agulhas, etc., que consti- 

tuiam parte importante do carregamento dcs navios 

que buscavam a Africa. Na Inglaterra, uma regiao ti- 

niha se especializado na fabricagao destas mercado- 
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rias: Birmingham e seus arredores, famosos pela pro- 

dugao de pequenas manufaturas de segunda qualidade. 

As bebidas, o rum, sobretudo, eram retiradas das colo 

nias. 

Os proveitos financeiros conseguidos com o trafico 

eram muito grandes: os pequenos capitais empregados 

nas viagens (o suficiente apenas para a aquisigao dos 

objetos de troca para as operagoes na Africa) rendiam 

extraordinariamente, pois os negros alcanQavam ele- 

vados pregos nas colonias espanholas, e os retornos com 

a venda, davam um novo lucro, quando vendidos na 

Europa. 

b) — Produtos manufaturados. 

Tao importante como os escravos negros no comer- 

cio anglo-hispano-americano, eram os produtos manu- 

faturados. Os ingleses forneciam aos colonos espanhois 

manufaturas de toda especie, desde fazendas, meias, 

chapeus, objetos de metal, ate brinquedos e quinftui- 

Iharias. 

Essas mercadorias nao eram ds origem inglesa, 

exclusivamente. Muitas delas eram fabricadas em ou- 

tros paises e eram adquiridas pelos comerciantes ingle- 

ses por serem muito procuradas pelos colonos espanhdis 

da America. Assim, por exemplo, eram obtidas na Ale- 

manha, Franga, Flandres ou Indias Orientais, algumas 

fazendas, tais como "indianas", fazendas de algodao 

das fndias, "platilla", especie de pano de linho branco, 

fabricado na Franga e na Silesia, destinado principal- 

mente k exportagao para a Espanha e a America: quin- 

quilharias inglesas eram completadas por quinquilha- 

rias alemas ou francesas (de Francfort, Nuremberg, 

Lidge, etc.). 

Havia, entretanto, uma tendencia entre os comer- 

ciantes ingleses para adquirirem suas mercadorias sd- 

mente na Inglaterra, afim de diminuir o prego de ven- 

da nas Indias Ocidentais. Isto naturalmente contribuiu 

para o progresso de certas indiistrias inglesas: os manu- 

fatureiros, forgados pelos comerciantes, aumentaram 

sua produgao e procuraram melhorar seus metodos de 

trabalho. Alias, antes do advento da industria moderna, 

"o progresso na industria era possivel quando precedi- 

do por algum desenvolvimento comercial". O desenvol- 
vimento comercial precedeu o desenvolvimento indus- 

trial. O desejo de prover as necessidades do comercio 



levou a procura de processos que tornassem mats rapi- 

da a produ^ao, e a aumentassem: esse um dos mdveis 

da revoIUQao industrial. (243). 

Passemos ao estudo dos produtos exportados (244). 

i — Fazendas. 

Constituiam importante carregamento as fazendas 

de la, algodao, seda e linho. 

As fazendas de la ocupavam o primeiro lugar: os 

mais variados tecidos de la, sarjas, baetas, flanelas, etc., 

encontravam colocag&o na America Espanhola (245). 

Nao nos devemos admirar da importancia das fazen- 

das de la. A industria da la era considerada como a prin- 

cipal indiistria inglesa e nenhum pais estrangeiro com- 

petia nesse terreno com a Inglaterra; a la ocupava por 

isso um lugar importante entre os produtos de exporta- 

Qao. Era tal o interesse pela industria da la que o govei'- 

no chegcu a proibir a produ^ao e ccnsumo de tecidos in- 

teirament? de algodao no pais, para afastar uma con- 

correncia perigosa para ela (246). 

(243) — Vide Mantoux, op. cit, pp, 94-411; Moffit, op. cit., pp. 
1S9-216. 

(244)— Estudaremos os produtos mais importantes transpor- 
tados para a America Espanhola, segundo se le em 
relapoes publicadas na epoca para uso dos comer- 
ciantes, ou para informar o puhlico interessado. Es- 
tudando como faremos os centres de produc^ao na 
Inglaterra, pretendemos indicar o lugar de origem das 
manufaturas e mostrar como o comercio com a 
America Espanhola interessava regioes numerosas 
na Inglaterra. 

(245) — As relaQoes dos produtos ingleses exportados para a 
Espanha e suas colonias contem, entre outros, os 
nomes dos seguintes tecidos de la: sarja grossa e fina, 
saieta, (pano fino, usado principalmente para forros 
de roupas ou moveis), durante (tecido hasto e encor- 
pado), baeta (tecido felpndo e grosseiro d.e la), fla- 
nelas, droguete (inteiramente de la, ou misto de la c 
seda ou la e linho), branqueta (la branca), calama^o 
(tecido lustroso de la) "kersey5' (tecido eslrcito e 
grosseiro, usualmente listado), ratina (pano de la fino 
e crespo), etamines. etc.; ha via tambem tecidos mis- 
tos de la e. algodao, la e seda e la e linho como o ca- 
melao (feito de varias combina^oes de la. seda, pelo), 
o "linsey-woolsey55 (tecido de la e linho), etc\ Havia 
uma fazenda denominada "Spanish cloth55 cujo no- 
me parece indicar a preferencia que gozava na Espa- 
nha. 

(246) — Em 1700 foi proibido o uso do algodao das Indias 
Orientais; em 1721, foram proibidas a venda e o uso 
na Inglaterra de qualquer algodao, mesmo nacional. 
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Uma serie de prescriQoes regulamentava a produgao 

das manufaturas de la, indicando largura, peso, compri- 

mento das pegas, processes para preparar a materia pri- 

ma, para tingir, para empacotar, etc., afim de serem 

mantidos a qualidade e o valor do produto. 

Existente um pouco em toda parte a industria da 

la desenvolveu-se sobretudo em tres regioes: ao norte, 

regiao abrangendo o Yorkshire e parte do Lancashire, 

cujos principais centres eram Leeds e Halifax; a leste 

Norfolk, Suffolk, parte de Essex e Kent, com Norwich, 

como centro principal, formavam outra regiao; e ao 

sudoeste havia uma terceira zona, incluindo os con- 

dados de Gloucester, Wilts, Berks, Somerset, parte do 

Worcester, Warwick, Oxford, Hants, Dorset e Devon; 

aqui quase tflSdas as cidades e vilas dedicavam-se a in- 

dustria da la, sendo dificil distinguir um centro mais 

importante. Os varios condados e cidades nao fabricavam 

os mesmos tecidos. Assim, sarjas eram produzidas em 

Devon e Somersetshire; droguetes, em Colchester, Ken- 

dal, condados de Gloucester, Worcester, Salisbury; Ro- 

chedale e Colchester eram centres produtores de baetas; 

no Yorkshire eram mais comumente fabricadas las de 

qualidade media e inferior; Norwich era famosa pelos 

produtos de otima qualidade, e assim por diante (247). 

Desses lugares as las eram enviadas pelos comer- 

ciantes para os mercados de consume, Espanha ou Ame- 

ca Espanola, no nosso caso. 

As fazendas de outro material tinham uma impor- 

tSncia menor que as de la no comercio hispano-america- 

no. 

O algodao, ao contrario da la, nao gozava do favor 

do governo ingles: ate 1774, seu uso foi proibido na In- 

glaterra. As fazendas de algodao, levadas no inicio das 

fndias Orientals pela Companhia que fazia o comercio 

com aquela regiao, ameagavam, pela boa aceitagao de 

que gozavam, prejudicar o consumo interno dos panos 

de la. Em 1700, diante das reclamagoes e petigoes dos 

manufatureiros de la, foi proibido na Inglaterra o uso de 

mercadorias de algodao e seda fabricadas no Extremo 

Orients. O resultado dessa proibigao foi o desenvolvimen- 

to da industria de fazendas de algodao na Inglaterra: fa- 

zendas semelhantes as das fndias, sobretudo chltas, fo- 

ram produzidas em grande quantidade. Desse modo, a 

proibicao de 1700 ficava inutilizada com grande apreen- 

sao dos manufatureiros e comsrciantes de la. Numerosas 

(247) — Moffit, op, cit, p. 144-145; Mantoux, op, citM p. 50- 
54; Lipson, op, cit., vol. p. 84. 
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petigoes foram dirigidas ao Parlamento, pedindo a proi- 

bi^ao do uso de qualquer "calico,^ Atendendo-as, ele 

votou, em 1721, um ato proibindo o uso de qualquer fa- 

zenda de algodao, sobretudo estampado, para qualquer 

fim. fisse ato so foi suspense em 1774. Entretanto, o al- 

godao continuou a ser usado na industria inglesa, na fa- 

bricagao de fazendas mistas de linho e algodao, mesmo 

estampadas. Em 1736, os manufatureiros desse tecido 

misto conseguiram obter do Parlamento o voto do "Man- 

chester Act^, que permitiu o uso das fazendas, lisas ou 

estampadas, feitas de linho e algodao. Essas fazendas 

— fustoes — eram substitutos aceitaveis dos panos de 

algodao da India. Alem dos fustoes, outras fazendas 

continham algodao: assim, o veludo (tambem de aeda), 

a bombasina, composta de algodao e la (tambem de seda 

e la, ou de la somente), a "sagathy'' feita de seda e algo- 

dao (ou seda e la), os riscados, etc. 

Eram fabricadas no Lancashire, no Dorsetshire, no 

Cheshire e no Derbyshire. Manchester, no Lancashire, 

era o principal centro produtor da Inglaterra. 

fisses panos de algodao de fabricaQao inglesa nao 

eram os linicos enviados para a America Espanhola. Os 

algodoes das Indias Orientais forneciam uma grande 

porcentagem. Os atos que proibiam o uso dos tecidos de 

algodao na Inglaterra nao impediam a importacao para 

imediata reexportagao: fardos para exportagao eram 

permitidos nos portos ingleses, com a condigao de serem 

depositados nos armazens ate o reembraque e de fazer 

a Companhia uma declaragao na alfandega (248). Desse 

modo a Companhia das Indias Orientais nao interrom- 

peu sua importacao e os algodoes orienitais continua- 

ram a ser erwiados para o Imperio Espanol. 

As fazendas de seda e de linho eram menos nume- 

rosas. 

A industria de seda havia-se desenvolvido na Ingla- 

terra, sobretudo depois da imigragao de fabricantes es- 

trangeiros, principalmente dos huguenotes, que se esta- 

beleceram especialmente em Spitalfields, Londres, e em 

Norwich. Era defendida pelo governo contra a compe- 

tigao estrangeira, especialmente francesa, e os atos de 

1700 e 1721, visavam protege-la tambem, Londres (Spi- 
talfieldes), Coventry, Macclesfield, Norwich, Manches- 

ter eram centros da industria da seda. Havia uma certa 
especializacao: assim, Londres produzia lustrinas (es- 

p6cie de tafetd) e "alamodes" (tafetd negro); Coventry, 

fitas; Norwich, um tecido misto de la e sdda. Eram muito 

(243) — Mantoux^ op, cit, p. 204, n. 3. 
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apreciados na America Espanhola os tafetas ingleses, as 

sedas estampadas, as fazendas leves com ouro e prata. 

O linho, produzido no Lancashire (em Manchester 

e outras cidades) no Northumberland, em Dorset, So- 

merset, Wilts e Hampshire, em Carlisle, Chester, Cleve- 

land, Darlington, Bromsgrove Lowther, perto de Rea- 

ding, Leicester, Derby, era uma antiga industrla ingle- 

sa, mas sseu desenvolvimento era mais ou menos recente. 

A16m de ser usado m fabricagao de tecidos puros, era 

empregado em tecidos mistos, com o algodao e a la, co- 

mo vimos. A industria gozava da protegao do Estado; os 

tecidos de linho foram isentos de taxa de exportagao em 

1716, e em 1742, decidiu-se dar um premio aos exporta- 

dores. Tecidos de linho, lisos e estampados e principal- 

mente cambraia, eram bem vendidos na America Espa- 

nhola. 

As fazendas enviadas pela Inglaterra destinavam-se 

a todos os usos: alem de tecidos para a confecgao de rou- 

pas, eram fornecidos estofos de diversas qualidades para 

a ornamentagao das casas, para mobilias, panos para 

colchoes, cobertores, etc. 

ii — Meias. 

As meias, como as fazendas, eram uma mercadoria 

importante no comercio anglo-hispano-americano: meias 

de seda, de la, de algodao, de todas as cores (249), para 

homens e mulheres, tinham um otimo mercado nas co- 

lonias espanholas. 

A invengao de uma mdquina de fazer meias, no fim 

do seculo XVI (1589, por W. Lee), cujo uso se tornou 

comum no seculo seguinte, permitiu k Inglaterra fa- 

bricar esse produto em grandes quantidades, e fornece- 

lo aos parses estrangeiros. 

(249) — As cores das meias usadas entao eram muito diferen- 
tes das atuais e nos causariam hoje certa admiracao. 
Numa rela<?ao de mercadorias inglesas levadas de Ca- 
diz para a America Espanhola, dada por Mortimer, 
op. cit., vol. II, palavra "Spain", encontramos o se- 
guinte: eram levadas meias de la e seda, acondicio- 
nadas em pacotes de 10 pares: 3 azul celeste, 3 ver- 
de papagaio, 2 amarelo claro e 2 cor de pomha. Ali^s 
na mesma rela^ao sao indicados mimeros de peyas, 
qualidade e cor de fazendas: as mais numerosas 
eram as baetas de Colchester, que aparecem como 
100 pe^as. As cores eram negro (20 pe^as), verde pa- 
pagaio (15 pe^as), azul celeste (15 pe^as), amarelo 
(12), escalarte (10), vermelho (10), violeta (8) mui- 
to branca (5), marron escuro (5). Parece que a moda 
exigia cores vivas e um pouco estranhas hoje.,, 
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No seculo XVIII, uma regiao sobressaia na fabrica- 

gao das meias: a regiao das Middlands, em que se des- 

tacavam Nottingham (o principal centro da Inglater- 

ra), na confecgao de meias de algodao, Leicester, na de 

meias de la e Derby na de meias de seda. Alem desses 

centres outrcs como Londres (250) e outras povoag5es 

do Surrey, condado de Lincoln, Manchester, etc., dedica- 

vam-se a essa indiistria. 

iii — Linhas, fitas, rendas, fios de ouro e prata. 

Linha de coser de toda qualidade era fornecida pe- 

los ingleses. Northampton era centro importante de 

produgao de linhas finas. 

Fitas e rendas, que os hispano-americanos usavam 

em grande quantidade, faziam parte dos carregamentos 

ingleses. Na inglaterra, Coventry era conhecida pela 

fabricagao de fitas de seda. Varias regioes ocupavam- 

se com a confecgao de rendas. Rendas de linho eram 

feitas em Bucks, Salisbury, Hereford, Londres, Honiton 

(no Devon), Lyme Regis (no Dorset) e Northampton, 

e coisa interessante, as mulheres predominavam nesta 

indiistria 

Fios de ouro e prata, assim como galoes e franjas 

tinham boa colocagao na America Espanhola. A impor- 

tancia dos fios de ouro e prata nesse mercado nos e mos- 

trada pela introdugao clandestina feita por elementos 

da Companhia do Mar do Sul, em Cartagena (vide parte 

II, cap. Ill, p. 110). 

xv — Chapeus, sapatos e couros trabalhados. 

Chapeus de castor, feltro (la) e outros materials 

eram consumidos pelos espanhdis da America. A Ingla- 

terra possuia uma indiistria de chapeus bastante de- 

senvolvida: Manchester, Londres, Stockport eram cen- 

tros importantes de fabricagao. Chapeus eram produzi- 

dos tambem nas colonias da America do Norte e e pro- 

vdvel que tivessem sido levados ate as colonias espanho- 

las. Entretanto, em 1723, foi proibida pelo governo a ex- 

(250) — Londres havia sido o principal produtor de meias e 
uma s^ria competi^ao havia nascido entre eJa e as 
provincias, competigao que terminou com a vitoiia 
das ultimas. Assim, em 1660, Londres tinha 400 m4- 

quinas e as provincias 250; cm 1727 Londres tinha 
2.500 maquinas e as provincias, 5.500; em 1750 Lon- 
dres tinha 1.000 maquinas e as provincias 12.000 
(Felkin, "A history of the machine-wrought hosie- 
ry'', p. 83, apud Lipson, op. cit., vol. II, pp. 106-107), 
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portagao de chapeus das colonias norte-americanas para 
as outra^colonias irglesas ou para qualquer outra parte; 

a proibicao foi feita para atender uma petigao dos chape- 

leiros de Londres, qus se sentiam prejudicados com a con- 

correncia feita pelos chapeus americanos, vendidos a pre- 
go mais barato. A proibigao, contudo, nao extinguiu a in- 

dustria chapeleira das colonias anglo-americanas: cha- 

peus continuaram a ser fabricados na Nova Inglaterra e 

a ser levados clandestinamente para as outras colonias 

e, naturalmenlte, tambem para a America Espanhola. 

Sapatos e objetos de couro tambem faziam parte dos 

carregamentos ingleses destinadcs ao Imperio EspanhoL 

v — Mercadorias de metal. 

As mercadorias de metal eram transportadas em 

grande quantidade para as colonias hisparjo-americanas. 

A industria do ferro e dos metais em geral tinha uma 

grande importancia na Inglaterra: vinha logo em segui- 

da a industria da la, pelo numero de trabalhadcres que 

mantinha — cerca de 200.000 psssoas, segundo diziam 

petigoes apresentadas a Camara dos Ccmuns no seculo 

XVIII (251). Possuia dois ramos: o de produgao de bar- 

ras e o de objetos de metal. 

O primeiro, no que diz respeito ao ferro e ago, era 

menos importante: a insuficiencia dos combustiveis im- 

pedia a fabricagao do material necessario, e a Inglaterra 

era obrigada a importar ferro em barra, ou placa, para a 

produgao dos objetos do segundo ramo. fistes, feitos de fer- 

ro e ago ou de cobre, estanho e chumbo eram variados e 

numerosos. 

Eram consumidos pelos colonos da America Espa- 

nhola: relogios, maquinas e instrumentos em geral, prin- 

cipalmente para as minas e a lavoura (arados, foiees, pas, 

etc.), objetos de cutelaria, ferramentas, alfinetes, agu- 

Ihas, ferragens (fechaduras, chaves, pregos, etc), utensi- 

lios de cozinha (marmitas, caldeir5es, bacias, etc), en- 

fim, brinquedcs e toda especie de quinquilharias de me- 

tal. 

Birmingham era o principal centro manufatureiro 

de objetos de metal e o principal fornecedor do Impe- 

rio Espanhol. Nele eram produzidos instrumentos pa- 

ra a lavoura, utensilios domesticos, ferragens de t6da 

especie — pregos, fechaduras, chaves, gonzos, etc — 

ferramentas — machados, martelos — alfinetes, bo- 

toes (de ago, ferro e latao), fivelas de sapato, brinque- 

dos. Suas bugigangas e sobretudo seus brinquedos 

(251) — "House of Commons Journals, XIX, 118; XXTI, 772, 
apud Lipson ,Qp. cit, vol. II, p. 155, n. 5), 
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eram conhecidos e populares na Inglaterra e no exte- 

rior. Alguns desses artigos eram produzidos tambem 

em outros lugares: alflnetes em Bristol, Gloucester e 

Warrington; ferramentas, martelos, machados, ara^ 

mes, sobretudo, em Hallamshire, distrito nas1 vizinhan- 

(?as de Sheffield; ferragens em Dudley, Wednesbury, 

Wolverhampton; pregos em Dudley e Sturbridge, onde 

a industria tendia a concentrar-se. 

Tao famosa como Birmingham era Sheffield: seus 

objetos de cutelaria eram afamados. Suas facas, te- 

souras, etc., nao tinham rival. Estas mercadorias eram 

produzidas tambem em Norwich, que fazia facas "se- 

gundo a maneira de Sheffield", e em Londres. Outros 

centres produtores de objetos de metal eram Wigan, 

onde os fabricants de vasos de estanho, lata e cobre 

eram numerosos, Winlatoni, Keswick, Swalwell. 

As Middlands eram neste ramo, como no de 

meias, a regiao mais importante. Sua importancia se 

explica pela proximidade das minas de ferro e carvao 

do Staffordshire e do porto de Hull por onde entrava 

grande parte do ferro importado, sobretudo da Suecia. 

Relogios e pegas de relojoaria exportados tambem 

para os dominios espanhdis, tinham como principals 

centros produtores Liverpool e Prescott; a industria 

existia tambem em Derby, Wavertree, Ormkirk e 

Warrington. Era uma industria florescente e requeria 

trabalhadores muito especializados. 

vi — Outras manufaturas. 

Vidro e lougas entravam tambem nos carrega- 

mentos para as possessoes espanholas. O vidro era ori- 

gindrio de Liverpool, Button, Ecleston, Leigh, New- 

castle. Objetos de louga e ceramica em geral eram fei- 

tos, entre outros lugares, em Liverpool e Bow. 

Cordoagem e outros utensilios para navegagao, 

ancoras. cabos, eram tambem levados. Vimos que o art. 

10 do tratado de asientjo permitia aos asientistas le- 

varem para portobelo e Panama, cordoagem, velaa, 

ferro, etc., para uso de seus navios; a oportunidade era 

entao naturalmente aproveitada para vender dsses 

materials aos colonos espanhois. 

D. Dionisio de Alsedo y Herrera fala-nos em sen 

"Aviso Historico" sobre a introdugao de moveis ingle- 

ses, principalmente enquanto existiram as feitorias da 

Companhia do Mar do Sul. 

Artigos de joalheria, prata trabalhada nao devem 

ser esquecidos. 

Quinqullharias e objetos diversos, como contas, 
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missangas, oculos, leques, navalhas para barba, pen- 

tes, caixas de rap6, brinquedos, etc., completam nossa 

lista. Birmingham era urn centro importante de pro- 

dugao de quinquilharias: produzia coisas tais, ate moe- 

das falsas, que Ihe deram certa md reputagao. 

c) Artigos de alimentagao. 

Alem de manufaturas, os ingieses forneciam aos 

colonos espanhois, diretamente, ou via Cadiz, certos 

artigos de alimentagao. 

i — Peixes salgados. 

Desses artigos, o principal era o peixe salgado, es- 

pecialmente o bacalhau. A pescaria inglesa nos mares 

do norte estava bastante deserivolvida.A aquisicao da 

ilha de Terra Nova em 1713 foi desejada em grande 

parte por causa da pesca: essa ilha era um importan- 

te centro de pesca, do bacalhau sobretudo, e os ingie- 

ses tinham interesse em ccnquista-la e afastar ou pelo 

menos diminuir a participagao das outras nacoes nas 

pescarias em suas aguas. Esse interesse pela pesca era 

determinado pela alt a consider agao que dela faziam, 

como "um dos principais suportes da navegagao": ela 

era um meio de se formarem marinheiros capazes e 

rudes, e de se desenvolver a marinha mercante. 

Em 1713, conforme dissemos no Cap. II, p. 41 os 

espanhois adquiriram direitos de pescar em Terra No- 

va; mas sua atividade foi insignificante, e a Espanha 

continuou a ser abastecida pelas nagoes estrangeiras, 

estando uma grande parte do fornecimento a cargo da 

Inglaterra. O peixe era levado diretamente a Espanha 

para ser consumido ali ou para ser transportado para 

as colonias, ou entao vendido, ilicitamente, nos por- 

tos do mar dos Caraibas ou em Buenos Aires, fiste for- 

necimento era feito por elementos da metropole e das 

coldnias inglesas, da Nova Inglaterra principalmente. 

ii — Farinhas! ,bisooitos e outjros produtos. 

Farinhas e biscoitos eram mercadorias bem acei- 

tas pelos colonos hispano-americanos das provincias 

de Terra Firme, Nova Espanha e Cuba, que nao produ- 

ziam o trigo necessdrio para seu consumo. Cartagena, 

Sta. Marta, Portobelo e Cuba recebiam farinha em 

grande quantidade. Em um relatorio sobre as provin- 

cias de Sta. Marta e Rio de La Hacha, D. Antonio Nar- 
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vaez y de la Torre (252) sscrevia que em Cartagena 

eram consumidos anualmente mais de 10.000 pesos em 

farinha "levados por muito tempo pelos ingl£ses"r 

tamb^m de Portobelo e Panama eles retiravam somas 

enormes. 

Essas farinhas eram levadas principalmente pelos 

colonos de Nova York e Pensilvania, correntemente 

por intermedio de Jamaica, embora contribuissem 

tambem os metripolitanios com grandes quantidades. 

A farinha era um genero tao necessario que, em 

1773, o gcv^rno espanhol concedeu aos asientistas es- 

panhois Aguirre, Aristegui & Cia., o direito de impor- 

tarem 3 barris de farinha por negro introduzido, livres 

de qualquer taxa. A Companhia devia manter em Por- 

to Rico um deposito de 600 barris, e em Cartagena, ou- 

tro de 400. para nao haver falta de farinha nas pra- 

gas do Imperio. Retirando negros das ilhas inglesas, e 

natural que os asientistas tirassem tambem dalf a fa- 

rinha. 

Contribuigao inteira dos colonos da America do 

Norte, especialmente da Pensilvania e Nova York, era 

o fornecimento de biscoitos: esta mercadoria era con- 

sumida na Nova Espanha, na Terra Firme, em Cuba, 
em grandes quantidades (253). 

Os colonos da America do Norte tinham no Impe- 

rio espanhol tambem um mercado para a manteiga, o 

queijo, a cerveja, o rum e a cidra que produziam. 

Pensilvania mantinha ativas relagoes com Cura- 

g&o, para onde enviava, alem desses artigos, presuntos, 

porcos e aves. Como a principal atividade da ilha ho- 

landesa era o comercio com as colonias espanholas, e 

muito provavel que grande parte das mercadorias 

compradas dos colonos ingleses seguisse para a Terra 

Firme. 

Ao lado desses artigos havia os numerosos produ- 

tos extraidos das fndias Orientais, utilizados especial- 

mente no tempero dos alimentos: pimenta, cravo, noz 

moscada. etc. A pimenta era o principal destes artigos, 

(252) ''Relacion c informe de la Provincia de Sta. Alarla y 
Rio Hacha por lo que respecta al estado actual de su 
comercio, haciendas y frutos, los pocos que se co- 
gen ahora y los que pueden cultivarse y fomentar para 
aumento de su comercio y agricultura, las causas de 
su decadencia y medios para adelantar eslos impor- 
tantes objetos com beneficios de la provincia y de 

todo el regno" por D. Antonio Narvaez y de la Torre, 
1758, publicado em Cuervo, op. cit., p. 175-197. 

(253) — "Histoire et commerce des colonies angloises dans 
I'Amerique Septentrionale ', p. 211. 
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e costuma ser citada pelos autores separadamente. 

Alias, os ingleses forneciam aos colonos espanhois 

duas especies de pimenta: a pimenta dita do reino, que 

provinha das Indias Orientals, e a pimenta malagueta 

extralda da costa africana. 

Tambem o agucar deve ter side fornecido aos co- 

lonos espanhois por Jamaica e outras ilhas inglesas, 

emquanto as possessoes espanholas, Cuba sobretudo, 

nao produziam o suficiente. 

Outros artigos que podem ser colocados neste pa- 

ragrafo sao os vinhos, oleos, etc. 

d) — Livros e outros impresses. 

Com artigos manufaturados e produtos ds ali- 

mentagao, os ingleses introduziram tambem livros e 

outros impressos no Imperio Espanjiol. 

A introdugao e a circulagao de livros na America 

eram severamente fiscalizados pelo governo espanhol, 

e a publicagao nas colonias era limitada. Os colonos 

recebiam, pois, com prazer, todas as obras que Ihes 

eram oferecidas. Havia um lucrative comercio ili- 

cito de livros feito por espanhois e por estrangeiros, e 

dele participaram os ingleses. Encontramos dois do- 

cumentos que nos indicam essa participagao. Um, uma 

real cedula de 19 de novembro de 1709 (data que € um 

pouco anterior ao periodo por nos estudado, mas po- 

de servir-nos, porque introdugoes como a indicada por 

ela devem ter-se verificado posteriormente), mandan- 

do os oficiais reals recolherem "uma biblia impressa 

em Londres em idioma americano,^ por ser uma obra 

her^tica (254); outro, uhia real ordem de 29 de dezem- 

bro de 1778, dirigida as autoridades da America e or- 

denando o confisco de todos os exemplares da obra de 

Robertson, "History of America", que fossem encon- 

trados. Um exemplar da referida obra, achado em 

Mendoza, no vice-reino ds Buenos Aires, em 1780, e 

confiscado, foi enviado para a Espanha (255). Como 

essas, outras obras, tal como o livro de Adam Smith, 

foram introduzidas. Jornais e panfletos foram tam- 

bem fornecidos: as vezes noticias europeias chegavam 

aos colonos por meio de jornais ingleses. 

(254) — Revcllo, "El libro, la imprenta y cl pcriodismo ph 
America", apendice n.0 68, p. CLI, 

(255) — Revello, op. cit., p. 80. 
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2 — Produtos fomecidos pela America Espanhola* 

Em troca dos produtos acima indicados^ o Imp6- 

rio espanhol fomecia k Inglaterra e suas coldnlas, um 

grande mimero de produtos de grande valor: metais 

preciosos, matSrias primas, drogas, etc. 

a) — Metais preciosos. 

A prata e o ouro, em barra ou em moeda (o ouro, 

tamb£m em p6), eram os retornos mais importantes. 

Tanto as mercadorias enviadas para a Espanha para 

carregamento das frotas e galeoes, como as mercado- 

rias levadas diretamente para a America Espanhola, 

eram pagas principalmente com dinheiro; os proprios 

navios do asiento voltavam com carregamento de 

ouro e prata, pois, de acfirdo com o tratado, os negros 

podiam ser pagos com metais preciosos. Essa eircuns- 

t&ncia dava ao com^rcio com o Imperio espanhol um 

grande valor: ele contribuia para aumentar o nume- 

rdrio e a quantidade de metal existentes na Inglater- 

ra, enriquecendo o pais, tornando mais fdceis as ope- 

ragoes finar.ceiras e dando-lhe superioridade em caso 

de guerra. As colonias inglesas tambem eram benefi- 

ciadas; as moedas espanholas, como vimos, eram nelas 

usadas correntemiente, suprindo urna falta comum. 

