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"O sal, este genero de primeira necesidade para a conservagao das 

carnes, e dos pescados, e naqueles certoes de uma carestia suma. O sal 

com que naqueles certoes se saiga um boi custa duas, e tres vezes mais 

do que vale o mesmo boi; da mesma sorte o peixe... 

Jose Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho 

"Ensaio Economico sobre o Comercio de Portugal 

e suas Colonias" — § VI, pg. 7. 
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INT RODUQAO 

Durante o periodo colonial, enquanto enviava para Portugal a^ucar, 

tabaco, ouro e diamantes, o Brasil constituiu valioso e imprescindivel 

mercado consumidor de generos da Metropole, tais como azeites, vinhos. 

manufaturas as mais variadas e. . . sal. Portugal, o pais da Europa, sali- 
cultor por excelencia, fez do Brasil, dos meados do seculo XVII em diante, 

importante fonte de consumo para aquele que era um dos seus princi- 
pais produtos, restringindo ao maximo a produgao do sal marinho no 

literal brasileiro, sufocando uma possivel concorrencia com todas as pro- 

babilidades de se desenvolver. 

Nessas condigoes, o sal obtido na costa portuguesa originou um co- 

mercio todo especial para o Brasil durante quase dois seculos: dos mea- 

dos do seculo XVII ao raiar do XIX. Comercio interessante e impor- 

tante em virtude da absoluta necessidade que tinham as populagoes co- 

loniais de utilizgrem o genero para condimento e prepare de alimentos, 

para a subsistencia das criagoes, alem de outros misteres e tambem em 

decorrencia da proibi^ao emanada da Metropole quanto a exploragao 

e ao comercio do sal das marinhas coloniais. Tao importante, que cons- 

tituiu monopolio da Coroa, sendo concedido a arrendatarios e regula- 

mentado por contratos, tornando-se um verdadeiro compartimento tn- 

dividualizado incluido no comercio transatlantico que funcionou ativa- 

mente entre Portugal e o Brasil na epoca colonial. 
Devido a importancia do sal em Portugal, a Coroa reservou para 

si em 1631, o monopolio do produto, numa ocasiao em que a Real Fa- 

zenda necessitava de fundos para manter as lutas externas. Aquele mo- 

nopolio incluiu tambem a exporta^ao do sal para o Brasil, que passcu 

a constituir um privilegio da Coroa e foi um exemplo tipico do exclu- 

sivismo comercial metropolitano em rela^ao a sua Colonia. 
Portugal, entretanto, ja absorvia todo o comercio do Brasil, impedin- 

do que outras nagoes comerciassem diretamente com os portos colo- 

niais. E ainda mais: a Coroa reservava para si o direito de monopcli- 

zar certos produtos, proibindo o seu livre comercio e arrendando-o fre- 

qiientemente a particulares. O objetivo era a obtengao adiantada dos 

lucros resultantes, sem mais encargos. Este sistema foi aplicado aos ge- 

neros de maior importancia, quer pelo seu valor quer pelo seu grande 
consumo. 

Foi o que sucedeu com o sal produzido nas marinhas da Metro- 
pole. E o exclusivismo comercial da Coroa portuguesa em rela^ao ao 

sal manteve-se durante cerca de metade do periodo colonial. 
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O monopolio vigorou durante cento e setenta anos: de 1631 a 

1801, o que corresponde ao periodo que vai desde os ultimos anos do 

dominio espanhol sob Filipe III (IV de Espanha)^ ate o inicio da re- 

gencia do futuro D. Joao VI. O periodo abrangeu os reinados de D. 

Joao IV, D. Afonso VI, D. Pedro II, D. Joao V, D. Jose e D. Maria I. 

Um longo periodo. Varios reinados, varies aspectos politicos e econo- 

micos que durante cento e setenta anos mantiveram o monopolio do 

sal de acordo com as convfeniencias da Fazenda Real e da Metropole. 

Se o monopolio do sal por si so ja demonstra a importancia do 

comercio do sal, o funcionamento daquele comercio comprova ainda 
mais esta importancia. E' o que revelam os contratos do seculo XVII 

e do seculo XVIII em suas clausulas, ao regularem estreitamente os 

pregos do sal nos portos de estanque do Brasil, a administragao do sal 
e a aplicacao do numerario resultante da arrematagao. Isto, sem falar 

nas demais condigoes, inclusive na proibigao do desenvolvimento da sa- 

licultura na Colonia, o que sem duvida contribuiu para a valorizagao 

do sal importado. 

Ainda mais. Tal foi a importancia do comercio do sal, que seu 

arrendamento interessava os negociantes mais abastados de Lisboa. As 

eventualidades que prejudicassem a produgao do Reino ou dificultas- 
sem o trar.spcrte para o Brasil causavam-lhes serios prejuizos e trans- 

tornos. 

O que conferia importancia ao comercio do sal, e obvio, era o seu 
grande consumo, O consume, alem de favorecer o monopolio real, fa- 

voreceu o agambarcamento do genero no Brasil, por dezenas de parti- 

culares, entre os quais, negociantes, funcionarios administrativos do pro- 

prio estanque e ate da Colonia que negociavam o sal, em verdadeiro 

^'cambio negro". Foi o que chegou a provocar levantes e incidentes 

entre as populagoes coloniais da Bahia, do Rio de Janeiro e de Sao 

Paulo. 

Ate agora, entretanto, nao foi estudado o funcionamento do co- 

mercio do sal que se desenvolveu de Portugal para o Brasil, durante o 

periodo colonial. Nem tao pouco apontada a sua importancia. E' 

o que tentamos demonstrar neste trabalho, em fungao da significagao 

do sal na economia portuguesa, da importancia vital daquele genero pa- 

ra o homem colonial, do aumento de populagao no Brasil do seculo 
XVIII, do povoamento de extensas areas no interior e do conseqiiente 

estabelecimento de noves mercados de consumo para todos os produ- 

tos, o sal principalmente. 

Para tanto, coligimos a documentagao aqui apresentada, parte pu- 
blicada, parte manuscrita e parte inedita e proveniente dos arquivos 

de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e principalmente de 
Lisboa. 

O material dos arquivos de Sao Paulo e Rio de Janeiro foi coli- 

gido no Arquivo Publico do Estado de Sao Paulo, na Biblioteca Na- 
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cional, no Institute Historico e Geografico Brasileiro e no Arquivo Na- 

cional. O de Lisboa proveio do Arquivo Historico Ultramarino, da Tor 

re do Tombo, do Arquivo do Tribunal de Contas e outros. 
Ainda cbtivemcs uma pequena, mas preciosa documenta^ao ine- 

dita que nos foi gentilmente enviada do Rio Grande do Sul, pelo diretor 

do Museu Historico., dr. Dante de Laytano e, do Rio Grande do Norte, 

pelo historiador dr. Luis da Camara Cascudo. 
Compulsado e estudado todo aquele material, chegamos a duas 

ccnclusoes: a primeira, sobre a real importancia do assunto, tal como 

haviamos calculado de inicio; a segunda, sobre a sua amplitude, muito 
maior do que realmente nos parecera. Seria necessario, porem, que dis- 

pusessemos de maior abundancia de 'material documentario e de um 

espago de tempo, no minimo de cinco ancs, para podermos concretizar 

tudo quanto haviamos idealizado. 
Por estas razoes, o presente trabalho que pretende demonstrar 3 

importancia do comercio do sal para o Brasil-colonia, apesar dos nos- 

scs esforgos e das conclusoes a que chegamos, dada a magnitude do te- 
ma, e um ponto de partida para o assunto abordado. Sim, um ponto de 

partida, desde que o tempo de que dispunhamos a fim de apresenta-lo pa- 

ra a nossa defesa, por imposigao do regulamento, foi escasso e desde que 

inumeras foram as dificuldades de toda a ordem que tivemos de enfrentar 

na obtengao do indispensavel material documentario. Into, sem men- 
cionar a esparsa e limitada bibliografia especializada sobre o assunto 

ainda nao explorado, o que, sem duvida, tambem constituiu um pro- 

blema a mais. 
Embora, por esses motives, nao nos satisfa^a plehamente o presente 

estudo, esperamcs, tcdavia, ter atingido o nosso objetivo, dando uma 

ideia da importancia do comercio do sal que se efetuou sob regime do 
monopolio, entre Portugal e Brasil, e tais sao os multiplos aspectos que 

esse comercio apresenta, que, estamos certos, deixamos campo aberto para 

aqueles que desejem aventurar-se por ele. 

Se conseguirmos atingir tal fim com este trabalho despretensioso, 

cujo unico merito talvez seja o de ter sido elaborado com o maximo de 
bonestidade, dar-nos-emos por inteiramente compensadcs. 





ALGUMAS NOT AS S6BRE O MAPA E SEU AUTOR. 

O presente mapa e o primeiro, do magniftco atlks manuscrito e colorido, intitulado; "ESTADO 
DO BRASIL / COLIGIDO DAS MAIS / SERTAS NOTICIAS / QUE PODE IUNTAR DO IERO- 
NTMO DE / ATAIDE /. POR IOAM TEIXEIRA ALBER / NAS, COSMOGRAPHO DE SVA 
MAgestade / Anno 1631", ex'stente na mapoteca do Ministerio das Rela^oes Exteriores, no Rio 
de Janeiro. 

Este importante e valioso atlas original manuscrito foi composto em 1631, por Joao Teixeira 
Albernaz, moQo da Camara de Sua Majestade, cosmografo real e o ultimo representante de uma 
erande dinastia de excelentes cartografos Portugueses, cujas atividades destacaram-se desde o seculo 
XVI. Sua obra que vai ate 1691, n^o oferece duvidas sobre » excelencia dos trabalhos no setor 
da cartografia do Brasil no seculo XVII. 

As cartas do atlas foram encomendadas por D, Jeronimo de Ataide, entao donataro da Ca- 
pitania de Ilheus. Em 1640, ja conde de Atouguia, D. Jeronimo de Ataide foi uma das principals 
figuras da Restauracao portuguesa e foi governador geral do Brasil, de 1653 a 1657. Mandou* 
organizer o atlas, nao somente com fins de propaganda para atrair cotonos a sua capitania, como 
d^ reivind'ca<;6es nacionalistas com caractertsticas patrioticas de quern se preocupava com o do- 
minio castelhano em Portugal e com a invasao flamenga no Brasil. 

O mapa em questao e a carta geral com o titulo "ESTADO DO BRASIL", inscrigao feita 
numa fita que envolve o escudo das armas de Portugal encimado pela coroa real. Nessa carta, o 
meridiano de Tordes lhas passa ao norte pela foz do rio de Vicente Pinzon e, ao sul, pelo "Cabo 
do Padrao" (Cabo Delgado), no extreme sul da baia de Sao Matias. A carta i atravessada por 
um sistema de linhas retas ou rumos que pattern de um certo numero de pontos de cruzamento 
distribu'dos sobre o mapa. Estas retas irradiam de varies centres na dire^ao das trinta e duas 
quartas da rosa dos ventos e formam a teia das linhas de rumos caracteristica dos portulanos. 
Apresenta o equador e um meridiano graduados. Do Cabo de Santo Agostinho ^ barra do Par4 
vao 25 graus, havendo um erro por excesso de' quase o dobro. A costa meridional foi muito 
distendida, de modo a incluir nos dominios Portugueses toda a bacia do Prata, Nessa carta geral 
do Brasil, figuram destacadamente ao norte e ao sul os padroes de demarca^ao entre as terras 
Portugueses e castelhanas. A costa esta div'dida em capitanias, figurando no interior e ao longo 
dela o nome das tribos indigenas, mais ou menos de acordo com os conhecimentos da ^poca no 
concernente a sua distribuigao pelo territorio. Como todas as cartas do atlas de Albernaz, a carta 
geral do Brasil esta ornada com a coroa e o escudo das armas reais bem como o escudo das armas 
dos donatarios. A Capitania de Sao Vicente, por exemplo, encerra as armas do conde do Prado 
(Sousas), a de Santo Amaro, as do Conde de Monsanto (Castros), a do Porto Seguro, as do 
Duque de Aveiro (Lencastres). a dos Ilheus, as do Conde de Atouguia (Ataides), a de Itamaraca, 
tambem as do Conde de Monsanto. 

Notam-se, ainda, salvo algumas omissoes, os princ:pais cursos dagua e as fei^des marcantes do 
relevo que tendem a se aproximar da real'dade nas regioes do Nordeste e da Bahia. A apresen- 
tagao cartografica do literal pode ser considerada como razoavel em rela^ao aos conhecimentos da 
^poca com exce^ao da regiao amazonica. A maior preocupagao de pormenores, por&n, esta no 
Estado do Brasil propriamente dito e, na sua zona litoranea. 

O que nos levou a incluir neste trabalho o mapa de Joao Teixeira Albernaz, nao foi unica- 
mente a proje^ao do seu nome na cartografia portuguesa do sdculo XVII. O mapa, al&m de ser 
um documento de valor bist6rico, data de 1631, ano em que foi decretado o estanque do sal em 
Portugal. E nao e so. Da uma ideia do conjunto da regiao compreendida pelo Estado do Brasil 
na epoca e sua respectiva divisao em capitanias, bera como indica o Ceara. o Maranhao e o Par4, 
que fcrmavam o Estado do Maranhao, entao assinalado pela presenga do emblema real e a deno- 
m nagao "O Maranhao". Eis porque nos inclinamos a aproveit4-lo. (♦), 

(*) Sobre o assunto foram consultados; v*rT« 
Armando Cortezao — "Cartografia e Cartografos Portugueses dos sfcculos XV e XVI , 2 
vols., vol. 1.° Ed. de Seara Nova. Lisboa, 1935. Envin Rats* — "Cartografia General", 
(versao do ingles, por Jose Maria Mantero) . Ed. Omega S. A. Barcelona, 1953. Biblro- 
theca Exotico Brasdeira", por Alfredo de Carvalho, vol. I, Emp. Graph. E. Paulo Pongetti 
& C. R. Janeiro, 1929. "BibJiotheca Brasiliensis" ou Manuscriptos, Livros Antigos e Gra- 
vuras sobre o Brasil. Maggs. Bros., vol. 8. "Bibliotheca Brasi/iens^s,, Cat4logo n.® 546. 
London, 1930. Jaime Cortezao, "Historia da Cartografia do Brasil", Minist. do Exterior, 
R. Janeiro. "Apostilas do Curso de Histdria da Cartografia. Geografia das Fronteiras do 
Brasil e Mapoteconomia", organizado pelo prof. Jaime Cortezao e pelo Consul Murillo 
Miranda Bastos. 





CAPITULO I 

0 ESTADO DO BRASIL, O COMERCIO DO SAL 
E SUA IMPORTANCIA 

O Estado do Brasil no seculo XVII estendia-se por todo o literal 

oriental, desde a Capitania do Rio Grande do Norte, a Capitania de Sao 

Vicente, com limites imprecisos para o interior, enquanto as fronteiras, 

ultrapassando o meridiano da demarcagao, avangavam paulartinamente 

para oeste. 
Por imperatives fisiograficos e politicos, fora necessario destacar 

administrativamente, em 1621, o extremo norte brasileiro, para formar 

o Estado do Maranhao, com govern© a parte que abrangia o Ceara (1) 

(1) — O novo Estado, independente do govemo do Brasil, abrangendo as tres Capitania*, 
Maranhao, ParS e Ceara, foi criado por carta regia de 13 de junho de 1621, sendo 
o seu primeiro govemador, Francisco Antonio Albuquerque de Carvalho, nomeado 
em setembro de 1623 (Visconde de Porto Se^uro", "Historia Geral do Brasil", tomo II, 
3a. ed., pgs. 185-186). Ate entio, a regiao vivera como parte integrante do Estado 
do Brasil, subordinado o seu Capitao-Mor ao Govemador Geral do Brasil. (Artur 
Cezar Ferroira Rets, "A politica de Portugal no Valle Amazonico", pg. 24. O autor 
da a data de 13 de junho de 1616, como u da criacao do novo estado e o ano de 
1626, como o da posse do primeiro govemador que tomou reelidade aquele novo es- 
tado) . Voltando a fazer parte do Estado do Brasil em 1652, em 1654, novamente 
Para e Maranhao tomaram a autonomia. (A.C.F. Rets, op. c.t., pg. 25). As 
duas capitanias principals, Maranhao e Grao-Para subdividiam-se em outras secun- 
d&rias, algumas da Coroa, muitas de donat&rios, situadas quase todas ao longo da 
costa do Atlantico, poucas no interior, prozimas a for dos rios, com nucleos pelas 
margens do Amazonas ate o Madeira e o Negro. Ao terminar o s6culo XVIII, eram 
doze das capitanias menores em importancia: S. Luis, Itapicuru, Icatu, Ucati, Tapui- 
tapera, Caete (antes Gurupi), Vigia, Belem, Joanes, Camet6, Gurupa e Norte. 
(Padre Joao Felipe Betendori S. J. —- "Chronica da Missao dos Padres da Compa- 
nhia de Jesus no Estado do Maranhao. Rev, Jnst, Hist. Geog. Brasileiro, tomo LXXlI, 
parte la., pg. 16 e segtes) . Em 1680, o Ceara passou a depender da Capitania de 
Pemambuco. (Diccionario Historico, Geographico e Ethnographico do, Brasil, comme* 
morativo do primeiro centenario da Independencia, II volume, pg. 412). 

A unidade do Estado manteve-se at6 1751, apesar da existencia de dooatarias, 
"excegoes que ihe nao quebraram, grosso modo o ritmo". Nesse ano, devido ao de- 
senvolvimento economico e comercial do Para, o centre governativo passou para Be- 
16m e o Estado do Maranhao • Grao-Para passou a chamar-se Grao-Para e Mara- 
nhao (A.C.F. Reis, op. cit., pg. 28). A primeira ficava subordinada 6 segunda 
(/.F. de Rocha Pombo, "Historia do Brasil", vol. V, pgs. 6 e 7). 

Em 1772, a Amazonia compreendendo as Capitanias do Grao-Par6 e Rio Negro 
compunha um novo Estado, excluidos o Maranhao e o Piaui, para formarem outro 
inteiramente a parte, sem qualquer sujeigao ao Vice-reino do Brasil, ligando-se dice- 
tamente a Lisbon (Idem, pg. 29) . Tais eram as condigoes de economia. do* proble- 
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e o Para, toda a costa do Brasil, desde o cabo de Sao Roque ate a fron- 

teira setentrional ainda nao demarcada do Para. O governo do Brasil 

com sede em Salvador, nao podia atender com eficiencia os problsmas 

daqviela regiao, devido a grande extensao do territorio e as dificul- 

dades oriundas do regime de ventos e de correntes oceanicas da 

costa setentrional que dificultavam a navegagao para a Bahia. Era 

mais facil a comunica^ao direta com a Metropole (2). O Estado do 

Maranhao manteve-se ate a extin^ao definitiva, em 1772, por decreto 

de 20 de agosto, quando foi englobado ao Estado do Brasil. Fora ex- 

tinto ja uma vez, por resolugao regia de 25 de fevereiro de 1652, que 

criou a capitania do mesmo nome, independente da do Para e, restau- 

rado logo depois, por outra resolugao de 25 de agosto de 1654, perma- 

necendo ate 1772 (3). A incorporagao, nessa ocasiao, em nada modi- 

ficou o regime do monopolio e dos contratos do sal para os portos bra- 

sileiros, contratos que se mantiveram sem alteragao, nao se eitendendo 

ate o recem-anexado Estado do Maranhao. Faltavam somente vinte e 

nove anos para terminar o estanque do sal. Desde a sua criagao, em 

1631, para o Estado do Brasil, ate a extincao do Estado do Maranhao^ 

em 1772, transcorreram cento e trinta e um anos. 

Formavam o Estado do Brasil, a Capitania da Bahia e suas ane- 

xas: Sergipe; Ilheus e Porto Seguro (4), a Capitania de Pernambuco 

e suas subalternas: Paraiba, Rio Grande do Norte (5), a Capitania do 

Espirito Santo (6), todas constituindo a repartigao norte daquele Es- 
tado (7). A repartigao sul compreendia a Capitania geral do Rio de 

Janeiro e a Capitania de Sao Vicente, mais tarde de Sao Paulo (8), 

mas humanos e politicos e da fisionom'a fisiografica que D. Rodrigo de Souza 
Coutinho chegou a insistir pela elevagao da regiao a vice-reinado, como expressao 
da sua independencia economica e fisica (Idem, pg. 30) . Em sessao das Cortes, 
em 1822-1823, cogitou-se do assunto {Idem, pg, 31). 

(2) — Roberto Southey — "Historia do Brasil", 6.° vol., pg. 383. 
— /. Caprsfrano de Abreu — "Caminhos Antigos e Povoamento do Brasd", pg. 103. 

(3) — "Diccionario Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil, commemorativo do pri- 
meiro centenario da Independencia", 11.° volume, I.H.G.B., pg. 281. 

(4) — J-E. da Rocha Pombo — "Historia do Brasil", vol. VI.0 pg, 369. 
(5) — As vezes era subalterna da Bahia. {Idem, pg. 377). O mesmo acontecia com o 

Ceara que era, ora adnrrnistrado pelo Estado do Maranhao, ora pela Capitania de 
Pernambuco. 

(6) — Do Espirito Santo, fez parte, desde 1753, a antiga Capitania de S. Tome que mais 
tarde passou a pertencer ao Rio de Janeiro. {Idem, pg. 381). 

(7) — A unidade administrativa foi quebrada por carta regia de 10 de dezembro de 1572 
e foram estabelecidos dois govemos gerais: um ao norte, compreendendo as capltanias 
alem de Pernambuco, outro ao sul, com sede no Rio de Janeiro. O poder central 
foi organizado em 1577, com sede na Bahia. Em 1608, nova divisao. Unifica^ao em 
1613. Em 1621, foi criado pelo governo metropolitan© o Estado independente do 
Maranhao. (Diccionar/o Historico, Geograph'.co e Ethnographico do Brasil, tomo 
L0» pgs. 962-963. Loc. cit.). 

(8) — Esta ultima foi tomada independente por carta regia de 23 de novembro de 1709. 
{Dice. Hist. Geogr. etc., vol 1.°, loc. cit., pg. 973). 
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Egta divisao prevaleceu ate 1613. No seculo XVIII, novas capitanias 

foram criadas. A de Minas Gerais, no centro sul brasileiro, em 1720, a 

do Rio Grande do Sul, ao sul, em 1742, dependente do Rio de Janeiro 
e a de Goias e a de Mato Grosso, a oeste, em 1748. Em 1763, a sede 

do govemo geral passava, da Bahia para o Rio de Janeiro, em fungao 

do ouro das Gerais e das lutas com Castela, no extreme sul brasileiro. 

O Brasil ja era vice-reino, desde 1640, com o inicio do governo de D. 
Jorge de Mascarenhas, Marques de Montalvao (9). A sede do go- 

verno deslocando-se de Salvador para o Rio de Janeiro, esta cidade pas- 

sou a ser a capital do pais, cujo primeiro vice-rei foi D. Antonio Alvares 

da Cunha, conde da Cunha, capitao-general de terra e mar (10). 

Enquadrado no comercio atlantico da Metropole para os portos 

do Estado do Brasil, o comercio do sal foi estancado, passando a fun- 

cionar sob a forma de monopolio real, freqiientemente arrendado por 

negociantes, mediante contratpi, tendo ficado jsento deste regime, o 

Estado do Maranhao (11), com algumas exce^des, como veremos mais 
adiante. 

Mais opulento, enriquecido com o agucar, o tabaco, o ouro e os 

diamantes, possuindo maior densidade de popula^ao, o Estado do Bra- 

sil oferecia maior consumo ao sal portugues e maiores interesses co- 

merciais para a Coroa, o que nao poderia deixar de ter influido para a 
instala^ao e manutengao desse monopolio, durante quase dois seculos, 

enquanto o Estado do Maranhao, pelos seus recursos de menores pro- 

porgoes (12) e reduzida populagao, nao oferecia as mesmas vantagens. 

Em fins do seculo XVII, por exemplo, havia ocasioes em que vinha anual- 

mente ao Maranhao um unico navio, o da frota que partia de Portugal 

em margo, para regressar em setembro. Anos havia em que nenhum 

aportava a regiao. E' que os armadores nao se interessavam por mandar 
seus navios a portos sem cargas para a viagem de retomo (13) . E* o qu© 

explica ter a Coroa mantido o estanque do comercio do sal exclusiva- 

(9) —• Pouco antes da Restauragao, em 5 de junho de 1640, o Brasil passou a Vice-Heino. 
(Dice. Hist. Geo^lr. etc., vol. 1.°, loc. cit., pg. 973) . 

(10) — Jdem, pg, 973. 
(U) — A Companhia de Comercio do Maranhao (1682-1684) foi senhora do comercio ex- 

clusivo daquele Estado, incluindo o comercio do sal. A Companhia de comenro do 
Grao-Par4 e Maranhao (17S5-1778), produto da politica economica de Pombal, tain- 
bem possuindo o privil^gio de com6mo para a regiao, nele incluiu o sal. 

O Estado do Brasil teve as suas companhias de comercio: a Companhia Geral 
do Com6rcio (1649-1720) que tinha o estanque do vinho, do azeite, da fannha e do 
bacalhau e a Companhia do Comercio de Pemambuco e Paraiba (1759-1777), que 
teve o monopdlio do comercio das duas capitanias. Entretanto, o monopolio do 
sal dr Estado do Brasil nao Ihes foi concedido. S6bre essas companhias de comer- 
cio, Manue/ DiSgu&a Junior, "As Companhias Privilegiadas no Comercio Colo- 
nial" — Revista do Historia, n.o 3, Julho-Setembro, ano I. 1950, pg. 309 r segtes, 

(12) — Obraa de Joao Francisco Lisboa — vol. If.0, Apontamentos, Notidas e Observacoes 
para servirem h histdria do Maranhao, pgs. 78, 80, 180. 

(13) — JarSnimo de Vrveiroa — "Hist6ria do Comercio do Maranhio", voL 1.°, pgs. 38 « 39. 
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mente em rela^ao ao Estado do Brasil, no periodo compreendido entre 
1631 e 1801, agindo de modo diferente, em relagao ao Extremo Norte, 

onde o comercio do genero permaneceu livre durante largo tempo (14), 
acontecendo o mesmo com a produgao local (15), (16). Porem, o sal 

que ia para aquela regiao nao escapou inteiramente ao monopolio comer- 
cial. Chegou a possmr a exclusividade do comercio daquele produto, a 
Companhia de Comercio do Grao-Para e Maranhao, criada por Pombal 

em 1755 e que durou ate 1778; porem, o.privilegio mantinha-se englo- 

bado ao monopolio do comercio em geral de que era senhora a Com- 

panhia, em relagao aquele Estado. As fazendas do Reino deveriam ser 

vendidas com 45% de lucro, excetuando-se o sal, para o qual foi esti- 

pulado o prego fixo de 540 reis o alqueire (17). 

O mesmo sucedeu em relagao a Companhia de Comercio do Ma- 

ranhao que possuiu a exclusividade do comercio do Estado do Mara- 

nhao, no seculo anterior, de 1682 a 1684. 

(14) — Of>ras de Joao Franc/'sco Lisboa — op. cit., pg. 191. "Em 7 de mato de 1698 inanda 
a camara de Sao Luiz notificar o mestre de um navio chegado do Porto carregado 
de sal, para que se desembarque metade delle'' (...) "Em 6 de abril de 1699, 
igual notifica^ao a dois navios, a respeito do sal". "Uma carta regia de 24 de ou- 
tubro de 1699, sobre a queixa dos homens de negocio do Maranhao a respeito da 
Camara taxar o prego do sal e do pano de algodao em proveito proprio (...)"; pg. 
192 —f "Carta regia de 25 de agosto de 1705, confirmando o prego de 800 reis 
taxado ao alqueire de sal (...)". "Carta regia de 13 de ma!o de 1706, respon- 
dendo a camara de Belem, que pedia providencias contra a exorbitancia dos pregos 
das mercadorias que nao ha nada a inovar nessa materia por serem notorias as 
convenienc'as da liberdade do commercio geral. Quanto ao sal. . . como e manti- 
mento, pois sem elle se nao pode comer, determina-se ao ouvidor geral que ponha 
aos mestres das embarcagoes comminagao para o porem logo em terra, e dentro do 
primeiro mez venderem-no somente e ao povo, e so depois. . . aos mercadores (.,.)" 

(15) — Idem — pg. 180 — Na segunda metade do seculo XVII, as salinas da Capitania 
do Para rendiam 2.000 cruzados uns anos por outros. 

(16) — No Estado do Maranhao, as salinas eram de propriedade do rei de Portugal 
il.H.G.B. — Arq. 1.2.24 —- Cons. Ultr. Evora, tomo V.0, pg. 64 v. "Alvara em 
forma de ley que se passou para o Maranhao sobre algumas declaragoes do bando 
de Gomes Freire de Andrade acerca das salinas" {Mans.).) e administradas pela 
real fazenda {I.H.G.B. — Arq. 1.2.25 — Cons. Ultr. Evora, tomo VI.0, pg. 
32 v. e 33 v. "Carta regia para o Gov. do Maranhao, sobre a Aldeia dos Joannes 
que he applicada as Salinas e a de Maracana ao Pesqueiro nao entre na repartigao. 
21 de Abril de 1702" (Mans.).) No seculo XVII, os trabalhos de obtengao do 
cloreto eram executados pelos indios das aldeias de Maracana (Z.H.G.S- — Arq. 
X. 1.24 — Cons. Ultr. Evora, tomo V.0, pg. 130 v. — Carta regia para o Provedor 
da Fazenda Real da Capitania do Para, Lxa. 10 de dezembro de 1687, sobre os 
indios que trabalham nas salinas (Mans.).), localizadas junto as salinas. Havta 
liberdade de comercio e tao franco era esse comercio, que as pessoas iam ate a 
referida aldeia adquirir sal e, a tal ponto, que, em 1688, foi necessario um bando 
do governador Gomes Freire de Andrade (20-11-1686) proibindo a ida de pessoas 
sem licenga escrita do governador as salinas ou aldeia do Maracana "resgatar" sal, 
o que estava sendo feito em troca de aguardente em prejuizo para a boa adminis- 
tragao dos indios {I.H.G.B. — Cons. Ultr. Evora, tomo V.0, pg. 64 v. Loc. cit.). 

(17) — J. Lvcio de Azevedo — "Estudos de historia paraense", pg. 9 — "A Companhia 
Geral do Grao-Para e Maranhao", pgs. 52 e 53. 
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Em decorrencia da importancia do comercio do sal para o Estado 

do Brasil, a Coroa manteve para si o exclusivismo daquele comercio, 
apesar dos monopolios concedidos as companhias de comercio daquele 

Estado: Companhia Geral do Comercio do Brasil (1649-1720), detento- 

ra do monopolio do vinho, do azeite, da farinha e do bacalhau e Com- 
panhia de Comercio de Pemambuco e Paraiba (1759-1777) concessio- 

naria do monopolio do comercio daquelas duas capitanias. E' que o 

monopolio do sal em relagao ao Brasil certamente interessava a Fazenda 

Real, nao Ihe convindo abrir mao dele. O que convinha era o seu ar- 
rendamento a um ou mais negociantes da praga comercial de Lisboa, 
principalmente, durante tres, seis, ou mais anos, e o recebimento anual 

da soma livre e liquida correspondente a uma das parcelas do prego total 

do contrato. Os problemas que surgissem, as dificuldades de transporte 

e outras mais, ficavam a cargo dos Contratadores, alem dos lucres que de- 
veriam obter com este comercio. 

Ao ser estabelecido o estanque do sal, em 1631, por Filipe IV, havia 

muito que Portugal mantinha e desenvolvia o regime de monopolio da 

Coroa. Conseqviencia da exagerada interferencia do estado na econo- 

mia do pais e do absolutismo monarquico, o sistema de monopolio real 
tivera sempre amplo desenvolvimento em Portugal. 

No Brasil, a instalagao do regime de monopolio efetuou-se em 

1501 (18) com o pau-brasil, cuja renda foi arrematada sob contrato 

por Fernao de Noronha, ou Loronha. O sistema continuou. Durante 

todo o period© colonial, a Coroa estancou nao somente o comercio do 

pau-brasil, como da pesca da baleia, do sal, dos diamantes e do tabaco. 

Conseqiientemente, embora rico em sal marinho, o litoral do Estado 

do Brasil, durante o periodo colonial, nao pode desenvolver uma in- 
dustria extrativa do produto, alem de limitada exploragao local, sem 

expressao. Isso, alias, era consequencia da politica economica da epoca^ 

cujo principio era o apego as colonias como centres de consume para os 

produtos metropolitanos. Outra nao era tambem a politica da Holanda, 

da Espanha e, principalmente, da Inglaterra, em relagao as suas colo- 
nias . O consumo obrigatorio do sal portugues no Brasil enquadrou-se 

nessa mesma diretriz. Realmente, o Brasil, alem de produzir generos 

tropicais para o comercio europeu, em beneficio da Metropole, na 

sua situagao de colonia, tinha per obrigagao oferecer mercados consu- 

midores para os produtos metropolitanos, como o vinho, o azeite, arti- 

gos manufaturados e principalmente o sal, nao podendo desenvolver uma 

industria que poderia concorrer com a de Portugal (19), roubando-lhe 

as fontes de consumo. Disso resultou que durante todo o periodo colo- 

nial, manteve-se em constante crise de produgao toda a extragao do sal 

(18) — R. Simonsen — "Historia Economica do Brasil", I, pg. 86 e segtes. Sobre o as- 
sunto, ver tambem, fiernardino Jos4 de Sotna, "O Pau-Brasil na Histor a Nacional", 
pgs. 106 e segtes. 

(19) — Rev, Inst. Hist. G«o£. Brasileiro, vol. X, pg. 213. "Documentos Oficiais ineditos 
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das costas brasileiras, nas regioes correspondentes ao Ceara, Rio Grande 

do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e tambem em Cabo 

Frio, na Capitania do Rio de Janeiro. Era somente permitido o con- 

sumo local, mesmo porque apesar das tentativas (20), seria impossivel 

proibi-lo nestas regioes cujos litorais apresentam condigoes geograficas 

ideais para a produgao do sal marinho (21). 

Somente o litoral sul do Brasil colonial, porem, nao fora privilegiado 

pela natureza. Nao poderia remediar-se nas ocasioes em que faltasse 

aquele genero. Era o que o valorizava ainda mais e tambem ao seu co- 

mercio, o que tornava ainda mais absoluta a necessidade da importagao 

do pjoduto, a tal ponto que, na falta dele, alguns habitantes da regiao 

chegaram a socorrer-se da agua do mar com grande dano para a saude 

(22). 

* * * 

Como um dos primeircs e mais importantes elementos de civiliza- 

gao (23), o sal teve uma fungao de destaque na historia economica e 

social do Brasil, durante o periodo colonial, principalmente. Era neces- 

relativos ao Alvara de 5 de janeiro de 1785, que extinguiu no Brasil todas as 16- 
bricas e manufaturas, de ouro, prata, sedas, algodao, linho e la". 

(20) — Em 1690, a Coroa tentou abafar completamente o consume do sal nativo no Brasil, 
atraves da Carta de 28 de fevereiro de 1690, ordenando que nao se consentisse 
nas Capitanias consume algum de sal que nao' viesse do Reino nem mesmo que a 
natureza produzisse em salinas ou lagoas — Puhlicagoes do Archivo Publico Nacional, 
Rio de Janeiro, vol. I — Catalogo de Cartas Regias, Provisoes, Alvaras e Avisos, 
pg. 50. 

(21) — No Nordeste, as condigoes climaticas — insolagao intensa, ventos secos e constantes, 
grandes intervalos sem chuvas, evaporagao elevada — aliam-se as topograficas — 
grandes bragos de rio e mar com extensos terrenos marginais, pianos e impermeaveis 
—> e as mares de grande amplitude (Clodomiro Pereira da Silva — "O regime das 
costas" (particularmente no Brasil) — 4Pgs. 14, 15 16) . Principalmente no Rio 
Grande do Norte, eram excepcionais para aquela industria, as condig5es que hoje 
fazem da regiao a ma:or produtora de sal do Brasil, sal das salinas de Macau, na 
foz do rio Agu, de Mossoro e Areia Branca, na foz do rio Mossoro, por exemplo. 
A faixa salineira do litoral brasileiro termina em Cabo Frio, no atual Estado, antiga 
Capitania do Rio de Janeiro. A existencia de salinas nessa costa deve-se as circuns- 
tanc'as favoraveis e decorrentes de um clima quase semi-arido e alta densidade das 
aguas. (Mario da Silva Pinto — "Sal Marinho no Brasil e sua analyse chimica", 
in Mineragao e Metalurgia, vol. 11.° n.0 10, Nov.-Dez. 1937, pg. 227 e segtes. O 
autor apresenta a cifra de 5° a 6° Be. para a densidade das aguas nas costas do 
Cabo Frio ) . 

(22) — l.H.G.B. — Arq. 1.1.25 — Cons. Ultr., vol. 25.°, pg. 75 v. "Carta dos Oficiais 
da Camara da Vila de Sao Sebastiao, ao rei de Portugal, em 27 de maio de 1717, 

A • sobre a falta de sal" (Mans. Ined.). 
Arqu.Vo do Estado de Sao Paulo — Mago Col. 25 — Pasta 2 — Doc. 5 — 

"Carta de Balthezar Scares, Francisco Scares de Azevedo e Joseph T. de Souza 
Vidal ao Cap.-General sobre a falta de sal". Datada da Ilha de Santa Catarina em 
19 de julho de 1734 (Mans. Ined.). 

(23) — Henri Hauser — "Les Origines Historiques des Problemes Economiques Actuels", pg. 
56. 
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sario a conservagao dos alimentos, sob as caractensticas do clima tropi- 

cal brasileiro, fator maximo da mais rapida decomposigao dos produtos 

animais, carnes e mais generos indispensaveis a alimenta^ao. O clima, 

porem, nao so atuava na deterioragao dos alimentos, como tambern exi- 

gia do homem maior absorgao de sal. Realmente, o meio mais abun- 

dante de eliminagao do cloreto de sodio do organism© humano e o suor, 

que contem de duas a tres gramas de sal por litro. Nas regioes equato- 

riais e tropicais, o calor favorece o excess© de sudagao, provocando no 
homem uma acentuada e continua perda de cloreto de sodio. Baixando o 

teor de sodio no sangue e nas secregoes organicas, ele e conduzido a um 

estado de extrema depressao e de fadiga, motivado por uma verdadeira 

"fome" daquele produto. Ai esta um dos fatores da neurastenia e da 

preguiga tropical com que se defromtou o europeu na colonizagao das 

regioes equatoriais e tropicais, sendo impedido de realizar, em tais cli- 

mas, esforgos fisicos muito demorados (24) . Muitos dos costumes que 
buscavam justificativas morais, economicas e sociais, tinham suas rai- 

zes na carencia de elementos nutritivos. Por exemplo, a indolencia dos 
senhores de engenho e dos ricos, o habito de nao sair de casa nas horas 

quentes, de nao tomar sol para nao transpirar, de nao carregar pesos, de 

nao trabalhar muito, evitando principalmente os trabalhos manuais, de 
andar de liteira ou de rede, a sombra de grandes para-sois empunhados 

por escravos. 

A escassez de sal no organism© humano provoca a baixa tensao ar- 

terial, a incapacidade para o esfor^o muscular, a tendencia a fadiga e 

ate certa inercia mental, fenomenos organicos que foram verdadeiros 

criadores de habitos sociais como os que acabamos de apontar. Que 

diriamos entao dos pobres para os quais o consume de sal era muitas 

vezes proibitivo? 

Diante da impossibilidade de um consumo de sal a larga, ma:or 

importancia adquiriam as carnes salgadas de peixe e de boi, o bacalhau 

e a carne seca por exemplo, cujo sal indispensavel ao prepare e conser- 
vagao vinha ccmpensar, ate certo ponto, a deficiencia da alimentagao 

muitas vezes insipida por falta daquele corldimento (25). 

Eis porque o sal foi considerado genero de primeira necessidade a 

vida cotidiana nos tempos coloniais, chegando ate a funcionar como moe- 

da (26). 

(24) — Josuo de Castro — "Geopolitics da fome — enssio sobre os problemss de slimen- 
tacao e de populagao no mundo", pgs. 56 e 57. — Nas regioes equatoriais e tropicais 
do globo, o individuo pode chegar a suar 10 litros por dia. 

(25) — Thales de Azevedo — "Povoamento da Cidade do Salvador" — Evoluglo Histo- 
rica da Cidade do Salvador, vol.. Ill, pgs. 312, 313, 319. 320, 321. 

(26) — T.T — Minist£rio do Reino. Mago 323, "Consulta do Conselho Ultramarino d© 
25 de maio de 1802, sobre os servigos de Joao Ant6nio Rodrigues Martins, no Para, 
contrato com os indios e pagamentos que se Ihes faziam entre ovtras coisas, com o sal"' 
(Mans. In4d.) . 
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Grande importancia tinha o sal para a alimentagao do homem colo- 

nial no Brasil. Era necessario nas incursoes ao sertao (27). O bandei- 

rante chegava a carrega-lo em canudos ou cabagos, ao lado dos paes de 

farinha de guerra (28). Com o sal, alem do prepare da refeigao diaria, 

eram preparados provimentos de carnes e de peixes para todo o ano 

(29), assim como era feito o beneficiamento das carnes destinadas ao 
abastecimento das tropas — como por exemplo as que atuaram na ex- 

pulsao do holandes (30), as viagens maritimas das expedigoes militares 

(31) e das armadas e frotas (32) de comercio (33) e embarcagoes que 

navegavam para a costa da Mina (34) ou para a Colonia do Sacramen- 

to (35) e para o abastecimento das guarnigoes militares do Brasil (36). 

(27) — Ernesto Ennes — "As Guerras nos Palmares", pg. 343. 
(28) — Alcantara Machado — "Vida e Morte do Bandeirante", pg. 255. 
(29) — Arquivo do Distrito Federal da cidade do Rio de Janeiro — Revista de docutnentos 

para a historia, vol. 3.°, pg. 58 — "Carta regia a Arthur de Sa e Menezes sobre 
« falta de sal no Rio de Janeiro, Escrita em Lisboa, « 22 de Novembro de 1698". 

(30) — A .H .U .L. — Doc. 191. "Requerimento de Salvador C. de Sa e Benevides pedindo 
autorizagao para um navio trazer sal da Bah'a para o Rio de Janeiro, 1640" (Mans.). 
As carnes destinadas ao abastecimento das tropas eram preparadas em Sao P»ulo 
e no Ro de Janeiro. Idem doc. 194, Cx. I Rio de Janeiro, 1617-1645. — "Sobre 
o provimento das Capitanias do sul se pode enviar a Bahia para ajuda do sustentb 
do presidio e ordem para o Cap.-mor e Gov. do Rio de Janeiro, Salvador Correia 
de Sa, angariar nas Capitanias do Rio de Janeiro, Sao Vicente, Sao Paulo e Es- 
pirito Santo, a maior quantidade possivel de bastimentos para o exercito e armada 
do norte". Apud Luis Norton — "A dinastia dos Sas no Brasil", pg. 168 . 