Alids, o uso de moedas espanholas, piastras, doblones, 

era corrente ate em portos ingleses, como Liverpool. 

As moedas de prata extraidas do Imperio espa- 

nhol tinham ainda outra utilidade: serviam para as 

operates comerciais e financeiras no Extreme Orien- 

te. 

Alem de sua utilidade nas operagoes comerciais e 

financeiras, os metais preciosos eram empregados em 

certas industrias: joalheria, fiagao (fios de ouro e pra- 

ta), tecelagem (tecidos de seda e ouro), etc. 

Pedras preciosas (como esmeraldas) e p&rolas 

eram tambem retiradas da America Espanhola pelos 

comerciantes Ingleses. Eram extraidas sobretudo da 

Nova Granada. 

b) Mat£rias primas. 

Ao lado de ouro e prata devem ser colocadas as 

mat&ias primas. Eram numerosas e de grande utilida- 

de para as industrias inglesas. 

i — Couros e sebos. 

Constitulam carregamento importante os couros 

e o sebo. 
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Os couros verdes e secos eram retirados do Mexico 
e do Prata, principalmente do Praia, onde era muito 

grande o rrdmero de cabegas de gado. Segundo Balles- 

teros y Beretta (256), havia no Prata, no fim do seculo 

XVIII, 12.000.000 de bois; existiam em algumas pro- 

priedades cerca de 100.000 bois e vacas. 

Os couros secos desta regiao eram os mais apre- 

ciados porque "tinham o pelo unlforme, ausencia de 

furos no pescogo e cabega de pequeno tamanho" (257). 

Constituiam os couros o principal retorno dos na- 

vios de asiento que se dirigiam para Buenos Aires. Alem 

da troca de negros por couros, a Companhia do Mar do 

Sul realizava outras operagoes para a aquisigao de 

couros. Alguns dados, fornecidos por Ravignanl em 

ssu trabalho "Greacion y permanencia del Virreinato 

del Rio de la Plata permitir-nos-ao avaliar o volume 

desse comercio: ,s6 em 30-10-1723, foram comprados 

pela Companhia asientista do Cabildo de Buenos Aires, 

20.000 couros, e em 11-9-1724, 60.000 couros do Cabil- 

do, alem de 100.000 pegas compradas dos cuereros 

(258); de 1726 a 1739, 25 navios ingleses Isvaram 

111.775 couros, e 9 navios espanhois, 73.019 pegas 

(259). A Companhia ficou, em certa ocasiao, devendo 

ao Cabildo impostos atrazados no valor de 55.525 pe- 

sos. 

Terminado o asiento, em 1739, os couros conti- 

nuaram a ser extraidos clandestinamente. 

Empregado para a confecgao de objetos numero- 

sos (sapatos, artigos de montaria, foles, encaderna- 

goes, cintos, tambores, chicotes, etc.), o couro bruto 

platino era reexportado pela Inglaterra. A esse respei- 

to merece especial mengao a importagao dos couros de 

Buenos Aires pela Franga. Os franceses apreciavam al- 

(256) — Ballesteros y Beretta, op. cit., vol. VI, p. 68G. 
(257) — Simonsen, "Historia economica do Brasil", vol. I, p. 

250. 

(258) — Arquivo general de la Nacion, Gobierno colonial, Ca- 
bildo de Buenos Aires, 1730-1744. Leg. 2.° afio 1730. 
Autos que sigue el Hire. Cavdo. de esla Cap. contra 
los diretores del Rl. Asiento de Inglaterra, sobre can- 
tidad de cueros que esta debiendo, apud Ravignani, 
"Creacion y permanencia del Virreinato del Rio de la 
Plata", p. 422, n. 1. 

(259) — Arquivo General de la Nacion. Gobierno Colonial. Ca- 
bildo de Buenos Aires, 1730-1744. Legs. 2.° afio de 
1739. Razon original dada por los oficiales Rs. de es- 
ta ciudad de Buenos Aires a solicitud del Sindico 
Procor. Grab de los corambrcs que extrajeron los na- 
vios del Rl. Asiento de la Gr. Bretafia el afio 1726 hta. 
la fecha, apud idem, ibidem. 
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tamente o couro de Buenos Aires, que consideravam su- 

perior a todos os outros e com o qual se tinham faml- 

liarizado durante a existencia do asiento frances 

(1702-1713). Depois de 1713, tendo a Inglaterra ob- 

tido o asienlfa, e sendo, portanto, a unica nagao es- 

trangeira a manter relagoes com Buenos Aires, tor- 

nou-se dificil para dies obter o couro necessario. Os 

franceses podiam importar da Inglaterra, de acdrdo 

com o decreto de 6-9-1701 somente as materias primas 

inglesas, escocesas e irlandesas, ou as mercadorias nSle 

nomeadas, entre as quais nao figurava o couro. Em 

vista das necessidades da indiistria francesa, Luiz XV. 

depois de analisar as memorias e explicagoes forneci- 

das sobre o assunto, permitiu, pelo decreto de conse- 

Iho de 7-3-1724, a importagao direta da Inglaterra dos 

"couros secos de Buenos Aires", mediante condigoes 

especiais: cada couro de Buenos Aires pagaria 25 sol- 

dos de imposto de importagao; os negociantes devlam 

declarar na alfandega os couros de Buenos Aires sob 

essa denominagao, e deviam apresentar um certifica- 

do dos diretores da Companhia do Mar do Sul, dizen- 

do que os couros eram verdadeiramente de Buenos Ai- 

res e que tinham sido compradas da dita Companhia, 

sob pena de confisco da mercadoria (260). Isso nos 

da a ideia da importancia dos couros de Buenos Aires 

e do valor do comercio da Companhia do Mar do Sul. 

Junto com os couros, mas em escala menor, eram 

importados nsa Inglaterra sebos, bastante uteis na in- 

diistria. e carnes salgadas. O sebo era usado no Prata 

para contrabando de ouro e prata. Dentro das bolas de 

sebo eram colocados os metals, afim de se subtrairem 

a vigMncia dos oficiais espanhois. Sabendo disso, o 

rei mandou que os oficiais perfurassem as bolas de se- 

bo, antes do embarque, para ver se levavam ouro e 

prata. 

ii — Materials para tinturaria. 

Possuindo uma indiistria textil desenvolvida, a 

Inglaterra consumla muito material para tingir os te- 

cidos. A America Espanhola fornecia-lhe uma parte 

importante desse material. 

Um dos principais produtos desse genero levado 

para a Inglaterra. como retorno, era a cochonilha, pe- 

queno inseto, cujo corpo seco, da uma cdr escalarte. 

Encontrada no Mexico pelos espanhois, ela foi criada 

(260) — "Encyclopedie methodique. Commerce", vol. I, p. 762, 
palavra "cuir". 
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com gxito c introduzida na Europa, onde tinha grande 

aceitagao e alcancava pregos altos: 50 pesos na Espa- 

nha, 100 nas outras nagoes (261). Alem do Mexico, ou- 

tras^ partes do Imperio espanhol a forneciam: Peru, 

America Central, Nova Granada, sendo a de melhor 

qualidade, denominada mestec, fornecida por Gua- 

temala. 

O pau campeche a que ja nos referimos vdrias vS« 

zes, tamb6m era proprio para tinturaria. A parte inter- 

na do seu tronco, era usada para tingir de violeta ou 

negro. Produzido em varias regioes, ele era mais abun- 

dante na America Central e Mexico, sobretudo nas re- 

gioes do golfo de Honduras e Campeche, como vimos, 

sendo o melhor o produzido nos terrenos secos de Cam- 

peche. Sua importancia era tal (o uso do negro e do 

violeta era muxto comum) que determinou o estabele- 

cimento de ingleses naqueles pontos para sua extra- 

gao. Alem de ser fornecido pelos estabelecimentos in- 

gleses de Campeche e Honduras, o pau era fornecido 

tamb&n pelos colonos espanhois e podia ser carregado 

pelos navios do asiento. Alem de servir para a tintu- 

raria, o pau campeche tinha outras utilidades: suas 

folhas eram usadas na medicina e seu fruto era em- 

pregado como condimento, alias muito apreciado pelos 

ingleses que o chamavam "pimenta de Jamaica". 

Outras madeiras usadas na tinturaria e retiradas 

pelos ingleses da America Espanhola eram o pau bra- 

sil e o brasilete que dao uma cor vermelha; o fus- 

toque, esp^cie de pau amarelo, que da uma cor dou- 

rada, e que crescia no rio Hacha e na Serra de Santa 

Maria. 

O anil, usado para tingir de azul, era outro pro- 

duto muito apreciado pelos ingl&ses que mantinham 

relagoes com a America Espanhola. A planta crescia 

no lucatan, no Honduras,, em Guatemala (o melhor) 

em Cuman&, etc. Era retdrno importante nos navios 

ingleses. 

iii — Madeiras. 

Alem das madeiras proprias para tinturaria, os in- 

gleses retiravam da America outras, empregadas em di- 

ferentes indiistrias. Assim, por exemplo, o mogno, usa- 

do principalmente na fabricagao de mdveis, o sandalo, 

planta aromdtica, cujo tronco dava uma madeira ex- 

celente para a fabricagao de leques e caixas, alem de 

ser empregado na medicina, etc. 

(261) — Ballesteros y Beretta, op. cit, vol. VI, p. 664. 
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iv — Tabaco. 

O tabaco, cultivado na Nova Espanha, no Peru, 

em Cuba, em S. Domingos, aparecia como carga dos 

navios ingleses que voltavam da America Espanhola, 

apesar de estarem sujeitos a uma taxa mais ou menos 

elevada ao entrarem na Inglaterra. A importarao do 

tabaco espanhol podia prejudicar as colonias inglesas: 

por isso, ele devia pagar um direito de importagao 

mais elevado que o das colonias inglSsas. Em 1631 fd- 

ra estabelecida uma taxa de 2 sh. por lb. para o tabaco 

espanhol, e de 9 d. para a da Virginia, abaixada em 

1632 para 4 d. 

v — Algodaou 

Embora nao fosse ainda muito grande a propor- 

^ao, a America Espanhola contribuia com parte do al- 

godao entrado na Inglaterra por Liverpool, emprega- 

do para alimentar a indiistria do Lancashire, sobretu- 

do de Manchester. Era produzido no lucatan, nas An- 

tilhas. 

vi — Outras materias primas. 

Sal, retirado pelos ingleses, de Tortuga. Aqui nao 

se tratava exatamente de um retomo: os ingleses re- 

tiravam-no simplesmente da ilha, clandestinamente, 

ate 1763, ano em que a Espanha reconheceu ao govdr- 

no ingles o direito de aproveitar as salinas de Tortuga. 

Casca de tartaruga, extraida da costa dos mosqui- 

tos, era utilizada na Inglaterra para fabricaQao de vd- 

rios objetos, principalmente de pentes. 

La de vicunha, peles de animais eram tamb&n 

carregadas pelos navios ingleses. 

c) — Drogas e produtos alimenticios. 

Produzido em Guaiaquil, Caracas, Cuba, Mara- 

caibo, o cacau era importante retorno no comercio an- 

glo-hispano-americano. 

De Buenos Aires, ao lado dos couros, sala a herva- 

mate. Seu uso na Europa comegou a estabelecer-se no 

fim do seculo XVII. Na Inglaterra, o uso foi introduzi- 

do e intensificado depois da assinatura do tratado de 

Utrecht: a "yerba" era importante retdrno dos navios 

que faziam o trdfico em Buenos Aires. O aumento do 
consumo do mate comegou em certo momento a alar- 

mar os comerciantes de chd do Extreme Oriente, esta- 



belecidos em Londres: a seu pedido, um m6dico escre- 

veu uma advertencia condenando o ch& mate per pre- 

judicial k sadde e k beleza. 

A baunilha, planta aromdtica, abundante na No- 

va Espanha, em Guatemala, sobretudo: a quina, ex- 

traida principalmente de La Paz e Quito; o b&lsamo do 

Peru; a salsaparilha, o guiiaco, a ipecacuanha, a con- 

tra-herva, usadas n medicina, eram drogas sul-ameri- 

canas muito procuradas pelos europeus e eram leva- 

das em grande quantidade pelos ingl&ses que comer- 

ciavam no Imp6rio Espanhol. 

d) — Mercadorias proprias para as coldnlaa 

inglesas. 

Desejamos indlcar ainda certas mercadorias dteis 

apenas para as colonias inglesas, especialmente as do 

mar dos Caraibas, Jamaica, sobretudo, e que nao eram le- 

vadas para a Europa. Eram retiradas principalmente 

das provlncias de Sta. Maria e Rio de la Hacha, que 

pouco comercio realizavam al&n desse, considerado por 

d. Antonio Narvaez y de la Torre, jd citado (p. 191-192 

n. 252)como excelente para as ditas provincias, e nada 

prejudicial para o comdrcio espanhol. 

Serviam as mercadorias, gado, sobretudo muar, e 

frutos grosseiros, para o consume nas ilhas, sendo im- 

posslvel sua condugao para a Europa. Novjlhos e mu- 

las tinham muito valor em Jamaica; extraidos de Sta. 

Marta, ao prego de 5 a 6 pesos os primeiros, e de 25 pe- 

sos os segundos, alcangavam 40 a 50 pesos e 60 a 80 ou 

90, respectivamente, em Jamaica. Em geral serviam de 

moeda de troca para os negros, com vimos (vide p. 94) 

(262). As mulas eram muito procuradas porque ti- 

nham grande valor como animals de carga, e por se- 

rem empregadas em grande escala nas plantagoes de 

agiicar. 

e) — Mercadorias de retorno naturals da Espa- 

nha. 

As mercadorias originarias da America eram le- 

vadas k Inglaterra diretamente das colonias hispano- 

americanas, ou pela via de Cadiz, indiferentemente. 

Havia, no entanto, al6m delas, certas mercadorias 

de origem espanhola, que serviam tambem de retor- 

(262) — D. Antonio Narvaez y de la Torre, "Relaci6n 6 infor- 
me de la Provincia de Sta. Marta y Rio Hacha*'... 
etc, reproduzida era Cuervo, op. cit., p. 197, 
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ncanas, os comerciantes ingleses que iam a Cadiz 

carregavam produtos^ propriamen/be espanhois, en"-, 

chendo o navio com eles, ou completando o carre^a- 

mento. 5 

Os prinicpais desses produtos eram o ferro e a se- 
da bruta. A Inglaterra, pela insuficiencia de combus- 

tivel era obrigada a comprar no estrangeiro o ferro em 

barra; a Espanha era um dos fornecedores dessa ma- 

teria prima. A seda, enquanto o governo espanjbol per- 

mitiu sua salda, era materia importante na exporta- 

para Inglaterra, servindO' para abastecer a industria. 

A la em bruto espanhola, especialmente a grossa, 

servia para completar a quantidade de la ocupada pela 

industria inglesa. 

Outros produtos espanhois eram frutos de varias 

especies laranjas, uvas, figos, amendoas, castanhas, 

limoes, etc. — vinhos, vinagre, oleos, soda, sal, saUtre, 

etc, 

3 — Importancia e valor do comercio. 

6 dificil indicar exata ou aproximadamente, seja 

a quantidade de mercadoriajs trocadas, seja seu valor 

em dinheiro: nao existem fontes onde fazer a verifica- 

gao. 

O unico dado exato que podemos citar a referente 

ao comercio da Companhia do Max do Sul. Em 1734, 

um relatorio publicado por uma comissao formada por 

pessoas nao acionistas, reunida para verificar as con- 

tas, indicava como lucro da Companhia nos 10 primeiros 

anos de comercio, a quantia de £ 32,260, 18 sh. quan- 

tia insignificante que dava uma media anual de 

£ 3,226 (263). Considerando, entretanto, que a Com- 

panhia nao se limitava ao comercio licito e que seus 

representantes e empregados em geral exerciam uma 

intensa atividade ilicita, essa quantia representa ape- 

nas uma pequena parte do valor do comercio feito sob 

a cobertura do asiento. claro que, mesmo quando 

os diretores tinham conhecimento das atividades ili- 

citas e participavam desses lucros laterais, os provei- 

tos nao apareciam nas contas da Companhia O pe- 

queno lucro da Companhia explica porque seus mem- 

bros se prontificaram a aceitar, em troca do navio de 

permissao, o equivalente de 2% dos retornos das fro- 

tas e galeoes: a Companhia receberia neste caso a- 

nualmente, sem correr nenhum risco, £ 70 000 nelo 

menos (vide p. 102). F 

(263) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 204, 
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Mas o comercio da Companhia nem foi o mais im- 

portante e o mais lucrativo, nem durou muito tempo. 

A atividade dos entrelopos foi mais importante e 

contribuiu com a principal porcentagem nos ganhos 

permitidos pelo comercio com o Imperio Espanhol. 

impossivel naturalmente ter uma indicagao 

exata sobre o valor do comercio illcito: os entrelopos 

nao se preocupavam em declarar ou anotar sens lucres 

e suas atividades nao eram controladas pelos orgaos 

do governo. £ provavel, contudo, que uma pesquisa 

nos assentamentos das alfandegas dos portos ingl§ses 

mais interessados no comercio hispano-americano d§ 

algum resultado e permita conhecer mercadorias sai- 

das por eles e lugares a que eram destinadas. Mesmo 

sem ter indlcios seguros e completes podemos afirmar 

que os lucros financeiros obtidos foram enormes: a 

extensao alcangada pelo contrabando ingles da-nos a 

seguranga disso. Alguns exemplos isolados servirao pa- 

ra termos uma ideia do que *pode ter sido o total: em 

1719, um navio ingles, indicado na jd citada relagao 

de Coretayre, vendeu em Cuba, em 4 semanas, merca- 

dorias no valor de 40.000 pesos; outro navio vendeu 

em Portobelo, na mesma ocasiao, a mesma importan- 

cia, enquanto uma frota de seis niavios carregava 

200.000 pesos em mercadorias ao sair de Jamaica em 

diregao de Portobelo; o mesmo numero de navios levou 

pouco depois a Cuba 80.000 pesos em mercadorias e 

30 negros. Ballesteros y Beretta (264) indica um na- 

vio que, com uma carga de £ 2.000 ganhou £ 6.000 em 

dois meses. 

Alguns autores procuram dar 0' valor total do co- 

mercio: assim, por exemplo, Savary des Bruslons, que 

publicou seu "Dictionnaire de commerce" em 1723, dd 

como lucro anual dos ingleses, com o seu comercio 

illcito feito via Jamaica, a quantia de mais ou menos 

6.000.000 de pegas de oito, consistindo 3/4 desse to- 

tal em barras e moedas de ouro e prata (265). Alias, 

em 1704, um autor ingles, ja citado por nos (pdg. 169) 

falava num lucro anual de 6.000.000 de pesos, quan- 

tia superior a indicada por Savary des Bruslons se con- 

sideramos a diferenga entre pega de oito e peso (a 

pega de oito ou piastra equivalia a 8 reais de prata, e 

o peso a 13 1/4 reais de prata). Essas quantias repre- 

sentam avaliagoes aproximadas, nao sendo na reali- 

dade senao uma parte do total. Julgamos, pela exten- 

sao ganha pelo contrabando a partir de 1713, pequena 

(264) — Ballesteros y Beretta, op. cit, vol. VI, p. 693. 
(265) — Savary des Bruslons, op. cit., vol. I, pp. 951-952. 
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a quantia indicada por Savary des Bruslons (equiva- 

lente a mais ou menos £ 1.400.000) sobretudo se for 

comparada com a cifra de £ 1.000.000, dada por Pic- 

ton, como lucro anual de Liverpool apenas (266). Ou- 

tros autores, contudo, indicam quantias muito mais 

elevadas. Assam, Alsedo y Herrera em seu "Aviso his- 

tdrico" (ed. Zaragoza, pp. 266, 267 e 283) atribui, ar 

ingleses, no periodo de 1713 a 1739^ um lucro de 224 

milhoes de pesos tirade da America do Sul; diz ele 

que as provlncias da America Meridional, como indi- 

cavam as avaliagoes feitas, forneciam anualmente 11 

milhoes de pesos, que multiplicados por 26 anos da- 

vam um total de 286 milhoes. Desses 286 milhoes, a 

Espanha recebeu apenas 62 milhdes; os outros 224 mi- 

lhoes foram, segundo ele, levados pelos ingleses que 

os ganharam com a venda dos negros, os negocios do 

navio de permissao e o comercio ilicito, E' possivel que 

os ingleses tenham tido um lucro assim grande, mas 

atribuindo o proveito dos 224 milhoes aos ingleses so- 

mente, o autor esquecia-se de que nao eram eles os 

unicos estrangeiros que comerciavam na America; 

holandeses e franceses participavam tambem do co- 

mercio, embora em escala muito menor, e uma parte 

daquela quantia deve ter sido levada por eles. 

Mas se acrescentarmos os lucros extraidos da No- 

va Espanha e das ilhas, a cifra de 224 milhoes pode ser 

ainda pequena para indicar os proveitos obtidos pelos 

ingleses com o seu comercio ilicito. 

Tamb6m Bourgoing em seu "Tableau de TEspa- 

gne Moderne', (p. 186) indica um lucro inglds muito 

grande: diz ele que "o contrabando dava a Inglaterra, 

depois da paz de 1763, 20 milhoes de piastras fortes por 

ano". 

Essas quantias sao simples avaliagoes e e dificil 

dar razao a um ou outro autor; julgamos, entretanto, 

que as cifras maiores aproximam-se mais da realidade. 

No caso do comercio indireto poderia haver mais 

facilidade em se determinar a importancia, por causa 

das estatisticas existentes sobre o comercio anglo-es- 

panhol. Entretanto, as estatisticas que pudemos con- 

sultar nao discriminam as mercadorias segundo os 

portos de destino, tornando-se impossivel a separagao 

das mercadorias destinadas a America, das mercado- 

rias que seriam consumidas na propria Espanha. Um 
relatdrio dos comerciantes de Londres, apresentado 

em 1749, afirma que o valor das mercadorias ingl^sas 

(266) — Picton, op. cit, vol. I, p. 168, 
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enviadas para a America, via Cadiz, correspondia a 

pouco mais de 1/3 do carregamento de um navio de 

600 toneladas (267), proporgao que deve aproximar-se 

bem da verdade, porque as mercadorias inglesas eram 

altamente apreciadas no Imp6rio Espanhol. 

Embora nao possamos indlcar o valor exato do 

com6rcio, podemos afirmar que ele era favordvel k In- 

glaterra: a balanga do comercio inclinava-se a seu fa- 

vor, com uma diferen^a de 4 a 5 milhoes (268). Alem 

disso, nao devemos esquecer qus esse lucro era aumen- 

tado pela venda de alguns retornos na Europa. 

Nos 70 anos que nos interessam nao houve todavia 

regularidade no desenvolvimento da atividade comer- 

cial inglesa no setor que estudamos: houve periodos 

de decrescimo e periodos de aumento. Houve epocas 

em que predominou o comercio indireto, epocas em que 

o comercio direto foi mais importante, e epocas de 

equilibrio. 

Assim, de 1713 a 1750, predominou o comercio di- 

reto: a atividade da Companhia do Mar do Sul e a 

guerra de 1739-1748 contribuiram para isso. Enquanto 

a Companhia exercia as atividades previstas pelo tra- 

tado de asiento, e as alargava mesmo, os interesses 

ingleses em Cadiz eram prejudicados. A guerra de 1739 

naturalmente diminuiu as relagoes comerciais entre a 

Inglaterra e a Espanha, embora nao as rompesse to- 

talmente, e tornou dificeis tambem as relagdes entre a 

Espanha e suas colonias. Era natural, portanto, que 

os entrelopos ingleses aumentassem grandemente sua 

atividade no mar dos Caraibas e no Prata (acredita- 

mos no entanto, que aqul o contrabando brasileiro foi 

mais intenso no periodo de interrupgao das relagdes 

com a Espanha). 

Terminada a guerra, as relagdes anglo-espanholas 

se normalizaram, e em 1750 foi extinto o privllegio da 

Companhia do Mar do Sul, Um equilibrio parece ter- 

se estabelecido entao entre o comercio direto e o in- 

direto; enquanto os entrelopos continuavam as suas 

atividades na America, os comerciantes interessados 

em Cadiz eiam benieficiados com o afastamento da 

Companhia do Mar do Sul, concorrente importante. 

Depois de um aumento considerdvel durante a guerra 

anglo-espanhola de 1762-1763, o comercio direto decli- 

nou por causas jd por n6s estudadas. Se em 1750, o 

governo ingles atendeu os pedidcs dos comerciantes 

interessados em Cadiz, concordando com a extingao 

(267) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 270. 
(268) — Pereyra, op. cit, vol. II, p 274 
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dos privilegios da Companhia do Mar do Sul, median- 

te uma compensaQao em dinheiro, em 1766, ele pro- 

curou por em prdtica os melhores meios para reanimar 

o comercio dos colonos espanhols com suas colonias, 

chegando a criagao ds portos francos. Isso nos mostra 

que tanto o comercio dlreto com a America Espanho- 

la, como o iodireto, eram julgados pelo govdrno ingles 

de alto valor para o pals. 

4 _ Condigoes financeiras do comercio. 

O dxito da atividade comercial Hcita ou illcita dos 

ingleses na America Espanhola foi determinado em 

grande parte tambem pelos metodos de comercio por 

§les empregados. Era muito comum entre os negocian- 

tes ingleses o uso intenso do credito nas suas transa- 

goes. O credito era considerado como a "operagao vi- 

tal da indiistria e do comercio" ou "a vida do comer- 

cianite". file permitia a realizaQao de operagoes comer- 

ciais mais numerosas do que mediante pagamento ime- 

diato em dinheiro. O sistema de credito era usado no 

interior da Inglaterra e no exterior: neste caso, ele per- 

mitia o desenvolvimento do comercio de alem mar e 

consolidava o domlnio ingles sobre os mercados estran- 

geiros que, as vezes, Ihe ficavam devendo muito (269). 

Eram usadas nas transagoes a credito, as letras de 

c&mbio, e o prazo para pagamento era longo ou curto, 

conforme as circunstancias. 

fisse sistema foi amplamehte adotado pelos ingle- 

ses nos seus negocios com os colonos hispano-america- 

nos, que nao hesitaram em aceitar as vantagens que 

ele Ihes oferecia. Gragas a esse sistema, os colonos po- 

diam comprar mercadorias em muito maior numero do 

que se pagassem a vista e podiam obter tambem lucres 

grandes. O sistema ligava-os aos ingleses, seja pelas 

facilidades que obtinham para suas compras, seja pe- 

las dlvidas que contralam. A tecnica de comercio na 

America Espanhola sofreu notaveis modificagdes sob a 

influencia dos metodos ingleses. 

A16m disso, outra circunstancia explica a grande 

intensldade alcangada pelo contrabando: a necessida- 

de de os comerciantes hispano-americanos manterem 

sempre seus capitais em movimento. De acordo com o 

sistema economico-colonial espanhol, os colonos de- 

viam adquirir suas mercadorias sdmente na epoca dos 

galeoes e frotas. Mas a demora entre a chegada de 

(269) — Defoe, "The complete English tradesman" (ed. 
1732), apud Lipson, op. ciLf vol. Ill, p. 220, 
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uma frota e outra, a irregularidade das viagens, tra- 

ziam graves inconvenientes para os comerciantes his- 

pano-americanos: seus capitals deviam ficar parados 

no intervalo entre uma viagem e outra dos navios ofi- 
ciais e desse modo iam naturalmente diminuindo. Em 

geral, mais ou menos seis meses depois da chegada dos 

galeoes, os comerciantes ja tinham vendido tdda a sua 

mercadoria. Sem mercadoria, com grandes quantias 
de dinheirc obtidas nos negocios, o comerciante nao 

tinha interesse em esperar a chegada dos navios da 

Espanha para fazer novo emprego de capital: dirigia- 

se para a costa e adquiria outras mercadorias dos con- 

trabandistas. Os comerciantes do Peru procuravam For* 

tobelo ou Cartagena, onde domlnavam os entrelopos 

ingleses. Os pequerios comerciantes, que tinham pe- 

queno capital para empregar, iam pessoalmente a 

costa para fazer suas compras. Os grandes comer- 

ciantes, ou serviam-se deles, confiando-lhes cer- 

tas quantias e dando-lhes certa porcentagem, para fa- 

zer suas compras, ou enviavam a costa empregados de 

toda confianga para colocarem seus capitals, proven- 

do-se assim injnterruptameitte dos generos necessd- 

rios. Se considerarmos as facilidades oferecidas pelos 

ingleses nas transagoes, veremos como deviam ser cons- 

tantes e fartas as provisoes de generos nas maos dos 

comerciantes das colonias espanholas. verdade que 

os comerciantes do Peru podiam empregar seus capi- 

tals na compra de certas mercadorias de fabricagao 

americana, como panios de Quito, bastante usados pe- 

las populagoes pobres das montanhas. Mas e interes- 

sante notar, com Jorge Juan e Antonio Ulloa (270), 

que os comerciantes segaravam seus capitais em duas 

partes: uma destinada a compra de mercadorias colo- 

nials, e outra a compra das mercadorias europeias. Co- 

mo estas davam mais lucro e, eram muito mais procu- 

radas, era natural que o interesse dos comerciantes por 

elas fosse muito maior. Essa situagao prejudicava 

enormemente o movimento das feiras, especialmente 

das de Portobelo (271). Quando chegavam os galeoes, 

os comerciantes ja estavam provides de mercadorias 

ou tinham seus capitais em viagem para a costa: isto 

demorava muito a venda das mercadorias trazidas pe- 

los navios espanhdis e diminuia o movimento da feira. 