(31) — A -H .1/ .L. — Doc. 637 — "Consulta do Cons. Ultr, sobre o socorro para Angola e 
a remessa de sal para o Rio de Janeiro. Lxa. 16 de junho de 1648. Para a Ilha 
de Santa Catarina onde deveriam ser preparadas carnes para a viagem de Salvador 
C. de Sa e Benevides a Angola" (Mans.). 

(32) — D.H., vol. 21, pg. 43 — "Registro de uma Provisao porque se manda* desobrigar 
a fianga que na Capitania do Espirito Santo deu Francisco Luiz Pina sobre um pouco 
de sal (...). Bahia, 1.° de fevereiro de 1663". 

(33) — F Borges de Barros — "Novos documentos para a historia colonial", pg. 247. — 
"As provsoes de bocca para as guarnigoes dos navios de comercio muito preocupa- 
vam a Coroa, solicita sempre em dar cumprimento a essa disposigao por meio da 
ordens terminantes dos seus ministros aos Govemadores das Capitanias. As naus 
da India levavam maiores e melhores mantimentos. Em fevereiro, a nau de Sua 
Majestade na carreira da India, Na. Sra. da Conceigao alem dos generos habituais 
para a alimentagao, levava "bois para se salgarem que possao fazer o peso de 600 
arrobas e 12 novilhos de 6 a 8 arrobas para embarcarem vivos". 

(34) — A.H U .L. — Documentos da Bahia — "Carta original de D. Pedro de Vasconcelos 
e Sousa ao rei, da Bahia, em 4 de maio de 1712, sobre a falta de sal" (Mans. 
Ined.) . 

(35) — D.H., vol. LXIV, pg. 221 — "Resolugao que se tomou em Mesa da Fazenda sobre 
o que se hav'a de obrar e fazer dos mantimentos que tornaram a esta cidade da 
charrua que e do Capitao Manuel Alvares (...). 3 de dezembro, Salvador, 1680". 
(A came de vaca salgada custava 480 reis a arroba, saindo a 15 reis a libra) . 

(36) — A.H .U .L. — Doc. n.0 245, Cxa. 1. Rio de Janeiro (1617-1645) — "Informagao 
de Salvador Correia de Sa e Benevides acerca do modo como se poderia abrir o 
comercio com Buenos Aires, Evora, 21 de outubro de 1643". Apud Luis Norton. —— 
"A dinastia dos Sas no Brasil". 
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A falta do genero punha em grande constemagao os povos colo- 

niais, pois nao so prejudicava o consumo habitual, como o prepare das 

saigas em geral e em particular da saiga das carnes feitas nas "oficina^'. 

Para esta ultima aplicagao, o sal portugues era o mais indicado (37), cer- 

tamente pela tecnica mais aperfeigoada com que era obtido e purificado 
no Reino. O "sal da terra" havia-se mostrado muitas vezes nocivo as 

saigas (38) e, parece que nem todo o sal nativo era aplicavel ao saiga- 

mento e ao preparo das carnes. 

Em meados do seculo XVII da Capitania de Sao Vicente iam sal- 

gas de carnes e de peixes para todo o Brasil, preparadas com o sal ne- 

gociado por particulares (39) que o adquiriam nos portos de estanque, 

Rio de Janeiro principalmente, indo vende-lo em Santos que ainda nao 

era porto de estanque, 

Quanto a pesca, um aspecto interessante dessa atividade foi o da 

pesca da baleia no literal brasileiro, que tal conexao teve com o con- 

trato do sal do Brasil, que o levantamento do estanque, em 1801, foi-lhe 
prejudicial. Extinto o monopolio do sal, foi tambem extinto o contrato 

da pesca da baleia, porem, por decreto real de 20 de junho de 1806, foi 
este ultimo posto, novamente, em arrematagao, para vigorar desde Cabo 

Frio ate o extremo sul do Brasil. Nao houve arrematante. Ninguem que- 

ria arrematar um sem o outro. Enquanto isso, a Fazenda Real la tendo 

prejuizos que se iniciaram desde a extin^ao do contrato do sal (40) . Sem 

a garantia de um fornecimento certo e periodico de sal, nao era possivel 
a pesca do cetaceo e a conserva^ao da sua carne. Era costume pescar as 
baleias, reduzi-las a pedagos, salga-los, para depois leva-los a terra, para 

a extragao do oleo e fabricagao do azeite (41). A came da baleia era 
genero de grande consumo, devido a aplicagao para a alimentagao da 
classe servil. Os senhores que possuiam muitos escravos em casa e nas 

lavouras, mandavam beneficia-la, conservando-a em pipas e barris, por 
longo tempo, para o que, o sal era absolutamente insubstituivel. Era 

tambem aproveitada para a matalotagem dos maritimos que serviam nas 

(37) —• (38) — I.H.G.B. — Arq. 1.1.18 — Cons. Ultr. — Bahia, fls. 66 v. e segtes. 
— "Sobre uma representegao dos ofidais da Camara da Bahia a respeito da grande 
necessidade de sal do Reino naquela Cidade e Capitania, 29 de outubro de 1740" 
(Muns. Ined.) . 

(39) — A.H .U.L. — Documentos de Sao Paulo —■ "Carta original do Proved or da Fa- 
zenda da Capitania de Sao Vicente, Sebastiao Fernandes Correa, para Sua Majes- 
tade, em 4 de junho de 1657" (Mans. InSd.) . 

<40) — A'T.C.L. — Ma?o 609, L.0 2.°, pg. 233. Uma representagao da Contadoria ge- 
ral do Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1806 (Mans. Ined.). Outra em 4 de agos- 
to de 1807. (Idem, Ma^o 609, L.0 2.°, pg. 250) (Mans. Ined.). Ambas sobre a 
questao da arrematagao do contrato da pesca da baleia e suas liga^oes com o 
contrato do sal. 

(41) — Jaoome Ration — "Record a goes de Jacome Ration. . . sobre ocurrencias do seu 
tempo em Portugal... de maio de 1747 a setembro de 1810 (...)**, pg. 246. 
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embarcagoes em curso para a costa da Africa e outros portos (42 ) . Alem 

da carne da baleia, d^s barbas ou barbatanas, eram aproveitados, nao so 

o oleo para a fabricagao do sabao como o espermacete, para a fabricagao 

de velas (43). 

Nao somente indispensavel a conservagao da carne de peixe ou de 

boi, o sal tambem foi a materia-prima empregada no tratamento e pre- 

pare de couros e absolutamente indispensavel a alimentagao dos ga- 

dos vacum (44), suino (45) e cavalar, que nao se nutriam sem o so- 

oorro do produto (46), principalmenrte as bestas de carga (47), que cons- 
tituiam um 66s principals meios de transporte de fardos e de pessoas, 

nos tempos colonials. 
Foi, portanto, em conseqiiencia da aplicagao do sal para os mais 

variados fins, que resultou a importancia do seu comercio para o Esta- 
■do do Brasil e a permanencia do monopolio durante cento e setenta anos 

e as proprias restrigoes metropolitanas a extragao do sal no extenso 
literal brasileiro. 

So a Capitania da Bahia, incluindo a cidade de Salvador, em 

meados do seculo XVIII, consumia uma quantidade de mais de 40.000 

alqueires por ano (48). 

O monopolio impedindo o comercio livre e o desenvolvimento da 

industria extrativa do sal no Cabo Frio e no Nordeste, provocou defi- 

ciencia no suprimento do genero para as populagoes, conferindo maior 

(42) — Sebastiao da Rocha Pitta — "Historia da America Portuguesa pg. 23, 
paragrafo 75. Alem da^ importancia decorrente da came, a utilidade da pesca da 
baleia provinha tambem da grande quantidade de azeite produzido pelo cetaceo. Com 
esse produto eram iluminadas "as casas, fabricas e oficinas do Brasil, excepto as es- 
tancias part culares de algumas pessoas mais poderosas em que arde o de Portugal". 

<43) — Jacome Ration — Op. cit., pg. 244. 
<44) — Tal era a importancia do sal para o gado, que o autor anonimo do "Roteiro do Ma- 

ranhao a Goiaz pela Capitania do Piauhi" (Rev. Inst. Hist. Geogr. Brasileiro, vol. 
99, tomo LXII, parte la., pg. 62), escrito na segunda metade do seculo XVIII, afir- 
mou ser a falta do sal o fator que prejudicava a cria^ao e o aumento das fazendas, 
do gado e das boiadas. 

<45) — Arquivo do Estado de Sao Paulo — M. Col. 7-P3 — Doc. 24. — "Oficio da Ca- 
mara de Sao Luis de Paraifnga, ao Capitao-General da Capitania de Sao Paulo, 
9 de janeiro de 1803" (Mans. Ined.) . 

<46) — Documentos Interessantes — vol. 3, pg. 99 — "Oficio da Camara de Sao Paulo, 
a Bernardo Jose de Lorena, sobre a miseria de sal resultante do sistema de forne- 
cimento por contratos. Sao Paulo, 10 de dezembro de 1796". 
— Doqumentos Interessantes — vol. 44, pg. 129 e segtes. — "Memoria apresen- 
tada ao Governador de Sao Paulo, Antonio Jose da Franca e Horta, pelo seu an- 
tecessor Antonio Manuel de Melo Castro e Mendon^a a 28 de dezembro de 1802", 
pg. 132. 

<47) — D. Jose Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho — "Ensaio Economico sobre Por- 
tugal e suas Colonias", pgs. 5 e 6. 

<48) — I.H.G.B. — Arq. 1.1.18 — Cons. Ultr. — Bahia, fls. 66 v. e segtes. — "Sobre 
a representa^ao dos oficiais da Camara da Bahia ao rei, a respeito da grande necessi- 
dade do sal do Reino naquela cidade e Capitania. Lxa. de 29 de maio de 1740" 
(Mans. Ined.). (Loc. cit.). 





Mapa manuscrito do Estado do Brasil em 1631, de Joso Teixeira Albernaz, cosmografo real. 
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importancia a esse comercio. O consume, sempre maior do que a oferta, 

conservava constantemente a avidez dos mercados. Esta situagao acen- 

tuou-se durante o seculo XVIII, com a ocupa^ao e o povoamento de no- 

vas areas territorials e aumento de populagao no Brasil (49). A desco- 

berta do ouro nos fins do seculo XVII e o desenvolvimento da mineragao 
em Minas Gerais, Mato Grosso e Goias, foram as responsaveis pelo ra- 

pido e intenso povoamento daquelas regioes e seu acentuado crescimento 

demografico (50), criando novos e numerosos mercados para toda a qua- 

lidade de generos (51), especialmente o sal (52). Este foi dos mais im- 

portantes no abastecimento das populagoes mineradoras, devido a apli- 

cagao como condimento a alimentagao cotidiana e, principalmente, como 

elemento indispensavel a conservagao da carne, preparo da manteiga, 

queijos e couros, em regioes para as quais o indispensavel e dispendioso 

(53) abastecimento (54) muitas vezes era problematico (55). 

(49) — l.H.G.B. — Arq. 1.1.18 — Cons. Ultr. — Bahia, fls. 66 v. e segtes. — "Sobre 
a representagao dos Oficiais da Catnara da Bahia ao rei, a respeito da gtande ne- 
cessidade de sal, etc." {Mans. Ined.). (Loc. cit.). 

(50) — AHonso de E. Taunay — "Hist6r;a Geral das Bandeiras Paulistas", 9.°, pg. 112, 
283 e segtes.; 10.°, pgs. S9 e segtes.; 11.°, pgs, 91 e segtes. So de Portugal, vinham 
20.000 pessoas por ano, segundo Augusto de Lima Junior — "A Capitania das 
Minas Gerais", pg. 79. 

(51) — Roberto Simonsen — "Historia Economica do Brasil", vol. II.0, pg. 100. 
(52) — M. P. ZemelJa — "O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais, no seculo 

XVIII", pgs. 53, 56, 82, 189, 193 e segtes. 
(53) — (54) — A. de E. Taunay — "Historia Geral das Bandeiras Paulistas", tomo 9.°, 

pg. 285 e segtes. 
(55) — Tal era a importancia do sal para as Minas Gerais, na epoca do ouro, que Martinho 

de Melo e Castro, em sua "Instruc^ao. . . ao Visconde de Barbacena", escrita em 
1788, (Rev, Inst. Hist, Geog. Brasileiro — vol. VI,0, pg. 3), evidenciou a grande 
necessidade do genero para a regiao, nao so para os habitantes, como para os ani- 
mais que nao podiam passar sem ele e redamou contra o seu prego que era ura 
entrave para o desenvolvimento do consumo, o que criava uma situagao conflitiva. 
O sal era adquirido no Rio de Janeiro, por 800 r6is o alqueire, ao entrar para as 
minas, era onerado com 750 r6is, ou 93/4%, acrescentando-se mais despesas de im- 
previstos, como avarias, demoras, ou condugao a grandes distancias e outros gastoa 
que, ao chegar ao seu destino, o alqueire era comprado por 3$600, sbmente porque 
a grardc precisao 6 que obrigava o consumo, 

Tal necessidade tinham de sal os animais da regiao, e, tal era a carestta, que 
bois, cavalos, cabras, cameiros e porcos ressentiam-se, buscando sofregos, provar 
o cloreto nas cinzas das queimadas, nos terreiros dos seus donos, entre os detritos ali 
deixados, ou ate nos ossos dos companheiros espathados pelo campos, por conter essa 
materia organica algum cloreto de s6dio. ("Descripgio dos sertdes de Minas, despo- 
voagao, suas causes e meios de os fazer florentes" — Anonimo. Rev, Inst. Hist. 
Geog. Brasileiro, vol. XXV, pg. 433). 

Tao caro era o sal destinado ao mercado consumidor mineiro, de alto poder 
aquisitivo, que dois pratos de sal para a saiga do terreno em que foi arrazade a 
casa de Tiradentes, custaram 4 oitavas de ouro. O sal em Minas era adquirido a p4so 
de ouro! (Anais da BibUoteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. LXV — Documen- 
tos do Arqu'vo da Casa dos Contos de Minas Gerais, pg. 201, Doc. n.0 85. "Contas 
referentes ao arrazamento e saiga da casa de Tiradentes", pg. 204, n.0 3). 
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Ainda no setor referente ao abastecimento daquelas populagoes, do 

sal dependeu o transporte de generos para o interior brasileiro, porque 
-sem que o ministrassem as bestas de carga, estas, sem forgas suficientes, 

recusavam-se a marchar. E o que seria do abastecimento daquela regiao? 

For este motivo, o produto durante o tempo colonial, alem de toda a sua 

importancia, chegou a relacionar-se com o sistema de transportes da epo- 

ca; esteve intimamente ligado a tragao dos animais cargueiros, forga mo- 

triz de grande valor num periodo em que eram reduzidas as possibilida- 

des nesse setor. 
A forga de tragao dos animais atuava nao so no transporte de pes- 

soas e cargas, como tambem funcionava nas minas e lavras na carrega- 
gao e remogao do entulho. Ainda mais. Era a energia dispendida pelo 

cavalo e pelo boi que desde o seculo XVI trabalhavam nos canaviais e 

nos engenhos de agucar, ao lado do escravo negro, sob o comando dos 
feitores. 

Foi amplo, portanto, o campo em que o sal exerceu suas beneficas 

influencias no Brasil Colonial. A vida econdmica e social do homem des- 

sa epoca, sem o produto, teria se desenvolvido, certamente, de forma mui- 

to diversa, diante das inumeras dificuldades a enfrentar e dezenas de 

problemas a mais para resolver. Haja vista a importancia do sal como 
conservador de alimentos, numa epoca em que eram desconhecidos os 

modernos principios frigorificos para a preservagao dos generos. 

E' possivel, pois, afirmar-se, ter tido o sal uma ponderavel parcela 

de influencia na ocupagao do territorio brasileiro e no seu povoamento, 

na sua economia e na sua vida social e, portanto, um consideravel de- 

sempenho na historia colonial. Eis porque foi tao importante o seu co- 
mercio, principalmente em relagao a regiao sul do Brasil, desfavorecida 

pela natureza. 

• Da importancia do sal para o homem colonial do Brasil decorreu 
nao so a importancia do comercio desse genero, como, tambem, o mono- 

polio real com todas as suas peculiaridades, inclusive a propria tributagao. 



CAPITULO II 

O ESTANQUE DO SAL EM PORTUGAL E SUAS ORIGENS 

1) O sal e a sua import and a para Portugal. 

a) A pesca e a expansao mar it ima. 

As origens do estanque do sal prendem-se a importancia que teve 
este genero para a economia e para a historia portuguesa. O sal esteve 

sempre intimamente ligado a vida de Portugal que na Europa e o pals 

salicola por excelencia, devido as condi^oes de clima e a extensa orla 

mantima (56). 

O literal portugues banhado pelo Atlantico, a ocidente e ao sul, 

e favorecido por um clima quente no verao e pelos ventos de nordeste. 

As cadeias de montanhas nao se aproximam muito da costa (57) e os 

rios nao despejam no mar exageradas massas de agua doce (58) . Como 

a evaporagao e um mecanismo desenvolvido pelo calor e pelos ventos 
dominantes e regulares, aumentando com a temperatura, a salicultura 

esta intimamente relacionada as condigoes geograficas e climaticas de- 

terminadas. E' por isso que as regioes em que a produgao do sal se faz 

nas melhores condigoes economicas sao Portugal, o sul da Espanha, a 

Franga e o litoral norte-africano. Em Portugal, principalmente, as con- 
digoes sao as melhores para a obtengao do sal marinho, nao havendo 

necessidade de recursos artificials de aquecimento, como se pratica nos 

paxses do norte da Europa (59). 

Sob essas esplendidas condigoes, o sal e obtido em Portugal, nas 

regioes de Aveiro, baixo Vouga; na Figueira da Foz, baixo Mondego; em 

(56) — Moses Bensabat Amzalak — "A Salicultura em Portugal, materials para a sua his- 
t6^ia,, — separata do Boletim da Associagao Central da Agricultura Portuguesa. n.0a 
4, 5, 6, 10, 11, 12. vol. XXH, pg. 12. 

(57) — Raul Proenga — "As Marinhas — Industrie do sal em Portugal" — Scara Nova, n.0 

728. Lisboa, 8 de agosto de 1942, pgs. 83 e 84. 
(58) — Os principals rios Portugueses que se lancam ao Atlantico sao: o Minho, o Lima, 

o Cevado, o Douro, o Vouga, o Mondego, o Tejo, o Sado e o Ouadiana. 
(59) — Raul Proenga — op. cit., pg. 84. O teor m£dio das dguas do mar em cloreto de 

s6dio £ de 95,5%, "nao chegando a sua parte insojuvel, tao import ante na saiga, a 
atingir 1 0/00; potisslo e os sals de magn£sio encontram-se nele, em propor^oea 
quase equivalentes, pouco superiores a 0,5% para cada uma, e os de calcio regulam 
por um meio dessa quantidade (...)". 
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Arelho, mais ao sul, perto de Obidos; em Lisboa, na margem esquerda 

do baixo Tejo; em Setubal e em Alcacer do Sal, margens do baixo Sado 

e, no Algarve, ao longo da costa (60). 

Desde seculos, esta grande regiao produtora do cloreto de sodio 
vem sendo explorada por uma industria genuinamente portuguesa (61). 

E* muito antiga a exploragao do sal marinho em Portugal. Os ro- 

manos encontraram a extra^ao do cloreto das aguas do mar, ao lado 

de uma desenvolvida industria de saiga de peixes (62). Do tempo do 

seu poderio, permaneceram, proximos a Setubal, vestigios da industria 

da pescaria salgada; grandes tanques de argamassa, ou "salgadeiras", 

da praia da Comenda, na margem direita do Sado, nas ruinas de Troia, 
na margem esquerda do grande pontal de areia em frente a Setubal 

(63). Na epoca do dominio mouro, ja eram grandes as salinas de Al- 

cacer do Sal e as de Aveiro eram mencionadas em documentos ante- 

riores a fundagao da monarquia portuguesa. Estas ultimas forneciam 

sal para toda a regiao compreendida nos limites do reino e fora dele. 

Tambem existiam marinhas de sal nas margens do Mondego, no Al- 

garve, no Ribatejo, na regiao Iccalizada entre o Douro e o Minho, lar- 

gamente exploradas desde antes do reinado de D. Afonso Henriques (64). 

As salinas das margens do Lima, do Cavado, do Ave, do rio Le- 
ga, do Douro, do Vouga, do Mondego, foram mencionadas em documen- 

tos dos anos de 929 e 978 (65); na epoca de D. Deniz (1294), o mos- 

teiro de Alcoba^a fazia exportagao de sal, alem de vinho (66). Afonso 
III (1245-1279) reservou para a Coroa o produto das salinas dos Algar- 

ves, como tambem o monopolio da venda do sal. 

No tempo de D. Joao I (1385-1433), as salinas do Ribatejo davam 

para o consumo de Lisboa e para a exportagao. 

Em sintese, a industria das salinas e bastante antiga em Portugal 

e animou os portos nos tempos que precederam os descobrimentos, por- 

que o sal foi importante genero de exportagao (67). 
Duplamente fechado para a Europa: pela Espanha e, na Espanha, 

pelos Pireneus, Portugal inclinando-se para o literal, expandiu-se para 

(60) — Charles Lepietre — "A Industria do sal em Portugal", pg. 23. 
(61) — Charles Lepierre — op. cit., pg. 11. 
(62) —■ Alberto Sampaio — em "Estudos historicos e economicos", vol. I, pg. 268, atribut 

aos romanos a industria extrativa do sal da agua salgada. Apesar do sal em Roma, 
ter sido monopolio do Estado, esta circunstancia nao se opos a que os concessiona- 
rios permitissem e procurassem desenvolver o prepare do sal no litoral lusitano. 
A terminologia relativa a essa industria e caracteristicamente latlna. 

(63) — Antonio Sergio — "Historia de Portugal, Introdugao Geograftca", vol. I, pg. 148. 
(64) — Moses Bensabat Amzalak — op. cit., pgs. 12 e segtes. 
(65) — Antonio Sergio — op. cit., pg. 149. 
(66) — Antonio Sergio — op, cit., pg. 149. 
(67) — Antonio Sergio — op. cit., pgs. 147 e 149. 
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o mar (68). O literal extenso atraiu o homem, pelas caracteristicas to 
pograficas dos portos favoraveis a atividade maritima comercial da 

Europa e pelas condigoes de clima para a obtengao de riquezas fome- 

cidas pelo mar: o peixe e o sal (69). 

Todas as regioes produtoras do sal desenvolveram a pescaria e o 

comercio maritimo, preludio da grande expansao portuguesa para os 
mares. A peninsula de Setubal, ao sul do Tejo, teve, no sal, o mais im- 

portante genero de comercio praticado na barra do rio Sado. Desde o 

seculo XV, era importante a pesca da sardinha nessa regiao. Aveiro, 

na foz do Vouga, regiao de sal, juntamente com Viana, foi centro da pes- 

ca do bacalhau, ao mesmo tempo que produzia o sal e fabricava embar- 
cagoes (70). 

A agricultura nao foi a unica base da economia de Portugal, no 

inicio da sua formagao (71). A pesca e a extragao do sal sustentaram 

o pais desde os primordios da sua historia, como nas epocas posteriores 

(72). A antiga industria costeira das salinas portuguesas, pela secura 
prolongada do estio, com temperaturas elevadas e evaporagao intensa, 

foi de grande importancia nos primeiros tempos de Portugal. Devido 

a brancura e a limpeza do sal portugues e a pouca deliquescencia do 
"sal grosso" os comerciantes da Europa setentrional deram-lhe prefe- 

rencia nos seculos seguintes (73). Essa industria chegou mesmo a ani- 
mar os portos Portugueses, antes da epoca dos descobrimentos, porque 

o sal foi importante genero de exportagao, como o pescado, o vinho, o 
azeite, as madeiras, etc. A salina desempenhou na economia portugue- 

sa, um papel semelhante ao que seculos mais tarde representaram para 

Portugal o engenho de agucar e a lavra de ouro do Brasil. Destinado a 

(68) — Armando Gongalvea Pereira — "A Economia do Mar", pgs. 8, 9, 10, 23 — "(.•-) 
esta expansao foi uma consequencia de carater geografico, nao so porque, perante a 
macessivel meseta castelhana, nao tinha senao uma saida em sentido oposto, mas 
ainda por se encontrar topograficamente no entroncamento da maior estrada maritima 
do mundo — a que liga o Mediterraneo ao Atlantico e que os femcios ja assim 
consideravam". 

M. Sorre — "Espagne-Portugal" — Geographic Universelle, tomo VII, pg. 
202. —• "Peut-etre s'^tonne-t-on moins de cette unites, de cette fusion, lorsqu'on a 
refl£chi aux caracteristiques essentielles de la g6ographie portugaise. On doit consi- 
d6rer d'abord que toute la terre portugaise — ou presque toute — s"incline d'un mou- 
vement d'ensemble vers L'Ocean. . ." . 

(69) — Antonio Strgio — op. cit., pg. 42. Henrique da Gama Barrcw, "Historia da Ad- 
ministra^ao Publ ca em Portugal noa seculos XIl a XV", tomo IX, pg. 271. 

(70) — Antonio Serjio — op. cit,, pgs. 148, 158, 164. 
(71) — Joao Lticio de Axevedo, em "fepocas de Portugal Economico", pgs. 11 e segtes. cap. 

I, d& maior destaque k agricultura, nao dando a importnncia devida i pesca e ao sat. 
(72) — Sal, pesca, comercio maritimo, navega^oes for am resultantes da "pobreza dos cam- 

pos" e da "peouria agricola" Antonio Sergio, op. cit., pgs, 73 e 142. 
(73) — Antonio Sergio — op. dt., pgs. 146, 147. 
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saiga do peixe e da carne, o sal era imprescindivel na alimentagao (74) . 

Por isso, foi mercadoria de grande valor no sistema de trocas dos Por- 

tugueses, sendo altamente procurado pelos povos do norte da Europa, 

onde os litorais sao ricos em peixe, o arenque principalmente, e pobres 

em sal (75). As aguas maritimas daquela regiao caracterizam-se pelo 

baixo teor salino, o que, ao lado do clima frio e umido, da fraca eva- 

poragao, impede as condigoes favoraveis ao desenvolvimento da sali- 

cultura. Dai o intercambio desenvolvido pelos escandinavos, neerlandeses, 

ingleses, irlandeses, com Portugal. O sal das marinhas lusitanas era o 

fator primordial desse comercio (76). 

Praticada de inicio nas imediagoes do literal, a pesca da baleia e do 

bacalhau evoluiu para alto mar. A pesca da baleia criou a industria da ex- 

tragao de oleo. Era praticada em Lagos, desde antes de 1359 (77). A 

pesca do bacalhau levou os Portugueses aos bancos da Terra Nova e 

ao Labrador. Parece que de Aveiro e Viana partiram os iniciadores da 

pesca do bacalhau, pelo menos, no reinado de D. Manuel (1495-152 f) 
era este o porto do qual saia o maior numero de embarcagoes para aquela 

regiao (78). A pesca do bacalhau e todas as pescarias das costas lusi- 

tanas, tanto do Algarve, ou do Alemtejo, como da Estremadura, ocupa- 

ram e sustentararq grande parte das populagoes portuguesas, aumenta- 

ram o comercio e a navegagao. Ainda mais. Constituiram a escola on- 

de se formaram os mais habeis marinheiros que serviam nas embarca- 

goes; foram a base de desenvolvimento da marinha portuguesa alta- 

mente respeitada durante os descobrimentos e o trampolim para a Afri- 

ca, Asia e America (79). 

O homem em Portugal, tanto pela configuragao geografica do seu 

territorio, como pelas atividades exercidas junto ao literal, era empur- 

rado para o mar! Com o advento da dinastia de Aviz, o pequeno reino 
portucalense, com a experiencia maritima que ja possuia, langou-se a 

epopeia da navegagao. A nova dinastia herdou as diretrizes economi- 

cas do reinado dos Borgonha (80), ja desenvolvidas no periodo de D. 

(74) — Jose Joaquim Soares de Barros — "Consideragoes sobre os grandes beneficios do sal 
comum em geral, e em particular do sal de Setubal, comparado experimentalmente com 
o de Cadiz e por analogia com o de Sardenha, e o de Franca''. — "Memorias Eco- 
nomicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa", tomo I, pgs. 10 e segtes. 

(75) — Jose Joaquim Soares de Barros — op. cit., pg. IS. Refere-se aos holandeses e in- 
gleses como os povos que tiravam das pescarias e "suas preparagoes" os mais con- 
sideraveis lucres, e nao so da venda destes produtos, mas tambem dos fretes deste 
comercio, e do maior emprego da sua navegagao e marinha. 

(76) — Antonio Sergio — op. cit., pgs. 146, 147. 
(77) — Henrique da Gama Barros op. cit., pg. 275. 
(78) — Antonio Sergio — op. cit., pg. 158, 
(79) — Constantino Botelho de Lacerda Lobo — "Memoria sobre a decadencia das pesca- 

rias em Portugal" — in "Memorias Economicas da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa", tomo IV, pgs. 312, 339 e 340. 

(80) — Anfdnio Sergio — op. cit., pg. 163. "Ja no reinado de D. Afonso III (1248-1278), 
se trabalhavam em Lisboa, na construgao de navios". 
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Fernando, o Formoso, (1367-1383) (81). D. Joao I e o infante D. 

Henrique tragaram o piano da evolugao da navegagao para as Indias. 

Como um enorme dedo apontando para o Atlantic©, o promontorio de 

Sagres parecia indicar a Portugal o seu destino. O piano foi continuado 
por D. Joao II. Finalmente, no reinado do Venturoso, Vasco da Gama 

atingiu as Indias, abrindo as portas do comercio do Oriente, aventura 

de tal forma perigosa para Portugal, que, na epoca de D. Joao III ja 
preocupava a monarquia. Foi entao que a Coroa voltou os olhos para 

a colonizagao do Brasil, para tentar a agricultura da cana, ja ensaiada 

na Madeira. 

b) O Brasil e o comercio do sal na economia portaguesa 

Com o desenvolvimento da lavoura canavieira e da industria agu- 

careira, o Brasil comegou a ter uma significagao de real importancia 

para a Meitropole. Esta passou a viver, em grande parte, do que aufe- 

ria da sua colonia brasileira, nao so fornecedora de agucar, tabaco e 
outros generos tropicais, ouro e diamantes, como tambem, campo extenso 

e fertil para que vicejassem as taxas, os impostos e os monopolios. 
Antonil deixou patente em sua obra que o Brasil era "a melhor e 

a mais util conquistaf> dentre todas as colonias portuguesas (82). De- 
corria o seculo XVIII. Portugal constituira-se num complex© econo- 

mico inseparavel das colonias que Ihe forneciam bens fundamentais pa- 

ra a circulagao do seu comercio: o Brasil principalmente, porque nele 

se assentava todo o conjunto economico portugues da epoca. E' que a 

Metropole era pais de acentuada importagao e reduzida exportagao, pa- 

ra a qual concorriam de maneira mais ampla e certa, o sal, o vinho e 

o azeite ( 83 ) , 
Conseqiientemente, o comercio do sal nao pode furtar-se as influen- 

cias daquela situagao. Dai ter permanecido ate o inicio do seculo XIX, 

como monopolio real. 
Em fins do seculo XVII, quando declinava a lavoura canavieira 

do nordeste brasileiro e da Bahia (84), Portugal necessitou manter o 

seu equilibrio economico. Datam dessa epoca medidas protetoras a 

(81) — Femao Lopes — "Chronica de El-Rei D. Fernando", vol. II, pga. 104 e segtes. Ca- 
pitulo XC: "Dos privilegios que el-rei D. Fernando deu aos que cotnprassem ou fi- 
zessem naus — (Referencia ao sal, pg. 105: "(...) "dava aos senhores dos ditos 
navios, da primeira viagem que partiam de seu reino, todos os direitos das mef' 
cadorias que levavam, assim de sal, como de quaesquer outras cousas Con»- 
tantino Botelho de Lacerda Lobo — op. dt., pgs. 312, 330. 

(82) — Andre Joao Antonil (Joao Antonio Andreoni S. J.) — "Cultura e Opulenda do 
Brasil...", pg. 273. 

(83) — Jorfe de Macedo — "Portugal e ■ economia pombalina; Temas e hipdteses" — 
Reviata de Hiatdria, n.0 19, Ano V, Julho-Setembro, 1954, pgs. 81, 83, 84, 85, 

(84) — De tal forma entrara o agucar em descr£dito, que os mestres das embarcagocs relu- 
tavam em aceit64o para o pagamento do frete do sal. — D.H, — vol. 82, pg. 
269. — "Regiato de uma carta de Sua Alteza para se pdr editais aobre o contrato 
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produ^ao do sal, importante fonte de renda para a economia nacional. 

Eis, por exemplo, o alvara de D. Pedro II, datado de Lisboa, a 15 de 

fevereiro de 1695, determinando "que nenhum Official da fabrica das 

Maxinhas passe para Reino estranho a ensinar fabrica deltas" levado 

por promessas de melhores salaries para ensinar a tecnica de fabricagao 

de Portugal, ou convidado para ali trabalhar. Quem o fizesse incorre- 
ria em pena de morte e confisco de bens (85). 

Para reforgar este alvara, foi langado outro, "em que se determi- 

nou, que nenhum Estrangeiro pudesse trabalhar nas marinhaS, nem 

fosse ver nem aprender a fabrica dellas", de Lisboa a 27 de margo, de 

1696 (86). Agoites, degredo e gales acenavam para quem se aventu- 
rasse a contrariar a lei. Zelando pelo seu sal, a Coroa portuguesa acau- 

telava-se diante da concorrencia da Galiza, empreendendo a defesa da 
produgao nacional. 

Tao importante para Portugal eram a extragao e o comercio do sal, 

que, mesmo durante o seculo XVIII, em pleno apogeu da mineragao no 

Brasil, a Metropole nao deixou de legislar em protegao do seu salso 

produto. Nessa epoca, crescia a populagao nas terras coloniais e'sur- 

giam novas vilas, em fungao do ouro e dos diamantes. Eram fontes ga- 

rantidas de consumo do sal, tanto para a Coroa, como para aqueles cujas 

atividades relacionavam-se ao comercio do genero monopolizado: con- 
tratadores, funcionarios, comerciantes que se dedicavam a esse comercio, 

agambarcadores, etc. 

Em 5 de janeiro de 1762, era promulgado interessante alvara, fa- 

cilitando aos estrangeiros a compra do sal em Setubal (87). O de 17 

de julho de 1769 patrocinava o reerguimento das marinhas de Tavira, 

no Reino do Algarve, pertencentes a Alcaidaria-mor da mesma cidade 
(88). De 23-de outubro de 1776 data o decreto que favorecia os na- 

vios estrangeiros de pesca a virem fazer as suas carregagoes de sal nos 
portos do Algarve (89) . Tres anos depois, vinha a luz, o decreto acerca 

do sal de Setubal, favorecendo os maritimos da Irmandade do "Corpo 
Santo", de 16 de janeiro de 1779, para "animar e favorecer assim o 

Commercio particular da extracqao do sal da villa de Setubal", "como 

do sal e sobre a forma de pagamento em a^ucar, Lisboa, 22 de junho de 1677". 
— Com a falta de dinheiro, era comum o pagamento do sal em aciicar. E' o que 
se observa da "Carta para Sua Majestade sobre se embarcarem os a^ucares dos effe'tos 
do Contrato do Sal, Bahia, 25 de junho de 1692". D.H. — vol. 34, pg. 51. 

(85) '— Collecgao Chronologica de Leis Extravagantes posteriores a nova compilagao das Or- 
denagSes do Reino — publicadas em 1603. Tomo II, de LL. Alvaras, etc., pg. 293. 
Ord. Liv. 2, Tit. 26, parag. 15. 

(86) — Collecgao Chronologica de Leis Extravagantes — tomo II, pg. 301. 
(87) — Collecgao da Legislagao Portuguesa desde a ultima compilagao das ordenagoes, redi- 

gida pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva. Vol de 1750-1762, pg. 855. 
(88) — Idem — vol. de 1763-1774 (vol. 11), pg. 403. 
(89) -— SuppJemento a Collecgao da Legislagao Portuguesa do Desembargador Antonio Delgado 

da Silva, pg. 429. volume de 1763-1790. 
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a Navegagao das Embarcagoes dos Metritimos incorporadas na Irmandade 

do CoTpo Santo da mesma villa" (90). 
Estas medidas protetoras promulgadas em beneficio da industria 

extrativa genuinamente portuguesa confirmam a importancia adquiri- 

da pelo sal, dentro da economia e da historia de Portugal. O sal extrai- 

do desde remotos tempos, da regiao litoranea portucalense tornou-se, real- 
mente, um dos esteios da nagao, desde os seus primordios. Atraiu o ho- 

mem para o litoral. Foi fator de importancia nas atividades maritlmas 

e pesqueiras que evoluiram mais tarde para a expansao navegadora. Cons- 
tituiu importante genero de comercio em Portugal (91), onde as popula- 

goes do norte da Europa se abasteciam do precioso produto para o in^ 

cremento da industria do pescado salgado (92). Contribuiu para o mo- 
vimento comercial dos portos de Lisboa, de Setubal e de outros mais. 

Foi uma das bases do desenvolvimento da pescaria e da industria da sai- 

ga de peixes (93), na provincia do Minho, na provincia da Beira, nas 

costas da Estremadura e do Alemtejo e no Algarve (94). 
Avaliando-se a importancia do sal para a historia da nagao portu- 

guesa, pode-se julgar sobre a importancia do seu comercio e o interesse 

do monopolio real em torno do comercio desse genero, que se estendeu 

para o Brasil. 
O Brasil, durante quase todo o periodo colonial manteve-se em pe- 

rene carestia de sal (95), o que muitas vezes descambou para crises agu- 

(90) — CoUecqao da Legislagao Portuguesa, etc. vol. de 1775-1790, pg. 194. 
(91) — Jos4 Joaquim Scares de Barros — op. cit., pg. 13. 
(92) — A sexagesima parte da alimentagao dos povos da Europa coosistia, em fins do s^culo 

XVIII, em produtos das pescarias. O consume era avaliado em 90 milhoes de cru- 
zados, para cuja despesa total os povos cat61icos concorriam com uma avultada par- 
cela. — Jose Joaquim So«res de Barros, op. cit., pg. 14. 

(93) — Constantino Botelho de Lacerda Lobo — "Mem6ria sobre o estado das pescarias 
da Costa do Algarve no ano de 1790" — in Memo ri as Economic as da Acodemia Real 
das Scfencias de Lisboa, tomo V, pgs. 94, 106 — A pescaria dominante nas costlas 
do Algarve era a da sardinha e a do atum. S6 a matan^a anual deste ultimo, em 
fins do s^culo XVIII, regulava em 30 mil atuns. A araia, o cagao, a pailona e o 
safio, depois de salgados eram secos ao sol; os especialistas no preparo destes ulti- 
mos eram os catalaes. Geralmente as regioes onde se desenvolveram as pescarias 
eram tambem produtoras de sal ou localizavam-se nas circunvirinhangas, no Algarve 
por exemplo, Nova Vila de Portimao e Alvor, Faro, Olhao, Tavira, Castro Marim. 

(94) — Constantino Botelho de Lacerda Lobo — "Mem6ria sobre a preparag-ao do peixe 
salgado, e seco das nossas pescarias", in Memorios Eoonornicas da Acodemia Real daa 
Sciencias de Lisboa, tomo IV, pg. 252. Idem, "Mem6ria sabre *t decadeoda das 
pescarias em Portugal", idem, pgs. 312, 341 e segtes. (op. dt.). 

(95) — a) "Carta dos ofidais da Camara do Espirito Santo para D. Joao V, dando conta 
do miseravel estado em que se acham, por falta de cornirdo e receio que tem que 
diminua com a criagao da nova companhia dos homens de negocio do Reino, neces- 
tidades que padecem pela grande falta de sal. 10 de maio de 1650". — A H V.L. — 
Avulsos. 1650 (Mans. In4d.). 
b) "Consulta do Cons. Ultr. sdbre a falta de sal que havia no Rio de Janeiro, Lxa. 6 
de julho de 1663". A.H U L. — Doc. 952. 
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das. O consumo do genero era, pois, absolutamente garantido. Portu- 

gal tinha em maos, tanto a produ^ao como o consumo do seu sal. E)os 

poucos generos naturals que da Metropole eram exportados para a Co- 

lonia, era o mais importante (96) . Em mais de um setor, esta contribuia 

para a economia daquela. 

Aliando-se a significacao economica do Brasil para Portugal a im- 

portancia da exploragao e do comercio do sal portugues, temos que o co- 

mercio do sal para os portos brasileiros constituiu um dos importantes se- 

tores da exportagao da Metropole, a ponto de ter sido privilegio da Co- 

roa durante cento e setenta anos. 

2 ) O monopolio do sal e a Faz&nda Real. 

O monopolio do sal nao era novidade em Portugal; foi pratica le- 

vada a efeito, desde os primordios da nagao. Nos forais que deu aos con- 

selhos do Algarve, Silves, em 1266, Castro Marim, em 1277, Louie, Faro, 
Tavira, sem data conhecida, D. Afonso III (1245-1279) reservou para 

a Coroa todas as salinas ai construidas ou por construir e o monopolio 

da venda do sal. D. Afonso V (1438-1481) tambem langou mao do mo- 

nopolio do sal. Em 1490, em Lagos, manteve-se o mesmo regime (97). 

Aos 6 de dezembro de 1576, o rei D. Sebastiao diante das muitas 

despesas feitas nas guerras da India, Africa, Brasil e Guine, e, dos gastos 

com as armadas, instituiu o monopolio da venda do sal a favor da Coroa 

(98). E' possivel que tivesse em vista um meio de criar receitas para a 

c) "Carta original dos Ofxiais da Camara da Vila de Sao Paulo, sobre a falta de sal 
que se experimenta naquela Capitania. Vila de Sao Paulo, 27 de agosto de 1709". 
— A .H .U. L., Sao Paulo (Mans. Ined.) . 
d)" Consulta do Cons. Ultr. sobre a exportagao do sal para o Brasil. Lisboa, 29 de 
fevereiro de 1548" — A.H.U.L. — Doc. n.0 615.616. 
e) "Oficio do Conde de Azambuja para Francisco Xavier de Mendon^a sobre a ex- 
portagao do sal para a Capitania de Pernambuco. Bahia, 30 de outubro de 1766". 
A.H.U.L., doc. n.0 7453. Sobre a falta de sal na Capitania de Sao Paulo. 
f) "Alvara porque o Sr. Vice-Rei ordena ao Provedor da Capitania de Pernambuco 
frete embarcagoes para remeter a esta C:dade o sal que nela ha do Contrato que at 
se nao admite. Bahia, 21 de julho de 1663" D.H., vol. 21, pg. 125. 
g) "Termo de resolugao que os officiais da Camera tomaram sobre o pagamento das 
despesas que por conta deste Senado tern feito na Cidade de Lisboa o doutor Jose 
de Gois e Araujo (...), 2 de agosto de 1661". — Adas da Camara de Salvador, 
vol. 4.°, pg. 261. 