Alem disso, geralmente, eles gastavam apenas meta- 

(270) 
(271) 
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de do seu dinheiro em mercadorias dos navlos espa- 

nh6is, ficando a outra metade para o contrabando. 

fisse estado de coisas podia ser modificado pelo enVlo 

de navios freqtientes, e, no caso do Peru, pela adoQio 

da rota do Cabo Horn; e claro que se tivessem os ge- 

neros mais freqiientemente e num porto prdximo, os 

negociantes os prefeririam, sendo menores os gastos do 

transporte. Desse modo, foi uma boa politica do go- 

verno espanhol a introdugao do sistema de navios de 

registro, e a abertura do Cabo Horn em 1740. Esta me- 

dida devia corvtribuir para diminuir empregos de ca- 

pital pelos comerciantes hispano-americanos nas cos- 

tas do mar dos Caralbas. Sua influencia, contudo, 

nao se fez sentir logo, seja por causa da barateza do 

genero de contrabando, seja por causa do hdbito, seja 

pela insuficiencia da marinha espanola; mas aos poil- 

cos as novas vias foram sendo adotadas e a diminuigao 

do mimero de negociantes hispano-americanos em Ja- 

maica depois de 1765 pode bem ter sido determinada 

por uma freqixencia maior de navios nos portos do 

mar do Sul. 

Mas os comerciantes espanhois da America nao se 

limitavam a empregar seus capitais na costa, na com- 

pra de mercadorias: eles os enviavam a Inglaterra. 

No seculo XVIII parecem ter sido numerosos os capi- 

tais hispano-americanos em Londres. Duas causas, so- 

bretudo, contribuiram para isso: o desejo de subtrair 

metais preciosos ao pagamento do quinto e de colo- 

ca-los em lugar seguro, e a encomenda de mercadorias 

determinadas (272). Para subtrair seu ouro e sua 

prata ao pagamento do quinto cobrado pelo gcvemo 

espanhol, os colonos hispano-americanos habituaram- 

se a confiar seus metais preciosos aos ingl§ses, levan- 

do-os geralmente para Jamaica (isso nao excluia a en- 

trega a comerciantes ingleses que visitavam as colo- 

nias espanholas). Em Jamaica, entregavam a prata 

e o ouro em barra ou moeda a comerciantes ou outras 

pessoas de sua confianga, recebendo em troca, como 

garantia do depdsito, letras de cimbio sacadas sdbre 

Londres Eniquanto a Companhia do Mar do Sul co- 

merciou nos territorios espanhois, seus navios tambem 

levaram muito ouro e prata para a Inglaterra, a pedi- 

do dos colonos. files transportavam os metais, ou en- 

tao levavam passageiros que tinham como bagagem 

(272) — \knos autores falam desse envio: D. Dionisio de Alse> 
do y Herrera, "Comento geogrdfico instdrico", cd. Za- 
ragoza, pp. 207-208 e 383; Noel, "L'Amerique Espag- 
nole ou Lettres Civiques a M. d© Pradt", 5 dme. lettre 
p. 84; Chrisielow, op. cit., p. 331; V, L. Brown, pp. 
669, 673-674. 
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grandes quantidades de ouro e prata (273). Comu- 

mente, segundo Alsedo y Herrera (274), para levarem 

os bens dos colonos espanhdis, os funciondrios da Com' 

panlhia cobravam uma taxa de 6 %, elevada para 10 % 

quando os diretores da Companhla, para satisfazer um 

pedido do governo espanhol, proibiram o transporter 

nos sens navios de bens que nao Ihe pertenciam. Gran- 

des somas de metais foram extraidas da America, mes- 

mo a este prego, diz o autor indicado. Casas de Lon- 

dres, e, talvsz mesmo, o Banco da Inglaterra, torna- 

ram-se depositdrios das riquezas dos colonos da Espa- 

nha: o prejinzo sofrido pelo governo espanhol trans- 

formava-se em beneficio para a Inglaterra. 

Os capitals eram enviados para a Inglaterra tam- 

bem para a compra de mercadorias; certas quantias 

eram confiadas a inglesss (cremos mesmo que repre- 

sentantes das casas hispano-americanas iam a Ingla- 

terra) para a compra de mercadorias enccmendadas. 

fiste modo de empregar os capitals colonials deve ter 

existido desde que se tornaram mais intsrsas as re- 

lagoes entre os colonos espanhois e os ingleses de Jamai- 

ca; mas ele se intensificou em dado momento por causa 

de certas resolugoes do governo espanhol, que restrin- 

giam as transagdes dos comerciantes americanos. 

Em 1729, pela real ordem de 23 de novembro, foi 

proibida a consignagao de mercadorias a qualquer co- 

merciante das Indias: os consignatarios deveriam ser 

os encomenderos que seguiam nos galeoes, frotas e 

outros navios; a eles tambem competia levar os retor- 

nos para a Espanha. Mais tarde, em 1735, pelo artigo 

4 do "Real despacho sobre flotas y galeones" (275) era 

proibido aos "comerciantes dos reinos do Peru e Nova 

Espanha, remeter capitals para a Espanha, para empre- 

ga-los em pura negociagao"; e tambem o rei proibia 

"aos indivlduos do comercio da Espanha que levassem 

por sua conta, a Lima e outras provlncias do Peru, as 

mercadorias transportadas nos galeoes, devendo des- 

pachd-las para o lugar da feira, do mesmo modo que 

as mercadorias das frotas da Nova Espanha, deviam ser 

levadas para Jalapa. Nao podendo enviar seus capitals 

para a Espanha, era natural que os comerciantes ame- 

(273) — Al^m de transportarem o metal nao quintado por 
conta dos colonos espanhois, os comerciantes ingle- 
ses (da Companhia ou nao) recebiam pagamento em 
metal do mesmo tipo. 

(274) — Alsedo y Herrera, op. e ed. cit., p. 207. 
(275) — Documentos, V, n.0 29, pp. 117-118; Antunez y Ace- 

vedo, "Memorias historicas sobre la legislaci6n v 
gobierno del comercio de los espafioles com sus colo- 
nias en las Indias Occidcntales", p. 298. 
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ricanos procurassem outra via para efetuar seus 

neg6cios. Os comerciantes da Nova Espanha que nao 

haviam sido ouvidos por ocasiao da emissao des- 

sa ordem, reclamaram; alias, dies sentiam-se 

muito mais prejudicados que os do Peru, pois 

tinham mais dificuldades em dispor de seus ca- 

pitais por outras vias. Conseguiram, entao, em 1738, 

a expedigao de uma cedula que suspendia em seu fa- 

vor o disposto pelo art. 4 do decreto de 1735: seus ca- 

pitals podiam ser enviados a Espanha, desde que fos- 

sem consigrados ou enviados aos comerciantes matri- 

culados na Universidade de Carregadores das indias, 

em Cadiz; as mercadorias compradas com esse dinhei- 

ro deveriam ser transportadas nas frotas, e registra- 

das em nome de "indivlduos matriculados no comercio 

destes reinos e que faziam as viagens" (276). Novas 

reclamagoes dos comerciantes do Mexico levaram S. M. 

Catolica a expedir a cedula de 20-6-1749, em que eram 

anuladas as restrigdes impostas pelas resolucoes de 

1729, 1735 e 1738 e que permitia aos comerciantes do 

Peru e Nova Espanha enviarem livremente a Espanha 

seus capitals, como faziam antes de 1729, fazendo suas 

consignagdes, enviando seu dinheiro e seus pedidos a 

qualquer pessoa (277). Essa medida visava acabar 

com os prejuizos que sofriam o tesouro e o comercio 

espanhdis, pela extragao dos capitals por outras ^das. 

A resolugao nao impediu a salda dos capitais his- 

pano-americanos para a Inglaterra: diminuiu-a apenas. 

E' interessarjte notar que as reclamagdes sdbre as 

resolugdes indicadas foram tddas feitas pelos comer- 

ciantes do Mexico: isso parece indicar que as medi- 

das afetavam muito mais seus interesses que os dos 

negociantes do Peru, mais submetidos a influencia dos 

ingldses. 

A Inglaterra teve, pois, ainda, parte do papel im- 

portante que deveria caber exclusivamente k Espanha, 

no aproveitamento dos capitais hispano-americanos. 

(276) — Documentos, V. n.0 30, pp. 123-126. Real Cedula dero- 
gando lo dispuesto en el capitulo 4 de la real cedula 
de 21 de Enero de 1735, y declara el modo y forma 
com que los individuos del comercio de Nueva Es- 
pana pueden remitir sus caudales y frutos, y facilitar 
los retornos (20-11-1738); Antunez y Acevedo, op. 
cit, Apendice XXI, pp. XGIV XCV1I. 

(277) — Documentos, Y, n.0 33, pp. 133-138. Real cedula para 
que el Consulado y comercio de los reynos de Peru 
y Santa Feremita los caudales a su arbitrio y volun- 
tad, com la misma libertad que lo executaba antes del 
ano de 1729, en la forma que se expressa (20-6-1749); 
Antunez y Acevedo, op, cit., Apendice XXII pp. 
XCVII-CI1I. 
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CAPITULO I 

RESISTfiNCIA DA ESPANHA A PENETRA^AO 

INGLESA 

A penetragao inglesa na America Espanhola pre- 

judicava grandemente os interesses espanhois. Sofria 

prejuizos a coroa espanhola; prejulzos morals, porque 

a concessao de vantagens e privilegios aos ingleses que- 

brava o seu exclusivismo colonial e porque a atividade 

ilicita diminuia a afeigao e a dedicagao dos colonos a 

metropole e a dinastia; prejuizos economicoSj porque 

a conquista dos mercados por produtos estrangeiros 

impedia o desenvolvimento do interesse pela produgao 

na Espanha, porque a entrada clandestina de generos 

em grande quantidade e a dificuldade em vender as 

mercadorias transportadas por frotas e galedes dimi- 

nuiam o rendimento do tesouro e porque os metais 

preciosos seguiam diretamente para o estrangeiro. So- 

friam prejuizos os suditos espanhois. industriais e co- 

merciantes, que muitas vezes nao podiam vender seus 

produtos, encontrando o mercado americano ja suprido 

na epoca da chegada de frotas, galeoes ou navios de re- 

gistro, ou eram obrigados a vende-los com perda (278). 

Considerando esses prejuizos, o governo espanhol 

procurava resistir a penetragao inglesa, seja dificul- 

tando a execugao dos tratados de Utrecht no referen- 

te ao comercio com a America, seja lutando contra o 

comercio de contrabando. 

(27S) — Devemos notar que, al&tn dos ingleses, outros estran- 
geiros comerciavam na America Espanhola; aconte- 
cia, porem, quo no seculo XVIII o papel dos ingleses 
era muito mais importante e sua atividade muito 
maior, exercendo-se em areas tambdm maiores que a 
dos outros entrelopos. Por isso podemos atribuir aos 
ingleses isolados ou prejuizos apontados, notando 
entretanto, que com eles agiam outros elementos. 
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1 — Resistencia a atividade da Companliia do Mail 

do Sul. 

No primeiro caso, de dificultar a execugao dos 

tratados, se considerarmos as condigoes em que foram 

obtidas as concessoes pela Inglaterra, nao nos admira- 

remos da atitude da Espanha; as concessoes feitas, es- 

tando em desacordo com os interesses espanhois, e 

sendo os fins e conveniencias da Espanha diferentes 

dos da Inglaterra, nao se podia esperar que ela puses- 

se o seu melhor empenho na aplicagao dos tratados. 

Jd tivemos ocasiao de indicar certas medidas em- 

pregadas pela Espanha para dimlnuir as possibilidades 

do comercio licito ingles nas suas colonias americanas 

(Vide pp. 93, 97-98); elas atingiam o comercio negreiro 

e o navio de permissao e eram aplicadas sob os mais va- 

riados pretextos. Nesses atos, muitas vezes, o govSrno 

espanhol nao tinha responsabilidade, cabendo aos ofi- 

ciais reais, que aproveitavam tambem ocasioes favord- 

veis para extorquir dinheiro da Companhia, a culpa 

dos abusos cometidos. 

A detengao, o confisco imediato de bens da Com- 

panhia (navios, feitorias, negros, etc.), em caso de 

guerra ou sob qualquer outro pretexto, era coisa co- 

mum. O confisco em caso de guerra, sobretudo, teve 

grande importancia. file causou sempre conflito, por- 

que o governo espanhol nao costumava respeltar o 

prazo dilatado (18 messs) concedido a Companhia pelo 

tratado de asiento para retirar seus bens das ter- 

ras espanholas, em caso de rompimento de hostili- 

dades. Na real cedula de 25-10-1718, por exemplo, s6- 

bre confisco dos bens do asien{to, escrevia S. M. Ca- 

tolica: "... e advirto-o de que nesta represalia e con- 

fiscagao devem ser incluidos todos os bens e mercado- 

rias do asiento de negros, porque e minha vontade que 

nao sejam eles excetuados... nem que sejam observa- 

dos prazo ou qualquer condicao das estipuladas nos ul- 

timos tratados de Paz e Asiento de Negros" 

Essas confiscagoes, feitas em tempo de guerra, tinham 

o carater de represalias a ataques ingleses e serviam 
como meio de defesa das fndias. Sendo, no entanto, 

feitas contrariamente aos dizeres do tratado, podem 

ser consideradas como meios de enfraquecer a posigao 

dos ingleses na America e diminfuir os seus negdcios. 

A apreensao dos bens do asiento em caso de 

guerra ou de rompimento de relagoes entre a Inglater- 
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ra e a Espanha, era feita segundo determinadas regras. 

For ordem do rei eram apreendidas todas as especies 

de bens e mercadorias dos asientistas sem excegao; os 

livros de negocios, registros, etc., eram tambem reco- 

Ihidos. Todos os bens embargados deviam ser inven- 

tariados por um oficial real, na preseniga do represen- 

tante ingles, que tambem assinava as relagoes. Os ge- 

neros e bens eram depositados em lugar seguro para 

evitar qualquer extravio; as mercadorias que, por sua 

qualidade, podiam estragar-se com a detengao, eram 

vendidas, estando presente o representante da Compa- 

nhia; o produto da venda, com indicagao de sua pro- 

cedencia, era guardado junto com os outros bens. Para 

a alimentagao dos ingleses era separada uma porgao 

dos bens embargados, da qual o consumidor dava um 

recibo. As pessoas eram respeitadas; os vice-reis e go- 

vernadores deviam cuidar que os ingleses nao sofres- 

sem qualquer vexame. Nao eram estes obrigados a dei- 

xar a America, mas, se os oficiais reais achassem con- 

veniente, podiam determinar que eles se mudassem da 

costa para o interior. 

Devemos notar que essas medidas deviam ser apli- 

cadas nao s6 contra a Companhia asientista, como con- 

tra todos os ingleses residentes nos domlnios espanhois, 

ou em transito por eles, excetuados apenas os ingleses 

e irlandeses catdlicos neles "avecmdados" (279), 

Cessado o estado de guerra, ou afastada a causa 

que determinara o confisco, eram os bens devolvidos 

tambem por ordem do rei. Mandava entao S. Majes- 

tade que se devolvessem os bens e mercadorias tal como 

haviam sido embargados, ou o valor justo que tinham 

na epoca da detengao. No caso de nao ter sido feita, 

por ocasiao do embargo, a avaliagao dos bens por "des- 

cuido ou omissao dos oficiais reais, declaragao de va- 

lor podia ser feita na epoca da restituigao, diante dos 

juizes ordinarios nos lugares onde tinham sido embar- 

gados, desde que os interessados apresentassem infor- 

magoes autenticas e provas. Essa declaragao podia ser 

feita mesmo se apenas parte dos bens nao tivesse sido 

avaliada. 

(279) — Documentos, V, n.0 7, pp. 17-19. Real Cedula sobre 

confiscacion de bienes del asiento de ingleses de 

Buenos Aires (25/10/1718); n.0 23, pp. 105-106. Heal 

Cedula sobre suprecidn del asiento de ingleses (27-3- 

1727). 
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Confiscagoes dessa especie foram feitas em 1718 e 

1727, com restituigoes em 1721 e 1729-1730 (280), 

O valor dos bens confiscados, segundo declaragoes 

dos diretores da Companhia, citadas par Anderson (op. 

cit., vol III, p. 222), subiu a £ 225.000 emf 1718 e a 

£ 122.000 em 1727. Neste ano, segundo carta enviada 

pelo governador de Cartagena ao ministro Patino, na- 

quela cidade, somente, foram recolhidos bens ingleses 

no valor de 304.000 pesos (281). 

Essas medldas tinham como efeito, excluidos os 

prejuizos da Companhia do Mar do Sul, apenas a sus- 

pensao temporaria e ineficiente do asiento; levantado 

c embargo, o comercio recomecava e continuava como 

anteriormente. 

As medidas contra suas atividades licitas irritavam 

a Companhia do Mar do Sul, provocavam conflitos, e 

nao resolviam o problema da participagao dos ingle- 

ses no comercio hispano-americano. 

O problema do contrabando feito pela Companhia 

cu por seus funcionarios, preccupcu, por sua gravida- 

de, a Espanha. Neste caso, combatendc-o, o governo 

espanhol tinha o direito ao seu lado. 

Para lutar contra o comercio ilicito da Companhia 

do Mar do Sul, a Espanha dispunha de pcucas e inefn 

cientes armas: a visita aos navios chegados, a apreen- 

sao das mercadorias. Os navios de permissao eram vi- 

sitados e medidos para serem verificadas a tonelagem 

e a quantidade de mercadorias: excesso de peso e ta- 

manho determinava a sua interdigao, como ja vimos 

(parte II, cap. III). 

O encontro de contraband© nos navios negreiros, 

por ocasiao da visita dos oficiais reais, era punido com 

o confisco e queima dos bens, e castigo dos responsi- 

veis pela fraude (art. 2 do trat. vide pp. 49 e 89). Ao 

contrario do previsto no asientoi frances, a pena de 

morte nao era indicada para os responsaveis pela frau- 

de, e os navios com mercadorias de contrabando, con- 
trariamente ao que diziam as leis das fndias. nao po- 

diam ser apreendidos ou conservados parados; a frau- 

de nao podia impedir tambem os representantes da 

(2S0) — Reais cedillas de 25-10-1718 e de 27-3-1727 manda- 
vam embargar os bens do asiento; e reais cedulas de 
6-8-1721 e 14-12-1729 (dirigidas aos vice-reis do Peru 
e Nova Espanha) e 12-2-1730 (dirigida ao governador 
de Buenos Aires) ordenavam a restitui^ao. (Docu- 
mentos, V, n.0 7, pp. 17-19; n.0 23, pp. 105-106; n.0 

15, pp. 79-81; n. 26, p. 110; n.0 27, pp. 111-112). 

(281) — Arquivo de Sevilha, Legajo 7616, apud Duro, op. cit., 
vol. VI, p. 189 n. 1. 
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Companhia de fazerem o comercio (282). Isso nao im- 
pedia entretanto, que a Espanha, is vezes, apreendes- 

se navios com contrabando, como em 1735, em Hava- 

na, quando o agente da Companhia procurava embar- 

car ilicitamente certas mercadorias em dois navios 

(283). 

Para impedir ou diminuir o carregamento de mer- 

cadorias pelos navios negreiros, o representante espa- 

nhol entrou em entendimento com a Companhia do 

Mar do Sul, estabelecendo-se que os barcos grandes 

levariam quatro negros em cada cinco toneladas e os 

pequenos, um negro em cada duas toneladas, devendo 

todos levar certificados de provisoes (284). 

Costumava tambem o governo espanhol protestar 
e pedir a dispensa de agentes ou empregados da Com- 

panhia que. se entregavam visivelmente ao contraban- 

do, ou que praticavam outros atos contraries ao dis- 

posto pelo tratado de 1713. Assim, por exemplo, fo- 

ram suspenses o capitao do "Hoyal Caroline" em sua 

ultima viagem, e o capitao de um navio denominado 

"St. James", acusados de transportarem passageiros 

espanhois e mercadorias nao pertencentes k Compa- 

nhia (285). 

O resultado dessas medidas foi insignificante; o 

contrabando e outros atos ilegais da Companhia, con- 

traries aos interesses espanhois continuaram sempre. 

Elas serviram somente para provocar desentendimen- 

tos entre a Companhia e o governo de Madri. 

2 — Agao do governo espanhol contra os entrelopos 

ingleses. 

Como ja vimos, tinha grande importancia o co- 

mercio feito pelos entrelopos ingleses. 

Contra eles o governo espanhol lutou com todas 

as armas de que pode dispor. Procurou despertar e au- 

mentar zelo de governadores e oficiais reals em ge- 

(262) — Essas restrigoes a a^ao repressiva da Espaniia sao 
interessanles porque indicam uma atenua<jao das 
leis das fndias. 

(283) — Carta da Companhia a Newcastie, 8-3-1735. H. O. St, 
Pap. Dom. Geo. II, 34, apud Vaucher, op. cit., p. 237. 

(2^4) — Sim. Est. 7006. Certificado para a "Eagle" de 300 to- 
neladas e 150 escravos (8-11-1734) e acordo entre T. 
Geraldino e a Companhia do Mar do Sul, apud V. L. 
B., p. 180 e n. 6. 

(285) — Hildner, op. ext., p. 327; 
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ral, mobilizou forgas navais, procurou organizar a re- 

sistencia em terra, praticou mimerosas reformas (a 

luta era drigida tambem contra os elementos nao in- 

gleses). 

Essa repressao ao comercio ilicito, no entanto, 

nao foi uniforme: mais ou menos intensa segundo o 

interesse demonstrado pelo governo espanhol, ela de- 

pendia tambem muito de circunt&nclas locals e sobre- 

tudo da atitude dos oficiais espanhdis na Amdrica. £s- 

tes, em geral, como vimos, mantinham uma atitude fa- 

voravel aos elementos que exerciam as atividades 111- 

tas. O governo espanhol pdde, contudo, no decorrer 

do seculo, contar com alguns oficiais, vice-reis, gover- 

nadores, presidentes de audiencias que se interessa- 

ram pelo combate aquela prejudicial atividade, como 

por exemplo, D. Dionisio de Alsedo y Herrera. Quando 

apareciam esses bons elementos, a repressao se inten- 

sificava nas provlncias ou cidades sob seus cuidados. 

Varias foram as medidas tomadas pelo governo 

espanhol ou por esses oficiais, pessoalmente, para aca- 

bar como o comercio ilicito: algumas foram dirigidas 

contra os entrelopos estrangeiros, outras visavam de- 

sencorajar a pratica das atividades ilegais pelos co- 

merciantes hispano-americanos. 

a) — Medidas visando desencorajar as atividades 

ilicitas dos comerciantes hispano-americanos. 

Compreendendo que a repressao ao contrabando 

dependia grandemente da atividade e da agao dos fun- 

cionarios das Indias, vice-reis, governadores, presiden- 

tes de audiencias, etc., e conhecendo suas dlsposigoes, 

a corte de Madrl, ordenava-lhes com insistencia que 
lutassem contra os "comercios illcitos". Sao numero- 

sas as reais cedillas , instrugoes, etc., emitidas pelo Rei 

e pelo Conselho das Indias, ordenando a guerra ao 
contrabando, lembrando leis sobre a materia, indican- 

do metodos de combate. Desse tipo sao por exemplo, as 

reais cedulas de 8-3-1714, sobre necessidade de evitar 

o comercio de navios estrangeiros, de 31-1-1720, sobre a 
forma de evitar comercios illcitos nos "domlnios do 

Peru", de 26-8-1721, sobre a mesma questao, de 13-1- 

1726, mandando evitar o comercio de roupas estrangei- 

ras em Buenos Aires (286). 

O crime de contrabando era severamente punido 

pelas leis das Indias: confisco de bens, prisao e mesmo 

(286) — Documentos, V, n.0 3, pp. 8-9; n.® 14, pp. 75-79: 
n® 16, pp. 81-82; n.® 20, pp. 90-100. 



a jnorte eram penas existentes. As penas mais sever as 

nao eram sempre impostas. Fllipe V, no entanto, man- 

dou, pela real cedula de 31 de dezembro de 1720 (287)» 

que fossem observadas exata e irremissivelmentte as 

leis (7 lib. 9 titul 27 e 8 titul 13) "que impunham a 

pena de morte e perda dos bens a todos que incorres- 

sem no que nelas se indicava sobre introdu<:6es e co- 

mercios il^citos,^ A lei, que entraria em vigor um ano 

depois de sua publicagao nas provlncias americanas 

(por bandos publicos as resolugoes deveriam ser dadas 

ao conhecimento em todas as provmcias, cidades, vilas 

e lugares dos reinos), deveria ser aplicada a todos, sem 

excegao: contra os colonos que exerciam as atividades 

condenadas pelas leis citadas, e contra os funcionarios 

que as permitiam, fossem vice-reis ou funcionarios 

menos elevados. A denuncia podia ser feita por qual- 

quer pessoa, pela via reservada, ao Rei ou ao Conselho 

das fndias, para que nenhum transgressor ficasse im- 

pune. Nao conseguimos saber se a ordem foi cumprida 

nessa epoca, mas cremos que nao devem ter sido nu- 

merosas as execugoes (se houve execugoes), porque 

eram mais' numerosos os interessados em contmuar o 

comercio que os interessados em acaba-lo. Temos, no 

entanto, noticias de que, algumas vezes, castigos seve- 

ros foram impostos: assim, por exemplo, o governador 

de Buenos Aires, Miguel de Salcedo y Sierraalta (1734- 

1738), aplicou a pena de morte a algumas pessoas que 

exerciam o contrabando em grande escala. 

Ao mesmo tempo que mandava impor castigos se- 

veros aos culpados, o governo espanhol tomava outras 

medidas, visando impedir o comercio clandestine. 

Assim, a mesma real cedula de 31-12-1720 mandava 

que os funciondrios reals impedissem os colonos de 

transportar ouro e prata aos portos onde poderiam 

existir navios estrangeiros, principalmente quando 

havia noticia da chegada de tais navios: a decisao ti- 

nha como fim, ainda, evitar a saida de metais precio- 

sos nao quintados. Dizia o rei em sua ordem que a di- 

minuigao das atividades ilfcitas dependia muito da 

atitude dos seus oficiais, cuja tolerancia era a maior 

responsavel pela extragae de metais e introdugao das 

mercadorias: se eles fizessem vigiar convenientemente 

as estradas que se dirigiam para as costas, aqueles ma- 

les seriam evitados. 

Essa vigilancia nas estradas e caminhos seguidos 

(287) — Documentos, Vt n. 14, p. 77. Real cedula. Sobre la 
forma eon que se devem impedir los ilicitos Comer- 
cios em los Dominios del Peru (31^12-1720), 



pelos infratores da lei foi varias vezes recomendada 

pelo govemo espanhol, e produzia algum resultado, 

embora passageiro e reduzido. Para exempliflcar dsse 

tipo de agao que ss dirigia contra os comerciantes his- 

pano-americanos, pois eram eles que se encarregavam 

do transporte da costa para os centres de consume, 

podemos indicar a atividade do ja muitas vezes citado d. 

Dionisio de Aisedo y Herrera. Na sua passagem pela 

presidencia da Real Audlencia de Panama, atendendo 

as instrugoes de S.M. Catolica e do vice-rei de Nova 

Granada, Sebastiao Eslava, procurou melhorar a situa- 

gao comercial das provlncias sob seu governo, desor- 

ganizada pela intensidade do contrabando. Para isso, 

colocou guardas em todas as vias conhecidas segui- 

das pelos traficantes. Dando aos apreendedores a par- 

te da presa que a lei Ihes destinava e distribuindo inte- 

ligentemente os guardas, conseguiu impedir bem a pas- 

sagem: mimero muito menor de pessoas conseguiu pas- 

sar com o contrabando, e a maior parte, ao ser surpre- 

endida preferia perder as mercadorias a ser presa» 

abandonando, em caso de perigo, os fardos, e fugindo 

para lugares seguros nas montanhas. Na Nova Gra- 

nada, as mesmas precaugoes eram, as vezes, tomadas, 

fazendo-se guardar as vias de penetragao no Peru. 

Mas, das medidas tomadas para desencorajar os 

comerciantes a aplicarem seus capitais na compra de 

objetos de estrangeiros, a que nos parece mais interes- 

sante e a indicada por J. Juan e A. Ulloa, no livro "No- 

ticias secretas de America" (pp. 196-197), e aplicada em 

Cartagena. Ja tivemos ocasiao de dizer que Cartage- 

na e suas imediagoes eram um centro important^ de 

atividades comerciais ilicitas e que para ali se dirigiam 

comerciantes das mais distantes regioes do Peru e piln- 

cipalmente de Quito, Popayan e Santa Fe de Bogota, 

para empregar seus capitais, grandes ou pequenos. Os 

comerciantes destas tres provincias, junto com os do 

Peru, de acordo com as regras de comercio estabeleci- 

das, deviam comprar suas mercadorias na feira de Por- 

tobslo, depois da chegada dos galeoes. Achando, no 

entanto, diflceis os caminhos ate Portobelo, eles se di- 

rigiam a Cartagena, onde tinlxam a sua disposigao as 

sobras da feira de Portobelo, ao voltarem os galeoes. 

Como estas mercadorias eram geralmente de ma qua- 

lidade e pouco valiosas, eles lam ao,s pontos de encontro 

com os entrelcpos ingleses e empregavam aqui, em com- 

pras, a maior parte de seus capitais. Para que esses ne- 

gociantes gastassem seu dinheiro na compra de produtos 

trazidos da Espanha, resolveu-se fazer uma concessao. A 

partir de 1730, permitiu-se que logo que chegassem a 
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Cartagena, antes de se dirigirem para Portobelo, cs ga- 

leoes vendessem livremente suas mercadorias aos comer- 

ciantes interessados de Santa Fe, Popayan e Quito. A 

medida, contudo, provocou reclamagoes dos comercian- 

tes do Peru, que se dirigiam a Portobelo, via Panama. 

Diziam eles que, enquanto participavam da feira, os co- 

merciantes de Quito, provides primeiro de generos, diri- 

gir-se-iam a Lima para vende-los e proveriam o mercado 

antes da sua chegada. Considerando que os ccmercian- 

tes do Peru tinham razao, procurou-se resolver a ques- 

tao de modo favoravel a eles. Decidiu-se, entao, que, che- 

gados os galeoes a Cartagena, fossem fechadas as comu- 

nlca^oes comerciais entre Quito e Lima, ficando proibi- 

dos os transportes de roupas e outros generos europeus 

entre as duas cidades; os que pretendessem levar clan- 

destinamente tais generos de Quito a Lima seriam mul- 

tados, e as mercadorias seriam confiscadas. Deste modo, 

dizem os autores citados, "ficaram as provincias de Qui- 

to, Popayan e Santa Fe, capazes de prover-se de roupas, 

e as do Peru e Lima livres do prejuizo". Mas a providen- 

cia nao deu os resultados esperados, porque, dizem eles, 

^o contrabando era um vicio". Os comerciantes que iam a 

Cartagena empregavam somente metade ou menfcs do 

seu dinheiro na compra das mercadorias dos navios es- 

panhois, reservando o resto para a aquisigao das merca- 

dorias dos ingleses. E, como as mercadorias oferecidas 

pelos entrelopos eram mais baratas, eram introduzidas 

em muito maior quantidade que as outras mercadorias 

do comercio licito. 

b) —Medidas dirigidas contra os entrelopos. 

Acompanhando as1 medidas acima indicadas, ou- 

tras foram tomadas, visando impedir a aproximagao 

dos entrelopos ou dificultar e vedar seu comercio 

Para defender as costas e tolher os movimentos 

dos entrelopos, usou o governo espanhol os celebres na- 

vios guarda-costas. Instituidos em 1725, esses guarda- 

costas deviam restabelecer o curso dos galeoes, a segu- 

ridade do comercio e a liberdade dos portos, destruindo 

as atividades comerciais ilicitas. Para armamento e 

conservagao dessesi navios foi criada uma taxa de 4 % 

sobre riquezas e frutos das Irdias, cobrada dos comer- 

ciantes, principais interessados na medida. Os primei- 

ros navios foram logo aprestados e partiram da Espa- 

nha para a America (288). Depois, eles passaram a 

(288) — Alsedo y Herrera, "Aviso historico", ed. Zaragoza, p. 
212. 
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ser tamb6m armados pelos governadores dos centres 

americanos, ou por particutoes, com licenga dos go- 

vernadores. 

Sen mimero variava, nao so de acdrdo com as pos- 

sibilidades da marinha espanhola, como de acordo com 

a situagao internacional e com o estado do comercio 

nas Indias. Entre 1731 e 1739, por exempio, eles desen- 

volveram uma grande atividade. Depois de 1763, tarn- 

bem houve um grande aumento na atividade dos vi- 

gilantes guarda-costas: a razao pode ser encontrada 

no desejo de melhorar a defesa das Indias, depois da 

ligao dada pela tomada de Havana pelos ingleses, em 

1762, no desejo de vingar as perdas sofridas com a 

ocupagao daquela cidade, ou entao na intengao de 

Carlos III de acabar com os prejuizos causadoa ao te- 

souro e reerguer a Espanha. No perlodo de 1763 a 1771, 

segundo o embaixador britenico, mais de 100 navios 

ingleses apresados pelos guarda-costas foram le^ados 

a Cadiz (289). 

Os navios guarda-costas constituiam um perigo 

s6rio que nao podia ser desprezado pelos entrelopos. 

De acdrdo com o direito internacional reconbecido 

e com os tratados feitos com a Inglaterra, a cdrte de 

Madri podia exercer o direito de visita em dguas de sua 

jurisdicao, em embarcacoes estrangeiras navegando pa- 

re seus portos. 

Entretanto, seja para tornar mais eficientes as 

agoes, seja para veneer um poder fortemente estabele- 

cido, seja, no caso dos perseguidores serem partdcula- 

res, para obter ganhos, os espanhdis ultrapassavam 

muitas vezes os limites permitidos para os apresamen- 

tos, especialmente antes de 1739, prejudicando at6 a 

navegagao inglesa para colonias britanicas, e provo- 

cando conflitos. 

Para completar o trabalho dos guarda-costas, em- 

barcagoes de porte pequeno — balandras — eram, as 

vezes, empregadas para procurar os traficantes nos 

surgidouros, embocaduras de rios, etc., onde os gran- 

des navios "policiais" nao podiam chegar. Diz Alssdo 

y Herrera, em seu "Aviso hist6rico,, (Ed. cit. p. 253), 

que o uso das balandras se fez necessdrio porque, usan- 

do a Espanha navios de grande tonelagem para guar- 

dar as costas, os entrelopos passaram a usar embarca- 

goes menores que podiam ser escondidas nos acidentes 

litoraneos, e que podendo desenvolver maior velocidade, 

escapavom facilmente; contra elas deviam ser emprega- 

das armas iguais. As balandras eram preparadas e ar- 

(289) — Cbristelow, op. cit., p. 343 e n. Ill, 



- 221 — 

madas por governadores e comandantes de pragas, ze- 

losos em defender os interesses do seu rei. Tal e o caso 

verificado em 1737, em Cartagena, cujo comandante fez 

armar duas balandras "S. Pedro" e "Santa Rosa" (290) 

para combater os ousados entrelopos. 

Guarda-costas e balanidras eram empregados no 
mar do Norte, No mar do Sul, onde eram menos fre- 

qiientes as vlsitas de navios estrangeiros, o servigo de 

perseguigao a entrelopos ou corsarios era feito pela "ar- 

mada do mar do Sul" ou por navios de registro requi- 

sitados e armados especialmente para esse fim, quando 

havia necessidade. Em Buenos Aires, os governadores 

costumavam usar embarcagoes particulares quando de- 

sejavam perseguir navios estrangeiros. 

A vigilancia no mar era completada por uma vi- 

gilancia feita em terra: oficiais reals eram encarrega- 

dos de verificar a existencia de contrabando nos na- 

vios estrangeiros entrados nos portos, e eram desta- 

cados para os portos mais desertos, a fim de impedir 

as possfveis negociagoes entre colonos e intrusos. Mas 

essa providencia era ineficiente porque a coroa espa- 

nlxola nao podia contar com o devotamsnto e honesti- 

dade de seus proprios oficiais. 

Para combater certos m^todos de comercio, as au- 

toridades espanholas empregaram meios especiais. Co- 

mo era muito usado para introdugao do contrabando o 

processo das arribadas, a Espanha, em certas ocasioes. 

recusou aos navios ingleses o direito de se refugiarem 

nos portos americanos, violantelo assim o tratado de 

1670: em 1737, o navio "Neptuno" foi apresado por ter 

entrado em porto do domlnio espanhol invocando o di- 

reito de refugio (291). Uma real cedula de 19-11-1767 

mandava, que, de acordo com o artigo 1 do tratado de 

1670, se permitisse a entrada de navios ingleses nos 

portos espanhois, nos casos de estarem eles sendo per- 

seguidos por piratas, ou de necessitarem reparos 

(292). Isso indica que o artigo nao estava sendo ob- 

servado com devia ser, e, cremos poder afirmar, que 

foram reclamagoes inglesas, como as feitas em 1737- 

1739, que provocaram a emissao da real cedula. 

(290) — Alscdo y Herrera, op. e ed. cit., p. 253. 

(291) — Carta da Companhia do Mar do Sul e Newcastle, 17- 
10-1738, R. O. St. Pap. Dom. Geo II, 45, apud Vaucher 
op. cit., p. 238. 

(292) — Documeutos, V, n.0 42, pp. 202-203. Real ordem que 
acompafia inserto el Capitulo 1.° del tratado com 
Inglaterra, sobre refugio em los puertos, por fuerza 
maior, dc los navios de ambos paises (9-11-1707), 
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No caso das embarcagoes arribadas, ainda, foi em 

1737 e durante certo tempo, em Cartagena, adotado o 

sistema de colocar um oficial com guarda a bordo, a 

fim de impedir o exercicio do contrabando. 

Fmalmente, procuraram as autoridades espanho- 

las destruir bases de contrabando utilizadas pelos in- 

gleses. fisses ataques eram realizados como operagoes 

militares em epoca de guerra, e esse aspecto pouco nos 

interessa por ser uma coisa natural durante lutas en- 

tre dois paises, ou ocorriam em epoca de paz, como 

operacdes de defesa do comercio e de seguranca das tn- 

dias Ocidentais. Eram feitos de acordo com a coroa, 

por sua ordem, ou por iniciativa particular de vice- 

reis e governadores. 

No Rio da Prata, as agoes se dirigiam sempre con- 

tra a Colonia do Sacramento, o atrevido centro de con- 

trabando pertencente a Portugal. Os ataques a Colo- 

nia tinham dois fins: o mais conhecido e mais citado, 

o de expulsar os Portugueses encravados em terras con- 

sideradas esparjiolas; o mais importante para nos, o 

segundo, o de acabar com uma prejudicial base de con- 

trabando, usada por traficantes Portugueses e ingle- 

ses, como vimos. Atribuida a Portugal em 1715, a Co- 

lonia foi varias vezes atacada ate 1777; em 1735, por 

causa do rompimento com Portugal; em 1752, durante 

a guerra dos Sete Anos; em 1777, depois da organizagao 

do vice-reino de Buenos-Aires. Pelo tratado de 1778, 

pela segunda vez no seculo XVIII, e definitivamente, 

a Espanha recebeu o territorio da Colonia (293). A fun- 

dagao de Montevideu, episodic da luta hispano-portu- 

guesa pela margem esquerda do Rio da Prata, pode ser 

considerada tambem como um episodio na luta contra 

o contrabando: o estabelecimento de Portugueses na- 

quele ponto aumentaria para dois o numero de bases 

de introdugao ilicita de mercadorias, de modo que a 

expulsao dos intrusos em 1724 pode ser julgada como 

um meio de defender os interesses comerciais e finan- 

ceiros da Espanha na regiao do Prata. 

No mar do Norte, ^sse tipo de agao era dirigido so- 

(293) — A primeira transferencia da Colonia do Sacramento 
a Espanha (excetuadas as conquistas em tempo de 
guerra) fora feita em 1750: pelo tratado de limites 
desse ano, os Portugueses, cediam a Espanha a Colo- 
nia do Sacramento em troca do territorio do Ibicui, 
onde estavam localizadas as missoes de Jesuitas. Tro- 
ca pouco vantajosa para os espanhois, porque nao so- 
lucionava o protlema do contrabando; antes, aumen- 
tava as entradas possiveis, pelo aumento da super- 
ficie ocupada pelos Portugueses. 
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Dretudo contra os estabelecimentos dos ingleses que 

cortavam pau campeche. Assim, em 1717, o ataque 
aos estabelecimentos da laguna de Terminos e da ilha 

Triste (vide p. 146); em 1724, 1733,1754, a agao 

contra os estabelecimentos de Belize, (vide p. 149); em 

1724, o ataque a pequena ilha de Providencia, que teve 

como resultado a capitulagao dos sens defensores e 

o apresamento da artilharia e escravos de seus ha- 

bitantes, Pode caber ainda r^este item a luta de D. 

Dionisio de Alsedo y Herrera contra os contrabandis- 

tas de Nata, a que ja nos referimos. 

Essas foram as principals medidas empregadas pa- 

ra combater o comercio entrelopo. Mas o contrabando, 

em geral nao diminuia com sua aplicacao: pcdia dimi- 

nuir na regiao onde eram postas em pratica e pelo 

tempo que duravam; mas, suspensas as medidas, rea- 

pareciam os danos; ou entao, a diminuicao num lugar 

era acompanhada pelo recrudecimento em outro. 

Isso acontecia porque as solucoes a que nos refe- 

rimos nao atacavam o problema inteiro: eram um fra- 

co remedio para um grande e grave mal. 

3 — A politic a de reformas do governo espanhol. 

a) — Contribuicao de economistas, comerciantes, 

etc. 

Eram necessariasi medidas que cortassem o mal 

pela raiz. E como a principal respcnsavel pela grande 

extensao alcar^ada pelo contrabando era a propria 

organizagao comercial e colonial da Espanha, o me- 

Ihor meio de solucionar o problema era reformar 

essa organizagao, e melhorar as condigoes de comercio 

entre a metropole e as colonias- 

Constatando que a proibigao do comercio ilicito 

nao era suficiente para faze-lo cessar, inclinou-se o go- 

verno espanhol para uma politica de reformas. De 

1720 a 1778, data do estabelecimento do comercio li- 

vre, a Espanha viu sua situagao economica e seu sis- 

tema colonial e comercial passarem por uma serie de 

transformagoes. Partindo de reformas parciais que 

melhoravam a execugao do sistema tradicional, con- 

servado em suas linhas gerais, o governo chegou a 

modificagao completa daquele sistema, dando maior 

liberdade as colonias e aos comerciantes espanhois. 

O movimento de reformas, iniciado no com^go do 

reinado de Filipe V, pode ser considerado, de um lado, 

como um movimento puramente nacional, responden- 

do a necessidades sentidas pelo pais, e de outro, espe- 
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cialmente depois de 1750, como ligado ao movimento 

de reformas e de ideias novas que se espalhou pela Eu- 

ropa no seculo XVIII. Nao devemos esquecer tambem 

que o advento de uma nova dinastia teve importancia 

na reorganizagao do sistema de governo espanhol: per- 

mitiu uma modificagao no pessoal empregado e uma 

liberdade de agao que nao possuiam os Habsburgos 

excessivamente ligados ao passado. 

A necessidade de reformas era sentida por todos: 

nao so governantes, como economistas, publiclstas e 

comerciantes se interessavam pelo problema. E esse 

interesse manifestou-se pela publlcagao de grande mi- 

mero de obras, comentarios, memorias, etc., onde o mal 

era assinalado e onde remedies eram proposts. Muitas 

dessas obras foram dedicadas ao rei e numerosas me- 

morias contend© sugestoes e propostas Ihe foram diri- 

gidas diretamente. 

Alguns dos autores e suas obras merecem ser cita- 

dos pela sua importancia e pelo interesse que desper- 

taram. 

Na primeira metade do seculo, Jeronimo de Uzta- 

riz, autor de um trabalho denominado "Teorica e pra- 

tica del comercio, de la indiistria e de la marina" (1724), 

e Bernardo de Ulloa, que escreveu "Restablecimiento 

de las fabricas y comercio espanol", defendiam os prin- 

cipios mercantilistas (294) e indicavam no campo do 

comercio com a America, a necessidade de desenvolver 

a marinha de guerra (295) e a marina-mercante pa- 

ra que o ccmercio espanhol fosse feito por navios es- 

panhdis. 

D. Jose de Campillo y Cossio, com duas obras, "Lo 

que hay en Espaha de mas y de menos para que sea lo 

que deve ser y no lo que es" "Nuebo sistema de Go- 

biemo economico para la America: con los males y da- 

hos que le causa el que hoy tiene, de lo que participa 

copiosamente Espaha: y remedies universales para que 

la Primera tenga considerables ventajas y la Segunda 
mayores intereses. Aho de 1743", Bernardo Ward que 

escreveu "Proyecto economico" (publicado por Campo- 

manes, 1762), Campomanes, com "Fomento de la in- 

(294) — Ulloa defendia a teoria da balanga de comercio (im- 
porta^oes devem ser menores que exporta^des) e 
mostrava a utilidade do desenvolvimento das fabri- 
cas nacionais. Condenava tambem os varios asien- 
tos, de negros ou outros, concedidos a estrangeiros 
por prejudicarem o comercio espanhol. 

(295) — Uztariz dava um projeto de organizagao politico-mi- 
litar para embara^ar os estrangeiros traficantes nas 
fndias Ocidentais. 
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dustria popular" (1774), Manoel Antonia de la Gan- 

dara, escrevendo "Apuntes sobre el bien y el mal de 

Espana, en que se proponen varies medios para resta- 

blecerla en su antiguo esplendor y opulencia. escritos 
de orden del Rey" (1759) e Ensenada (1743-1754), que 

escreveu varias memorias e informagoes para Fernan- 

do VI, e outros menos importantes, deram sua contri- 

buigao como economistas ou estadistas para a resolu- 

gao^ do problema economico da Espanha e de suas re- 

lagdes com a America. 

Alem de econiomistas, outras pessoas se interessa- 

vam pelo problema americano: comerciantes, que eram 

cs principals interessados, atreviam-se, as vezes, a en- 

viar memorias ao rei, mostrando a situagao e sugerin- 

do refcrmas; viajantes que escreviam sobre a America e 

o seu movimento comercial, apontavam os vicios do 

sistema, as vezes com felicidade e inteligencia. Mesmo 

os estrangeiros se interessavam pela questao: assim. 

por exemplo, Accarias de Seriorme, em seu livro "Les 

interets des Nations de TEurope developpes1 relativa- 

ment au commerce" (conhecemos a edigao de 1766), 

dedicou varias paginas ao estudo do contrabando in- 

gles na America Espanhola, suas causas e seus princi- 

pals aspectos, indicando varias medidas, sobretudo de 

pollcia, para extingui-lo. Seu interesse foi despertado 

pela desvantagem das outras nagdes europeias e espe- 

cialmente da Franga, em face da intensa atividade 

inglesa na America Espanhola. 

A coroa espanhola nao desprezou essa contribui- 

gao: as medidas de reforma basearam-se nas teorias 

e coneelhos dos homens de ciencia. Os reis Bourbons, 

de 1713 a 1783, souberam aproveitar os grandes valo- 

res espanhois: varios economistas, como Campillo, En- 

senada, Campomanes, participaram do governo nessa 

epoca, ocupando cargos publicos importantes e mesmo 

o cargo de ministro principal. 

b) —Desenvolvimento da marinha. 

Ao estudarmos a organizagao comercial e colonial 

da Espanha no seculo XVIII, chamam nossa atengao 

certas questoes, apontadas pelos escritores da epoca, 

que explicam em grande parte sua fraqueza: a falta de 

marinha de guerra ou mercante, a inexistencia de uma 

industria nacional, a falta de comercio exterior. 

A situagao da marinha preocupou os reis e minis- 

tros espanhois. Sua reorganizagao comegou logo depois 

de terminada a guerra de sucessao. Ministros como 

Alberoni, Patiho e Enseada interessaram-se parti- 



cularmente pelo problema. Sob o impulso dosses mi- 

nistros, a marinha espanhola se desenvolveu, readqui- 

rindo um pouco do seu antlgo esplendor. A obra de 

Alberoni, que marca o inicio da reorganizagao naval 

da Espanha, foi destruida em cabo Pdssaro (1718). Pa- 

tino, que havia sido seu auxiliar como intendente da 

marinha, continuou seu trabalho. Pretendia Patino 

fazer de Cadiz o centro de todo o com6rcio americano 

e para isso procurava tornar as relagoes com as cold- 

nias seguras e sistemdticas. Com esse fim procurou co- 

locar nos mares da America uma forga eficiente para 

defender as coloniasi e proteger o com6rcio espanhoL 

Seu trabalho, embora silencioso, acabou despertando 

a atengao dos inglfeses. Em carta dirigida ao seu go- 

verno (296), o embaixador Keene mostrava sua inquie- 

ta?ao, nao s6 pelo desenvolvimento naval da Espanha, 

como pelo aumento de forgas nas Indias. file nos faz 

conhecer a maneira de agir de Patino, que nao se de- 

tinha nem diante da mis^ria das tropas nem diante 

da pobreza do tesouro. Para nao inquietar os 

poderes maritimos, Patino fazia construir seus 

navios em diferentes estaleiros nacionais ou estrangei- 

ros, a fim de poder dispor de v&rias embarcagoes novas 

ao mesmo tempo, sem despertar atengao. file fez cons- 

truir navios tamb§m na America. Keene, em sua car- 

ta, indica sua suspeita de que alguns navios (nove) de- 

veriam ser construldos na America, e diz que, pelo me- 

nos, parte do material europeu necess&rio jd fora en- 

viado, dada a insistencia com que Patino dizia poder a 

Companhia do Mar do Sul encontrar tal material em 

Vera Cruz. Trabalhando dessa maneira, Patino fez 

construir 22 navios de linha e 340 de transporte (297.) 

Superior, todavia, a Patino foi Enseada. Tendo 

tendencia antiinglesa, as medidas tomadas por ele vi- 

savam fortificar seu pals contra a Inglaterra. Entre 

suas atividades para alcangar esse fim, o cuidado pela 

marinha ocupou o primeiro lugar. file contratou peri- 

tos no estrangeiro, enviou emissarios a varies paises 

para estudarem a arte da construgao naval, promoveu 

o desenvolvimento das fabricas de material nautico, 
organizou em todos os pormenores o servigo da mari- 

nha. Sua atividade alarmou a Inglaterra de tal ma- 

neira que a noticia de sua queda foi ali recebida com 

(296) — Carta de Keene sobre Patifto, in Coxe, "Memoirs of 
the Kings of Spain of the House of Bourbon, from 
the accession of Philip V to the death of Charles III 
(1700-1788)", vol. II, pp. 456-458. 

(297) — Ballesteros y Beretta, op. cit., vol. V. p. 93. 
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satisfagao. Dando a noticia, Keene escrevia a seu go 
yerno: uOs grandes projetos de Enseada sobre a ma- 

rinha se desvaneceram. Nao se construirao mats na- 

vios". 

De fato, sua queda foi seguida por um retrocssso 

da marinha espanhola. Com Carlos III, o movimento 

de ascengao foi retomado, e em 1778, a Espanha conta- 

va com 67 navios e 33 fragatas. 

O desenvolvimento da marinha mercante acompa- 

nhou o da marinha de guerra, nao tendo correspon- 

dido, contudo, &s necessidades da epoca. 

c) —A reorganizagao da industria e a modifica- 

gao do sistema comercial. 

A reorganizagao da industria e a modificagac dos 

metodos de comercio seguiram o desenvolvimento da 

marinha. 

A Espanlha possuia no comego do seculo XVIII uma 

industria decadente, que nao produzia nem para o con- 

sumo intemo. Para melhorar a situagao, medidas de en- 

corajamento e de protegao as industrias foram tcmadas 

nos diversos reinados. 

A falta de mao-de-obra especializada foi suprida 

pela imigragao de trabalhadores estrangeiros, atraidos 

pela concessao de certas vantagens como naturalizagao, 

(oferecida por Filipe V em 1713) e isengao de impostos 

de consume. Durante o ministerio de Ripperda, o go- 

vemo prometeu apoiar os estrangeiros que fundassem 

na Espanha fabricas de fio, tela ou papel (298). Do 

mesmo modo, foram protegidos os industrials do pais, 

com isengao de impostos, como imposto de consumo 

(1753), alcavala e centos para as primeiras vendas. 

Como medidas de protegao podemos citar a proibi- 

gao de exportagao de materias primas produzidas na 

Espanha e que podiam ser ali manufaturadas, como, por 

exemplo, a seda bruta ou torcida para tecer; a livre cir- 

culagao, pelo pais, de materias primas de procedencia 

espanhola; a proibigao de importagao de manufaturas 

que podiam competir com as manufaturas nascentes 

espanholas, como tecidos de algodao em geral, tecidos e 

lengos pintados, estampados de linho e algodao, chap^us 

Portugueses, etc. A preocupagao de proteger a Industria 

nacional aparece na real cedula de 14-11-1771 (299), 

(298) — Ballesteros y Beretta, op. cit., vol. VI, p. 141. 
(299) — Documentos, V, n.0 60, pp. 273-278. Real cedula. Prohi- 

biendo el comercio de los tejidos de Algodon e Hen- 
zos pintados (14-11-1771). 
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em que Carlos III proibia a importagao de tecidos pu- 

ros ou mistos de algodao nos "domlnios de Espanha e 

Indias". Esses tecidos ja haviam sido proibidos em 1728 

por Filipe V, tendo sido a proibigao levantada pelo mes- 

mo Carlos III, em 1760, para "verificar o fruto que po- 

deria trazer esse comercio". Considerando, porem, que o 

consumo de tecidos de algodao estrangeiros, pela sua 

extensao, por causa da moda atual, poderia substituir o 

consumo dos produtos de la e seda e prejudicaria as f&- 

bricas espanholas de algodao, o rei suspendeu a permis- 

sao de 1760, e proibiu a importagao daqueles produtos 

por mar e por terra, qualquer que fosse a sua origem. Da- 

va um prazo de 20 meses para o consumo dSsses generos 

estrangeiros pertencentes a particulares, e de 3 meses 

para os comerciantes venderem os que possuiam. 

Procuraram os reis espanhois, alem de fomentar a 

industria, dar exemplo de exploragao industrial. Com 

esse fim fundaram varias manufaturas reais, destina- 

das a produgao de varies artigos, que concorreram pa- 

ra ajudar o desenvolvimento da industria espanhola. 

Na luta pelo levantamento industrial da Espanha, 

os poderes publicos foram auxiliados pelas Sociedades 

economicas, fundadas em grande mimero durante o se- 

culo por pessoas cultas e entusiasmadas pelo progresso 

econdmico do seu pais. Interessadas em veneer a igno- 

rancia e os preconceitcs, essas sociedades procuraram 

melhorar a situagao economica das regioes em que se 

estabeleceram. A industria chamou sua atengao: a 

sociedade economica de Madri, por exemplo, estabeleceu 

quatro escolas tecnicas; em Jerez, foram fundadas es- 

colas industriais. 

Essas medidas deram resultado: a industria espa- 

nhola ganhou nova vida e nova importancia. Entre as 

mais prdsperas, estavam as industrias de tecidos, de 

seda, de la e algodao. Barcelona, por exemplo, que, em 

1746, nao tinha fabricas de panos de algodao, em 1767, 

ja possuia 20; em Toledo de 100 "of^cios,, de seda em 

1708, passou-se a 400 em 1715, a 543 em 1738 e a 610 em 

1752. As industrias de chapeus e de papeis ganharam 

tambem grande impulse. 

Esse desenvolvimento da industria, entretanto nao 

foi suficiente para que a Espanha se tornasse indepen- 

dente do mercado estrangeiro. Se as exportagoes pa- 

ra as Indias Ocidentais aumentaram e uma maior partc 

das necessidades das colonials pode ser satisfeita pelas 
mercadorias nacionais, a Espanha estava longe, em 

1783, de poder prescindir inteiramente de produtos es- 

trangeiros. 
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Mas de nada valia aumentar a produgao, visando o 

fornecimento para as Indies, se nao fosse modificado o 

sistema de relagoes entre as duas partes do Imperio. 

De fato, um dos fatores que mais contribuia para o 

grange aumento do comercio illcito era o sistema de co- 

muniqagoes entre a metropole e as colonlas. 

Para afastar os estrangeiros da America e reconquis- 
tar inteiramente seu comercio, precisava a Espanha de 

transformar o sistema comercial. 

A primeira tentativa para melhorar essas condi- 

(joes foi feita em 1720. O "projeto para frotas e ga- 

Ie6esn de Filipe V (300) reorganizava o comercio tradi- 

cional. A regularidade era estabelecida: anualmen- 

te, sem adiamento, a frota para Nova Espanha de- 

via sair de Cadiz em 1 de junho; depois de parar seis 

dias para aguada em Porto Rico, devia seguir para Vera 

Cruz onde podia ficar ate 15 de abril seguinte, regres- 

sando entao por Havana, onde o estacionamentc per- 

mitido era de 15 dias; os galeoes para a Terra Firme sai- 

riam em 1 de setembro, e nao deveriam permanecer 

mais de 50 dias em Cartagena e de 15 em Havana. A fim 

de permitir a mais estrita pontualidade, as frotas sai- 

riam no dia estabelecido, mesmo que todos os navios 

particulares inscritos nao estivessem prontos. A regu- 

lamentagao cuidava de todos os pormenores: o projeto 

tratava da qualidade dos navios (somente os navios de 

fabricacao espanhola eram permitidos), da sua diregao, 

do seu carregamento, das penalidades no caso de en- 

contro de contrabando, dos direitos a pagar, do trans- 

porte de passageiros, etc. 

Justificando a assinatura do decreto, indicava o 

Rei a necessidade de restabelecer inteiramente o comer- 

cio entre a metropole e asi colonias, afim de satisfazer 

os interesses dos vassalos dos dois dominios reais, e de 

impedir a introdugao de produtos por outras nacoes. 

Essas providencias nao deram resultado: em 1735, 

volvia S. M. Catolica a tratar do assunto, por nao ter 

sido conseguida, com o regulamento de 1720, nem a re- 

gularidade necessaria das frotas e galeoes, nem a eli- 

minagao do comercio ilicito. Nesta ocasiao foi rssolvida 

a suspensao temporaria dos galeoes (para permitir a 

liquidagao dos negocios dos galeoes de 1730) e sua subs- 

tituigao por navios de registro, se fosse sentida a ne- 

cessidade de gdneros europeus, roupas sobretudo, no 

(300) — Documentos V, n.0 3, p. 21-45. Proyecto para Galeones 
y Flotas del Peru, y Nueva Espana y para navios de 
Registro y Avisos, que navegarem a ambos Reynos. 
Ano de 1720 (5-4-1720), 
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vice-reino do Peru (301). Previa ainda o novo regu- 

lamento, o envio de "avisos", sete meses antes da saida 

dos galeoes para que o comercio destes se fizesse r^pida- 

mente, estando prontos os comerciantes da America 

para a realizagao das transagdes. 

O sistema de navios de registro foi generalizadc cm 

1740; nesta data, verificada sua insuficiencia, frotas e 

galedes, foram abolidos. Navios isolados passaram a 

fazer o comercio entre a Espanha e a America. Tres 

conseqiiencias interessantes teve a adogao deste novo 

sistema: 1) a abertura do mar do Sul a navegagao di- 

reta com a Europa, uma vez que os registros pcdiam fa- 

zer a viagem direta para o Peru, pelo cabo Horn; 2) di- 

minuigao da importancia da via de Panama e supres- 

sao das feiras de Portobelo. Essas feiras ja haviam alias, 

decaido muito com o comercio ilicito, antes da extingao; 

3) Buenos Aires passou a ter comunicagao direta 

com a Espanha e transformou-se numa praga florescen- 

te. Sabemos que as relagoes entre Buenos Aires e a Es- 

panha eram antes mantidas pela via Peru-Panama, ou 

por4 meio de alguns navios de registro, que nem sempre 

eram anuais. Em 1752, no entanto, 12 embarcagoes pro- 

curaram o porto do Rio da Prata. Assim, os registros 

devem ter contribuido, senao para diminuir o contra- 

bando no Prata e provlncias vizinhas, pelo menos para 

aumentar grandemente o comercio e a ligagao afetiva 

da regiao a Espanha. 