(96) — Biblioteca d'Ajuda — Codice n.0 51-V-29. "Razoens per que nao convem a Ingla- 
terra navegarem os sens navios pera o Brazil como se pede. Lxa., 11 de julho de 
1654". (Mans. Ined.). 
Collecgao da Legislagao Portuguesa, etc., vol. de 1750-1762, pg. 457. "Relagao dos 
Generos que Sua Majestade pelo Alvara de 11 de dezembro de 1756, permitte que 
Officiaes, Mestres e Marinheiros e mais homens do mar, que navegao para os Donvnios 
Ultramarinos possao carregar ( . , . ) ". 

(97) — Henrique da Gama Barros — "Historia da Administragao Publica em Portugal nos 
seculos XII a XV", tomo IX, (op. cit.), pgs. 117, 215, 296. 

(98) — Luis Augusto Rebello da Silva — "Historia de Portugal nos seculos XVII e XVIII", 
vol. 1.°, pg. 135. (op. cit.). 
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expedi^ao de X578 (99). De todo o sal produzido anualmente, a Fazen- 

da Real compraria a terga parte, pagando, segundo os pregos estabeleci- 

dos em cada ano. A venda e a entrega do produto destinado ao consume 

do pals, seriam efetuadas tambem pela Fazenda Real, exclusivamente, a 
cujo cargo deveria permanecer o abastecimento do mercado interno (100). 

Em Portugal, o sal foi sempre um recurso para socorrer as dificuldades 

economicas do pais. Tomava essas medidas D. Sebastiao, em epoca em 

que nao havia grande necessidade de defender e de conservar os reinos 

e senhorios. Entretanto, apesar de determinada, a execugao do monopo- 

lio nao se efetivou; o proprio rei ordenou que nao fosse avante, por ser 
injusta (101). Quando, por morte de D. Sebastiao, foi elevado ao trcno 

o Cardeal D. Henrique, o seu primeiro ato publico em 1 de setembro de 
1578, apos quatro dias da aclamagao, foi revogar a lei do sobrinho, 

estabelecedora do ^stanque do sal (102). 

Mas o monopolio voltaria como um imperativo. Assim, estando Por- 

tugal sob o dominio de Espanha, foi baixado pelo rei em Madri, a 4 de 

agosto de 1631, o alvara que criava para a Coroa o monopolio do sal em 
Portugal. Cresciam as necessidades, em vista das lutas mantidas por 

Castela (103), nao so na Europa (104), como nas partes da India, Afri- 

ca, Brasil e Guine, 

Para suprir estas despesas forgadas e outras mais, sem onerar os 
vassalos com novas imposi^oes, Filipe III de Portugal e IV de Espanha 

assentou que: 

1.° — De todo o sal anualmente produzido nos seus reinos e senho- 

rios, seria comprada pela Fazenda Real, a terga parte, a pre- 

£0 que fosse taxada em cada ano. 

2.° — Todo o sal gasto em seus reinos e senhorios deveria ser ven- 
dido exclusivamente pela Fazenda Real. 

(99) — J. M. de Queiroz Veloso — "Histora Politica" — in "Hist6ria de Portugal", dire^ao 
de Damiao Peres e Eleuterio Cerdeira, vol. V, pg. 98. 

(100) — Virginia Rau — "A Exploragao e o Comercio do Sal de Setubal", pg. 124. (op. cit.). 
(101) — Eduardo Freire de Olrreira — "Elementos para a historia do Riunicipio de Lisboa" 

— la. parte, tomo III, pg. 451 e segtes. "Carta da Camara da Cidade de Lisboa 
ao rei, sobre o tributo do sal e outros, « 18 de outubro de 1631". 

(102) — J. M. de Queiroz Veloso — op. cit., pg. 174. Ver tambem Moses Bensabat Amxalak, 
op. ■ cit., pg. 34 . 

(103) -— I .H .G-B. — Lata 37, n.® 721. "Informa^ao Original e mais papeis sobre o sal; 1631", 
— "Carta de Sua Majestade, q' dom Jerm.0 d'Athaide trouxe a camera em 4 de 
maio de 632, Madri. 25 de fevereiro de 1632". (Mans. Ined.) . 
Idem — "Papel q' dom Jerm.0 d'Athaide mandou a Camera em 6 de maio de 1632 
(...)" — A coroa precisava de mais 500 mil cruxados de renda, para enfrentar as 
despesas e apertoa das continues guerras em muitas (rentes; na India, no Bras1!, 
onde a praca de Pernambuco caira nas maos dos holandeses. Era necessario ao todo 
uma renda fixa de 1 milhao, para acudir k defesa da conquista do Reino. 

(.104) — J. P. Calogeraa — "A Politica Exterior do Imp^rio", vol. I, pg. 101 e segtes. A 
Espanha nessa epoca estava envolvida na Querra dos Trinta Anos. 
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3.° — A compra e venda do sal seria feita por Prdem de oficiais 

nomeados pelo rei, por pregos justos e convenientes, assen- 
tados pelos oficiais. 

4.° — Os produtores e extratores de sal seriam obrigados a entre- 
gar anualmente aos oficiais, a terga parte do sal obtido, pelo 

prego estipulado em cada ano, recebendo logo o pagamento. 

5.° — Pessoa alguma poderia vender ou comprar sal em quaisquer 

quantidades em seus reinos e senhorios, nem traze-lo do ex- 
terior, publica ou secretamente. Incorrena em confisco, mul- 

tas ou degredo. Das multas, metade iria para a Casa encar- 

regada de vender o sal por conta da Fazenda Real. 

6.° — Quern tivesse necessidade de sal, compraria o que fosse ven- 

dido pela Fazenda Real, atraves de pessoas encarregadas pe- 

los oficiais da mesma. 

7.° — O sal destinado as pescarias seria vendido a prazo, pela 
maior comodidade do pagamento, conforme assento previo 

feito com as Comarcas e as Camaras das cidades e vilas. A 

maior parte do que montasse a quantia obtida por este pro- 

cesso, seria invertida para a defesa do Reino de Portugal 

(105). 

Isto significa que, estabelecido o estanque do sal, o Estado possuindo 

o monopolio da venda do produto aos consumidores nacionais, obrigava 

os produtores a entregarem-lhe as quantidades requisitadas, ate a terga 
parte da produgao, quantidades que seriam pagas de acordo com a taxagao 

anual. As duas tergas partes nao abrangidas pela requisigao do Estado 

seriam livres e poderiam ser vendidas pelo produtor, porem, so para 

o estrangeiro (106). 

(105) — fndice de Legislagsio, de Jose Justino de Andrade e Silva, vol. Ill, pg. 215 e segtea. 
—> "Alvara sobre o monopolio do sal, em beneficio da Fazenda Real. Madri, 4 de 
agosto de 1631". 
Lujz Augusto Rebello da Silva — "H storia de Portugal", seculos XVII e XVIII, vol. 
m, pgs. 410, 411, 412. 

(106) — festes dois tergos livres e que em Setubal, ficaram sujeitos k celebre Roda do Sai 
de Setubal. Era um estabelecimento, junta ou repartigao destinada a venda do sal que 
produziam as marinhas do Sado, por pregos fixos, fiscalizado por uma comissao de 
proprietarios e rendeirus das marinhas e donos de barcos, evitando os monopolios dop 
carregadores, consignatarios dos outros portos do reino e das embarcagoes estrangeiras. 
Foi criada no periodo do Cardeal D. Henrique e depois confirmada por D. Joao IV. 
Com a Roda, o proprietario nao predsava malbaratar o seu sal. Venderia quando a 
escala ou roda o designasse e pelo prego que se tivesse fixado de acordo com a abun- 
dancia da colheita e a necessidade dos mercados. Desta forma, o sal das marinhas 
do Sado que se exportasse em embarcagoes estrangeiras seria gradualmente fomecido 
a elas de acordo com uma escala ou "roda" formada pelas mesmas marinhas. Ver 
Esteves Pereira o Guilherme Rodrigues — "Portugal —- Diccionario Historico, Choro- 
graphico, Biographico (...)", vol. VI, pg. 338. Moses Bensabot Amzalak, op. cit., pg. 
19. Virginia Rau — "A Exploragao e o Comerdo do sal de Setubal", pg. 141 e segtes. 
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Sob o onus do monopolio do sal? os produtores e consumidores f> 

cavam a merce das extorsoes dos agentes daquele exclusivismo comer- 

cial do Estado. Ai daquele que nao suportasse as imposi^oes a que eram 

obrigados sob ameaga de severas penalidades de multa e degredo (107). 

Para a instituigao do monopolio do sal foram invocados os apertos 

de dinheiro para a defesa do reino e a necessidade de fundos para custear 

a viagem e a permanencia do infante D. Carlos, irmao do rei de Espanha 

que fora enviado para governar Portugal (108) em substituigao ao conde 

de Basto, D. Diogo de Castro (109). Pensava tambem a Coroa em recupe- 

rar Pernambuco e promover a guerra contra o batavo, numa ocasiao em 

que a Fazenda do reino se achava exaurida (110). 
A politica economica da Coroa castelhana, em relagao ao sal por- 

tugues era um prolongamento da velha pratica levada a efeito em Cas- 

tela, onde havia muito que as salinas ja tinham sido incorporadas a Co- 

roa, desde 10 de agosto de 1564. O velho sistema permanecendo atraves 

dos tempos, as salinas de Andaluzia e do reino de Granada foram incor- 

poradas em 1.° de janeiro de 1631. Toda a renda do sal anexada a Fa- 
zenda Real, seria destinada a defesa dcs reinos e a seguranga publica 

(in). 
Em Portugal, entao, os reis nao tinham direito, nem sobre as mari- 

nhas, nem sobre o sal (112), com exce^ao da renda de 17 reis por moio 

sobre os mesmos (113). Com o dominio espanhol, foram estabelecidos 

220 reis por moio, de novo impost© criado em 1,° de abril de 1601 (114), 
por Filipe II de Portugal e III de Espanha e o soberano passou a ter 

direitos sobre as marinhas (115), (116). Novos direitos foram impos- 

(107) — "Historia de PortugaP'. Dire^ao de Damiao Peres e Eleuterio Cerdeira, vol. V, pg, 98. 
J. M. de Qtreiroz Ve/oso — "Histdria Politica", pg. 270. (Loc. cit.). 

(108) — D. Carlos nao chegou a Portugal. Depois dos preparativos, urn silencio prof undo co- 
briu a nomeagao e a Jornada. E' ignorada a causa. £' provdvel que fosse a mesma 
que atd a sua morte, em 1632, conservou o irmao do rei sempre afastado dos ne- 
gocios. O ciume do conde duque de Olivares nao Ihe perdoava as qual'dades de fir- 
meza e penetra;ao. — Luiz Augusto Rebello da Sihra — "Histdria de Portugal", vol. 
m, pg. 408. 

(109) — tndice de Legislagao, de J. J. de Andrade e Silva, vol. Ill — "Alvard de 4 de agdstO' 
de 1631, sobre o monopdlio do sal". 
Indice de Legislagao, de J. J. de Andrade e Silva, vol. Ill, pg. 209, "Decreto de 30 
de jubho de 1631 sobre os Condes de Castanheira e de Val de Reis encarregado do 
negdcio do sal e outros e de estabelecerem a casa do Irmao d'el-rei que vinha suceder 
ao Conde de Basto no govdrno do Reino" 

(110) — Virginia Rau — Op. cit., pg. 169. 
(111) — /.H.G.B. — L. 7, n.0 721 — "Informagao Original e znais papeis sobre o sal — 

1631" — Impresso anexo: Ordem do Rei datada de Madri, *> 1.° de janeiro de 1631. 
(112) — ,(113), (114), (115) — I .H -G. B. — "Informagao e mais papeis sdbre o sal, etc.". 

"Informa^ao da autoria do Capelao Martim Vaz Vilasboas, ao conde de Medina, a 
maior, em Lisboa, * 8 de aetembro de 1631". L. 37, o.0 721 (Mans. Ined.) . 

(116) — L. A. Rebello da Silva —* op. dt., pg. 216. Filipe III de Espanha, 11 de Portugal, 
imitando o pai, recorreu tambem ao imposto, langando o direito novo de 220 r&s sobre 
cada moio de sal ezportado (Alvara de 13 de fevereiro de 1602; Carta regia de 
15 de maio de 1607). 
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tos posteriormente, 11 vintens por moio e ja em meados do seculo XVII, 

sob Filipe IV, III de Portugal, 700 reais por saco de sal adquirido pelos 

estrangeiros (117). O direito de monopolio, porem, sempre constituiu 

um dos muitos privilegios reais. Consistia na diretriz emanada dos so- 

beranos, segundo a qual, seriam eles os compradores e vendedores ex- 

clusivos de um produto, com absoluta restrigao do comercio a quais- 

quer pessoas. Era a interferencia direta do Estado na economia do pais. 

Esse direito foi estendido ate as marinhas de sal, prevalecendo sobre os 

demais direitos ate entao existentes sobre elas. 

Apoiado na prerrogativa que o assistia, o rei de Castela implantou 

o monopolio do sal em Portugal, por orientagao do seu valido, o conde 

duque de Olivares (118). Esta imposigao violenta da Coroa dos filipes 

foi uma das conseqiiencias da politic a de Castela em Portugal, ou melhor, 

do dominio espanhol, tao desastroso e funesto ao comercio exterior e ao 

poderio lusiitanos. 

Realmente, as riquezas exageradas pela fama, atribuidas ao comer- 

cio da costa da Mina, ao monopolio das mercadorias da India concentra- 

do em Lisboa e nas feitorias de Flandres haviam sempre despertado o 

interesse estrangeiro. Enquanto Filipe II nao empunhou os dois cetroa 
da peninsula, as nagoes maritimas da Europa contentaram-se com expe- 

digoes clandestinas e furtivas. A Coroa portuguesa mcorporada a espa- 

nhola, quebrou-se a neutralidade de Portugal e os adversaries da casa 

de Austria nao pouparam as colonias lusitanas. Portugal foi obrigado a 

declarar-se em guerra com as potencias adversarias da Espanha e a ex- 

cluir dos seus portos, os navios holandeses, ingleses e, por fim, franceses 

(119). Foram, entao, atacadas as colonias portuguesas e danificada a 
marinhd, pelos inimigos de Espanha (120); ingleses e holandeses na 

Asia e na America comegaram a enriquecer-se naqueles dominios (121). 
Enquanto isso, a Coroa castelhana, atraves dessa artificial unidade pe- 
ninsular usufruia e extorquia recursos de Portugal, no periodo do conde- 

duque principalmente. Este, pela opressao, tratava Portugal como terra 

conquistada, colocando acima das leis portuguesas, a vontade incondi- 

cional do soberano (122). Desta maneira, o erario portugues esvaia-se 

cada vez mais e o reino lusitano tornava-se cada vez mais pobre (123). 
Na terceira decada do seculo XVII, ambas as nagoes encontravam- 

se embaragadas financeiramente; tao embaragadas que, rompendo o in- 
feliz ano de 1631, urgiu elaborar recursos para enfrentar os problemas 

(117) — Eduardo Freire de Oliveira — "Elementos para a historia do munictpio de Lisboa", 
op. cit., pg. 451. 

(118) — Luiz Augusto Rebello de Silva — op. cit., Ill, pags. 49 e 412. 
(119) — Luiz Augusto RebeJIo da Silva — op. cit., tomo IV, pgs. 77, 78, 611, 618. 
(120) — Roberto Simonsen —< "Histoffa Economica do Brasil", vol. II, pg. 193. 
(121) — Luiz Augusto Rebello da Silva — tomo IV, pg. 254; tomo V, pg. 83. 
(122) — Ibidem — op. cit., vol. IV, pgs. 31, 32, 612, 622; vol. V, pg. 83. 
(123) — Ibidem — op. cit., vol. IV, pg. 34; vol. Ill, pg. 246. 
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Portugueses (124) e garantir socorro ao Brasil (125). O estanque do sal 

foi uma das solugoes, entretanto, nao se estabeleceu, sem que se levan- 
tassem clamores e queixas (126). O sal era artigo de consume geral e 

importante genero de comercio externo. Reclamaram os Pescadores, que 

tanto necessitavam de sal para as suas pescarias, os agricultores, que 

dele precisavam, nao so para o consumo, como para o prepare das azei- 

tonas e de courama (127). A Camara de Lisboa, diante dessa medida 

vexatoria do governo de D. Filipe, procurou embargar a execugao do 

alvara regio de 4 de agosto de 1631 (128). 
A medida permaneceu. 

O dominio espanhol em Portugal chegou ao fim em 1640. A inde- 

pendencia portuguesa somente foi reconhecida pela Espanha, em 1668. 

Ate essa data, as duas nagoes mantiveram-se em luta. 

Se terminou o dominio castelhano, o monopolio do sal continuou. 

Era uma fonte de renda de verdadeiro interesse para a Fazenda Real, prin- 

cipalmente no penoso periodo da Restaura^ao. Mantido nessa ocasiao. 

permaneceu. . . por quase dois seculos. 

3) O imcio do estanque e o funcionamento do comercio 
do sal para o Brasil - 

Iniciando-se o estanque do sal em Portugal, pelo alvara de 4 de 

agosto de 1631, o comercio do sal portugues que vinha para o Brasil, sal 

de Aveiro e de Setubal principalmente (129), foi englobado aquele mo- 

(124) — Virginia Rau — op. cit., pg. 169 
(125) — L. A. Rebello da Si7va — op. cit., vol. Ill, pgs. 411, 412. 
(126) — Ibidem — op. cit., vol. Ill, pg. 410. 
(127) — Virginia Ratt — op. cit., pg. 169. 
(128) — Eduardo Freire de O/ive-'ra — op. cit., la. parte, tomo HI, pgs. 446, 447, 451 e 

segtes, Na carta de 18 de outubro de 1631, que a cidade escreveu para Sua Ma- 
jestade, sobre o tributo do sal, ha referencias ao "aperto e miseriaa" em que se en- 
contrava o reino. Pg. 453 — "E no particular do estanque do sal. . . govemando o 
Sr. Rei D. Sebastiao . . e procurando melhorar o patrimonio real para se poder 
conseguir a infelice Jornada d'Africa, assentou que se impusesse o mesmo tributo no 
sal. pela maneira que ora V. Mage, o ordena; e tendo passado provisoes para a 
execu^ao delle, entendendo depois. por junta que fe* de letrados doutos e timoratoa, 
que o tributo era injusto e se nao podia levar, mandou nao passasse avante a ezecu^ao 
delle, e succedendo depois na coroa d'este reino o aenhor rei D. Henrique asstxn o 
mandou por sua provisao, em cumprimento do que deixou ordenado o sr Rei D. 
Sebastiao com o que parece que sendo ja isto intentado, reprovado e senten- 
ciado como injusto, deve V. Majestade mandar se tenha n'este particular mui exata 
justificagao, e que nao passa avante sem geral aprovagao dos povos. (...)". Pg. 457 
— Resume do que contem a carta antecedente enviada pela Camara aos governadores 
do reino em 6 de novembro de 1631. 

(129) — Jaime Corteaao — "A Economfa da Restauracao". Congresso do Mundo Portugues 
(IV Congresso), VII volume, tomo II. Ha. sec^ao, pg. 671. A regiao de Aveiro 
nessa 4poca produzia e exportava rauito sal. Por em, Setubal foi. a regiao de maior 
trdfico maritime, muito maior do que Viana e Aveiro. A base maior do trato da 
cidade era o sal que se exportava pela barra do Sado. 
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nopolio regio. Dai por diante, o sal somente poderia ser enviado pela Real 

Fazenda (130), (131). 

Antes do estabelecimento do estanque, era livre o comercio do sal 

para os portos do Brasil. O sal era freqiientemente transportado como 

lastro das embarcagoes que vinham de Portugal, em busca do agucar 
e de outros generos de exportagao. "Pessoas pafticulares" o costumavam 

trazer, todas as vezes que havia falta dele (132). 

O objetivo do estanque, em relagao ao Brasil era angariar fundos 

para a Fazenda Real custear a defesa dessa colonia, contra qualquer in- 

vasao inimiga. Para isso era necessario sustentar as guamigoes militares 

Assim nascia o estanque do sal que se manteve durante quase dois 

seculos, embcra fosse tao prejudicial ao Brasil Colonial. As crises de 

carestia e as agitagoes sociais verificadas nas decadas subsequentes fo- 

ram conseqiiencia dessa determinagao regia que visava uma fonte de 

renda para a Real Fazenda. 

(130) — Biblioteca d'Ajuda — Codice n.0 51-VI-3, fls. 97 v. "Carta de El-Rei, ordenando que 
a imposigao que se pos na Bahia dos dois reales no vinho, por tempo de seis meses, 
se estenda tambem as mats Capitanias do Brasil, assim como um vintem por cada ar- 
roba de agucar para o mesmo sustento dos presidios e se fa£a estanque do sal. 19 de 
novembro de 1631" (Mans. Ined.), 

Codice 51-VI-4, fls. 211. "Carta do Govemo de Portugal, para Sua Majestade 
sobre o sal que se ha de enviar para o Brasil. Lxa., 14 de fevereiro de 1631" (Mans. 
Ined.) . 

Codice 51-VI-4, fls. 24 v. "Carta de El-Rei mandando fazer estanque de sal no 
reino para que se nao possa levar ao Brasil, senao por conta da Fazenda e Regimento 
declarando nele o que se pode vender" (Mans. Ined.). 

(131) — D.H. — vol. 16, pg. 39. "Registro da Provisao que Sua Majestade mandou a este 
Estado (Brasil) sobre haver Estanco do Sal, Lisboa, 10 de tnaio de 1632". 

(132) — D.H. — Vol. 16, pg. 39. "Registro da Provisao que Sua Majestade mandou a este 
Estado, sobre haver Estanco. . . do Sal. Lisboa, 10 de maio de 1632". 