Para o Mexico, a pedido do vice-rei, o sistema de re- 

gistros foi suspense e as frotas foram restabelecidas em 
1754. 

Os navios de registro marcaram a transigao en- 

tre o velho sistema de porto unico e de galeoes e frotas 

e o comercio livre por varios portos, concedido por Car- 

los III. de 1765 a 1778. 

Antes de tratarmos da concessao do comercio livre, 

merece nossa atengao o estabelecimento do correio ma- 

ritimo. Em 1764, Carlos III, determinou que saiwsse men- 

salmente de La Coruha, para Havana ou Porto Rico, 

um navio-correio, levando toda a correspondencia da 

America. De Havana ou Porto Rico, as cartas seriam le- 

vadas por outras embarcagdes aos outros portos (302). 

(301) 

(302) 
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O estabelecimento do correlo correspondia a uma 

grande necessidade: a Espanha, no afa de evitar a pe- 

netragao estrangeira na America, havia limitado ate a 

correspondencia com as colonias (feita pelas f rot as e 
galeoes ou por raros avisos). Assim, os negocios do Es- 

tado e os negocios particulares de comerciantes ou ou- 

tros, eram altamente prejudicados: acontecia, muitas 

vezes, serem os estrangeiros os transmissores de noti- 

cias entre a Espanha e suas colonias. Na real cedula 

que criou os correios maritimos eram reconhecidos es- 

ses males e particularmente os causados ao comercio 

pela falta de entendimento constante entre os comer- 

ciantes da peninsula e seus tepresentantes ou fregueses 

nas colonias, e pelo desconhecimento das necessidades 

dos colonos. O correio mensal resolvia o problema. 

Logo depois, a concessao foi extendida a Buenos 

Aires: em 1767 (303), atendendo a sugestao do governa- 

dor Cevallos, decidiu-se enviar a Buenos Aires um na- 

vio correio que, para cobrir os gastos do tesouro, cavre- 

garia alguma mercadoria na ida e na volta, por conta 

da real fazenda. Sairiam para o Prata 4 navios anuais, 

em 15 de fevereiro, 15 de junho, 15 de setembro e 15 de 

dezembro (304). 

Ao estabelecimento do correio, seguiu-se a conces- 

sao do com6rcio livre. Em 1765 (305), o direito de co- 

mercio com alguns portos das tnidias foi concedido a 

vdrios portos espanhdis. Cadiz, Sevilha, Alicante, Car- 

tagena, Mdlaga, Barcelona, Santander, La Coruha e Gi- 

jon poderiam comerciar com as ilhas de Cuba, S. Do- 

mingos, Porto Rico, Margarida e Trindade. 

Em 1768, a liberdade foi estsndida k Luisiania, k 

provincia de Campeche e ao lucatan. 

Em 1774 foi aberta a comunicagao entre vdrias 

partes da America: entre Peru e Nova Espanha, Nova 

Granada e Guatemala (306), que podiam trocar seus 

(303) — Documentos, V.. n.0 43, p. 204. Real ordem del Mar- 
ques de Grimaldi sobr© Correo Maritimo y de la par- 
tida de este de Coruna para Buenos Aires. (29-11- 
1767). 

(304)— Documentos, V, n.0 45, pp. 206-212. Instrucciones re- 
cibidas por Don Domingo de Basavilhaso, sobr© el 
Correo maritimo en Buenos Aires (9-12-1767). 

(305) — Documentos, V, n.0 40, pp. 197-198. Permite-se el co- 
mercio libre a las islas de Barlovento y se da la ins- 
truccibn de lo que se deve practicar para que tengan 
cumplido efecto las reales intenciones de S. M. en la 
libertad de este comercio (16-10-1765). 

(306) — Documentos, V, n.0 64, pp. 306-310. Real cedula por 
la que se declara el comercio delos frutos que produ- 
cen los quatro Reynos del Peru, Nueva Espanha, 
Nueva Granada y Guatemala (20^1-1774). 
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produtos em condigoes indicadas. Ate entao, as provm- 

cias, embora produzissem generos diferentes, nao po- 

diam comunicar-se, afim de ser evitado seu suprimento 

por via diferente da oficial. A concessao foi feita tambem 

a Buenos Aires que, em 1776 (307), recebia a faculdade 

de comerciar com as outras provincias nas condigdes pre- 

vistas pela real cedula de 1774. 

E, finalmente, em 1778, considerando que nao mais 

existia a Colonia do Sacramento, era dado a Buenos Ai- 

res o direito do comercio livre e era editado (12 de outu- 

bro) o "Regulamento y Aranceles reales para el comer- 

cio livre de Espana e Indias" (308). De acdrdo com 

esse decreto, 12 portos da peninsula (Sevilha, Cadiz, 

Malaga, Almeria, Cartagena, Alicante, Tortosa, Barce- 

lona, Santander, Gijon, La Coruna e Valencia) e mais 

Santa Cruz de Tenerife, nas Canarias, e Palma de Vai- 

orca, podiam comerciar com 24 portos americanos. 

O regulamento procurava defender a industria e a 

marinha-mercante espanholas: isentava de direitos, na 

saida da Espanha e na entrada na America, por 10 

anos, os tecidos de la, algodao, linho e canhamo, os Vi- 

dros, chapeus e ago de fabricagao nacion^l (art. 22), ao 

mesmo tempo que proibia a entrada de numerosas mer- 

cadorias estrangeiras (panos de algodao, chapeus meio- 

castor, meias de seda, e vinhos, oleos, aguardente). 

Abaixamento de 1/3 nos direitos a pagar era concedido 

a todos os navios inteiramente carregados de frutos e 

mercadorias nacionais e de 1/5 &5 embarcagdes carre- 

gadas com 2/3 desses produtos (art. 33). Os navios em- 

pregados no comercio deviam ser de fabricagao espa- 

nhola e pertencer a espanhois, e seus comandantes, 

oficiais e 2/3 pelo menos da tripulagao, deviam ser 

espanhois ou estrangeiros naturalizados espanhois. 

Uma nova tabela de direitos alfandegarios foi in- 

troduzida. Os direitos foram diminuidos e a maneira de 

os perceber modificada. Certas mercadorias das Indias, 

como madeiras, gomas, plantas, drogas e sobretudo 

produtos desconhecidos na Europa, foram inteiramen- 

te isentas de direitos; outras passaram a pagar taxas 

menores: ouro, de 5%, passou a 2%, e prata, de 10'/, 

(307) — Documentos, V, n.0 79, pp. 373-374. Real cedula al 
Governador, y officiales Reales de Buenos Aires. Pri- 
viniendoles ser compreendidas aqueilas Provincias 
en la franqueza del comercio reciproco que por la 
Cedula que se cita se permite com las dems que se ex- 
pressa (10-7-1776). 

(308) — Documentos, V, n.0 93, pp. 401-404. Ampliacidn de 
comercio livre a Buenos Aires (2-2-1778). 
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a 5 1/2%. Para a taxagao das mercadorias os portos fo- 

ram divididos em maiores (Havana, Cartagena. Bue- 

nos Aires, Montevideu, Callao, Arica, Guaiaquil, Val- 

paraizo e Concepcion) e menores. Nos primeiros, devia 

ser pago um direito de 3% sobre o valor dos frutos e 

mercadorias espanhois, e de 7% sobre o dos estrangei- 
geiros: nos segundos, as taxas eram de 1 1/2% e 4% 

respectivamente. Esta diferenciagao era destinada a 
favorecer os portos americanos menos movimentados, 

desviando para eles uma parte do trafego, 

O resultado dessas concessoes foi animador. Em- 

bora o novo sistema tivesse serios defeitos e nac desse 

inteira liberdade de comercio, pois mantinha um gran- 

de numero de exigencias para o exercicio das atividades 

comerciais, o governo espanhol e as colonias lucraram 

com o seu estabelecimento. O primeiro resultado foi o 

desenvolvimento do comercio: em todos os portos aumen- 

tou o numero de embarcagoes comerciarites. Cuba e Bue- 

nos Aires parecem ter sido os mais beneficiados. Cuba, 

que recebia 5 ou 6 embarcagoes anualmente, foi visitada 

por mais de 200 em 1778 (309). De 1774 a 1776, sdmente 

em Havana, entraram e sairam mais de 200 barcos e a 

renda da sua alfandega, que havia sido insignificante 

ate entao, foi de 400.000 pesos em 1778 (310). A ilba ga- 

nou um novo impulso: a comercio ativcn determinou o de- 

senvolvimento da industria, especialmente da aguca- 

reira. 

Buenos Aires, como Cuba, progrediu rapidamente, 

aumentando suas reridas, sua populagao: comegou a 

transformar-se num dos principais portos da America. 

Considerando, entretanto, a questao que mais nos 

interessa, isto e, a extingao do contrabando ingles, o 

regulamento nao teve os resultados desejados e espe- 

rados. Os proprios artigos do decreto conservavam 

certas disposigoes que permitiam o contrabando. O re- 

gulamento proibia a entrada na America de certas ma- 

nufaturas estrangeiras: mas nao tendo meios para 

fornecer substitutos nao podia a Espanha impedir que 

os colonos, acostumados ao seu uso, procurassem ad- 

quiri-las dos fornecedores ja conhecidos. Depois, man- 

tendo tarifas mais elevadas para os produtos estran- 

geiros, o regulamento fazia que os comerciantes nao 

espanhois lucrassem muito mais conduzindo seus pro- 

dutos diretamente ao consumidor. fiste, por sua vez, 

tambem encontrava van.tagens em se servir das mer- 

cadorias de contrabando. Duas novas modalidades de 

(309) — Bourgoing, op. tit., vol. II, p. 187. 
(310) — Guerra y Sanchez, op. cit, p. 178. 
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introducao de mercadorias ilicitas surglram entao: 

uma, pela Luisiania, que possuia facilidades especials 

de comercio com a Espanha, e para onde eram levados 

produtos, em quantidade maior do que a necessd- 

ria, sendo o excedente iutroduzido nas colonias proxi- 

mas; outra, permitida pela liberdade de comercio en- 

tre as colonias: os colonos que navegavam entre um 

ponto e outro do dominio espanhol na regiao do mar 

das Antilhas paravam nas possessoes estrangeiras, in- 

glesas principalmente, para obter produtos negocidveis 

nas colonias espanholas. 

So mais tarde, depois da guerra de independencia 

dos Estados Unidos, houve uma diminuigao no comer- 

cio entrelopo pela influencia desses novos regulamen^ 

tos. 

d) As companhias de comercio 

Completando o estudo sobre os metodos emprega* 

dos pela Espanha na luta contra o comercio ilicito na 

Amdrica, vejamos o emprego das companhias de co- 

mercio. 

A mais interessante dessas companhias foi a "Re- 

al Companhia Guipuzcoana de Caracas". Esta Com- 

panhia, organizada em 1728, sob o ministerio de Pati- 

ho, recebeu o direito de comerciar com as provfncias 

de Venezuela, Caracas e Cumand. Devia, sobretudo, 

fazer o carregamento do cacau e devia, em troca da 

concessao, procurar, com seus prdprios meios, lutar 

contra o contrabando. No comego, a Companhia s6 

podia enviar para a America 2 navios de 40 ou 50 ca- 

nhoes, carregados de mercadorias espanholas; em 

1734, recebeu a permissao de enviar quantos navios de- 

sejasse. E tendo tido exito em sua atividade a Compa- 

nhia recebeu. em 1742, o monopdlio de comdrcio com 

Caracas, e, em 1752, com Maracaibo. Sua agao era exer- 

cida na regiao em que predominava o comercio entre- 

lopo dos holandeses de Curagdo, nao tendo sido sua ati- 

vidade contra os ingleses muito importante. 

A Companhia manteve uma intensa vigilancia nos 

mares costeiros, chegando a ter, em epoca de maior 

prosperidade, 10 navios de 8 canhdes com 518 homens e 

102 guarda-costas, e recuperou o comercio de cacau, 

quase todo, ate entao, nas maos dos holandeses. Alem 

disso, ela construiu ou desenvolveu vdrios portos na re- 

giao, interessou-se pela agricultura, deu vida a provln- 

cia de Venzuela. 

A concessao do comercio livre e a guerra americana, 
contribuiram para a ruina da Companhia, que foi supri- 
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mida e incorporada a Companlaia das Filipinas em 

1783. 

Outra companhia cujo estudo nos interessa e a de 

Havana, fundada em 1740. 

A Companhia de Havana, como a de Caracas, rece- 

beu vdrios privilegios de comercio, em troca das obriga- 

goes de manter embarcagoes armadas (dez) para perse- 

guir os contrabandistas, e de constmir navies para a 

marinha mercante e de guerra. Sua agao era diriglda 

contra os ingleses, principais elementos no comercio 

ilicito na ilha de Cuba. Apesar de ter conseguido um 

g^rande movimento comercial, a Companhia nac teve a 

mesma importancia que a de Caracas, e nao conseguiu 

extirpar o contrabando, porque seu monopolio aumen- 

tava a atividade dos entrelopos. Depois de ter levanta- 

do muitas reclamagoes, foi dissolvida em 1764. 

4 — As classes socials e o contrabando. 

A grarde dificuldade encontrada pela Espanha em 

veneer o comercio entrelopo e mesmo o malogro das 

medidas tomadas decorriam, alem das causas ia apon- 

tadas, da atitude dos colonos americanos. Deixando de 

lado os funcionarios reais de que ja falamos, havia en- 

tre os colonos de todas as classes uma inclinagao para 

aceitar ou preferir o contrabando, e era conhecida a 

protegao dada aos contrabandistas. A defesa do comer- 

cio ilicito era para os colonos uma questao de interesse. 

Economicamente, todos lucravam com o comercio 

ilicito. Os produtos introduzidos por esta via eram mui- 

to mais baratos que os vindos legalmente da Espanha. 

Era natural que fossem preferidos: os elementos das 

classes de fortuna media ou pequena tinham oportuni- 

dade de adquirir objetos que nao poderiam ter com o 

preco proibitivo das mercadorias dos galeoes e frotas. 

O contrabando, pela quantidade, variedade e qua- 

lidade de mercadorias que fornecia, sem interrupgao, 

era um fator de conforto para os colonos hispano ameri- 

canos. E ainda, entrando em relagoes com elementos 

estrangeiros, os agricultores e industriais das colonias 

podiam obter melhores pregos para seus produtos, e os 

comerciantes e capitalistas tinham um meio de aplicar 

e fazer render constantemente seus capitals, parados 

nos intervalos entre as viagens dos navios permitidos. 

Se considerarmos que os ingleses podiam preen- 

cher todas essas condigdes e facilitavam as transagoes, 

compreehderemos como o seu comercio pdde alcangar 

a extensao e intensidade que alcangou. Era justo que 

os colonos apoiassem e protegessem um comercio que, 
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embora contrdrio aos interesses da metr6pole e pouco 

concordante com os sentimentos de afeigao e solidarie- 

dade que deveriam ter para com a mae p&tria, era extre- 

mamente favoravel aos interesess particulares. 

Mas a coroa espanhola nao considerava apenas as 

causas economicas para explicar a atitude de seus vas- 

salos americanos em relagao ao comercio ilfcito. Ela 

considerava como uma das principaisi causas da gene- 

ralidade e freqliencia do contraband!© nos domlnios 

americanos. o fato de nao considerarem os colonos pe- 

cado o seu ato: nao agindo contra suas conciencias. nao 

podiam temer outros castigos alem dos previstos pelas 

leis civeis e estas nao eram suficientes para dete-los. For 

isso, o rei Carlos III tentou curar o mal combatendo 

esse erro. Uma real cedula de 1776 (311) mandava 

que nos piilpitos e confessionarios, e pelo metodos jul- 

gados mais proprios, procurassem os vigarios, curas e 

pregadores mostrar aos fieis o seu erro, e tentassem 

incutir em seu espirito que, fraudando o Rei, desobe- 

deciam tambem as leis divinas, pecando gravemente. 

O Rei procurava fazer do pulpito e do confessiond- 

rio armas de combate ao contrabando, e tentava fazer 

os infratores temerem um Poder mais forte e mais ter- 

rivel que o seu. 

Essa medida de Carlos III nos mostra bem a inten- 

sidade do comercio illcito: para que ele recorresse a 

Igreja afim de veneer o mal, era preciso que, da prdti- 

ca das atividadesi comerciais ilicitas, participasse uma 

parte muito grande da populagao. 

(311) — Documentos, V., n.0 82, pp, 380-381. Real ordem so- 
re la forma de combatir el contrabando por todos los 
medios (15-9-1776), 



CAPmJLO II 

CONFLITOS ENTRE A INGLATERRA E A ESPANHA; 

A GUERRA DE 1739 

A pratica do comercio ingles na America Espanho- 

la criou uma seria oposigao entre a Espanha e a Ingla- 

terra, sobretudo na primeira metade do seculo XVIII. 

A Espanha, que considerava pesadas as concessoes fei- 

tas em Utrecht, pelo tratado de asientq principalmeiv 

te, sentia-se grandemente prejudicada pelos abuses co- 

metidos pela Companhia do Mar do Sul, pelo comercio 

dos entrelopos, pelas pretensoes e reivrndicagoes ingle- 

sas. A Inglaterra, que considerava pequenos, ainda, os 

privil^gios recebidos, pretendia estender as conces- 

soes, e julgava excessivas as medidas tomadas pelo go- 

verno espanhol para impedir a atividade dos seus co- 

merciantes. Queixas e reclamagoes, de uma parte e de 

outra. surgiram quase imediatamente depois do inicio 

das operagoes previstas pelo tratado. Ja em 1718, a 

Companhia do Mar do Sul apresentava ao rei da Ingla- 

terra uma longa memoria composta de 14 itens, con- 

tendo suas razoes de queixa contra o governo espanhol 

(312); e a Espanha queixava-se das atividades ilicitas 

feitas sob a cobertura do asiento, ou independente- 

mente dele. 

A diferenga de inter§sses e de politica em relagao 

ao comercio na America Espanhola, juntavam ss. ain- 

da, como causa de disputas, problemas europeus. A Es- 

panha desejava recuperar Gibraltar e Minorca e reo- 

cupar os antigos estados da Italia que havia perdido em 

1713. Nos dois casos, encontrava a oposigao inglesa. 

Gibraltar e Minorca, excelentes pontos de apoio no Me- 

diterraneo Ocidental, estavam em seu poder, e o esta- 

tuto dado em Utrecht k Italia interessava-lhe, por Ihe 

favorecer o comercio e facilitar a expansao no Mediter- 

rdneo. 

Essas questoes europeias predominaram como cau- 

sa do desentendimento entre a Inglaterra e a Espanha 

ate 1727, e provocaram o rompimento de relagoes entre 

os dois paises em 1718 e 1727. 

(312") — Anderson, op. cit., vol. Ill, pp. 79-80. 
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1 — Os primelros conflitos armados entre a In« 

glaterra e a Espanha. 

Os ronflitos de 1718 e 1727 nao tiveram muita re- 

percussao na America. 

Em 1718, a guerra foi determinada pela questao 

italiana, nao tendo tido na America outra consequ&i- 

cia alem do conlisco dos bens do asiento. Responden- 

do ao ataque ingles £is for^as navais espanholas, ao lar- 

go do cabo Pdssaro, o governo de Madrl fez confiscar os 

bens dos ingleses na America, os do asieiito sobretu- 

do. A In glaterra sofreu outros prejuizos comerciais alem 

d6sse: seus comerciantes encontravam dificuldades em 

suas transagoes no reino espanhol; as tarifas, apesar 

dos tratados, foram elevadas. 

Os prejuizos sofridos pelo comercio ingles de um la- 

do. e o malogro da polltica do ministro espanhol Albe- 

roni, de outro, facilitaram o entendimento entre a In- 

glaterra e a Espanha, em 1721. Em troca de uma carta 

de Jorge I, prometendo estudar a restituigao de Gibral- 

tar em tempo oportuno, o governo espanhol, pelo tra- 

tado de 1721, restabeleceu os privilegios comerciais da 

Inglaterra e devolveu os bens confiscados dos ingleses 

na America. Filipe V recebera tambem a promessa de 

que o infante d. Carlos teria a sucessao d© Parma e Tos- 

cana; essa questao e todos os problemas pendentes en- 

tre Filipe V e Carlos VI seriam definitivamente resolvi- 

dos pelo congress© de Cambrai. Entretanto, o congres- 

so nao conseguiu alcangar os fins para os quais se ti- 

nha reunido. O entendimento entre Filipe e Carlos se 

fSz independentemente dele: em 1725 eles assinaram 

tratados de paz e alianga e comercio, o que determinou 

a divisao da Europa em dois grupos de potencias. A Es- 

panha e a Inglaterra colocaram-se novamente em cam- 

pos opostos: a assinatura do tratado entre Filipe V e 

Carlos Yl e k formacao de uma alianga austro-espanho- 

la, a Inglaterra respondeu com a formagao de uma a- 

lianga defensiva com a Franga, a Prussia e depois a Ho- 

landa. Os tratados de Viena preocuparam grandemen- 

te a Inglaterra, nao so porque podiam quebrar o equiii- 

brio europeu por uma alianga muito estreita entre a 

Espanha e a Austria, como porque, em artigos secretos, 

conhecidos por ela gragas a uma indiscregao do minis- 

tro espanhol Ripperda, o imperador se propunha a a- 

poiar todas as tentativas espanholas para reaver Gibral- 

tar e Minorca, enquanto Filipe V se comprometia a pro- 

teger a companhia comercial austriaca de Ostende 

contra os ataques de ingleses e holandeses. 

Depois de alguma hesitagao, o governo ingles re- 
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solveu agir contra os ssus antagonlsta^s, e especialmen- 

te contra a Espanha: enviou esquadras ao Bdltico (a 

Russia se aprcximara da Austria), ^is costas espanho- 

las e k America. Aqui, Portobelo, onde se encontravam 

os galeoes, foi bloqueado pelo almirante Hosier (1726), 

sem previa declara^ao de guerra pela Inglaterra 

Indignada, a Espanha ordenou o cerco de Gibral- 
tar e o apresamento do navio de permissao "Prince 

Frederick", entao em Vera Cruz, e depois, quando as re- 

iagoes foram icmpidas oficialmente, o confisco de to- 

dos os bens da Companhia do Mar do Sul. O bloqueio 

de Portobelo nao deu bons resultados. O almirante 

Hosier devia apenasi bloquear os navios espanhois em 

Portobelo, sem atacd-los; a imobilidade da esquadra 

causou a avaria de imimeros navios e determiucu uma 

grande mortalidade entre os tripulantes (3 a 4.000 

homens pereceram, inclusive Hosier), circunst^ncia 

que obrigou os ingleses a se retirarem para Jamaica. 

Os galeoes, ricamente carregados, puderam partir 

para a Europa, onde chegaram a tempo de prover o go- 

verno espanhol com o dinheiro necessario para a guer- 

ra. Entretanto, nenhuma outra operacao militar foi 

realizada. Negociagoes foram logo iniciadas, e termi- 

naram com a assinatura da convengao do Pardo (6 de 

mar^o de 1728), de acordo com a qual S. M. Brit&nica 

retiraria suas frotas das costas da Espanha e das In- 

dias Ocldentais espanholas (em fins de 1727 nova es- 

quadra fora enviada as tndias Ocidemtais, sob o co- 

mando de Hopson), e a Espanha levantaria o bloqueio 

de Gibraltar, devolveria o navio "Prince Frederick" e 

restauraria o comercio da Companhia do Mar do Sul; 

questoes relativas ao comercio illcito e cutras, ccmo de- 

volugao de presas feitas durante a guerra seriam discu- 

lidas em um congresso (313). Essas decisdes foram 

confirmadas pelo tratado de Sevilha, assinado em no- 

vembro de 1729, entre a Inglaterra, a Franca e a Es- 

panha: os privilegios comerciais ingleses foram inteira- 

mente restabelecidos e os bens do asiento devolvidos. 

Pelo tratado, era decidida a indica^ao de comissarios in- 

gleses e espanhois, que se reuniriam dentro de 4 meses, 

e cujo trabalho duraria no maximo 3 anos, "para exa- 

minar o que concernia aos navios e mercadorias apres- 

sadas no mar e decidir das alegagdes respectlvas 

sobre abusos no comercio na Espanha e na America" 

(314). 

(313) 
(314) 



- 240 - 

Na convengao do Pardo e no tratado de Sevilha, os 

problemas relacionados com o comercio na America 

Espanhola ocuparam um lugar importante. Alem de ser 

prevista a devolugao das presas e confiscagoes feitas du- 

rante o periodo de gusrra, era convencionada a reunlao 

de uma comissao para resolver os problemas referen- 

tes aos "abusos no comercio, na Espanha e America". 

Os dois pa5ses aproveitavam a oportunidade para pro- 

cur ar resolver questoes ja existentes sobre a obser- 

vancia dos tratados de Utrecht e das regras de comer- 

cio nos territorios e aguas americanos. Essas resolugoes 

de 1728-1729, marcam o inicio de um novo periodo nas 

relagoes anglo-espanholas, no seculo XVIII; um periodo 

em que os problemas criados pelo comercio ingles na 

America Espanhola predominaram como causas de de- 

sentendimentos e conflitos entre os dois paises. De fato, 

a partir dessa data, as questoes de comercio na America 

Espanhola adquiriram uma nova importancia. 

2 — O problema das relacoes anglo-espanholas 

de 1729 a 1739. 

Constantemente, a partir de 1729, os governos in- 

gles e espanhol estavam em negociagoes para solucio- 

nar um ou outro problema relativo ao desenvoivimento 

do comercio ingles na America. Discussoes e reclama- 

goes se sucediam, determinadas pelo aumento de mo- 

tivos de conflitos ou pela modificagao da situagao na 

Inglaterra e na Espanha. 

A Inglaterra, tendo entre 1729 e 1732, fortificado 

sua posicao na Europa, pode dedicar mais atengao as 

questoes comerciais que a preocupavam e cuidar do de- 

senvoivimento do seu comercio; tambem, as queixas e 

reivindicagoes dos comerciantes adquiriram mais im- 

portancia. 

No mesmo periodo, a Espanha tambem melhorou a 

sua situagao, sobretudo intema, gragas aos cuidados do 

excelente ministro Patiho, que possuia ideias inteligen- 

tes e patrioticas sobre o comercio. Era-lhe penoso sentir 

a humilhagao e os prejuizos impostos a Coroa pelas ati- 

vidades dos ingleses no Imperio Espanhol e pela atitu- 

de do governo ingles. Opunha ele por isso, toda resisten- 

cia possivel aos pedidos e reivindicagoes da Companhia 

Mar do Sul e do governo ingles, e procurava diminuir 

a extensao do contrabando nos dominios espanhois. 

ga garantiriam a sucessao de D. Carlos em Parma. 
Placencia e Toscana, e permitiriam a colocacao de 
guarni^oes espanholas em varias cidades daqueles 
Estados, para defesa dos direitos do infante espanhol. 



O aumento do interesse pelas questoes comerciais, 

ocorrido ao mesmo tempo nos dois paises, orientava-os 

para diregoes opostas. Era dificil a obtengao de um en- 

tendimento: as resistencias da Espanha e as concessdes 

pequenas que ela pretendia fazer, opunham-se as aspi- 

ragoes e pretensoes cada vez maiores dos comerciantes 

ingieses, apoiados pelo governo de Londres. 

a) — Causas de conflitos. 

Os motivos de disputa tornaram-se entao mais fre- 

qlientes e adquiriram uma importantcia maior, causan- 

do maior irritagao. 

Varlas eram as causas de desentendimento; havia, 

de acordo com o que podemos deduzir dos capitulos an- 

teriores. desentendimentos provocados pelo exercicio 

das atividades permitidas pelo tratado de asiento 

pelo desenvolvimento do com6rcio entrelopo ingles e 

pelas represalias espanholas, pelo estabelecimento dos 

ingieses nas costas da America Central e golfo de Hon- 

duras. 

No desenvolvimento das atividades permitidas pelo 

tratado de asiento, uma serie de desinteligencias sur- 

giu entre a Companhia do Mar do Sul e o governo espa- 

nhol. A Companhia queixava-se de que a Espanha nao 

cumpria as obrigagoes estipuladas pelo acordo, ccmetia 

abusos e manifestava certas pretensoes exageradas 

(vide razoes de queixas nas pp. 93, 97, 212, 213. 

Os asientistas, que consideravam o governo espa- 

nhol, em grande parte, responsdvel pelo fracasso de suas 

atividades, irritavam-se sobretudo com a ma vontade da 

Espanha em relagao ao navio de permissao, e com os con- 

fiscos dos bens da Companhia. Nas niegociagoes anglo-es- 

panholas realizadas entre 1729 e 1739, essas questoes ti- 

veram particular importancia, porque envolviam perdas 

dos asientistas. 

No caso das confiscagoes em tempo de guerra, por 

exemplo, a Companhia reclamava, nao so porque a me- 

dida era tomada ilegalmente (vide p. 212), como, princi- 

palmente, porque, segundo afirmava, recebera em devolu- 

gao, depois da paz, apenas quantias insignificantes em 
comparagao com a perda total. As reclamagoes de re- 

embolso da Companhia, cujas perdas nao podiam ser 

facilmente provadas, nao foram atendidas pelo governo 

espanhol. 

Alem das confiscagoes de 1718 e 1727, que abrange- 

ram a totalidade dos bens do asiento na America, po- 

demos citar uma outra, parcial, que veio agravar as dis- 

cussoes em tomo da observ^ncla do tratado, feita no 
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verao de 1732. Neste ano, como repres&lia ao apresa- 

mento do navio espanhol "Dichosa*, por um vaso de 

guerra ingl§s, foram embargados o navio "Royal Caro- 

line" e todos os bens da Companhia asientista encontra- 

dos em Vera Cruz. Somente em novembro daquele ano, 

depois da libertagao do "Dichosa" apesar das negocia- 

goes feitas na corte espanhola pelo embaixador inglSs 

Keene, foram eles devolvidos (315). 

Alem disso, eram freqtientemente retidos navios do 

asiento carregando contrabando, contrariamente aos 

dizeres do art. 22 do tratado. 

A essas queixas, o governo espanhol opunha as 

suas , provocadas pelos excesses cometidos pela Com- 

panhia, no seu comerclo e pela falta de pontualidade 

nos pagamentos. 

Preocupava-se sdriamente com as prdticas fraudu- 

lentas da Companhia inglesa, seja com o intenso comer- 

cio de contrabando feito por seus empregados ou direto- 

res, seja com o transporte de ouro e passageiros em na- 

vios do asiento, com grave prejuizo para o comerico e o 

fisco espanhois. Outros motives de irritagao eram dados 

pela atitude particular de certos representantes da Com- 

panhia: assim, os representantes em Caracas e Santiago 

mereceram a desaprovagao da Espanha, que pediu seu 

afastamento, por terem violado os regulamentos referen- 

tes ao exercicio da religiao catolica (316). 

Irritava mais a Espanha, contudo, a demora da 

Companhia em apresentar suas contas e pagar suas di- 

vidas. De um lado, os ministros espanhois reclamavam o 

pagamento dos salaries devidos pela Companhia a es- 

panhdis, que se encarregavam dos seus negocios, e que 

estavam muito atrazados. De outro lado, o governo espa- 

nhol pedia o pagamento dos direitos de negros atrasa- 

dos: sempre morosa no pagamento das taxas devidas, 

a Companhia retardara ainda mais a satisfagao dos seus 

compromissos pelo rompimento da guerra em 1727. De- 

batida a questao das dividas, a Companhia resolveu fa- 

zer seu pagamento, em troca da satisfagao das perdas 

que sofrera com o nao cumprimento do contrato A re- 

solugao nao chegou contudo a ser posta em prdtica, por 

que o gcverno espanhol, em 1733, por intermedio de seu 

(315) — Hildner, op. cit., pp. 325-6. 
(316) — O representante em Caracas, chamado Collet, havia 

impedido que dois meninos da feitoria exerccssem a 
religiao catolica, e havia espancado um negro cat61i- 
co ate a morte. O agente em Santiago, chamado Den- 
nis. havia ofendido o inquisidor geral em materia de 
religiao. (Hildner ,op. cit., p. 330). 
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representante em Londres, Geraldino, manifestou a 

Companhia sua vontade de que os direitos fdssem pa- 

ges em moeda forte (o rei aumentara, em 1726, de 1/5, 

o valor da piastra). Uma intermlnavel discussao ini- 

ciou-se entao e o problema foi agravado pelo pedido do 

rei espanhol de que Ihe fosse atribuida a parte dos lu- 

cres do navio de permissao — o "Royal Caroline", en- 

viado a Portobelo em 1730 — que Ihe cabia, ou seja 1/4 

e mais 5% do restante. As exigencias do rei da Espanha 

resistia a Companhia, alegando que, de acordo com o 

tratadc de asiento, a apresentaQao de contas devia ser 

feita de 5 em 5 anos; assim sendo, como o lucre do na- 
vio, em um ano, nao daria para cobrir as perdas nos ou- 

tros, S. M. Catolica nao tinha direito a qualquer parte 

dos ganhos do navio indicado (317), e era alnda devedo- 

ra a Companhia, pois, participando da sociedade que 

executava o asiento, devia contribuir com 1/4 das 

perdas sofridas per ela. A dificuldade de se chegar a um 

cordo, levou Patiho, em 1736, a procurar obrigar a Com- 

panhia a ceder, negando a cedula para o navio de per- 

missao enquanto nao fosse paga a importancia pedida 

por seu go^erno (318). 

O representante ingles em Madri, Keene, represen- 

tando tambem a Companhia, estava constantemente 

ocupado pelos seus negocios, Nao so devia solucionar os 

problemas acima indicados, como tinha constantemen- 

te pretensoes a apresentar, em nome da Companhia, ao 

governo espanhol; ora era um pedido de isenqao da 

medida do navio anual na America, ora, um pedido de 

permissao para internar no Peru mercadorias e negros, 

ora, um pedido de aumento da capacidade do navio de 

permissao para 650 toneladas (em 1728 o navio voltara 

a ter 500 toneladas), etc. 

Tao importantes como os problemas suscitados pe- 

la execu^ao do asiento, eram os problemas criados pe- 

lo exercicio do comercio entrelopo e pela repressao es- 

panhola. 

A Espanha, sentindo-se prejudicada com o comer- 

cio de contrabando feito em suas colonias americanas, 

procurava extingui-lo, fazendo perseguir pelos guardas- 

costas os navios suspeitos de exercerem atividades ili- 

citas (vide pp. 219 e seg.). A repressao feita pelos guarda- 

(317) — Vaucher, op. cit., pp. 235-236. 
(318) — Parece-nos que a Companhia do Mar do Sul nao ti- 

nha razao nas suas afirmagoes. Os ganhos do navio 
de permissao nao deviam ser incluidos na contas cada 
5 anos; S. M. Catolica devia receber, separadamente 
os lucros de cada navio de permissaof sera considerar 
possiveis perdas futuras. 
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costas irritava os entrelopos ingleses que se queixavam 

de apresamentos injustos, de depredagoes e maus tra- 

tos. A a^ao dos guarda-costas, na verdade, nem sempre 

era inteiramente justa e legal: eles exageravam suas 

fungSes, atacando e apresando todos os navios que pas- 

savam nas proximidades das costas hispano-americanas 

ou mesmo navios em alto mar, sob a simples suspeita 

de contrabando. A questao do direito de visita pelos na- 

vios espanhois nao estava bem esclarecida: os espanhois 

tinham o direito, parece, de parar apenas os navios in- 

gleses navegando para os portos e costas hispano-ame- 

ricanos. O apresamento dos navios longe das costas es- 

panholas ja era motivo para reclamagao. Alem disso, os 

ingleses contestavam tambem a maneira por que se fa- 

zia a visita e o apresamento. Os guarda-costas espa- 

nhois consideravam culpados os navios que levavam pe- 

gas de oito, cacau e pau campeche: bastava a presenga 

de um desses artigos para o apresamento do navio. En- 

tretanto, essas mercadorias nao podiam ser sempre 

consideradas mercadorias de contrabando e nao prova- 

vam a culpabilidade da embarcagao porque nao provi- 

nham obrigatoriamente de colonias espanholas: as pe- 

gas de oito eram moeda corrente nas Indias Ocidentais, 

sendo usadas nao so nas colonias espanholas como nas 

colonias eslrangeiras (isso provava a existencia de um 

comercio ihcito entre as colonias estrangeiras e os ter- 

ritbrios espanhois, mas nao provava a culpablidade do 

navio que transportava as moedas no momento): o ca- 

cau era produzido nas colonias inglesas, em Jamaica, 

por exempio, e o pau campeche nao crescia apenas nas 

colonias espanholas. Por isso nem sempre, uma embar- 

cagao que transportava tais mercadorias vinha das cos- 

tas espanholas. 

Depois, verificada a presenga de contrabando pelos 

oficiais dos guarda-costas, procedia-se, de um modo pou- 

co regular, ao confisco das mercadorias e ao apresamen- 

to do baxco. Comegavam os espanhois por confiscar to- 

dos os papeis de bordo, deixando o capitao sem meios 

para se defender; em seguida, o capitao nao era admi- 

tido no processo, sendo representado por um advogado 

escolhido pelo governador; e ainda, nos apelos ao Con- 

selho das fndias, nenhum outro testemunho era ouvido 

(319). Nesse processo, o governo ingles condenava, 

entre outras irregularidades, a subtragao dos meios de 

defesa do capitao, o apresamento do navio, quando, se- 

gundo ele, s6 deviam ser confiscadas as mercadorias 

condenadas, ficando livre a embarcagao. 

(319) — Yaucher, op. cit.# p. 329. 
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Os abuses cometidos na repressao pelos guarda- 

costas eram atribuldos principalmente aos particulares 

que tinham licenga para armar embarcagoes para com- 

bater o contrabando. fisses negexjiantes particulares, 

muitas vezes em dificuldades financeiras, aproveitavam 

a oportunidade que Ihes dava a luta contra os entrelo- 

pos para obter os meios para melhorar sua situagao. 

Muitas vezes tambem, a agao desses homens era en.cora- 

jada pelos governadores que tinham uma porcentagem 

nos proveitos. Estando muito longe da Espanha, eles es- 

capavam ao controle do governo de Madri, que, fre- 

qiientemente, nem conhecimento, tinha da atitude dos 

seus siiditcs. 

Atendendo a pedidos ingleses, e visando acabar 

com os abusos na repressao, Filipe V emitiu em 8-2-1732 

uma declaragao contendo resolugoes para sanar os in- 

convenientes (320). Comprometia-se S. M. Catolica, 

por essa declaragao, a impedir que seus "vice-reis, go- 

vernadores ou outros oficiais" da America protegessem 

os autores daquelas agoes e permitissem tais prdticas 

prejudiciais. Todo o possivel devia ser feito para evitar 

que a navegagao e o comercio licitos dos ingleses fossem 

prejudicados. O rei obrigava tambem os armadores par- 

ticulares de guarda-costas a depositarem uma caugao 

nas maos dos governadores dos portos de onde saiam, e 

tornava-os responsaveis pelos danos causados injusta- 

mente a navios ingleses; na falta de caugao suficiente 

caberia aos governadores a responsabilidade pelo que a- 

contecesse. 

As medidas foram insuficientes e o deposito de cau- 

goes nao deu os resultados desejados: os apresamentos 

continuaram e mesmo aumentaram nos anos seguintes. 

Entre 1732 e outubro de 1737 foram capturados 4 na- 

vios, 4 bergantins, 1 escuna e mais de 12 chalupas (321). 

As vezes os navios ingleses resistiam com armas aos 

guarda-costas: tal e o caso citado por Fernandez Duro 

(322), do oombate entre um guarda-costas de Cartage- 

na e a balandra de Jamaica, "Queen Anne", afundada 

na luta. 

Alem de reclamarem contra o apresamento dos na- 

vios, os ingleses reclamavam contra o tratamer.to dado 

aos seus marinheiros e oficiais. fistes eram, dizia-se mal- 

tratados e conservados presos na Espanha ou India, 

ou eram entregues & Inquisigao. Mas de agressoes 

(320) — "Declaraci6n de S-2-1732 tocante al comercio frau- 
dulento en la America Espafiola'', Cantillo, op, cit., 
pp. 259-260. 

(321) — Temperley, op. cit., p. 209. 
(322) ~ Fernandez Duro, op. cit., vol. VI, p. 183. 
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e maus tratos dessa especie tambem podiam quei- 

xar-se os espanhois: muitos deles aprisionados por na- 

vios ingieses eram levados para as colonias britanlcas 

onde, segundo testemunho do autdr de um panfleto 

(323). eram ate vendidos como escravos. 

A esses motivos de conflito, de origem coniercial, 

juntavam-se cutros. Entre as atividades dos ingieses con- 

denadas pelos espanhois, estavam a de retirar sal sem 

licenga da ilha Tortuga; o corte de pan campeche: as 

relagoes com os indios mosquitos, etc. E ainda depois de 

1732 para complicar mais a situa^ao surgiu uma qucs- 

tao de fronteira entre os dois paises: nesse.ano foi fun- 

dada a colonia ir^glesa da Georgia. Estabelecida no sul 

da Carolina, a nova colonia segundo os espanhois avan- 

gava em terras da Florida, e era considerada como uma 

nova usurpagao de territorio pelos ingieses. 

Mas de todas, a questao do comercio com a Ameri- 

ca era a mais importante, e tentativas foram feitas para 

resolve-la pacificamente. 

b) Primeiras tentativas para solucionar os pro- 

blemas angio-espanhois. 

O tratado de Sevilha havia previsto a reuniao de 

uma comissao para resolver e afastar os motivos de con- 

flitos. 

A comissao so se reuniu e iniciou seus trabalhos em 

Sevilha em fevereiro-margo de 1732, tendo tido sessoes 

ate 1733. Varios assuntos foram tratados. Proposta pe- 

los elementos ingieses, a resolucao de cada pais apre- 

sentar uma lista completa de reclamagoes e reivindica- 

gdes, que seriam discutidas depois, foi adotada pelos 

comissarios. A Espanha, a primeira a apresentar seus 

pedidos, organizou uma lista de 36 itens, referentes to- 

dos, exceto 3, aos abusos cometidos pelos ingieses na A- 

merica. Grande parte das reclamagoes versava sobre o 

comercio ilicito da Companhia doi Mar do Sul; o item 

19, por ex., referia-se ao caso do navio "Prince Frede- 

rick" que fora seguido ate a America por 2 navlos suple- 

mentares (324). A demora da Companhia inglesa em 

apresentar suas pretensoes e pedidos prejudicou o an- 

damento dos trabalhos da comissao. 

As suas sessdes continuaram ate a mudanca da 

corte espanhola de Sevilha para Madrl; nessa oeasiao 

os representantes espanhois acompanharam seu sobe- 

(323) — "Popular prejudices against the Conventicm,,, p. 21, 
apud Temperly, op/cit., pp. 207-20^ e n. 1. 

(324) — Hildner, op. cit., p. 327, 
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rano, e os ingleses regressaram ao seu pais. Os trabalhos 

da comissao nao foram contudo considerados encerra- 

dos, e em dezembro de 1734 era feita na Inglaterra uma 

proposta para abrir as discussoes em Londres, onde es- 

peravam os ingleses concluir um acdrdo. Os trabalhos 

que ela reaiizou em Sevilha foram bons: varios probie- 

mas foram resolvidos, mas tendo se reunido durante 

muito pouco tempo, nao pode chegar a um acdrdo defi- 

nitivo, e nao teve tempo para elaborar um tratado. 

A esse insucesso da comissao sucedeu um pcrlodo 

de negociagoes esparsas, em Madri e Londres, at6 que 

em 1937 um fato novo agravou os debates anglo-espa- 

nhdis: a opiniao inglesa manifestou-se clamorosamente 

contra as depredagoes espanholas. 

c — A preparagao da guerra de 1739. 

O movimento dos comerciantes ingleses contra a 

Espanha inicicu-se em outubro de 1737; nessa ocasiao, 

as primeiias petigoes dos negociantes interessados no 

comercio com as colonias espanholas foram apresenta- 

das ao governo britanico. As petigoes provinham 

dos comerciantes de Londres e Bristol, os dois principais 

portos' ingleses da epoca; a eles se juntaram os comer- 

ciantes de Liverpool, Manchester e mesmo Glasgow, o 

porto da Escocia interessado no comercio hispano-ame- 

ricano. Independente deias, apareceu tambem em no- 

vembro uma petigao dos comerciantes de Jamaica. Pe- 

diam estes negociantes que o rei os protegesse contra 

"as grandes e violentas interrupgoes e os apre- 

samentos cometidos pelos navios espanhois nos 

marts americanos, sob o plausivel pretexto de 

guardar suas proprias costas; eles nao somente 

param e buscam, como tambem, desde muitos 

anos, apresam, violenta e arbitrariamente, os na- 

vios noi mar alto, tratando desumanamente co- 

mandantes e marinheiros e condenando navios e 

cargas como presas legais, em manifesta violagao 

de tratados solenes entre a Gra-Bretanha e a 

Espanha; em conseqiiencia disso o comercio a- 

tual com as plantagoes de S. Majestade na Ame- 

rica torna-se extremamente precario; humilde- 

mente pedimos, portanto, rapida e ampla satis- 

fagao por essas perdas e desejamos que nenhum 
navio britanico seja detido ou examinado em alto 

mar por qualquer nagao, sob qualquer pretexto 

que seja, e que o comercio para a America se tor- 

ne seguro para o futuro" (325). 

(325) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 218. 
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Essa petigao cujas reivindicagoes transcrevemos, 

contem as principals queixas e pretengoes dos comer- 

ciantes Interessados nas Indias Ocidentais, repetidas 

freqiientemente no decorrer das discussdes posteriores. 

A apresentagaD dessas primeiras petigoes teve corno 

conseqiiencia imediata a ligagao de tdda a oposigao 

contra Walpole que se mcstrava moderado no caso das 

leclamagoes contra a Espanha e era contrdrio a medi- 

das violentas. Iniciado o movimento antiespanhcl numa 

epoca de dificuldades para o ministerio de Walpole, os 

argumentos e o programa dos negociantes foram torna- 

dos e apoiados pela oposigao. Dentro do proprio minis- 

terio uma influencia inteiramente e quase incondicio- 

nalmente favoravei aos peticionarios se levantou: a de 

Newcastle, encarregado das relagoes exteriores e a quem 

estavam atribuidos os negocios relatives a Espanha. 

Tendo tornado esse aspecto de luta contra o gover- 

no, a questao do comercio americano adquiriu uma 

grande importancia nos debates da sessao parlamentar. 

Ja em outubro de 1737, os comerciantes ingleses tinham 

resolvido apresentar suas petigoes ao Parlamento. Em 

margo de 1738, o Parlamento abriu suas sessoes e, desde 

o inlcio, os debates sobre a questao espaniiola foram ani- 

mados. Foram apresentadas as petigdes dos comercian- 

tes, e numerosos interessados compareceram na Camara 

dos Comuns. Entre eles estava o capitao Robert Jenkins, 

do navio "Rebeca" aprisionado anos antes (1731) pelos 

espanhois. Falando diante da Camara ele declarou que 

um guarda-costa havia apresado seu navio, cuja equipa- 

gem fora muito maltratada; ele proprio tivera uma orelha 

cortada, e, para dar mals veracidade a sua narrativa, 

mostrava a orelha conservada em uma garrafa. Res- 

pondendo a pergunta de um deputado, disse 61e 

que naquele momento "encomendara a alma a 

Deus e sua causa a seu pais", resposta natural- 

mente preparada para causar impressao. Diiem 

algunis historiadores que a historia de Jenkins 

nao e verldica. Invengao ou nao, ela foi entao a • 

creditada e teve uma importancia extraordinaria no 

momento: espalhou-se por todo o pais, celebrada em 

versos, cangoes. Indicado como o exemplo tipico da cru- 

eidade espanhola, o episodio de Jenkins deu o nome k 

guerra que se originou das discussoes sobre o comercio 

anglo-hispano-americano: guerra da "orelha de Jen- 

kins". 

Os relates e discursos no Parlamento, denunciando 

a crueldade e orgulho dos espanhois, os sofrimentos dos 

ingleses aprisionados, lembrando os dias glbriosos do 

passado, foram criando no pais um estado de espirito 
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belicoso, contrdrio a concessoes, favordvel d guerra. 

Newcastle seguia essa corrente, encaminhando suas ne- 

gociagoes para a guerra. Em suas memorias e ordens 

ao embaixador em Madri eram constantes os pedidos de 

seguranga para a navegagao, e de reparagao para as in- 

jurias, e freqtientes as ameagas d Espanha. 

Nas complicadas negociagoes levadas a efeito sob a 

orientagao de Newcastle e nos discursos e mocoes apre- 

sentadas ao Parlamento, podemos distinguir certas 

pretengoes constantes relativas ao comercio nas Indias 

Ocidentais. Sob o pretexto de buscar satisfagao para as 

ofensas recebidas nos mares americanos, os ingleses 

buscavam na verdade outros fins mais importantes e 

mais interessantes. 

files pretendiam, de fato, obter a liberdade de na- 

vegagao nos mares das Indias Ocidentais, isto e, de na- 

vegagao livre de qualquer busca. Para isso desejavam 

que seus navios pudessem navegar de um pon^to a ou- 

tro do mar dos Caraibas, sem correr o risco de ser visi- 

tados e apresados. Os navios ingleses deveriam entao ser 

visitados somente nos portos espanhois e poderiam ser 

apresados somente no ato de executarem o contraban- 

do. Para ilustrar nossa afirmagao desejamos indicar, 

alem da petigao dos comerciantes de Jamaica, ja citada, 

outras resolugoes tomadas pelo Parlamento ou por New- 

castle. Em 10 de abril de 1738, Pulteney, membro desta- 

cado da oposigao, apresentou a Camara dos Comuns, 

como conclusao aos debates travados ate entao sobre 

os problemas da atividade dos guarda-costas espanhois 

e da navegagao inglesa nos mares americanos, resolu- 

goes importantes: uma, "defendia o principio da liber- 

dade de navegagao e so admitia o direito de visita no 

Interior dos portos espanhois"; outra, "negava que co- 

merciantes em alto mar pudessem carregar mercado- 

rias de contrabando (326). Algum tempo depois, Car- 

teret, outro membro da oposigao, apresentava a Camara 

dos Lordes uma mogao condenando o direito de visita 

em alto mar (327). Newcastle, por sua vez? propu- 

nha ao governo espanhol, em maio de 1738, por inter- 

m6dio de Keene, a negociagao de um acordo que, entre 

outras resolugoes, conteria promessa dos ingleses de nao 

se aproximarem dos portos hispano-americanos. A acei- 

tagao de tal proposta equivaleria, como bem demons- 

trou o ministro espanhol La Quadra, a permitir que a 

Espanha protegesse apenas os portos, deixando o resto 

das costas inteiramente aberto aos contrabandistas; 

(326) — Vaucher, op. cit., p. 247. 
(327) — Idem, p. 251. 



— 250 ^ 

numa convengao daquela esp6cie, os espanhois so pode- 

riam aceitar a promessa de que os ingleses nao se apro- 

ximariam das costas espanholas (328). 

A liberdade de navegagao, pretensao que e indicada 

pelo proprio Alsedo y Herrera (329), nas condicoes pre- 

lendidas pela Inglaterra, serviria para abrir inteira- 

mente as possessoes espanholas ao seu comercio. Ela 

poderia alcangar assim o que desejara ter em 1713: o 

acesso livre ao Imperio espanhol da America. 

Ela nao devia esperar pois, que a Espanha Ihe con- 

cedesse o que pretendia: o governo espanhol nunca re- 

nunciaria inteiramente ao direito de visita, nem faria 

k Inglaterra concessoes que estavam em desacdrdo com 

os seus interesses e com os principios da epoca. O go- 

vdrno de Madri manifestava, contudo, o desejo de nego- 

ciar e de chegar a um acordo sobre a questao. Sua boa 

vontade foi no entanto iniitil: Newcastle, seguindo a 

vontade da oposiQao parlamentar e dos comerciantes, 

tomou medidas que tornavam impossivel k Espanha ter 

a iniciativa de propostas de acordo, ou continuar em 

atitude pacifica. 

Em maio de 1738, epoca em que a campanha contra 

a Espanha atingiu uma grande violencia, sem interrom- 

per as negociagoes na corte espanhola, Newcastle tomou 

verdadeiras medidas de guerra: uma frota comandada 

pelo almirante Haddock foi enviada ao Mediterraneo 

(Minorca) e um regimen^o foi mandado para a Geor- 

gia, para defender a nova colonia contra os ataques dos 

espanhois. fisses preparatives aumentaram a resisten- 

cia da Espanha, cujo governo recusava conceder as sa- 

tisfagoes pedidas e tomava tambem medidas de guerra, 

fazendo reforgar as fortificagoes e preparando o exerci- 

to e a marinha. A guerra parecia inevitavel: Newcas- 

tle ordenava em junho que os navios mercantes e os su- 

ditos ingleses deixassem imediatamente os portos espa- 

nhois. 

A intervengao de Walpole afastou, contudo, a guer- 

ra Walpole havia se manifestado contra medidas violen- 

tas e contra atitudes intransigentes, desde o comego das 

discussdes. Varios motives orientavam sua atitude. 

Considerava ele que a guerra prejudicaria mais o co- 

mercio ingles do que as depredagoes espanholas nas 

aguas americanas: seria preferivel conservar os benefi- 

cios do contrabando sem comprometd-los com uma guer- 

ra. 
Demais sua polltica interna e externa baseava-se na 

coriservagao da paz: uma guerra poderia ter como con- 

(328) — Vaucher, op. cit., pp. 250-251, 
(329) — "Aviso historico", ed. Zaragoza, p. 266. 
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seqtiencia a perda do poder pelo seu partido, e poderia 

provocar um levantamento jacobita que prejudicaria a 

estabilidade da dinastia; uma guerra com a Espanha, 

que poderia conseguir o auxilio da Franga, teria como 

resultado uma revisao dos tratados de 1713. Tambem 

sua politica externa desde a sua subida ao poder, visa- 

va evitar uma uniao da Franga e Espanha contra a In- 

glaterra; era provdvel que, em caso de declaragao de 

guerra pela Inglaterra, a Espanha e a Franga unissem 

suas forgas contra ela. 

Enquanto as discussoes se prolongavam na Ingla- 

terra e as negociagoes se sucediam em Madri, em Lon- 

dres, dois comissarios, um ingles e um espanhol, estu- 

davam particularmente a maneira de conseguir um a- 

cordo sobre a questao das dividas da Companhia. Apro- 

veitando a oportunidade oferecida por uma declaragao 

verbal de La Quadra de que o rei da Espanha estava 

disposto a negociar a paz, Walpole tomou a direcao da- 

quelas reunioes e em junho era conseguido um acordo 

que podia servir de base para resolugoes definitivas. 

Nessas negociagoes, as perdas inglesas foram avaliadas 

em £ 343.000, e as da Espanha, em £ 160.000. A Ingla- 

terra abaixou seu pedido para £ 300.000 afim de inde- 

nizar a Espanha pela destruigao de sua esquadra em 

1718. Estabelecidos os valores das perdas, os comissa- 

rios concordaram em abater uma importancia igual nos 

totais que ficaram reduzidos a £ 200.000 e £ 60.000, res- 

pectivamente. A Espanha poderia diminuir a impor- 

tancia que devia pagar, abandonando a cobranga das 

£ 68.000 que a Companhia do Mar do Sul Ihe devia. A- 

presentado o resultado a Espanha, c governo acabou 

aceitando o acordo. Em lugar, no entanto, de ser re- 

duzida uma quantia igual nos dois totais pedidos, dese- 

java ela que fossem retiradas quantias proporcionais; 

assim, reduzidas de 1/3, as perdas inglesas e espanholas 

ficavam avaliadas em £ 200.000 e £ 105.000 respectiva- 

mente. A Espanha deveria eriitao pagar a Inglaterra 

£ 95.000 e nao abandonava o credito sobre a Companhia 

do Mar do Sul. Uma comissao estabeleceu as condi- 

goes da transagao, que foram sancionadas pela assina- 

tura da convengao de Pardo, em 14-1-1739. 

A convengao estipulava que S. M. Catolica pagaria 

a S. M. Brit&nica £ 95-000, que deveriam ser emprega- 

das pelo governo ingles no pagamento das perdas so- 

fridas pelos seus comerciantes nos mares americanos. 

Eram excluidos da lista de indenizagoes, os navios apre- 

sados depois de 10-12-1737: no caso destas embarcagoes, 

seria feita "justiga de acordo com os tratados, como se 

a convengao nao tivesse sido assinada". A Companhia 
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do Mar do Sul era tamb6m excluida dos beneficios, e os 

problemas existentes entre ela e a coroa espanhola se- 

riam resolvidos separadamente. As £ 95.000 deveriam 

ser pagas pela Espanha, em Londres, dentro de 4 meses 

depois da assinatura da convengao. Uma comissao re- 

solveria todos os problemas pendentes entre os dois Es- 

tados (330). 

A primeira consequencia da assinatura do acfirdo 

foi a suspensao dos preparatives de guerra nos dois 

paises: o almirantado ingles expediu or dens para Had- 

dock voltar do Mediterr&neo, e o governo espanhol sus- 

pendeu as fortificagoes dos portos espanhois. 

Anunciada sua assinatura na abertura do Parla- 

mento ingles, a convengao so foi publicada no fim de fe- 

vereiro. Seu conhecimento causou decepgao. Essa de- 

cepgao havia, alias, sido preparada pela atitude de cer- 

tcs elementos da oposigao que tinhamj feito circular inu- 

meros panfletos em que eram explicadas as vantagens 

de tal convengao e em que era exagerado seu alcance. 

Assim, eles prepararam o desapontameiijto da opiniao 

ao serem conhecidos os verdadeiros termos do acordo. 

Iniciou-se, entao, um serio movimento contra a conven- 

gao. Protestaram contra o ac6rdo, os negociantes inte- 

ressados no comercio com as Indias Ocidentais, os ne- 

gociantes em geral do pais e os industriais: delegagoes 

de Londres, Bristol e Liverpool apresentaram-se no 

Parlamento. Todos eram unanimes em considerar que 

a convengao nada havia concluido, deixando sem solu- 

gao os pedidos dos, comerciantes, e em reafirmar o direi- 

to que possuiam os ingleses de se dedicarem "ao comer- 

cio sem serem parados, visitados ou revistados pelos es- 

panhois" (331). 

Iniciados em margo, os debates parlamentares em 

torno da convengao foram violentos; os argumentos da 

oposigao prendiam-se a honra, k justiga e aos interes- 

ses ingleses. fisse ataque ao acordo atingia diretamente 

Walpole .Apesar da veemencia dos opositores, a conven- 

gao foi aprovada, por pequena diferenga de votos. 

A aprovagao da convengao podia ser o primeiro 

passo firme para a obtengao de acdrdos durdveis e ra- 

zodveis. Embora conhecesse os ataques da oposigao in- 

gl§sa no Parlamento e as expressoes pouco amistosas e 

mesmo ofensivas empregadas contra ela, a Espanha 

estava seriamente inclinada para a paz, e disposta a 

(530) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 221. Cantillo, op. cit., 
p. 339. 

(331) — Vaucher, op cit., pp. 274-275. 
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discutir e negociar para resolver as causas de conflitos. 