(133) — Idem, pg. 39. (Loc. cit.). "Eu El-Rei fago saber a vos Govemador do Estado do 
Brasil e ao Provedor-mor de minha Fazenda, e mais Provedores, Ministros e Officiaes 
das Capitanias dele, que para augment© da Santa Fe Catholica e do Commercio e 
conservagao de meus Re'nos e Vassallos delles e em particular do de Portugal, e prin- 
cipalmente para sustenta?ao dos presidios desse Estado, que tao infestado se acha de 
inimigos rebeldes, e para serem desalojados da Capitania de Pemambuco mandei tratar 
dos remedies convenientes, ordenando, que para a despesa necessaria se usasse em 
primeiro lugar de tudo o que houvesse livre de minha Fazenda no dito Reino, e que 
nao bastando se escolhessem os meios mais suaves, que se offerecessem houve por bem 
de resolver, que se fizesse nesse Estado Estanco do Sal para se vender aos moradores 
delle pelo pre^o a que corria mais ordinariamente sem Ihes alterar como faziam as pes- 
soas particulares, que o costumavam levar todas as vezes, que havia falta delle, por- 
quanto nao so fica resultando damno mas beneficio geral dos ditos moradores assim em 
Ihes nao faltar o sal o qual se ha de enviar por conta de minha fazenda por onde se 
hao de dar as ordens tocantes a esta materia. . . que em nenhuma coisa se despenda o 
procedido mais que na sustenta^ao dos presidios desse Estado por ser o principal fim 
desta resolugao ( . . . ) ". 



O MONOPOLIO DO SAL NO ESTADO DO BRASIL 49 

Nessa mesma ocasiao, em carta do governo de Portugal a S. Majes 

tade, referente a administragao do estanque do sal que se mandava para 

o Brasil, escrita em Lisboa, a 15 de maio, de 1632, eram feitas referen- 

cias aos primeiros danos que poderiam advir desde entao para o Brasil 
(134). Entretanto, continuou o estanque ate 1801 (135), impedindo o 
desenvolvimento do comercio livre do sal, sufocando os centres colo- 

nais de produgao e sua exportagao para as regioes desfavorecidas deste 
genero. Continuou, porque era um negocio de interesse para a Fazenda 

Real; canalizava emolumentos para o erario regio. 

Para maior exito desse negocio, o comercio do sal para o Brasil, mo- 

nopolizado nas maos do rei, passou a ser realizado pelo sistema de arren- 
damento, sob contratos. Com este sistema, muitas vantagens poderiam 

ser auferidas. Era o parecer do Conselho de Estado de Portugal, em 

1658, segundo o qual, a Sua Majestade jamais conviria deixar de con- 

tratar toda a sua fazenda, pelas garantias oferecidas pelo regime de con- 

tratos contra os descaminhos (136). Os lucres seriam garantidos e se- 
riam os arrematantes os unicos a arcarem com os problemas e dificuldades 
que por ventura surgissem. Nessa epoca, Portugal ja se libertara do jugo 

castelhano. O ano de 1640 foi o da Restauragao. Porem, carregava, o 

Reino, como heranga a cruz que Ihe havia sido imposta por Castela: o 

antagonismo com a Holanda. Cogitava-se da paz e, para tanto, Portugal 

necessitava de fundos. O negocio do monopolio regio do sal, impedindo 
o comercio livre e o arrendamento desse monopolio, sob a forma de con- 
trato, interessavam realmente a Fazenda Real, porque se houvesse paz 

com a Holanda, seria o contrato do sal uma fonte de suprimento de di- 

(134) •— Biblioteca d'Ajuda —> Codice n.0 51-VI-4, fls. 346. "Carta do Govemo de Portugal 
a Sua Majestade tocante a forma que se deve ter na administra^ao e estanque do sal 
que se manda para o Brasil. Lxa., IS de maio de 1632 "o grande dano que 
se segue a todo o Brasil da introdu^ao deste Estanque porq' agora q' Elle esta tao 
apertado e q' aqles vassalos andeo com as armas na mao em continue deffensa parece 
o que maes convem he facilitar-lhes o comercio e dor Ihes maes lugar e ganancias delle 
em que igualmente a Recebe tambem a fazenda de V. Mde. porque prohib ndosse Ihe 
a navega^ao do sal q* he o em que maes se interega havera navios para o Brazil que 
he o meo com q' no tempo presente se socorre aquelle estado com provimcntos e sendo 
o do sal tao necessario e nao se podendo navegar p' estanque em toda copia q'se hia 
mister sera a necessidade e o aperto della mt0 mayor setn utilidade da fazenda de V. 
Mde." (Mans. Ined.) . 

(135) — CoIIecgao da Le&istasao PortuQuesa desde a ultima compilagao d&s Ordenstgdes, vol. de 
1791-1801, pg. 694. "Alvar6 de 15 de abril de 1801, extinguindo o monopolio do sal"- 

(136) — Biblioteca d'Ajuda, C6dice 51-V-41, fls. 107 v. e 108 v. "Consulta do Conselho 
da Fazenda e parecer do Conselho de Estado, sobre o contrato do sal do Brasil; de 12 
de agosto de 1658". O Secretario de Estado, P.0 Vieira da Silva afirma que "a S. M. 
nunca Ibe convinha deixar de contratar toda a sua fazenda. . ." D. Alvaro de Abran- 
ches, Ruy de Moura Telles, o Conde de Odemira e o Marques Mordomo-mor, todos 
deram o parecer favorivel ao estanque e ao arrendamento do contrato, pelas vantagens 
que podiam ser auferidas, desde que era possivel se arrend6-lo ate setenta mil cru> 
zados. (Mans. InSd.) . 
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nheiro para atender a qualquer emergencia, num momemto em que o go- 

verno se encontrava sem cabedais (137). 

O comercio do sal efetuado sob o regime do monopolio e de contra- 

tos era um precioso auxilio a Real Fazenda de S. Majestade, para a co- 

bertura das despesas que tinha pela frente. Era uma interessante fonte 

de lucros; muita gente, antes de ser estabelecido o sistema de contratos, 

enviava sal ao Brasil e ganhava consideraveis somas de dinheiro. A Com- 

panhia Geral do Comercio quis dar por ele dezenove mil cruzados. Hou- 

ve quern, na ocasiao, se propusesse a dar ate vinte mil (138) . 

Diante da possibilidade de lucros garantidos, resultantes da arremata- 

gao dos contratos, era natural que Portugal procurasse tirar proveito da g 

necessidade de sal que tinha a sua Colonia; que proibisse a produgao do ££ 
genero no Brasil e o seu livre comercio e que ai adaptasse esse aparelho 

sugador de proventos — o estanque do sal — que se constituiu um ips- c? 

trumento de protegao a exportagao do sal de Portugal, de incremento rcr 

de recursos para a Fazenda Real e de opressao e dano para a Colonia. ^ 
O estanque do sal iniciado em meados do seculo, em pleno dominio 

castelhano, decorrente da necessidade de fundos para a Fazenda Real, 

foi todo em prejuizo do Brasil. Este, alem de comprar com sangue e 

luta e liberdade, ao dominio holandes, teve que pagar com ouro a paz"* 

comprada por Portugal. Pagou tambem com a sujeigao ao regime dej:~; 

estanque do comercio do sal. Este ultimo contribuiu para a criagao de~5' 

fundos para a expulsao do batavo e para a paz de Holanda, haja vista, 
alem do que foi mencionado, a tributacao de mil e duzentos reis em cada^ ^ 

arroba de sal consumido na Colonia, em beneficio do dote da Rainhaj^.^ 

da Inglaterra e paz de Holanda (139). 

  oo 
(137) — Ibidem. 

— Moses Bensabat Amzalak — "A Salicultura em Portugal, materials para a sua 
historia", separata do Boletim da Associa^ao Central da Agricultura Portuguesa, n.0s 
4, 5, 6, 10, 11, 12; Volume XXII, pg. 20. "Com os d'reitos de exportagao de sal, 
pagou Portugal aos holandeses grande parte da sua divida a que se obrigou pelos 
tratados de 1661 e 1669 

(138) — Biblioteca d'Ajuda, Codice 51-V-41, fl. 107 v. e 108 v. "Consulta do Cons, da Fazenda 
e parecer do Conselho de Estado". (Loc. cit.) "...de nao estar contratado (o sal) 
nascia a desordem de haver muita gente que nao queria nomear, que mandava sal 
ao Brasil, e ganharem sommas consideraveis de dr.0, q' a Compa. Geral do Com- 
mercio quizera dar por elle dezanove mil Cruzados e com as mesmas condigoens que 
os contratadores pediao havia quern dava por elle dezoito e vinte mil cruzados, e 
nao quatorze como os contratadores davam, e que assim se conformava com o Con- 
selho em que dando esta pessoa que deo o papel a S. Magde. a trinta mil Cruzados 
se Ihe desse, porque se houvesse hua pax com olanda era o contrato do sal meio 
de se poder tirar trinta mil cruzados para ella". Era esta a opiniao do Conde de 
Odemira". (Mans. Ined.) . 

(139) — A^as da Camara de Salvador, vol. V, pgs. 49, 50 e 51. "Termo de conchavo que 
fizerao os Officials da Camera desta cidade com o vereador da Capitania de sereglpo 
deL Rei francisco da costa feio e o escrivao da camera da dita capitania sobre oquehao 
de pagar aqueles moradores daqui em diante para o Dote e paz. Salvador, 19 de 
setembro de 1671". 
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Se no seculo XVII, varios fatores explicam o arrendamento do mo- 

nopolio do sal, no seculo XVIII, os novos mercados de consumo criados 

em fungao do ouro descoberto nas Gerais, em Mato Grosso e Goias, ex- 
plicam a sua continuagao. Durante a segunda metade desse seculo ou- 

tros fatores tambem contribuiram para a continuagao do estanque do sal 

e seus contratos: a diminuigao dos lucros provenientes da crise de pro- 
dugao brasileira, o declinio do ouro, a grande fase de decadencia do agu- 

car iniciada na segunda metade do seculo anterior (140). Tudo isto, 

scmado aos prejuizos e danos resultantes da luta contra as Missoes do 
Uruguai, do terremoto de Lisboa, em 1755, da invasao espanhola e da 

questao de limites entre a America portuguesa e castelhana que se de- 

senvolveu nessa epoca (141). 

O arrendamento do monopolio do sal tornou-se, realmente, indis- 
pensavel para Portugal. Existiram motives. E nao foi so. E* precise 

tambem levar em conta a especial ternura do marques de Pombal pelos 

monopolios. O reinado de D. Jose I alimentou-os. Eis a Companhia do 

Grao-Para e Maranhao, a da pesca da baleia nas costas do Brasil, a de 

Pernambuco e Paraiba, a dos vinhos do Alto Douro, a das pescarias do 

Algarve, alem de muitas empresas de carater individual, protegidas por 

extensos privilegios (142), que em grande parte refletiam em favor da 

Coroa. 

Decretado o estanque do sal, o comercio deste genero para o Brasil 

passou, portanto, a ser um privilegio da Coroa (143). Esta, porem, 

arrendou o comercio, mediante contrato. Era uma solugao para as aper- 

turas financeiras. Os lucros seriam invertidos na defesa do Brasil, sem 
que com esse encargo, fosse onerada a Fazenda Real (144). Foram ela- 

boradas as primeiras instrugoes de funcionamento, que precederam o 

(140) — /. F. Normano — "Evolu^ao Economica do Brasil", pgs. 27 e 28. Alfredo EUm 
Junior — "Capitulos da Histdria Psicologica de Sao Paulo", pgs. 131 e segtes. Idem, 
"Panoramas Historicos", pg. 53, Ibidem, "O Ouro e a Paulistania", pgs. 45 e segtes. 
Roberto Simonsen, "Historia Economica do Brasil", vol. I, pgs. 175, 176. 

(141) — V'sconde de Camazide -—■ (Antonio de Sousa Pedroso Carnaxide) — "O Brasil na 
Administragao Pombalina — economia e politica extema'", pgs. 140, 143, 155, 160, 
161, 171, 181, 182, 187, etc. 

(142) — J. L. de Azevedo — "Estudos de historia paraense", pg. 11. Segundo o que afir- 
ma o autor, "no tempo de D. Jose, foi notdria a falta de recursos do governo que 
constentemente tomava dinheiro emprestado a Companhia de Comdrcio". 

(143) — O sal era monopdlio da Coroa e portanto, escapou & Companhia Qeral do Co- 
mercio do Brasil (1649-1720). Gustavo de Freitas — "A Companhia Qeral do Co- 
mercio do Brasil" (1649-1720), Tla. parte. In Revista de Historia, n.0 7 ano n, 
julho-setembro, 1951, pg. 1. Arqurvo Nacional do Rio de Janeiro — Cole^ao 60. 
L. 7, pg. 204. — "Registo do Contrato do Sal do Estado do Brasil, feito no Reioo 
com Luis de Pina Caldas e Manuel de Castro. Rio de Janeiro, 20 de jimho de 
1659" (Mans. Ined.) . 

(144) — A H.U.L. — doc. n.0 5071 — "Contrato do Sal feito em 13 de novembro de 
1721 com Balthesar Lopes da Pas", la. clausula, pg. 4. (Doc. imprrsso). 
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Regimento (145). O Provedor-mor da Colonia e os demais Provedores 

das Capitanias deveriam apregoar, nos lugares mais freqiientados, o es- 

tabelecimento do estanque, "por (S. Magde.) fazer merce aos moradores 

do dito Estado (Brasil) e em maior beneficio o provimento delles (...) 
mandando carregar para isso por conta de Sua Fazenda todo o sal que 

for nec&ssario em cada um anno". O dinheiro resultante serviria exclu- 

sivamente para a manutengao dos presidios militares do Brasil. Quem 

tivesse sal armazenado, deveria participar as autoridades, dentro de tres 

dias, a partir do pregao. Em dois meses, deveria desfazer-se do genero, 

o qual seria recolhido, avaliado e pago a justo prego pela Fazenda Real. 

Ultrapassado o prazo, o sal encontrado seria confiscado. 

Cada alqueire de sal, medida do Brasil, que correspondia entao a 

dois alqueires em Lisboa, seria vendido a 320 reis, sendo proibido au- 

mentar o prego, como costumavam os particulares, quando havia falta, 

sendo esse um dos pontos visados pelo estanque. 

Cada Capitania deveria ter um livro de Receita e Despesa, numerado 
e rubricado, para o controle rigoroso do recebimento e venda do sal en- 
viado pela Fazenda Real e, da aplicagao do dinheiro despendido no sus- 

tento dos presidios. 

O sal desembarcado, conforme as Ordens Tecebidas pelos Mestres 

de embarcagao, assinadas pelo Provedor dos Armazens de Lisboa, seria 

recolhido em lojas, ou depositos, cujas chaves estariam em poder do Al- 

moxarife de Sua Majestade. Cada loja deveria ser dirigida por pessoa 

de confianga do Almoxarife e dos Provedores; o sal seria vendido a miu- 

do, pelo prego referido. As despesas feitas com o aluguel das lojas, ou 

armazens, com as pessoas encarregadas da venda e com outros gastos, 

ficariam sob a responsabilidade e ordem dos Provedores. Tudo seria re- 

gistrado e assinado nos livros mencionados. 

O estanque do sal seria administrado exclusivamente pelo Provedor 

da Fazenda Real e pelos provedores das Capitanias, sem que houvesse 

dependencia ou intervengao do Governador Geral do Brasil, ou dos Ca- 
pitaes-Generais, cuja fungao seria simplesmente facilitar o que fosse ne- 

cessario. 

Desde que, de acordo com o estanque, o sal era enviado pela Fa- 

zenda Real e que era vedado aos particulares embarcarem o precioso 

genero para o Brasil, os Provedores, alem das suas atribuigoes, tambem 
deveriam visitar as embarcagoes chegadas de Portugal, dando-lhes busca 

e verificando se nao traziam sal alem da lotagao permitida. Caso hou- 
vesse, deveriam confisca-lo, multando o dono do navio, em tresdobro d,o 

valor do sal encontrado. Excetuavam-se os navios que tivessem partido 

<145) — D.H. — vol. XVI, pgs, 39, 41, 48 — "Instrucgao para se guardar no estanque 
do Sal, de que trata esta Provisao, em quanto nao vem o Regimento, que Sua Ma- 
gestade manda se faga. (Anexa ao "Registo da Provisao que Sua Majestade mandou 
a este Estado sobre haver Estanco do Sal. Lxa., 10 de maio de 1632"), XII de 
julho de 1632", 
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de Lisboa antes da data da elabora^ao das instru^oes relativas ao es- 
tanque. Havia um mes de tolerancia, para os que tivessem partido dos 

outros portos Portugueses. Caso algum mestre alegasse nao ter recebido 

notificagao no Reino, do estabelecimento do estanque, seria obrigado a 

pagar uma fian^a e buscar uma certidao em Portugal, provando a falta 

da notificagao. O prazo tolerado seria de dois meses, ate a apresenta^ao 

da notificagao. 
Estas foram as principais instrugoes estabelecidas pelo estanque em 

Lisboa, a 10 de maio de 1632. Deveriam ser registradas e copiadas nos 

livros da Fazenda de Sua Majestade e das Camaras de todas as cidades 

e vilas das Capitafiias do Brasil. Foram apregoadas em altas vozes, nos 
lugares publicos da cidade do Salvador da Bahia, em 13 de julho de 

1632, pelo porteiro do Conselho (146). 
Alem de tudo, o sal so poderia ser vendido nos locais de estanque 

determinados pelos contratos: estanque de Pernambuco, ou da Bahia, 

por exemplo. Quern comprasse o sal nesses pontos, desde que possuisse a 

guia dos administradores, poderia vir navegando pela costa e vendendo o 

sal em todos os portos, ate a Ilha de Santa Catarina, com excegao dos 

portos do Rio de Janeiro e mais tarde, de Santos, onde nao era permitida 

a venda, por serem tambem portos de estanque do mesmo contrato. Caso 
alguma embarcagao aportasse nestes locais, para dar saida a outras mer- 

cadorias, o Administrador do contrato do sal mandaria por guarda a 

bordo, fazendo-as expedir barra a fora, com toda a brevidade. 

Desta forma, embarcagoes que entravam em Parati, Ilha Grande, 

Ubatuba, Sao Sebastiao, Cananeia, Iguape e Paranagua, costumavam tra- 

zer sal comprado no estanque de Pernambuco ou da Bahia (147), po- 

rem, nao tinham permissao para vende-lo no Rio de Janeiro ou em San- 

tos . Os estanques desses dois portos so receberiam sal dos demais estan- 

ques, exclusivamente dentro dos limites do contrato e sob a providencia 

do Contratador e dos Administradores do sal, 

O estanque do sal, estabelecido unicamente em relagao ao Estado do 
Brasil (148), comegou a funcionar na Colonia, de meados de 1632, em 

diante. Foi apregoado em praga publica na cidade da Bahia, aos 13 de 

(146) — D.H. — vol. XVI. pg. 47. (Loc. cit.). 
(147) — Docuwentos Znferessanres — -vol. 19, pg. 35. "Copia da Carta do Admmistrador 

do Contrato do sal na vila de Santos, Joao Ferreira de Oliveira, datada de Santos 
a 30 de derembro de 1766". 

(148) — T.T. — Ministerio do Reino — Consultas do Conselho Ultramarino, Ma^o 313. 
"Consulta ao rei de Portugal, sobre direitos de entradas nas Alfandegas do Pari a 
do Maranhao. Lisboa, 9 de outubro de 1758 (...)" — "Sendo ouvido sobre csta 
informagao o Procurador da Fazenda disse o que Ihe parecia o mesmo que ao Juix 
informante, sem que fa^a duvida ou reparo sobre o sal, porque o que vai para esta 
conquista nao se compreende no Contrato do Sal do Brasil (...). (...) Menos pode 
izontar a Companhia de pagar direitos do sal, como paga no nnais generos, o funda- 
mento com que se pretende eximir, de que o sal nao paga direitos nas Alfandegas 
do Brasil, porque se os nao page aos Contratadores das Alfandegas. ^ porque os paga 
em Contrato separado e com grande excess© pela condi^ao de ser privative este co- 



54 MYRIAM ELLIS 

julho daquele ano (149). Onze anos haviam decorrido, desde que o tef- 

ritorio brasileiro fora administrativamente dividido em duas secgoes com- 

pletamente distintas uma da outra. Pois, como vimos atras, a divisao 

ocorrida em 1621 criou o Estado do Brasil e o Estado do Maranhao. 

O primeiro compreendia todas as Capitanias, do Rio Grande do Norte, 

ate a Capitania de Sao Vicente; o segundo, as Capitanias desde o Ceara 

ao Extremo Norte. Era a agao desintegradora dos fatores geograficos 

agindo contra a unidade politica do govemo (150). 

De fato, era dificil a navegagao da costa norte para o sul por ner 

em diregao contraria ao vento e a corrente; era mais facil ir do Para ou 

do Maranhao a Lisboa, do que ir por mar a Bahia ou ao Rio de Janeiro 

(151). Decorreu dai a elevagao do Maranhao a Estado independente 

do resto da Colonia, logo apos a ocupagao territorial, devido as dificul- 

dades de uma comunicagao continua e constante com o Brasil (152). 
Por este motivo, talvez seja possivel explicar a razao do monopolio 

regio do sal ter-se limitado exclusivamente ao Estado do Brasil, cujos 

portos de estanque foram Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. 

l£ste ultimo de 1732 em diante. Eram os principais portos de entrada 

das regioes de maior consume de sal. O Estado do Maranhao estava 

exchndo e so se comegou a pensar em decretar-lhe o monopolio real do 

comercio do produto, em fins do seculo XVIII (153) . Ate meados desse 

seculo, prevaleceu a entrada franca do genero para a regiao (154), com 

^xcegao do exclusivismo comercial da Companhia de Comercio do Ma- 

ranhao (1682-1684), que abrangeu o, comercio do sal e da Companhia 

mercio para aquele Contratador. E se V. Magde. estabelecer no Para e Maranhao 
estanco semelhante, ha de produzir este Contrato muito mais do que importam os di- 
reitos que deve o mestno genero nas Alfandegas e sendo rematado em Contrato aparte 
como o e no Brasil, ficara este genero izento da dizima e nao entrara no Contrato 
geral da Alfandega mas enquanto se nao estabelecer no Para e Maranhao semelhante 
estanque ao que ha no Brasil, nao e a proposito a paridade que a Companhia fax 
para se izentar destes direitos, assim como nao e curial a resposta que da a um Tri- 
bunal de V. Magde. confundindo a sua alegagao (para a qual foi ouvida) com o» 
termos de consulta constituindo-se Tribunal com parecer em negocio em que se Ihe 
deu vista como parte (Mans. Ined.) . 

<149) — D.H. — vol. 13, pg. 39 — "Registo da Provisao, que Sua Majestade mandou a 
este Estado sobre haver Estanco... do sal. Lisboa, 10 de maio de 1632". (Loc. 
cit.), pg. 41 — 'Tnstrucgao para se guardar no estanque do sal, de que trata esta 
Provisao, emquanto nao vem o Regimento que Sua Majestade manda se fa<;a". Com 
a mesma data. A provisao e a instrugao foram registradas pelo Escrivao da Fazenda 
Real da Cidade da Bahia, em 13 de julho de 1632, sendo o estanque apregoado nos 
lugares publicos. 

<150) — Olrveira Vienna — "Evolu^ao do Povo Brasileiro", 3a. ed., pgs. 226, 227, 228, 230. 
(151) — Roberto Southey — "Historia do Brasil", tomo 6.°, pg. 383. 
(152) — J. Capistrano de Abreu — "Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil", pg. 103. 
<153) — (154) — A.H.V.L. — "Minuta de um Alvara de D. Maria 1, sobre a aboligao d« 

entrada franca e livre do sal para o Estado do Maranhao e Para, entregando o co- 
mercio do sal para essas regioes para « Real Fazenda, de 1.° de agosto de 1781 em 
diante". (Doc. avu/so) . (Mans. Ined.). 
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de Comercio do Grao-Para e Maranhao, que funcionou durante os anos 

de 1755 a 1778 obtendo o monopolio da navega^ao, das importagoes e 

das exportagoes, tendo sido, tambem, detentora da exclusividade co- 
mercial desse genero (155). 

O "Livro dos Balangos" da Companhia Geral do Grao-Para e Mara- 

nhao faz referencias a carregagoes de sal cujos lucres chegavam a 300% 

(156). Ocasiao houve, em que ultrapassaram 500 e 600% (157). 

O sal constituiu dos primeiros ramos de negocio da Companhia. Foi 

incluido na categoria dos generos "molhadotf* e por este motive, as por- 

centagens nos lucros resultantes do seu comercio eram elevadissimas, o 

que demonstra ter sido precioso o genero naquele Estado (158). 
Data dessa ocasiao o agambarcamento do sal efetuado por particula- 

res, tal como se realizou durante longo periodo no Estado do Brasil. 
Atraidas pelos lucros, algumas pessoas compravam toda a carga de sal 

▼inda nas frotas da Companhia, para praticarem tambem o seu monopolio 

e as suas extorsoes, diante da escassez que provocavam (159). Para que 
fosse regulado o comercio do produto, o aviso regio de 1 de julho de 

1756 recomendava a Companhia o estabelecimento, em cada cidade do 
Para e do Maranhao, de armazens que regulassem o prego dp condi- 

mento, em virtude do intense monopolio que tartto prejudicava os habi- 

tantes (160). 

Porem o monopolio que ai se desenvolveu, nao pode ser equiparado 

ao que se desenvolvia no Estado do Brasil, muito mais rigoroso, sob re- 

gime de estanque absolute e de contratos, que e o que nos compete es- 
tudar aqui. 

Quanto a produgao de sal na regiao, haviam sido estabelecidas no 

Para inumeras salinas para o suprimento da populagao, em caso de falta 
do genero. Porem, produziam muito pouco, por influencia da Companhia. 
Realmemte, se aquela produgao se desenvolvesse, moveria prejudicial con- 

correncia ao sal do Reino, cuja produgao era abundante; alem do mais, 
so o abastecimento da regiao sustentava um tergo da navegagao da Com- 

(155) — J. Lucio de Azevedo — "Estudos de historia paraense**, pgs. 9, 47 e S3. 
(156) — Arqurvo Historico do Mmisterio de Finangaa de Lisboa — Livro dos Balangos da Com- 

panhia Geral do Grao-Par& e Maranhao, pg. 2 — "Demonstra^ao do estado da Com- 
panhia (...) em 31 de decembro de 1759 e distinfao dos lucros da mesma Compa- 
nhia desde o seu principio em 1.° de setembro de 1755, ate o referido dia acima". 

(157) — /. Mendes da Cunha Sarmva — "Companhias Gerais de Comercio e Navegagao para 
o Brasil" l.o Congresso de Histdria da Bxpansao Portuguese no Mundo, 3a. sec^ao, 
pgs. 42 e 43. 

(158) — Idem — ibidem. 
(159) — Arquivo Historico do Ministerio de Finon^as de Lisboa — Livro dot Aviso* rdgio* da 

Companhia, fl. 1 (public, por Mendes Saraiva na "Companhias Gerais de Comercio 
e Navegagao para o Brasil"). — "De Sebastiao Jose de Carvalho e Meto « Rodrigo 
Sande e Vasconcetos (Pago de Bel dm, a 1.° de julho de 1756), sobre o monopolio da 
sal dos particulares e para a Mesa da Companhia estabelecer um armaxem da sal am 
cada cidade do Pard e do Maranhao". 

(160) — Idem — ibidem. 
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panhia. Ela propria recusou-se a explorar as salinas, interessada em in- 

centivar a agricultura e o desenvolvimento do comercio dos generos pa- 

ra os mercados do Reino e da Europa; empenhada em nao permitir o 
desenvolvimento de outros que afetassem os do Reino, o sal, por exe^- 

plo, Em decorrencia dos fatos, o sal da regiao era apontado como sendo 

de inferior qualidade. Com o tempo, entretanto, foram diminuindo os 

lucros da Companhia no concernente ao comercio do sal, o que se refletia 

no seu transporte que cada vez se tornava menos ativo. Nao sabemos se 

foi por causa da produgao local. Em 1772, os lucros baixaram a 10%, 

continuando a declinar nos anos que se seguiram, ate a extingao da Com- 

panhia (161). 

Uma regiao do Estado do Brasil que nao teve porto de estanque 

foi Sao Pedro do Rio Grande do Sul, desmembrada da Capitania de Sao 
Paulo em 1742 e colocada sob a administragao do governo do Rio de 

Janeiro. O Rio Grande do Sul so foi constituido Capitania a parte em 

1807, desligando-se do Rio de Janeiro sendo que a subordinagao ao cen- 

tre governativo fluminense era puramente nominal (162). 
Desfavorecido pela natureza em ocorrencias salinas, o Rio Grande 

do Sul tinha absoluta necessidade do produto que era indispensavel pa- 

ra a saiga das carnes e outros derivados do gado. Alem disso, nao havia 

quern se interessasse pela extragao do sal marinho, cuja atividade nao 
compensava economicamente (163). 

O fornecimento de sal para Sao Pedro do Sul era efetuado pelos 

diversos portos de estanque da Colonia. Santos era um deles. Nao exis- 

tia uma navegagao direta de Portugal para aquela regiao, pois pela sua 

barra nao podiam navegar mais que embarcagoes de pequeno porte e 

mesmo assim, com alguns riscos (164). 

(161) —• J^Mendes da Ctmha Saraiva — op. cit., pgs. 42 e 43. 
(162) — Oliveira Vianna, op. cit., pg. 232. Auietiano Leite — "A Historia de Sam Paulo...", 

pg. 42. 
(163) — Rev. Inst. Hist. Geog. Brasileiro, tomo IV, 1842, pg 409 e 481. "Relatorio do Mar- 

quez de Lavradio, vice-rei do Rio de Janeiro, entregando o govemo a D. Luiz de 
Vasconcellos e Souza . . . ". 

(164) — Biblioteca Nacional de Lisboa, Fundo Geral — Doc. 4.620. — "Observafoens relativas 
a Agricultura, Commercio e Navegagao do Continente do Rio Grande de Sao Pedro no 
Brazil, por Domingos Alz Branco Muniz Barreto, Cavalleiro Professo na Ordem de 
Sao Bento d'Aviz e Capm. de Infantra. do Regimt.0 de Estremos" — escritas em 
1778. — "A Povoa^ao principal deste Continente, que se denomina villa de Sao Pe- 
dro ... A sua barra e perigoza pelos muitos bancos mudaveis que tem de area, se- 
gundo as enchentes, e correntezas d'agoas. Passando este obstaculo achao as Embar- 
ca^oens hum opt mo lagamar para se abrigarem, e ancorarem". "Que se cultive a 
Navegagao em direitura aos portos desse Reino, sem q' possa servir de obstaculo o 
nao poderem navegar pla, sua barra, mais que Embarca^oens pequenas e ainda estas 
com alguns riscos. Para isso deve-se fazer hum deposito, ou Armazem geral na Ilha 
de Sta. Catharina transportando-se as produ^oens da principal villa de Sao Pedro, e 
das suas vizinhangas em Embarcagoens pequenas pa. aqle. d.0 Armazem; e as pro- 
dugoens q' ficarem no centre do Conte. como as do Rio Pardo, Porto Alegre, etc., bua 
pequena parte podem tambem ser conduzidas em Embarcagoens adequac}as ^quells bar- 
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Knquanto Sao Pedro do Sul fez parte da Capitania de Sao Paulo, 

o estanque do porto de Santos funcionou no suprimento da regiao. O 
sistema Sao Paulo-Santos costumava distribuir sal para as regioes de 

Minas Gerais, Goias, Mato Grosso e tambem, para o extremo sul do Bra- 

sil. Quando nao distribuia diretamente, Santos, pelo menos, muitas vezes 
chegava a ser ponto de escala de embarca^oes vindas de outros portos 

de estanque, com destino ao sul (165). Devido ao incremento da ativi- 

dade pastoril, ao maior aproveitamento das carnes para saigas, cresceu 
no sul a importancia e a necessidade do sal. Em 1799 e 1800, o estanque 

da Bahia enviava grandes quantidades de sal para o Rio Grande do Sul 
(166). 

Em 1776, Domingos Alvarez Branco Muniz Barreto, "cavalheiro pro- 
iesso na Ordem de Sao Bento de Aviz e Capm. de Infantra. do Regimto. de 

Estremos", em suas "Observa^oens relativas a Agricultura, Commercio, e 

Navegagao do Continente do Rio Grande de Sao Pedro no Brasil", ob- 

servando o importante ramo de comercio que poderia ser estabelecido, o 

das carnes salgadas, ja fazia referencias a que o sal destinado aquela re- 
giao, tambem deveria ser reduzido a contrato (167). 

Tal era a importancia do sal que os moradores e comerciantes do 

Rio Grande fizeram uma representagao a Sua Majestade, queixando-se 

da concorrencia que Ihes faziam as embarcagoes de Montevideu, no co- 
mercio de contrabando de carnes e de couros, na propria Bahia e em 
Peraambuco, em troca de escravos. Isto, porque podiam vender os pro- 

dutos mais baratos, desde que tinham sal suficiente extraido de "salinas 
naturais" de Montevideu e que no Rio Grande, o alqueire custava 14, 15 

ra, e a maior parte, principalmente couros, por terra em grandes carretas de que ja 
ha principio naqle. Continente, e que nao dk detrimento algum pela abundanda de 
Boys que alii ha com que devem ser rodadas, sendo dirigidas a villa de Laguna, donde 
em pequenas Sumacas e Lanchas podem ser conduzidos em menos de 12 e o mais 
24 horas ao porto prindpal, que deve ser o da Ilha de Sta. Catharina como dito tenho, 
entrando pela barra do Sul, havendo um grande cuidado no regresso que flzerem as 
Embarca^oens do Re'no k mesma Ilha q' fa^ao o seu lastro de sal do Situval, que 
he o melhor, nao s6 para consumo diario, mas para salgar o que de outro modo se 
nao poder transporter para esse Reyno (Mans.). 

(165) — Documentos Interessantes, vol. 39, pgs. 3 e 4 —• "Carta de Antonio Manoel de Mello 
Castro e Mendonga, para o Vice-Rey, Conde de Rezende s6bre o sal vindo de Lisboa 
pelo Navio Cana Verde. Sao Paulo, 10 de novembro de 1797". 

Revista do Arqufvo Municipal, vol D, pg. 70 — "Carta de S. Magde., datada 
de Lisboa a 22 de fevereiro de 1703, em que se declara a obrigagao do Contratador e 
quando faltar o sal, o que se deve executar contra os agentes. . . da Va. de Santos. 
Sobre o abastecimento das villas do Sul" 

(166) — Arqxrrvo do Eatado do Sao Paulo — Mago 51 Pasta 1 — Doc. 129. Em 20 de 
janetro de 1799 — Sumaca vinda da Cidade da Bahia, N. Snra. da Penha de Franca 
— carregada com 1500 alqueires de sal com destino ao Rio Grande (Mans. InSd.) . 

Idem —• Mago 18 — Pasta 2 -1- Doc. 33 — "Carta de Antonio Luiz da Rocha 
Pereira de Magalhaes ao Cel. Comandte. da Praga de Santos sobre a chegada no 
porto de Santos do "Bragantira" o Grao-Penedo, vindo da Bahia, com 4.900 -alqueires 
de sal para o Rio Grande do Sul. Santos, 27 de maio de 1800" (Mans Intd.) 

(167) — Biblioteca Nadona/ de Lisboa — Fundo Geral, 4.620. (Loc. cit.). 
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tostoes e ate muito mais, pela falta do genero em todos os estanques do 

Brasil (168). E o sal era necessario para a negocia?ao das carnes secas 

de que tanto dependia a subsistencia dos povos da Bahia e das outras 

Capitanias do Brasil, Rio de Janeiro e Pernambuco (169). 

De 30 de setembro de 1796 data um aviso do Conselho Ultramarino 

mandando expedir a secretaria do Estado, a consulta da mesma secre- 
taria, sobre o requerimento dos negociantes do Rio Grande a respeito 

de achar-se aquela parte do Brasil sujeita ou isenta do privilegio conce- 

dido aos ContratadoreS do sal (170). E* que existiam duvidas quanto 
ao Rio Grande do Sul estar ou nao incluido no sistema de contrato do 

sal para o Brasil. 

Porem, ainda em 1799, o Rio Grande do Sul nao possuia porto en- 

globado ao contrato do sal; era uma regiao que podia ser suprida pelos 

demais portos de estanque da Colonia. Talvez assim fosse mais interes- 

sante, pois que esta regiao sulina em fins do seculo XVIII fornecia car- 

nes salgadas para todo o Brasil (171) e a carne salgada era dos princi- 

pals generos de alimenta^ao do homem colonial (172) . 

(168) — A.H.U.L. — Doc. n.0 18.527, "Representagao dos moradores e comerciantes do Rio 
Grande do Sul, no qual se que'xam da pouca extragao e exportagao que tinham as 
cames, etc. — 11 de julho de 1798". (Anexo ao 18.528). (Mans.). 

(169) — Annaes da Bihlioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 36 e 37 — Documentos rela- 
tivos ao Brasil existentes no Arquivo da Marinha e Ultramar de Lisboa, catalogo orga- 
nizado por Eduardo de Castro e Almeida. "Officio do governador D. Fernando Jose 
de Portugal para D. Rodrigo de Souza Coutinho, em que Ihe da diversas informagoes 
sobre a exportagao de mercadorias para o Re:no e sobre as que de la se importavam". 

(170) — Biblioteca Nacional de Lisboa, Fundo Geral, n.0 805, fl. 188. Copia do aviso do 
Conselho Ultramarino — "Illm.0 e Exm.0 Snr. Sua Magde. he servida, q' o Conselho 
Ultramarino mande expedir a esta Secretaria de Estado com a maior brevide. a Coqsulta 
de q' a mma. Snra. foi servida encarregallo, sobre o requerimt.0 dos Negociantes do 
Rio Grande, a respeit.0 de acharse aquella pte. do Brazil sujeita, ou izenta do previlegio 
concedido aos contratadores do sal; e havendo se expedido por esta Secretaria varios 
avizos ao Conselho Ultramarino, pa. accelerar esta expedigao, sem q' athe aqui tenhao 
produzido o menor effeito, Sua Magde. ordena, q' Ihe participem os motives desta 
demora. Ds. Gde. a V. Excia. Palacio de Queluz em 3 de setembro de 1796. D. 
Rodrigo de Souza Coutinho. Sr. Conde de Rezende*'. (Mans.). 

(171) — A-H.U.L. — Doc. n.0 18.526 e 18.527 — "Representagao dos moradores e comer- 
ciantes do Rio Grande do Sul, queixando-se da concurrencia movida a eles por em- 
barcagoes de Montevideu no comercio das cames salgadas para a Bahia e Pernambuco. 
Doc. anexo ao oficio de D. Fernando Jose de Portugal a D. Maria 1, datado da Bahia 
a 11 de julho de"1797" (Mans.). 

(172) — A.H.U.L. — Doc. n.0 2112 — "Consulta ao Conselho Ultramarino acerca de uma 
representagao do Contratador Francisco Garcia de Lima a respeito do embarque do 
sal para o Rio de Janeiro, Lisboa, 22 de outubro de 1698". (Mans.). 

Idem — Doc. 5533 — "Consulta do Conselho Ultramarino acerca do requeri- 
mento de Francisco Mendes (...) para que nenhum novo imposto fosse langado sobre 
o sal durante o tempo do seu contrato. Lisboa, 15 de novembro de 1727". 

— E' o que vem comprovar o "Oficio do Governador D. Fernando Jose de 
Portugal, para D. Rodrigo de Souza Coutinho, datado da Bahia, a 20 de margo de 
1799, sobre a fiscalizagao e venda do sal. A-H.U.L. — Doc. n.0 19.205 — Eis 
o oficio: "He Sua Magde. Servido ordenar-me por Officio de V. Exas. de vinte e dous de 
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Vigorava o ultimo contrato do sal e faltavam somente dois anos pa- 

ra a revoga^ao do estanque, que se realizou em 24 de abril de 1801 (173). 
Quanto ao sal para a Colonia do Sacramento, era comprado aos Con- 

tratadores nos portos de estanque do Brasil. A Fazenda Real, entretan- 

to, reservava para si, o direito de mandar algum sal por sue conta, sendo 

o Contratador obrigado a vender-lhe o genero, pelos pre^os estipulados 
na condi^ao III dos contratos: 540 reis em Pernambuco, 640 reis na 
Bahia, 720 reis no Rio de Janeiro e 960 reis em Santos (174). Caso o 

Contratador quisesse vender ^o sal na Colonia do Sacramento por sua 

livre e espontanea vontade, teria que pedir licenga ao Rei (175). Po- 

Setembro do anno passado, que tanto eu como as Camaras desta Capitania, vigiem 
sobre a boa destribuigao do sal, e castiguem com a maior severidade os Administradores 
q* faltarem as Condigoens do Contrato, du venderetn por mais altos pre^os, do q' 
devem ou uzarem de medidas falgas: e nesta materia me ocorre dizer a V. Exa. q' 
podendo talvez chegar a por?ao de sal annualmte. se remete para o consumo desta Ca- 
pitania, nao he suficiente para suprimento tao bem do Rio Grande para a saiga das 
cames que tanto concorrem para a subsistencia destes Povos como ja tenho relendo 
a V. Exa., e por isso nao he possivel vender-se sempre aquela porgao de sal q* desejao 
os compradores, os quais nos requerimentos q' me dirigem a este fim, sempre repre- 
zentao haver aqui grande abundancia, quando o contrario me expoem as vezes o Ad- 
ministrador, alegando com a tardan^a dos Navios, e incerteza da navegagao prezente, 
e com o consumo do Rio Grande nao sendo das condigoes do Contracto fazer supri- 
mento para aquele continente vendo-me com tudo na urgente necessidade de dar pro- 
videncia a este respeito pelos motivos ponderados, contentando desse modo aos habi- 
tantes desta Capitania, e aos q' negoceam para aquele Porto, sem me resolver a dar 
huma ordem para que se venda toda aquela porgao q' os Compradores quizerem, pa. 
que repentinamente nao falte hum genero tao necessario. 

No Estanco se vende o alqueire de sal por seis centos e quarenta reis na forma 
das Condigoens do Contrato sem alteragao, e sem me constar que haja falsificagao nas 
medidas; por&n tera sucedido o que nao duvido, comprarem-no varias pessoas no mes- 
mo Estanco, para o venderem depois por prego mais alto, aproveitando-se da falta 
que ha, e ate teri acontecido embarcarem-se alguma porgao sem embarcagoens destinadas 
para o Rio Grande para se vender no Rio de Janeiro, ou em outros portos cm que 
se sabe nao haver abundancia nesta ou naquela occaziao. 

Nao expedi ordem alguma as Camaras sobre esta materia, por nao terem ins- 
pecgao sobre este Contracto Real, que tern hum Dezembargador desta Relagao por 
Juiz Conservador, como se determina em huma das Condigoens. Decs Guarde u V 
Exa. Bahia, 20 de margo de 1799. 

Illm.0 e Exmo.0 Senhor D. Rodrigo de Souza Coutinho. 
D. Fernando Jos6 de Portugal". 

(173) — Co//ecgao da Legislagao Portugu&sa deade <■ ultima compi/agao das ordenagoes, vol. de 
1791-1801, pg. 694. 