Dependia em grande parte, pois, da atitude do governo 

ingles a manutengao da pazj e a obtengao de um acdrdo; 

ele devia procurar manter apenas as reclamagoes jus- 

tas, abandonando as pretensoes excessivas, e devia, a- 

tendendo ao desejo da Espanha, procurar diminuir as 

atividades illcitas dos seus suditos nos mares hispano- 

americanos. Mas as condiQoes para a conservacao da 
paz e a negociagao de um tratado baseado na conven- 

gao nao se verificaram; Newcastle tomou nova- 

mente a diregao dos negocios com a Espanha e, 

sendo contrario a consecugao de acordo, continuou na 

orientagao que seguira antes da assinatura da conven- 
gao; por outro lado, a atitude da Companhia do Mar do 

Sul agravou a situagao. A Companhia devia a corte es- 

panhola £ 68.000, em direitos de negros e lucros do na- 

vio de permissao. Requerido pela c6rte de Madri, o pa- 

gamento Ihe foi negado: em margo, em assembleia ge- 

ral, a Companhia resolvia nao pagar a divida ao rei da 

Espanha e nao apresentar nenhuma conta. Ela preten- 

dia, antes de fazer o pagamento, receber as indeniza- 

goes da Espanha pelos apresamentos e detencoes de 

seus navios, bens e mercadorias, principalmente em 

1718 e 1727. Essa atitude irritou a Espanha, sobretudo 

porque Filipe V. cujo tesouro estava sempre vazio, es- 

perava receber as £ 68.000 para aproveita-las no paga- 

mento que devia fazer ao governo ingles. 

Ao mesmo tempo, Newcastle tomava decisoes gra- 

ves: reclamava insistentemente, por meio de Keene, a 

devolugao de navios apresados; e, fato mais importan- 

te, ordenava, logo depois dos debates no Parlamenta 

que o almirante Haddock, contrariaments ao que Ihe 

havia sido mandado em Janeiro, se conservasse em Gi- 

braltar com a frota sob o seu comando. 

As decisoes da Companhia e de Newcastle arrui- 

naram toda esperanga de paz: as medidas acima indi- 

cadas, o ministro espanhol La Quadra respondeu dizen- 

do que seu governo exigia o pagamento imediato das 

£ 68.000 sob pena de suspender o asiento, e que ele 

nao pagaria as £ 95.000 enquanto Haddock estivesse em 
Gibraltar. 

A recusa do governo espanhol em pagar as £ 95.000 

significava a guerra, que foi reconhecida como inevita- 

vel. Em junho, car tas de represalias foram concedidas 

a comerciantes ingleses, e medidas efetivas de guerra 

foram tomadas. A declaragao de guerra da Inglaterra 

k Espanha foi feita em 19 de outubro. 

A vitoria da polltica de Newcastle, a adesao do go- 

vSrno aos seus pianos de guerra e a propria declaragao 



de guerra foram determinadas em grande parte pela 

posi^ao da Franpa. Os ingleses, sobretudo os comer- 

ciantes e industrials, que, em 1738, ainda temiam a de- 

claragao de guerra a Espanha, por causa da provavel 

participagao da Franga, passaram a considerar, em 

1739, a guerra mais vantajosa para seus interesses do 

que a paz, Viam com desconfianga os progresses comer- 

ciais e maritimos da Franga. Em todas as regioes em 

que se expandia, a Inglaterra encontrava a Franga em 

progresso: nas Indias Ocidentais, as ilhas francesas al- 

cangavam um grande progresso e ameagavam com sua 

melhor, mais barata e mais abundante produgao de 

agucar, as ilhas inglesas, com as quais competiam na 

venda as proprias coldnias norte-americanas; na Africa 

Ocidental, os franceses aumentavam seus postos de co- 

mercio; no Levante, as mercadorias francesas faziam 

uma seria concorrencia aos produtos ingleses; na Ame- 

rica do Norte, os franceses competiam com os colonos 

ingleses no comercio de peles e na pesca. A industria 

francesa tambern se desenvolvia; suas las comecavam 

a competir com as inglesas no continente; seus artigos 

de luxo eram introduzidos em numero cada vez maior 

na Inglaterra. A marinha mercante francesa desenvol- 

via-se r^pidamente: passara de 300 navios em 1715 a 

1800 em 1735 (332). Tendo seu comercio ameagado 

pela Franga, a Inglaterra julgava preferivel a guerra, e 

os homens de negocios tiveram um papel importante 

na decisao. 

3 — A guerra de 1739. 

Declarada a guerra, a Espanha e a Inglaterra tra- 

taram de organizar suas forgas. 

Na Espanha, o interesse pela guerra unia o sobera- 

no e o pom A preservagao do comercio e a defesa dos 

direitos espanhoist eram consideradas uma questao de 

honra para o pais e para o soberano. O entusiasmo po- 

pular foi mantido e dirigido pela imprensa, especial- 

mente pela publicagao de livros em que eram indica- 

dos os atos praticados pelos ingleses contra o com6rcio 

espanhol e as injurias feitas a honra nacional. e em que 

eram mostradas as vantagens das manufaturas e do 

comercio em geral. Tais as obras de Bernardo Ulloa, 
<kRestablecimiento de las fabricas y comercio espahor*, 

e de d. Dionisio de Alsedo y Herrera, "Aviso histdrico, 

politico, geografico", a que ja nos referimos. Apoiado 

pela opiniao publica, o governo empreendeu rapida- 

(332) — Vaucher, op. cit.f pp. 297-302; Mahan, op. cil., p. 243. 
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mente fortificagoes, organizou armamentos, mobilizou 

a marinha. A rapidez com que conseguiu levantar suas 

forgas indica que as reformas anteriores, especialmente 

as de Patino, tinham sido eficientes. 

A Inglaterra, apesar de ter provocado a guerra lu- 

tou com mais dificuldades para organizar seus esforgos. 

Uma grande parte dessas dificuldades foi determinada 

pela falta de uniao entre os membros do ministerio e 

do Parlamento. A oposigao mostrava-se mais interes- 

sada em combater Walpole do que em tomar medidas 

de guerra efetivas e vigorosas. A desuniao do minis- 

terio, onde cada vez mais se acentuava a separacao en- 

tre Walpole e Newcastle, impedia a utilizacao de todos 

os recursos e a volta de todas as atengoes para a luta 

contra a Espanha. 

Uma das principais dificuldades que se apresenta- 

ram para a Inglaterra foi a de preparar as forcas na- 

vais. O estado da marinha inglesa nao era muito bom: 

ela estava desorganizada por causa dos longos anos de 

paz, necessitando sobretudo de equipagens. Para o mi- 

mero de navies a ser empregado — 130 — eram neces- 

s&rios 34.000 marinheiros (333). Nao havendo um bom 

metodo de recrutamento, a quantidade suficiente de 

homens custou a ser presnchida, criando serio proble- 

ma para o almirantado, pois o governo nao chegava a 

acordo sobre o modo de recrutamento. Colocando o em- 

bargo sobre os navios mercantes, obrigando~os depois 

a deixar 1/4 de suas equipagens antes de sairem dos 

portos, ou usando o recrutamento forgado, ou mesmo 

fazendo efetivos do exercito passarem para a marinha, 

chegou-se a arranjar o mimero necessario. 

Antes mesmo de ter sido resolvido o problema das 

equipagens,outra seria questao preocupou o governo 

ingles: as desordens provocadas pela miseria determi- 

nada pelo estabelecimento do embargo sobre navios 

mercantes, pelo inverno excessivamente rigoroso e pela 

fraca colheita de 1740. 

Estabelecido o embargo, o movimento comercial 

foi interrompido com graves prejuizos para a popula- 

gao. A detengao dos navios mercantes foi, depois, pro- 

longada pelo rigor do inverno: o frio intense, fazendo 

gelar os rios ingleses, impediu que os navios deixassem 

os portos quando Ihes foi permitido. A penuria, o de- 
semprdgo arruinavam a populagao. O prego do carvao 

e dos alimentos subiu muito. Quando a situacao come- 

gou a melhora, outro grave problema embaragou o go- 

OSS) — Vaucher, op. cit., p. 312. 
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verno; a colheita de 1740 foi mi e os cereais atingiram 

pregos multo elevados. O prego do trigo, por exemplo, 

comparado com o de iguai periodo de 1739, dobrara. Em 

virios lugares houve desordens: a populagao que ja so- 

frera muito por causa do embargo e do inverno, revol- 

tou-se com o prego dos cereais, especialmente do trigo. 

Os manifestantes procuravam impedir a saida de na- 

vios carregados de cereais e pretendiam apoderar-se dos 

estoques existentes em armazens. As desordens mais 

graves verificaram-se em Newcastle e Norwich, onde as 

tropas tiveram de intervir. Para resolver o problema, o 

governo estabeleceu um prego maximo para o trigo e 

proibiu sua exportagao sem a autorizagao dos juizes de 

paz. A ordem se restabeleceu aos poucos, e no fim de 

julho, toda a agitagao desaparecera. 

Essas dificuldades internas, especialmente a desu- 

niao do ministerio, e a resistencia oposta pela Espanha 

impediram grandes vitorias inglesas. A guerra anglo: 

espanhola de 1739 nao deu, por isso, a Inglaterra os re- 

sultados desejados, nem se notabilizou por muitos fei- 

tos. 

a) As operagoes de guerra. 

A guerra desenrolou-se principalmente na America. 

Ao serem iniciadas as hostilidades, tanto o governo 

ingles como o espanhol autorizaram o corso contra os 

navios inimigos e concederam "cartas de represalias" 

aos seus suditos interessados. Numerosas presas foram 

feitas. Os jamaicanos, comerciantes e plantadores, 

prepararam muitos corsirios e levaram para a ilha vd- 

rias presas; alguns desses homens desembarca- 

ram numa povoagao de Cuba s pilharam-na, antes da 

chegada de Vernon is Antiihas (334). Os colonos 

espanhois interessaram-se tambem pelo corso: Cuba, 

por exemplo, obteve muitos proveitos com o apresa- 

mento de numerosos navios inimigos. Ballesteros y 

Beretta da como perdas inglesas nessa guerra de cor- 

so, 487 embarcagoes e 20.000 homens (335). 

Ao lado das operagoes de corso, varias operagoes 

militares foram feitas pelos ingleses. A Espanba colo- 

cou-se na defensiva. 

A primeira operagao realizada foi o ataque a Por- 

tobelo, pelo almirante Vernon. Em novembro de 

1739, Vernon atacou Portobelo de surpresa, com seis 

navios apenas e tomou a cidade (22 novembro). Rece- 

(334) — Anderson, op. cit., vol. Ill, p. 381. 
(335) — Ballesteros y Beretta, op. cit., vol. V, p. 98. 
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bida com muito entusiasmo na Inglaterra (onde ate 

medalhas comemorativas foram emitidas) a vitoria nao 

teve grandes conseqiiencias por falta de forgas, Vernon 

nao pode explora-la e encontrou, alem disso, na pra- 

Ca, onde esperava achar os tesouros dos galeoes. ape- 

nas uma insignificante impoirtancia em dinheiro. 

No ano seguinte, nos primeiros meses, uma gran- 

de expedigao contra as fndias Ocidentais foi prepara- 

da: grandes forgas deviam ser enviadas a Jamaica 

(6.000 soldados ingleses e 2.000 americanos) para se- 

rem empregadas em operagoes contra Havana ou Car- 

tagena; ao mesmo tempo, alguns navios, sob o coman- 

do do almirante Anson, deviam dirigir-se para o mar do 

Sul: depois de atacar, se posslvel, Buenos Aires, Anson 

deveria seguir para Panama, afim de operar conjunta- 

mente com Vernon num ataque ao istmo. 

Nenhuma das operagoes previstas teve exito. 

Reunidas as forgas inglesas em Jamaica, foi resol- 

vido o ataque a Cartagena, cuja tomada parecia fdcil. 

Em margo de 1741 foi feita a operagao, que fracassou: 

primeiro, porque a cidade estava bem preparada para 

se defender, pois o vice-rei de Nova Granada, ao ter 

noticia da queda de Portobelo, havia armado e fortifi- 

cado a importante praga, onde varios regimentos, ar- 

mas, munigoes e viveres haviam sido reunidos; depois, 

por causa da falta de entendimento entre Vernon, co- 

mandante das forgas navais inglesas e Wentworth, co- 

mandante do exercito. Depois de terem tornado um dos 

fortes, Vernon e Wentworth nao tiveram exito no ata- 

que a cidade (14 de margo). A noticia do malogro da 

expedigao desapontou muito os ingleses, que jd haviam 

celebrado a conquista de Cartagena ao receberem noti- 

cia da tomada do primeiro forte. A vitoria havia sido 

considerada tao facil que tinham sido cunhadas meda- 

lhas comemorativas da tomada da cidade antes da ope- 

gao. 

Anson, por sua vez, nao obteve com sua viagem 

todos os resultados esperados. No fim de 1740, §le 

saiu da Inglaterra com 6 navios (336), e se dirigiu 

diretamente para o mar do Sul. Chegou ao sul da Ame- 

rica quase ao mesmo tempo que uma frota espanhola 

enviada para combate-lo. Sem esperar a epoca propi- 

cia para dobrar o cabo Horn, as duas esquadras, a es- 

panhola e a inglesa, dirigiram-se para o sul e foram 

•s^vea^amente castigadas pelas tempestad^s. A frota 

espanhola, tendo perdido dois navios voltou a Buenos 

Aires e desistiu da sua missao. Anson, com ties na- 

(336) — Centurion, Severn, Gloucester, Wager, Trial e Pearl. 
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vios apenas, chegou k ilha de Juan Fernandez, tendo 

sua tripulagao dizimada pelo escorbuto. Reparados os 

navies que se achavam em muito man estado, e refei- 

tas as tripulagoes, Anson iniciou suas operagoes no 

mar do Sul. Cruzou ao longo da costa hispano-ame- 

ricana, apresando varias embarcagoes particulares 

(sete, segundo Alsedo y Herrera), algumas ricamente 

carregadas. Atacou e pilhou as povoagdes de Paita, 

onde encontrou grandes riquezas, e Manta. Dlrigiu- 

se depois para a regiao de Panama. Nao tendo noti- 

cias de Vernon, desistiu de atacar a cidade e resolveu 

cruzar o Pacifico para esperar os galeoes de Manilha. 

Com o linico navio que Ihe restava atacou e apre- 

sou a maior das duas naves espanholas que faziam en- 

tao a travessia entre Manilha e Acapulco, a ^Nuestra 

Senora de Covadonga", que possuia um carregamento 

de um milhao e meio de pesos. Com essa rica presa 

Anson voltou pelo Cabo da Boa Esperanga para a In- 

glaterra, onde chegou em 15-6-1744. Sua viagem 

nao teve conseqiiencias militares. Foi proveitosa 

pelo numero de presas feitas e pelas riquezas levadas 

para a Inglaterra, parte das quais serviu para com- 

pensar as perdas sofridas por ele, e pelas dificuldades 

que causou ^s provlncias espanholas do mar do Sul. 

A publicagao da relagao de sua viagem forneceu tam- 

bem alguns esclarecimentos sobre as regioes do Sul, 

como por ex., indicagao da melhor epoca para dobrar 

o cabo Horn, informagdes sdbre as ilhas Malvinas, sd- 

bre a rota dos galeoes de Manilha, etc. 

Depois dessas, nenhuma outra grande expedigao 

foi organizada para agir na America Espanhola. A 

atitude da Franga e o inlcio da Guerra de Sucessao da 

Austria, impediram que a Inglaterra retirasse muitas 

fdrgas das suas Aguas ou das aguas mediterraneas. 

Na regiao do mar das Antilhas, contudo, vArias 

outras operagoes foram efetuadas. 

Antes do ataque a Cartagena, alguns meses de- 

pois da tomada de Portobelo, Vemon procurcu atacar 

Havana. Em 4 de junho de 1740 apresentou-se diante 

da praga: achando-a muito fortificada, nao se atreveu 

a ataca-la, mas bloqueou-a durante dois msses, sem 
resultado. 

Mais tarde, depois da derrcta de Cartagena, os in- 

glises organizaram um piano para apoderar-se de San- 

tiago de Cuba e da regiao oriental da ilha. Forgas de 

Vernon e Wentworth desembarcaram em Guantana- 

mo, onde fundaram uma povoagao para servir de base 

para as operagoes. Dal pretendiam atacar Santiago 

por terra. A tentativa fracassou, nao so por causa da 
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Insalubrldade da costa, como por causa da resistencia 
dos habitantes, e os invasores tiveram de se retirar de- 

pois de terem sofrido numerosas baixas. 

A mesma sorte sofreram os ingleses que atacaram 

Sto. Agostinho, na F16rida. 

Mais felizes foram eles, no entanto, no ataque a 
ilha de Roatan. Os chefes das forgas ingiesas resolve- 

ram atacar essa ilha por duas razoes: uma? ja por nos 

indicada (p. 151), a de obter uma base para o comer- 

clo com o Mexico e a Guatemala e conseguir um lugar 

de refdgio para os cortadores de pau campeche; outra 

a de fornecer uma diversao aos espanhois, para dimi- 

nuir sua resistencia na regiao do istmo que pretendiam 

atacar (337). A ilha, atacada pelas forgas ingiesas, foi 

rapidamente tomada (23-8-1742). Os invasores se esta- 

beleceram na parte nordeste do porto onde fundaram 

um forte (forte "George") e uma povoagao que deno- 

minaram "Augusta". Na mesma ocasiao, foi construido 

um forte no rio Tinto. A ocupagao de Roatan durou ate 

o fim da guerra. 

Tddas essas operagoes nan deram a Inglaterra as 

vantagens qus ela esperava obter com a guerra: ao 

contrdrio, seu comercio decaiu muito nos primeiros 

anos de luta. A frota inglesa tambem nao desempe- 

nhou o papel que se esperava. A16m dos desastres so- 

fridos na America, ela sofreu outrcs nas aguas euro- 

peias: em 1742, o almirante Norris, nao conseguiu im- 

pedir que a frota da America entrasse em porto espa- 

nhol; Haddock, no Mediterraneo, nao pode evitar que 

tropas espanholas comboiadas por navios espanhois e 

franceses desembarcassem na Italia. 

fisse desembarque de tropas espanholas na Itdlia 

fora provocado pelo inicio da Guerra de Sucessao da 

Austria. Iniciada em fins de 1740, ela desviou a ativi- 

dade dos ingleses e espanhois para a Europa; a guerra 

da America foi relegada para segundo piano, a partir 

de 1743 sobretudo, e as lutas navais no Mediterraneo 

ganharam mais importancia, 

b) A paz de 1748 e o tratado de 1750, 

Em 1747, cansados de guerra, os beligerantes ini- 

ciaram negociag5es de paz. Na Espanha, a morte de 

Filipe V e a subida ao trono de Fernando VI, partidd- 

rio da paz, facilitaram as negociagoes. Na Inglaterra, 

(337) — "Naval History", vol. IV, pp. 159 e 165-168. 
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o perigo sofrido pela dinastia com o levante jacobita 

dc 1745, e os poucos resultados obtidos com a guerra, 

fizeram a opiniao e o governo inclinar-se para a paz. 

As negociagoes foram facets entre os dots patses: 

foram iniciadas secretamente pela rainha d. Barbara, 

por intermedio de Portugal. 

Negociada depots em Aix-la-Chapelle, a paz foi as- 

sinada por todos os beligerantes, em outubro de 1748. 

Com relagao k Espanha e k Inglaterra, o tratado de 

Aix-la-Chapelle, ou Aquisgrdn, determinava que o 

asiento seria prolongado por mats quatro anos, de- 

vendo a Companhia do Mar do Sul fornecer escravos 

e enviar o navio de permissao ^ America ate 1753 (art. 

16), e que as conquistas feitas durante a guerra se- 

riam devolvidas. Deixava sem solugao todos os proble- 

mas que haviam determinado a guerra em 1739. A 

resolugao dos problemas foi deixada para uma comis- 

sao que se reuniria em Madrl. Os trabalhos da comis- 

sao encerraram-se em 1750 com a elaboragao e assina- 

tura do "tratado de indenizagao e comercio entre a 

Espanha e a Inglaterra." 

Por este tratado eram resolvidos todos os proble- 

mas existentes entre os dots palses, excetuadas as 

questoes do direito de visita fora dos portos espanhois, 

e dos limites da Fldrida. 

Mediante o pagamento de uma indenizagao de 

£ 100 000, a ser feito pela c6rte espanhola dentro de 

trfis meses, a Companhia do Mar do Sul abandonava 

o direito ao asiento. Recebendo a indenizagao, S. 

M. BritAnica considerava saldadas todas as dlvidas da 

Espanha para com a Companhia do Mar do Sul, aban- 

donando t6da pretensao ou reclamagao relativa ao 

cumprimento do asiento. Do mesmo modo, S. M. 

Catdlica consentia em abandonar todas as suas pre- 

tensoes e reclamagdes relativas ao cumprimento do 

tratado de asiento: assim, todos os problemas rela- 

tives ao asiento eram considerados liquidados e ne- 

nhuma mengao deyeria ser feita a eles no futuro. O 

tratado restabelecia antigos privilegios dos ingleses 

no comercio espanhol: as tarifas do reinado de Carlos 

11 voltariam a ser observadas, e os suditos ingleses re- 

adquiririam todos os "direitos, privilegios, franquias, 

isengoes e imunidades", previstas pelo tratado de 1667, 

enquanto a Inglaterra teria o privilegio de nagao mais 

favorecida. A Espanha comprometia-se a nao intro- 

duzir qualquer inovagao em materia de comercio. Era 

permitida ainda aos ingleses, a extragao do sal da ilha 
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de Tortuga, "como faziam no tempo de Carlos 11" 

(338). 

Extinto o asiento desapareceu ama s6ria causa 
de desentendimento e conflito entre a Inglaterra e a 

Espanha. Nao tendo sido contudo resolvidos todos os 

problemas existentes e nao tendo desaparecido o in- 

tcrdsse da Inglaterra pela America Espanhola ou o de- 
sejo da Espanha de afastar as usurpagoes inglesas, as 

relagoes entre os dels palses continuaram agitadas por 

discussoes e sofreram interrupgoes. 

4 — As relagoes anglo-espanholas de 1750 a 1783. 

Houve, contudo, uma certa modificagao na orien- 

tagao politica, dos dois paises. A Inglaterra diminuiu 

ouas pretensoes em relagao a America Espanhola: dei- 

xou, por exemplo, de se preocupar com a questao da li- 

berdade de navegagao e do direito de visita. Outros 

problemas, como o recrudescimento da rivalidade com 

a Franga e a organizagao interna do Imperio brit&ni- 

co, posta em evidencia pela atitude dos colonos da 

America do Norte, passaram a ter um lugar mais im- 

portante nas decisoes do governo ingles. 

A Espanha continuou a manter viva sua desconfi- 

anga em relagao a Inglaterra, e se tornou tambem 

mais belicosa, sob a influencia, talvez, das reformas 

que melhoraram sua situagao interna. Algumas ques- 

toes, deixadas de lado pelo tratado de 1750 — a questao 

do contraband©, a questao da ocupagao dos territrios 

americanos pertencentes a Espanha e a da recupera- 

gao de Gibraltar — afastavam o governo espanhol de 

um entendimento perfeito com o ingles. 

a) A participagao da Espanha na guerra dos 

Sete Anos. 

Pouco tempo depois da extingao do asiento, em 

1751, o ministro espanhol Ensenada apresentou ao rei 

Fernando VI um programa contend© como pontos 

principals a reconquista de Gibraltar e a expulsao dos 

Ingleses estabelecidos no Honduras e outros lugares 

da America, para acabar com o contraband©. Para de- 
senvolver aquele programa, Ensenada procurou me- 

Ihorar as condigoes militares e navais da Espanha e 

(33^) — £sse artigo sugere-nos que os ingleses retiravam des- 
de a epoca de Carlos II, sal daquela ilha. Vide o tra- 
tado na Integra em Cantillo, op. eit., pp. 409-410 e 
Anderson, op, cit., vol. Ill, pp. 277-279. 
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apresentou ao rei vdrias memdrias propondo medidas 
de cardter economico, reformas que melhorassem a sl- 

tuagao industrial e comercial da Espanha. Sua ativi- 

dade, seguida de perto pelo embaixador ingles Keene, 

preocupou os inglj§ses, que temiam uma resistencia 

muito forte as suas agoes no Imperio hispano-ameri- 

cano. For isso procuraram eles, com o auxilio de espa- 

nhois angldfilos faze-lo cair do poder: em agosto de 1754 

de Estado), faze-lo cair do poder: em agdsto de 1754, a- 

acusado de manter relagoes intimas com os jesuitas e 

de ter revelado segredos de Estado a d. Carlos, rei de 

NApoles, Ensenada foi demitido e exilado. Sua queda 

determinou o desenvolvimento da influSncia inglSsa 

na Espanha, por algum tempo, gramas k tendencia dos 

novos ministros e as simpatias da rainha. Essa nova 

orientagao determinou a neutralidade da Espanha 

diante de nova guerra franco-inglesa, colocando-a nu- 

ma posigao secundaria. 

A situagao mudou, contudo, com a subida ao tro- 

no espanhol de Carlos III, em 1759. Interessou-se o 

novo rei pela guerra franco-inglesa, e, julgando preju- 

dicial aos interesses espanhois a hegemonia muito pro- 

nunciada da Inglaterra, na America do Norte, resolveu 

oferecer sua mediagao, para por fim a luta. Aceito pela 

Franga, o oferecimento de mediagao foi recusado por 

Pitt (janeiro de 1760), em termos tais, que, Carlos III 

foi obrigado a retirar suas propostas. Ao mesmo tem- 

po, Carlos III retomou o programa de Ensenada e fez 

suas as reclamagoes contra a Inglaterra. Fez apre- 

sentar a Pitt uma memoria contendo suas razoes de 

queixa e pedindo satisfagao. Nessa memdria ele recla- 

mava contra as dificuldades impostas aos navios es- 

panhois nas pescarias em Terra Nova; contra os esta- 

belecimentos ingleses no golfo de Honduras, e terri- 

torio dos mosquitos; contra o exercicio do contraban- 

do pelos comerciantes inglesiss e, finalmente, contra o 

apresamento de navios espanhois durante a guerra em 

curso, em desrespeito ao direito dos neutros e aos tra- 

tados assinados. A esses motivos de queixas juntava- 

se a animosidade pessoal de Carlos III pelos ingleses. 

Negociagoes feitas em Londres, entre o enviado espa- 

nhol Fuentes e Pitt nao deram resultado: o governo 

ingles recusava-se a atender inteiramente as reclama- 

goes espanholas. Sua atitude fez Carlos III voltar-se 

para a Franga. Um representante espanhol, Grimal- 

di, foi enviado por Carlos III a Paris, em janeiro de 

1761: devia ele propor ao ministro frances Choiseul 

uma alianga ofensiva-defensiva que consagraria a 

uniao das duas coroas dos Bourbons. Tanto na Fran- 
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?a como na Espanha existiam correntes favordveis a 

uma uniao estreita entre as duas coroas, tal como ha- 

via desejado Lolz XIV. Nao foi diflcil o acordo. Co- 

megando por propor a assinatura de um tratado que 

entraria em vigor depois da paz, Grimaldl acabcu por 

oferecer a alianga espanhola na guerra em curso, em 

troca da defesa dos interesses espanhois nas negocia- 

goes que se realizariam entre a Franga e a Inglaterra. 

Resolveu-se entao incluir no tratado de alianga burbd- 
nica artigos secretos prevendo que os espanhois entra- 

riam em luta ao lado da Franga se a paz nao tivesse 

sido concluida em 1-5-1762 e que, em troca, a Franga 

incluiria as reivindicagdes espanholas nas negociacoes 

com os ingleses e nao faria a paz antes de serem satis- 

feitos os pedidos espanhois. 

Iniciadas em junho, as conversagoes franco-ingl^- 

sas correram hem ate o momento em que Choiseul in- 

formou o negociador ingles de que Luiz XV nao con- 

cluiria a paz antes da resolugao das questoes espanho- 

las. Pitt nao aceitou negociar nestas condigoes e sua 

negativa apressou a conclussao do tratado franco- 

espanhol. Em 15 de agdsto, duas convengdes foram as- 

sinadas pelos ministros frances e espanhol: a primeira 

foi o celebre Pacto de Familia que estabelecia uma 

uniao estreita e um sistema de garantias reciprocas 

entre os Bourbons da Franga e da Espanha e k qual 

aderiram os Bourbons de Parma e Duas Sicilias; a se- 

gunda, foi uma convengao entre a Franga e a Espa- 

nha, segundo as bases estabelecidas nas negociacoes 

anteriores, isto 6, a Espanha entraria em guerra em 

1-5-1762 e a Franga faria suas as reivindicagdes espa- 

nholas por ocasiao das negociagdes de paz; e, ainda, 

Minorca que se achava em poder da Franga seria dada 

a Espanha se nao precisasse de ser devolvida Ingla- 

terra. 

A ruptura entre a Espanha e a Inglaterra nfio de- 

morou muito: ela foi retardada apenas pela queda de 

Pitt, que ]k havia preparado os pianos de combate. Se- 

guindo sua politica, em 2 de janeiro de 1762, o gabinete 

ingles declarou guerra k Espanha, e, depois, retomou 

seus pianos de luta. 

Comegou por mandar atacar Havana, um centre 

vital da America Espanhola. 

Em margo de 1762 saiu da Inglaterra um grande 

corpo expediciondrio: as fdrgas navals, comandadas 

por Pocock, as tropas, sob o comando de Albemarle. Em 

junho, essas forgas que operaram jungao com as for- 

gas inglesas das fndias Ocidentais, comegaram o ata- 

que a Havana, onde chegaram inesperadamente, en- 
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trando por um canal habitualmente uitilizado so por 

pequenas embarcagoes. A rota habitual das pequenas 

Antilhas para Havana seguia pelo sul de Jamaica, sul 

de Cuba, dobrava o cabo Santo Antonio e, pelo canal 

de lucatan, chegava a Havana. As forgas inglesas 

chegaram a Havana pelo lado leste, seguindo o velho 

canal das Bahamas. Os espanhois esperavam que os 

ingleses concentrassem suas forgas em Jamaica para 

o ataque, e enquanto esperavam o aviso para ficar de 

prontidao, as forgas inimigas se apresentaram diante 

de Havana. 

Depois de uma seria resistencia oposta pel a forta- 

leza do Morro, e depois de dois meses de sitio, a capital 

cubana capitulou, em 13 de agosto. 

As vantagens da tomada de Havana foram enor- 

mes para a Inglaterra. Ela conquistava uma base de 

grande valor estrategico e um dos centros principais 

do Imperio espanhol, de onde podia partir para novas 

conquistas. Alem disso, suas forgas se apoderaram 

de um enorme despojo: 14 navios de guerra espanhdis, 

7 outras embarcagoes armadas, e mais ou menos 100 

navios mercantes foram apresados; o valor das presas 

subiu a £ 750 000. E ainda, o clero e os vecinos da 

cidade foram depois obrigados a pagar importantes 

somas. 

Havana, apesar de ter sido despojada de muitas 

riquezas, nao foi prejudicada pela ocupagao inglesa, 

antes aproveitou-a. Logo depois de ocupada, a cidade, 

que tinha a fama de ser a mais rica praga da America, 

foi aberta ao comercio dos navios ingleses, e adquiriu 

um movimento desusado; assim pode recuperar, tal- 

vez inteiramente, o que havia pago o venlcedor (vide 

pp. 151-152). 

Logo depois de receber a noticia da capitulagao 

de Havana, a Espanha recebia tambem a da queda de 

Manilha, capital dos Filipinas (22-9-1762). Aqui 

igualmente, as perdas espanholas foram enormes: es- 

tava perdido o principal centre das Indias Orientals. 

Como compensagao muito fraca para essas perdas, 

a Espanha ocupou, em novembro de 1762, a Colonia do 

Sacramento, (Portugal fora atacado pela Espanha 

por nao ter querido romper com a Inglaterra), expul- 

sando os Portugueses e apresanflo numerosos navios 

ali estacionados, inclusive 27 embarcagdes inglesas ri- 

camente carregadas. 

Os desastres sofridos pela Espanha e a Franga 

nesse periodo de luta facilitaram a conclusao da paz. 

Negociagoes foram feitas rapidamente e, em 3 de no- 

vembro de 1762, foram assinadas as preliminares de 
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paz, transformadas, depois, no tratado de Paris de 

10-2-1763. 

As condigoes de paz, apesar das grandes vitorias 

inglesas foram mais benevolas do que se esperava. O 

governo ingles, preocupado com questoes internas, de- 

sejava a paz. De acdrdo com o tratado, a Espanha re- 

cuperava Havana e Manilha, em troca da Florida, ce- 

dida aos ingleses; estes se comprometiam a desmante- 
lar os fortes construidos em Honduras, conservando 

porem, o direito de cortar pau campeche; a Espanha 

devolvia a Portugal a Colonia do Sacramento, e desis- 

tia de todas as pretensoes de pesca em Terra Nova, 

Carlos III recebeu ainda da Franga, em transagao se- 

parada, a Luisiania, como compensagao pela perda da 

Florida e pela nao reconquista da Minorca que conti- 

nuou nas maos da Inglaterra. 

b) — A questao das ilhas Malvinas e a retomada 

da Colditia do Sacramento pelos espanjiois. 

O tratado de Paris nao destruiu todos os motives 

de dissentimentos entre a Inglaterra e a Espanha, nem 

representou um marco notavel na historia das relagoes 

anglo-espanholas: ele aumentou apenas o mimero de 

terras "irredentas" espanholas nas maos dos ingleses. 

As mesmas questoes relativas ao corte de pau campe- 

ehe, e ao contraband© continuaram a existir. 

A elas juntou-se em 1770 uma disputa sobre a pos- 

se das ilhas Malvinas ou Falklands. Estas ilhas, no- 

minalmente sob a autoridade da Espanha, nao haviam 

sido efetivamente ocupadas. Depois de terem sido visi- 

tadas nos seculos XVI e XVII por marinheiros ingle- 

ses, espanhois e franceses, as ilhas deispertaram verda- 

deiramente a atengao dos governos europeus no secu- 

lo XVIII, depois da viagem de Anson. Os franceses, 

nas suas viagens para o mar do Sul no comego do se- 

culo, visitavam freqlientemente as ilhas que ficaram 

sendo conhecidas como ilhas Malvinas (Malouines). 

Mas nenhuma tentativa foi feita entao para coloniza- 

las. Em 1748, a publicagao da "Viagem" de Anson 

chamou a atengao do governo ingles sobre as ilhas. Em 

1749, die manifestou a Espanha o desejo de enviar uma 
expedigao exploradora para obter perfeito conheci- 

mento das ilhas. Considerando essa pretensao como 
tentativa de estabelecimento, especialmente porque 

era manifestada logo depois da publicagao da obra so- 

fore a viagem de Anson, em que eram feitos elogios a 
fertilidade e ao valor estrategico das ilhas, a Espanha 

respondeu que consideraria qualquer empresa desse 
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gSnero como ato de guerra. Sem admitir o direito da 

Espanha ao dominio do mar do Sul, a Inglaterra aban- 

donou sua pretensao no momento. Retomou-a, no 

entanto, mais tarde, enviando em 1765 uma expedigao 

para reconhecer e vigiar as ilhas. Essa forga dlrigiu- 

se k Falkland Ocidental, cujo pdrto denominou Porto 

Egmont. Em 1766 a ilha foi ocupada efetivamente por 

uma guarnigao inglesa. 

Pouco tempo antes, franceses tinham-se estabele- 

cido na Falkland Oriental (1764) no pdrto S. Luis: 

diante, por6m, das reclamagSes espanholas files se re- 

tiraram em 1766, deixando o pdrto para os espanhdis 

que o denominaram Porto Soledade (339). 

O estabelecimento inglfis nao era conhecido pelos 
espanhdis: conheciam files apenas rumores vagos sd- 

bre um estabelecimento inglfis nos mares do Sul. Em 

1768, o seu govfirno ordenou a Bucarelli, governador 

de Buenos Aires, que realizasse pesquisas afim de veri- 

Hear a veracidade dos rumores. Sdmente em 1769 

uma escuna de Porto Soledade descobriu o estabeleci- 

mento inglfis. Em junho de 1770, uma expedigao de 

5 fragatas e 1600 homens, enviada por Bucarelli, ex- 

pulsou os inglfises de Pdrto Egmont. O acontecimento, 

conhecido na Inglaterra sd em outubro, causou grande 

indignagao. 

Inlciou-se entao uma dificil negociagao diplomd- 

tica para resolver o caso: a Inglaterra assegurava 

seus direitos &s terras por descoberta e ocupagao efe- 

tiva, oonsideragao que a Espanha, desejosa de evitar 

urn estabelecimento perigoso para a seguranga de seu 

Impfirio, nao podia aprovar. Mas, enquanto negocia- 

vam, os dois paises faziam preparativos para lutar. Na 

Inglaterra, os membros da oposigao, com Pitt k frente, 

criticavam a atitude do govfirno e pediam a guerra. 

Na Espanha, o partido favoravel a guerra acabou ven- 

cendo; mas o rompimento das relagoes pela Espanha 

dependia da atitude da Franga. Carlos III pediu a 

Luiz XV seu apoio, de acdrdo como o pacto de familia. 

Depois de varias consultas o govfirno franees, em de- 

zembro de 1770, avisou o govfirno espanhol que nao 

desejava o rompimento das hostilidades. A Espanha 

nao estava preparada para lutar sozinha contra a In- 

glaterra: o exercito estava mal preparado e mal equi- 

pado; a marinha, apesar dos trabalhos de reorganiza- 

gao iniciados, nao estava em condigoes de lutar, a si- 

tuagao financeira era pfissima. Carlos III foi obriga- 

(339) — Os franceses receberam 618.018 libras como indeni- 
za^aK). 
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do a reatar as negociagdes com o govSrno ingles e a 

conceder tudo o que desejava a Inglaterra: o ato de 

BucareUi foi desaprovado e a guarnigao inglesa resta- 

belecida em Porto Egmont. A Espanha nao abando- 

nou, contudo, a soberania sobre as ilhas (22-1-1771). 

Os inglfises conservaram-se, entretanto, pouco tempo 

nas Malvlnas; em 1774 eles abandonaram P6rto Eg- 

mont (340). 

O caso das ilhas Malvinas determinou o fortaleci- 

mento das forgas navais in-glesas e mostrou a fraqueza 

da Fi^anga e do pacto de familia. 

Embora nao possa ser incluida nos limites das re- 

lagoes anglo-espanholas merece ser mencionada aqui 

a resolugao do problema da Colonia do Sacramento. 

Em 1750, um primeiro tratado de limites foi assi- 

nado entre Portugal e a Espanha. De acordo com ele, 

a Colonia do Sacramento passava para os espanhois 

que concediam em troca o territorio das Missoes do Ibi- 

cui. O tratado nao chegou a ser posto em vigor pelas 

partes contratantes e foi anulado em 1761. 

Mais tarde, varias incursoes de Portugueses em 

territdrio espanhol provocaram o envio de uma forga 

expediciondria para o sul da America (1776). Essa 

fdrga apoderou-se da ilha de Sta. Catarina e da Colo- 

nia. Suspensas logo as hostilidades, pelo inicio das 

negociagoes, foram assinados entre os dois paises, em 

1-10-1777, um tratado de limites e um tratado de ami- 

zade, garantia e comercio, pelos quais a Espanha re- 

cobrava definitivamente a Colonia do Sacramento. 

Com a perda da Colonia por Portugal, a Inglater- 

ra perdia uma otima base de contrabando no Rio da 

Prata, e via diminuidas as possibilidades de comerciar 

com as regioes do Sul do Imperio espanhol. 

c) A guerra de independencia dos Estados U'ni- 

dos e a participagao da Espanha. 

O periodo que estudamos encerra-se por uma 

guerra anglo-espanhola. O tratado de 1763 deixou 

na Espanha, como na Franga, um desejo de desforra; 

a Espanha conservava vivas suas reivindicagoes sobre 
Gibraltar, Mahon, sobre os estabelecimentos de Hon- 

duras e Florida. 

A oportunidade para a agao apresentou-se quan- 

do as colonias americanas se revoltaram. Mantendo- 

se neutra primeiro, a Espanha entrou na guerra em 

(340) — As ilhas foram ocupadas pela Inglaterra em 1833 e 
passaram definitivamente para sen dominio em 1842. 



— 26S - 

1779. No tratado assinado com a Franga, Carlos III 

indioava como objetivos da luta a reconquista de Gi- 

braltar, da Florida, com Pensacola, e de Minorca, a ex- 

pulsao dos iitgleses de Honduras e a revogagao da li- 

cenga de corte de pau Campeche. 

Como era perigoso para a Espanha o auxllio aos 

colonos americanos, por causa da. influencia que po- 

deria ter sobre suas proprias colonias, o gov§rno espa- 

nhol entrou na guerra como aliado da Franga. 

Nesta guerra a Espanha obteve algumas vitorias: 

a ilha de Minorca foi reconquistada (fevereiro 1782); 

na America suas forgas retomaram a Florida e estabe- 

lecimentos do rio Hondo e da costa de Honduras; al6m 

disso elas expulsaram os ingleses das Bahamas. 

No tratado de paz assinado em Versailles em 1783, 

a Espanha obteve satisfagao para algumas de suas 

reivindicagdes. Recebeu da Inglaterra Minorca e F16- 

rida; conseguiu limitar a regiao onde os ingleses po- 

diam cortar pau campeche (regiao entre os rios Hon- 

do e Novo de Belize), recebeu direitos de pesca em Ter- 

ra Nova. 

Em 1783, a Inglaterra via, portanto, diminuidas 

suas bases de penetragao no Imperio espanhol, nao so 

em relagao ao periodo 1763-1783 como a primeira par- 

te do seculo XVIII. 

Enquanto no sul ela havia um pouco antes per di- 

do a Colonia do Sacramento, no mar dos Caraibas 

perdia o extenso territorio dos mosquitos e as bases 

adquiridas em 1763. 

Como acabamos de ver, nada menos que cinco 

guerras separaram a Inglaterra e a Espanha no perio- 

do de 1713 a 1783. Em todos os rompimentos de rs- 

lacoes e declaragoes de guerra influiram problemas 

criados pelos tratados de Utrecht, fistes tratados, que 

deveriam oriental as boas relagoes anglcnespanholas, 

concorreram, no entanto, para fazer nascer uma riva- 

lidade entre a Inglaterra e a Espanha, que durou en- 

quanto estiveram vivas as reivindicagoes espanholas 

e as grandes pretensdes inglesas. 



CONCLUSAO 

Alcangar a liberdade de navegagao e comercio nos 

mares americanos foi uma das pretensoes ccnstantes 

dos ingleses desde o seculo XVII. 

Possuidora de um grande numero de naaterias pri- 

mas, e constituindo um otimo mercado para os produ- 

tos manufaturados, a America Espanhola exercia uma 

grande atragao sobre os comerciantes e industriais in- 

gleses. Comerciando com ela, poderiam receber gran- 

de quantidade de materias primas, em troca dos seus 

iniimeros produtos manufaturados. Alem disso, 

grandes consumidores de produtos europeus ou asia- 

ticos, os hispano-americanos pagavam a grande dife- 

renga da balanga comercial em metais preciosos, ouro 

e prata. Isso representava uma grande vantagem 

para os fornecedores, e fazia do comercio hispano-a- 

mericano um comercio que preenchia todas as condi- 

goes estabelecidas pelos mercantilistas. 

Iniciada no seculo XVII a conquista dos merca- 

dos, as relagoes diretas clandestinas de comercio e o 

comercio indireto via Cadiz nao satisfaziam os ingle- 

ses. A abertura completa ou parcial das colonias es- 

panholas era desejada: era preciso obter o rompimen- 

to do sistema exclusivista da Espanha, ou obter van- 

tagens, como por exemplo, a liberdade de navegagao 

nos mares espanhois, que favorecessem a penetragao 

comercial. 

Uma oportunidade de obter esses fins apresentou- 

se com o aparecimento do problema da sucessao ao 

trono espanhol. A resolugao desse problema poderia 

ter como conseqliencia a modificagao do estatuto das 

Indias. Dai o interesse demonstrado por ele, pela In- 

glaterra, e sua preocupagao ao ver subir ao trono espa- 

nhol um principe franees, Filipe V. Desejosa, para 
manter sua posigao favoravel, de que as Indias Ociden- 

tais contintiassem a ser comercialmente exploradas 

como ate entao, a Inglaterra ficou preocupada com a 

concessao de vantagens comerciais k Franga, a con- 

cessao do ^asiento" sobretudo. A Grande Alianga 

contra a Franga e a Espanha foi entao formada sob 

sua diregao, e a Guerra da Sucessao espanhola se inici- 

ou em 1702. O desejo de excluir a Franca, e o obje- 
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tivo de adquirir as maiores vantagens possiveis nos 

territdrios hispano-americanos e de obter a abertura 

do mar do Sul k sua navegagao, aparecem claramente 

nas negocia^oes fsitas pelo governo ingles, seja com 

Carlos da Austria em 1707, seja com os representan- 

tes de Fillpe V em 1712-1713. Mas, se conseguiu em 

1713 excluir oficialmente a Franca do comercio hispa- 

no-americano, a Ingiaterra nao pods obter as vanta- 

gens extensas esperadas e prometidas aos seus nego- 

cjantes: o mar do Sul conservou-se fechado aos seus 

navios e a vantagem recebida foi a ds um comercio 

reduzido, permitido pelo asiento de negros e pelo 

navio de permissao. O asien^to de negros disputado 

pelos parses comerciantes da Europa, por causa das 

possibilidades de comercio que encerrava, foi-lhe con- 

cedido, no entanto, em condigoes superiores as dos pre- 

cedentes, mesmo do asiento frances. Diferia dos 

asientos anteriores principalmente pela sua grande 

duragao (30 anos), pela quantidade total de negros a 

introduzir (144.000), pela permissao de levar os escra- 

vos a todos os portos hispano-americanos e ao mar do 

Sul pela via Portobelo-Panamd, pela licenga de manter 

feitorias nos principals portos, mesmo em Buenos Ai- 

res, onde ainda Ihes seria atribuido um extenso terre- 

no, e pela possibilidade de enviar o navio de permissao. 

Os ingleses, que pretendiam receber concessoes 

muito maiores e esperavam obter a permissao de co- 

merciar no mar do Sul (esperanga que a formagao da 

Companhia do Mar do Sul alimentou), mostraram-se 

desapontados com as limitadas aquisigdes feitas. Cri- 

ticas acerbas foram feitas ao governo, condenando nao 

s6 a pequena extensao das concessoes obtidas, como 

tamb6m a maneira de explord-las. A outorga do pri- 

vilegio da execugao do asiento k Companhia do Mar 

do Sul prejudicaria, dizia-se, o comercio com Cadiz e 

o comercio entrelopo feito por intermedio de Jamaica. 

Esses temores nao se justificaram inteiramente. Se £ 

verdade que o comercio dos ingleses com Cadiz dimi- 

nuiu com o desenvolvimento das atividades da Compa- 

nhia. o com£rcio direto illcito com a America Espa- 

nhola nada sofreu; antes, ganhou novo impulse. O co- 

mercio llcito da Companhia aumentou a possibilidade 

do exercicio do comercio illcito: de um lado, por seus 

representantes, por seus navios negreiros, atraves de 

suas feitorias, verdadeiros entrepostos de mercadorias, 

pelos navios de permissao, uma enorme quantidade de 

mercadorias foi introduzida; de outro lado, os agen- 

tes da Companhia, em contato direto com os colonos 

espanhdis, adquiriram dtlmo conheclmento do merca- 
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do hispano-americano, de suas necessidades e possibi- 

lidades e o transmltiram aos ccmerciantes e manufa- 

tureiros ingleses, que puderam, assim, reaUzar, com 
toda seguraniga, suas transagoes. fisse conhecimento 

dos mercados hispano-americanos, mais perfeito, tal- 

vez, que o conhecimento que tinham os proprios nego- 

clantes espanhois, favoreceu a penetra^ao inglesa du- 

rante todo o seculo XVIII. Embora encerrasse suas 

atividades oficiais com um fracasso, e embora nao o- 

cupasse lugar muito importante entre as companhias 

inglesas de comercio, a Companhia do Mar do Sul teve 

grande importancia no desenvolvimento do comercio 

ingles, pelo grande movimento em diregao k America 

Espanhola que seguiu seus passos e que ela inconsci- 

entemente encorajou. O estado da Inglaterra, com 

uma industria ]k muito desenvolvida e uma organiza- 

qko comercial adiantada, explica o aproveitamento 

que soube fazer das concessoes contidas no asiento, 

aproveitamento muito maior do que o de qualquer dos 

asientistas anteriores, franceses, holandeses ou Portu- 

gueses. 

Atingindo, embora, um enorme desenvolvimento 

e permitindo o abastecimento de quase todo o Tmperio 

espanhol em mercadorias inglesas, o comercio illcito 

nao satisfazia inteiramente os ingleses. Aproveitan- 

do o pretexto fornecido pela prdtica de excesssos pelos 

gitarda-costas na repressao ao contrabando, que pre- 

judicava tanto os interesses espanhois, os ingldses vol- 

taram a manifestar, agora mais absrtamente, sua pre- 

tensao de obter a liberdade de navegaQao nos mares 

caraibancs. 12 interessante notar quef depois de 1713, 

os ingleses nao manifestaram mais o desejo de comer- 

ciar no mar do Sul; satisfizeram-se, parece, em alcan- 

gar as ricas regioes daquele mar, indirstamente, por 

Buenos Aires cu pelo Istmo de Panamd e pela Nova 

Granada. Em 1737-39 desejavam eles que seus navios 

pudessem transitar nos mares antilhanos, em todas as 

diregoes, livres de visitas, buscas e apresamentos, afim 

de conseguirem maior seguranga e facilidade para a 
realizagao das transagoes nas costas espanholas. Suas 

pretensoes de que os navios ingleses fossem revistados 

somente nos portos hispano-americanos e apresados 

apenas quando surpreendidos no ato de exercer o con- 

trabando, teriam, como resultado, se atendidas, impe- 

dir que a Espanha defendesse suas colonias, deixando- 

as inteiramente a merce dos entrelopos. Mas, apesar 

da guerra de 1739 e da superioridade britanica, a Es- 

panha pode manter intato o principio de que os mares 
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da America Espanhola estavam fechados para a na- 

vegagao dos estrangeiros. 

Ela nao pode impedir, no entanto, que a Ingla- 

terra aumentasse o mimero de possessdes nas proximi- 

dades ou nos limites de seu Imperio. De fato, no decor- 

rer do seculo, a Inglaterra conquistou varies territo- 

ries nas vizinhangas dos centros espanhois. Com ex- 

cessao das ilhas Malvinas ou Falklands (onde a tenta- 

tiva de estabelecimento fracassou), todas as terras 

ocupadas pelos ingleses encontravam-se na regiao do 

mar das Antilhas e golfo do Mexico. Essa regiao era a 

principal porta de entrada do Imperio Espanhol e ne- 

ia deviam ser numerosas as bases de comercio dos pai- 

ses interessados em perjetrar nas possessoes espanho- 

las. As conquistas e aquisigoes inglesas nessa regiao a- 

tendiam a fins comerciais: juntamente com a expan- 

sao colonial, procurava a Inglaterra, o aumento do 

mimero de bases que permitissem a penetragao nos do- 

minios do Rei Catolico. Quanto maior fosse o mime- 

ro de bases, mais extenso seria o territorio alcangado. 

Ocupando Granada, Granadinas, Tobago e mesmo Do- 

minica, a Inglaterra obtinha bases proximas da costa 

de Caracas, Cumana, Trindade e podia mais f^cilmen- 

te disputar os mercados dessa regiao com os holande- 

ses. A ocupagao da Florida, como compensagao pela 

entrega de Havana, pode ser explicada tambem pelo 

desejo de adquirir bases nas proximidades dos terri- 

torios espanhois do golfo do Mexico. O fato de nao se 

terem os ingleses interessado seriamente pela coloni- 

zagao desse territorio, mostra que para eles a maior 

importancia da Florida era servir como base para a pe- 

netragao nos territorios cobigados do golfo. O proprio 

terreno do Rio da Prata, pedido quando eram discuti- 

das as condigoes dos tratados de paz em 1713, fora de- 

sejado, a nosso ver, mais para servir como base de co- 

mercio do que como inicio die uma colonia nas proxi- 

midades do centro espanhol de Buenos Aires. Prova 

essa afirmagao o fato de, tendo a feitoria mostrado ser 

suficiente para uma introdugao grande de mercado- 

rias, a Companhia do Mar do Sul e o proprio governo 

ingles nac terem exigido o cumprimento da ietra do 

tratado pela Espanha. 

Interessante pela extensao que atingiu e pelos 
caracteres de que se revestiu, a penetragao ingl&sa na 

America Espanhola foi importante tambem pelas con- 

seqiiencias que prcduziu, 

O comercio com o Imperio espanhol interessava 

todo o Imperio britanico, file estava intimamente li- 
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gado com o comercio inglfe em geral e dele dependiam 

vdrias atividades ingKesas. 

Os metais retirados das (co^6r<ias hispano-ameri- 

canas ssrviam para movimentar outros ramos de co- 

mercio da Inglaterra. Eram eles que permitiam as co- 

lonias inglesas das Indias Ocidentais, e em escala me- 

nor, as da America do Norte realizarem suas transa- 

goes com os comerciantes da metropole: eles supriam a 

falta de dinheiro corrente nas ilhas e nas colonias do 

continente, dotando-as do necessario para o pagamen- 

to de suas dividas. O movimento feito pelas ilhas in- 

glesas, por Jamaica, sobretudo, com o comercio, com 
as colonias hispano-americanas, contribuiu ainda para 

encobrir sua decadencia na segunda metade do seculo 

XVIII. 

Tamb6m achava-se o cbmercio com o Extreme 

Oriente intimamente ligado com o comercio hispano- 

americano. As piastras e outras moedas retiradas das 

colonias espanholas serviam para as trocas na Asia. 

Eram, na realidade, as umcas moedas capazes de abrir 

todos os mercados asiaticos. Alem de permitirem tro- 

cas comerciais no Extremo Oriente, as moedas de pra- 

ta obtidas na America Espanhola facultavam ali a 

realiza^ao de importantes operagoes financeiras, dan- 

do lucros enormes aos ingleses. 

Do comercio com a America Espanhola dependia 

tambem, em grande parte, o trafico de escravos feito 

pelos ingleses: se nao existisse a possibilidade de for- 

necer escravos africanos para os centres hispano-ame- 

ricanos da America, essa atividade teria despertado 

muito menos entusiasmo entre os negociantes ingle- 

ses. 

Varios portos ingleses, alem disso, desenvclveram- 

se com o exerclcio do comercio que estudamos: Liver- 

pool, por exemplo, progrediu rapidamente, gragas nao 

s6 ao exercicio do trafigo de escravos como ao exercl- 

cio do comercio com as fndias Ocidentais espanholas. 

Alem de ter concorrido para o desenvolvimento 

de portos, o comercio com a America Espanhola con- 

tribuiu para o progresso de varios centros industriais, 
fornecendo-lhes materias primas e consumindo suas 

manufaturas. Para Manchester, por exemplo, era tal 

a importancia do mercado hispano-americano, que, em 
1764-66, por ocasiao da crise no comercio com a Ame- 

rica Espanhola, muitos de seus habitantes ficaram de- 
sempregados e sofreram grandes miserias. 

Tendo provocado grande atividade nas industrias 

inglesas, o comercio com os territbrios hispano-ame- 

ricanos desempenhou tambem papel importante na 
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preparagao da revolugao industrial. A necessidade de 

prover mercados vastos e grandes consumidores de 

manufaturas fez que os manufatureiros e comercian- 

tes aumentassem sua produgao, procurando, para isso, 

novos metodos de fabricagao, mais rapidos e mais ba- 

ratos; entre os mercados provides pelos comerciantes 

ingleses, o hispano-americano era um dos mais im- 

per tan tes , e e justo pensarmos que tambem o inter es- 

se em atende-Io contribuiu para a transformagao in- 

troduzida na industria. Depois, o comercio com a 

America Espanhola permitia grandes lucros e contri- 

buia para a acumulagao de grandes capitais, que, por 

sua vez concorriam para nutrir a industria. Os gran- 

des capitais necessaries para o desenvolvimento in- 

dustrial, foram fornecidos, em p:ande parte, k Ingla- 

terra, pelo comercio com o Imperio da Espanha. 

De otimos resultados para a Inglaterra, a penetra- 

(jao inglesa favoreceu tambem a America Espanhola. 

A insuficiencia do sistema colonial espanhol foi 

em grande parte responsdvel pelo desenvolvimento 

tornado pelo cohtrabando na America. Tendo fe- 

chado suas colonias ao comercio estrangeiro e nao 

podendo prover suas necessidades, a Espanha nao pode 

impedir que seus colcnos recorressem a entrelopos, que 

Ihes ofereciam os produtos de que precisavam em con- 

didoes razoaveis. O envio de uma frota anual era in- 

suficiente, nao so para abastecer as colonias, como pa- 

ra dar movimento a sua vida comercial; as numerosas 

restrigoes que entravavam o comercio tornavam mais 

precdria ainda a situacao. Era natural, pois, que os 

hispano-americanos, diante da incapacidade da metro- 

pole, procurassem remediar a situagao, e defendessem 

seus inter&sses particulares, favorecendo as colonias. 

Mantsndo uma intensa relagao com os ingleses, que 

Ihes davam muitas vantagens, os colonos tiveram gran- 

des lucros. O movimento comercial das colonias au- 

mentou: as riquezas naturais adquiriram mais valor, 

os capitais, gramas aos empregos constantes possiveis, 

nao ficavam mais parados, um tecnica de comercio mais 

perfeita se desenvolveu. Alem disso, a propria Espanha, 

obrigada a procurar um meio para resolver a questao, 

modificou aos poucos as condigoes do comercio de suas 

coldnias. 

A decadencia do sistema colonial espanhol, que 

mostrava ser ineficiente diante do ataque dos estran- 

geiros, foi acentuada pela atividade dos ingleses. O co- 

mercio licito da Companhia do Mar do Sul e o comercio 

dos entrelopos prejudicavam as transagoes dos comer- 

ciantes espanhois e causavam danos morais e mate- 
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riais ao governo espanhol. Recebendo dos entrelopos 

ingleses mercadorias melhores e mais baratas, os co- 

merciantes hispano-americanos compravam msncs dos 

galeoes e frotas. Os galeoes, sobretudo, sofriam com a 

concorrencia: nao so custavam muito para colocar seus 

carregamentos, como recobravam lentamente a impor- 

tancia vendida. Desse modo, a feira de Portobelo foi 

decaindo, foi perdendo sua importancia e, ao ser extin- 

ta em 1740, havia perdido todo' o seu antigo esplendor. 

Para sanar esses males, o governo espanhol resol- 

veu modificar o antigo sistema de comercio com as co- 

lonias. Caminhando lentamente, comegando por refor- 

mas parciais, chegou a concessao da liberdade de co- 

mercio. Vantajoso para a metropole, o comercio livre 

foi muito mais favoravel para as colonias, contribuin- 

do para aumentar o seu movimento comercial e desen- 

volver as suas atividades em geral. 

A atividade comercial desenvolvida pelos ingleses 

no seculo XVIII explica tambem a atragao exercida 

pela Inglaterra sobre os primeiros hispano-amsricanos 

que pensaram na independencia, e sobre os dirigentes 

dos movimentos de emancipagao. Ela era olhada como 

um apoio importante e quase indispensavel (sua im- 

portancia so foi diminuida pela projegao da Franga nos 

primeiros anos da revolugao). A posigao conquistada 

por ela nas colonias espanholas, no periodo de 1713- 

1783, conservou-se depois da independencia. A Ingla- 

terra foi o primeiro pais a fazer emprestimos aos novos 

Estadcs, pode colocar neles grandes capitais e obteve tra- 

tados de comercio favoraveis. Os mercados hispano- 

americanos continuaram a ser considerados de grande 

Importancia para as industrias e comercio ingleses. 

Para terminar, podemos afirmar que o comercio 

entrelopo, especialmente o dos ingleses no seculo XVIII, 

fornecendo o necessario para as colonias hispano-ame- 

ricanas, impediu que elas se revoltassem mais cedo 

contra o domlnlo da Espanha. 
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