(174) — A .H .U L. — Reservados da Biblioteca — "Cohtrato do Sal de todo o Estado do 
Brasil que se fez no Cons. Ultr. com Bento da Cunha Lima (. . .)". C14usula 3a. 
(Doc. improsso) . 

(175) — Foi o caso de Bento da Cunha Lima, desejando mandar iates para vender o sal na 
Colonia, visando o com6rcio de couros. Os couros eram os pnncipais artigos de im- 
port ante com^rcio da Colonia do Sacramento. O Contratador analisava bem o negocio, 
porque o sal era um produto de importfinda no prepare dot couros para o comercio. 

A.H-U.L. — Doc. n.0 7.337 e 7.338. "Requerimento de Bento da Cunha 
L-ma. . . em que pede licenga para enviar sal para a Colonia do Sacramento. L*a 
12 de outubro de 1732" Com a portana an exa de 29 de outubro de 1729 (Mans.). 
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rem, nem sempre o fazia; visando os lucros, chegava a descarregar o sal 

naquela regiao, contra as condigoes do contrato (176). 

Em slntese, o estanque do sal determinado em Portugal em 1631, 

abrangeu exclusivamente o Estado do Brasil, mantendo-se ate 1801. Em 

fins do seculo XVIII, apenas cogitou-se decreta-lo para o Maranhao e 

Para, o que nao se efetuou. O Rio Grande do Sul nao teve porto de es- 

tanque, era suprido pelos demais, principalmente em fins do seculo 

XVIII, com o desenvolvimento da industria do xarque (177). 

Dai, restringirmos o estudo do comercio do sal unicamente em rela- 

gao ao Estado do Brasil,, pois somente nessa regiao se efetuou o comer- 

cio do genero sob monopolio regio e contraltos. Foi ai que este comercio 

se desenvolveu com todas as suas caracteristicas e com todos os seus 

problemas. A regiao amazonica, por suas condigoes geograficas e seus 

aspectos administrativos, constituiu uma regiao economica e politica- 

merite a parte. Ai eram menos densas as concentragoes demograficas 

(178), O povoamento do interior comegou no seculo XVIII e a ausen- 

cia do estanque permitiu a exploragao de salinas regionais (179) e o co- 
mercio direto com a Metropole, comercio livre ou realizado atraves das 

Companhias de Comercio do Maranhao (1682-1684) e do Grao Para e 

Maranhao (1755-1778) (180). 

AH .U .L. — Doc. n.0 2112. "Consulta do Conselho Ultramarino acerca 
de uma representagao do contratador Francisco Garcia de Lima a respeito do embarque 
do sal para o Rio de, Janeiro. Lxa., 22 de outubro de 1698". "(...) este genero he 
o mais necessario para os vassalos das Conquistas, nao so para o seu Comercio nas 
Couramas, mas para o seu sustento pois com elle .se beneficiao as cames de que se 
alimentam mtos. dos seus moradores, e se Ihe faltar se Ihe seguira bum irreparavel 
prejuizo" 

(176) — A.H.U.L. — Documentos da Nova Colonia do Sacramento — caixa de 1682 a 
1739 —■ "Parecer do Procurador da Fazenda, anexo a uma carta de Antonio P.0 de 
Vasconcelos ao rei, datado da Colonia, em 12 de maio de 1727, sobre o recebimento 
de sal e despacho de couros". (Mans. InSd.) . 

(177) — O comercio do Rio Grande iniciou-se em 1788, de acordo com o "oficio do Provedor 
Jose Venancio Seixas para D. Rodrigo de Souza Coutinho, sobre a iniporta^ao do sal, 
datado da Bahia, a 22 de junho de 1801". A.H.U.L. — Doc. n,0 22.680. Anexos 
22.682, 22.681. £ste ultimo reza o seguinte: "(...) o acrescimo do Comercio do 
Rio Grande que tendo principiado ha outo anos, por hua Sumaca, se tern rapida- 
mente adiantado ao ponto em que se acha e seira cada dia ampliando, em razao 
composta do augment© da Povoagao e Liberdade do Sal. Bahia, 3 de agosto de 1796. 
Jose Venancio 4® Seixas". 

(178) — Mauricio de Heriarte em 1662 acusa, para S. Luis, pouco mais de 600 moradores. 
("Descrip^am do Maranham, Para, Corupa e Rio das Amazonas feita por Mauricio 
de Heriarte, Ouv:dor Geral, Provedor-mor e Auditor que foi pelo Govemador D. 
Pedro de Mello, no anno de 1662", pg. 7). 

(179) — Os jesuitas construiram salinas em Alcantara, o que contribuiu muito para o comercio 
de couros da regiao, embora o alqueire de sal atingisse muitas vezes o prego de 800 
reis. — Jeronimo de Viveiroa — "Historia do Comercio do Maranhgo", vol. I, pg. 38. 

(180) — Manuel Diegues Junior — "As Companhias Privilegiadas no Comercio Colonial". 
Revista de Historia, n.® 3, julho-setembro, 1950, ano I, pg. 309. 



CAPITULO 111 

O CONTRATO DO SAL. 

1) Os Contratos. 

Reservando para a Coroa o monopolio do comercio do sal para o 

Brasil, o rei arrendava este comercio, concedendo, mediante contrato, o 
privilegio do monopolio a um ou mais individuos, os Arrematantes, ou 

Contratadores do estanque do sal para o Brasil (181). 

Era comum em Portugal e no Brasil este sistema de arrendamento 

das rendas reais. Foi praticado em relagao ao pau-brasil, no seculo XVI, 

ao diamante e ao tabaco nos seculos seguintes. Os documentos do periodo 
colonial referem-se ao arrendamento das dizimas, ao contrato dos regis- 

tros de passagens e a outros mais. So na Capitania do Rio de Janeiro, 
por exemplo, havia uma serie de arrendamentos, pelo sistema de con- 

tratos (182). 
Assim, podemos citar o contrato/ dos Dizimos Reais, iniciado em 

1641, o contrato dos Subsidies grandes dos vinhos que entravam no Rio 

de Janeiro, tambem criado em 1641 (183), o do Subsidio pequeno dos 

(181) — O arrendamento do monopdlio regio do sal foi estabelecido contra a vontade do povo 
da Colonia — "Consulta do Conselho Ultramarino — 15 de outubro de 1648"; por 
carta de 12 de fevereiro de 1648 o Rei mandara ao governador do Brasil que con- 
sultasse os oficiais da Fazenda sobre se o sal deveria continuar a navegar-sa por conta 
da Fazenda Real, arrendar-se ou tornar-se livre a sua navega^ao, mediante um imposto. 
Os moradores do Brasil preferiram a ultima modalidade e ofereceram de imposto, 
2.000 r6is por moio. Nao podendo ser assim, que continuasse estanque real, levando 
o sal todos os barcos e que de maneira alguma se arrendasse. Ao Conselho pareceu 
que continuasse como antes, levando-o todos os navios (...) — Lhrro 2.° de Consul- 
fas M/y'as, (1646-1652), fls. 138 vs. (Doc. tamb&n citado por Gustavo de Freitas, 
"A Companhia Geral do Comercio", in Revista de Histdria, n,0 8, outubro-dezembro. 
ano H, 1951, pg. 326) — A.H U.L. 

(182) — /.H.G.fl. — Arq. 1.2.12 — Cons. Ultr. — V6rios. Tomo 5.°, pg. 1. (C6pia> . 
—"Rela^ao de todos os Contratos e mais rendas, que tern S. Magde. que Deus guarde 
na Capitania do Rio de Janeiro, suas origens, creacoes, e para o que forao aplicadas 
as suas consigna^oes que ordenou o dito Snr. por carta de 14 de detombro de 1733 
se Ihe remetcsse" (Mans.). 

(183) — Cada pipa da Uhe da Madeira pagava de direitos 55600, de Portugal e mais ilhas. 
21800 Foi criado pela Camera da Cidede em 1641, para o sustento da Infanlana 
e das fortifica^oes. Atl 1731, a arrecadatao foi feita pela CAmara, depots pela Fa- 
zenda Real. — I.H.G.B. — Arq. 1.2.12 —■ Conselho Ultramarino — VArios, 
tomo 5.°, pg. 1 (C6pia) . — "Rela^ao de todos os Contratos etc." (Loc. cit.) . 
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vinhos (184), em 1656, das Aguas Ardentes da terra, em 1661 (185), 

o contrato da Agua Ardente do Reino, em 1681 (186), o contrato do 

Azeite Doce que vinha do Reino, em 1689 (187), o contrato do Tabaco, 

aprovado pelo rei em 1697 (188), o contrato da Dizima da Alfandega 

instituido em 1688 (189), o contrato da pesca das baleias, iniciado em 

1644 (190); o das passagens dos rios Paraiba e Paraibuna (191), ini- 

ciado em 1718; o dos direitos dos escravos que iam para as minas (192); 

o contrato dos Quintos dos Couros da Colonia (193) e o contrato do 

(184) — Saia a 2 $000 cada pipa. O objetivo era a aplicagao do rendimento, para a obra 
da Carioca. I.H.O-B. — Arq. 1.2.12 — Cons. Ultr. —« Varios. Tomo 5.°, pg. 1. 
(Copia) — "Relagao. . , etc.". (Loc. cit). 

(185) — feste consistia no privilegio de nao poder vender pessoa alguma, ou exporter agua 
ardente sem ajuste com o Contratador e licen?a do mestno. A aplicagao do rendi- 
mento visava o socorro do presidio. A agua ardente exportada pagava 5 mil cnt- 
zados anuais para auxilio a Colonia do Sacramento e outros 5 mil para as fortifi- 
cagoes da cidade do Rio de Janeiro. Em 1731 a arrecadagao passou para a Fazenda 
Real. — l.H.G.B. — Arq. 1.2.12 — Cons. Ultr. — Varios — Tomo 5.°, pg. 1. 
(Copia) •— "Relagao. . . etc.". (Loc. cit). 

(186) — Para o sustento da Infantaria da Colonia do Sacramento. Cada barril que entrava 
no Rio de Janeiro pagava 800 reis. Sempre foi esse contrato administrado pela Fa- 
zenda Real. — l.H.G.B. — Arq. 1.2.12 —< Cons. Ultr. — Varios — Tomo S.#f 

pg. 1. (Copia) — "Relagao... etc.". (Loc. cit.). 
(187) — Criado para o soldo de 4$500 que na epoca dava-se aos Govemadores. Eram im- 

postos 800 reis em cada barril que entrasse no Rio de Janeiro. Em 1731, o contrato 
passou para a Fazenda Real. — l.H.G.B. — Arq. 1.2.12 — Cons. Ultr. — 
Varios 5.°, pg. 1. (Copia) —« "Relagao. . . etc.". (Loc. cit.). 

(188) — Criado pela Camara para a subsistencia dos soldados da Praga do Rio de Janeiro. 
O rei, em 1700, permitia sbmente 2.000 arrobas de tabaco de fumo para o provi- 
raento da Capitania. —> l.H.G.B. — Arq. 1.2.12 — Cons. Ultr. —' Varios — 
Tomo 5.°, pg. 1. (Copia) — "Relagao... etc.". (Loc. cit.). 

(189) — Para o sustento da Infantaria da guarnigao da praga do Rio de Janeiro, inicialmente. 
No seculo XVIII, para as fortificagoes, para as qua;s foram consignados do contrato 
40.000 cruzados. Colonia do Sacramento e fortificagoes da Praga de Santos, ma- 
nutengao dos soldados na Santa Casa. —< l.H.G.B. — Arq. 1.2.12 — Cons. 
Ultr. — Tomo 5.°, pg. 1. (Copia) — "Relagao. . . etc.". (Loc. cit.). 

(190) — Consistia no privilegio da pesca no Rio de Janeiro, dando saida aos azeites com proi- 
bigao de nao o vender outra pessoa na Capitania. A instituigao desse contrato iniciou-se 
quando foi dada uma licenga, em 1644, a um estrangeiro, para que pudesse pescar 
os cetaceos. Serviu para a congrua dos Bispos e mais dignidades do bispado e, para 
o rendimento do soldo dos Govemadores. — l.H.G.B. — Arq. 1.2.12 — Cons. 
Ultr. — Var'os, Tomo 5.°, pg. 1. (Copia) — "Relagao... etc.". (Loc. cit.). 

(191) — Iniciado depois de estabelec-'das as passagens dos rios por Garcia Roiz; o rei consignou 
o rendimento para a obra da Carioca. — l.H.G.B. —— Arq. 1.2.12 — Cons. 
Ultr. — Varios, Tomo 5,°, pg. 1. (Copia) — "Relagao... etc.". (Loc. cit.). 

(192) — Cada escravo era onerado em 4$S00 reis. De 1714 em diante, este imposto tambem 
comegou a ser cobrado na Eahia. Serviu para a continuagao da obra da Carioca. — 
l.H.G.B. — Arq. 1.2.12 — Cons. Ultr. — Virios. Tomo 5.°, pg. 1. (Copia) 
— "Relagao... etc.". (Loc. cit.). 

(193) — Sem aplicagao. l.H.G.B. — Arq, 1.2.12 — Cons. Ultr. — Varios. Tomo 5.*, 
pg. 1. (Copia) — "Relagao... etc.". (Loc. cit.). 
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Sal, este ultimo abrangendo todo o Brasil (194). Em Portugal havia, 
por exemplo, o contrato da fruta (195), o do rendimento da tulha de 

Tomar (196), do Pago da Madeira (197), do pescado seco da cidade 

de Lisboa (198) e outros mais. 
Iniciado o estanque do sal, a propria Fazenda Real passou a abas- 

tecer o Brasil, antes de estabelecer o sistema de contratos a particulares. 
Porem o contrato do sal parece ter existido desde 1632, porque o cargo 

de Conservador do mesmo cabia ao Provedor-mor, em virtude de uma 
provisao de 7 de margo de 1632 (199). Talvez, por pouco tempo. Do 

ano de 1651, encontramos uma "Memoria do sal que se tern emharcado 

este anno de 1651 para as partes do Brasil por conta da Fazenda de Sua 
Majestade a ordem do Snr. Conde de Castanhede" (200). No entanto 

logo a seguir, nesse mesmo ano, datada de Lisboa a 5 de junho uma Con- 

sulta do Conselho Ultramarino ao rei, faz refefencias as queixas da Co- 

lonia relativas a falta de sal e a pouca quantidade ida do Reino e 

seus excessivos pregos. Faz referencias, tambem, ao fato do rei ter man- 

dado contratar o provimento do sal e o Contratador ter pedido a licen- 

ga regia para navegar o sal em navios hamburgueses e suecos, o que foi 
concedido, em principios de 1650. Eram poucos os navios Portugueses. 

Os povos do Brasil pediam ao rei que agisse junto ao Contratador, por- 

que o pouco sal que havia era vendido por pregos sem conta. Estes do- 
cumentos parecem provar que desde 1650 o monopolio do sal ja fora ar- 

rendado (201). 

No ano de 1658, em carta de 19 de Janeiro, mandou Sua Majestade 
que o contrato do sal fosse arrematado por Luis de Pina Caldas, por tempo 

(194) — Pagava o contrato do sal na Capitania do Hio de Janeiro, SOOSOOO, por ano, de acordo 
com a condigao 10a. Eram, ainda, cobrados desse contrato, mais 80 reis impostos pel a 
Camara, em cada alqueire de sal que se vendia, para o soldo dos Govemadores do Rio 
de Janeiro. Em 1731, por ordem do rei, a cobranga do imposto passou para a Fa- 
zenda Real. 

A maioria desses contratos inidou-se no seculo XVII, ap6s a Restauragao Por- 
tuguese. Era um me o de manter a Colonia, enquanto Portugal lutava contra varios 
problemas financeiros. — I.H.C.B. — Arq. 1.2.12 — Cons. Ultr. — V6rios — 
Tomo 5.°, pg. 1. (Copia) — "Rela^io. . . etc.". (Loc. dt.). 

(195) — A.T-CL. — Mago 624. L. 5 de Decretos, pg. 29. (Mans. Jned.) . 
(196) — Idem — Erdrio — Ma^o 289 — Borrador do Difirio — 1767, pg. 51 (Mans, inetf.), 
(197) — Idem — Erario — Ma^o 289 — Borrador do Di4rio 1767, pg. 74 (Mans, /ned..) 
(198) — Idem — Erario — Mago 289 — Borrador do Diario 1767, pg. 78 (Mans. Ined.). 
(199) — Registo de uma carta de Sua Majestade escrita a Lourengo de Brito Correa Provedor 

Mor da Fazenda Real do Estado do Brasil, sobre a conservatoria do sal. Lisboa, 27 
de julho de 1662. D H., vol. 21. pgs. 117 e 118. 

(200) — A.H.U-L. — "Memoria do Sal que se tcm embarcado este ano de 6S1 para as 
partes do Brasil por conta da fazenda de Sua Magde. « ordem do Snr. Conde de Cas- 
tanhede". Doc. n.0 708. (Mom.). 

(201) — A .H ,U. L. — Doc. 707. "Consulta do Cons. Ultr., sobre a grand e falta de sal que 
havia no Brasil (..,), Lisboa, 5 de junho de 1651". (Mans.). Idem — Codice do 
Cons. Ultr., n.0 14, fls. 301 v. (Mans). 
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de seis anos (202). O contrato foi arrematado nesse mesmo ano, no Con- 

selho da Fazenda em Lisboa (203). 

Em uma "Relagao dos postos militares e officios da Justiga e Fa- 

^enda da Capitania do Rio de Janeiro em 1664" tambem ha referencias 

ao contrato do sal nessa epoca (204). Ainda outros documentos publi- 

cados referem-se ao contrato do sal efetuado desde o seculo XVII (205). 

Do seculo XVII, alem do contrato arrematado por Luis de Pina 

Caldas, que vigorou ate 1664, foram os seguintes os contratos: contrato 

de 1665 que se manteve ate 1670, arrematado em conjunto pelas Cama- 

ras da Bahia, de Pernambuco, do Espirito Santo e do Rio de Janeiro 
sendo os lucros destinados a auxiliar o sustento da infantaria daquelas 

capitanias (206), (207); contrato de 1671, arrematado por Manuel 

Nunes Ccelho (208); de 1689, estabelecido com Luis de Valenga e Ja- 

ques Granate (209); de 1694, feito com Aleixo Nunes e Francisco Gra- 

cia de Lima (210). 
Foi dos meados da primeira metade do seculo XVIII em diante, no 

entanto, que os contratos do sal do Estado do Brasil tomaram uma forma 

(202) — "Almanac Historico da Cidade de Sao Seb&stiao do Rio de Janeiro, composto por 
Antonio Duarte Nunes, tenente de Bombeiros do regimento de Artilharia desta Praga", 
"anno de 1799". .Rev. Inst. Hist. Geog. Brasileiro, tomo XXI, ano 1858, 1.° tri- 
tnestre de 1858, pg. 162. 

(203) — Arquivo Nacional do Rio de Janeiro — "Registo do Contrato de Luis de Pina Caldas". 
Colegao 60, Livro 7, fls. 204. (Mans.). E' o primeiro contrato de que dispomos. 
Acreditamos, entretanto, que o sistema de contrato do comercio do sal tenha se ini- 
ciado anteriormente, pois em 1648, a Coroa cogitava do seu arrendamento. "Con* 
sulta do Conselho Ultramarino de 15 de outubro de 1648". (Loc. cit.) . 

(204) — Annaes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 39, pgs. 106-107. "Inven- 
tario <le documentos relatives ao Brasil existentes no Arquivo da Marinha e Ultramar, 
organizado por Eduardo de Castro e Almeida". Doc. n.0 976, anexo ao 975, de 23 
de Janeiro de 1664. 

(205) — "Registo da carta de S. Magde. escrita ao Provedor-Mor da Fazenda em que ordena 
que faga por em pregao nesta cidade o contrato do sal e os pregos que se derem os 
remeta ao Conselho Ultramarino onde se ha de arrematar". D .H., vol. LXXXIII, 
pg. 40. (Lisboa, 26 de Janeiro de 1688). Ver tambem, D.H., vol. LVII, pgs. 52 
84 e 29. 

(206) — A .H .U .L. — Documentos da Bahia — Caixa 10 de 1664-1665. — "Contrato do sal 
deste Reino para o Brasil q' se fez no Conselho da Fazenda com Joao de Gois de 
Araujo procurador gl. das Camras. do ditto Brazil por tempo de seis annos" (Mans.). 

(207) — Parece que o sistema nao teve muito sucesso, pois que em 1666, a Fazenda Real 
fornecia sal para o Rio de Janeiro. D.H., vol. 23, pg. 131 —< "Registo de uma 
provisao por que se manda pagar nas Capitanias do Sul meia pataca por cada al- 
queire de sal do Reino e seis vintens pelo do Cabo Frio que pessoas particulares ali 
levarem para a fabr'ca das fragatas em confirmagao do assento que disso se fez no 
Rio de Janeiro. Salvador, 13 de fevereiro de 1668". 

(208) — D.H., vol. LXVII, pg. 118, "Carta de Sua Alteza sobre o contrato do sal que re- 
matou Manuel Nunes Coelho. Lisboa, 24 de fevereiro de 1671". A.H.t/.L., Cod. 
296. (Mans.). Ibste contrato foi transpassado para Antonio Roiz Tourinho, no ano 
seguinte. Coelho ficou como fiador. (Cf. documentos anexos) . 

(209) — A.H.U-L. — Cod. 296 do Cons. Ultr. (Mans.). Luis de Valenga faleceu logo apos. 
Seus herdeiros desistiram do contrato e Granate passou a ser o unico contratador. 

(210) — A.H.U.L. — Cod. 296 do Cons, Ultr. (Mans.). 
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mais ou menos definitiva e organizada. Mais sucintos, e melhor redigi- 
dos, com quinze ou dezesseis clausulas, em media, somente, passaram a 
abranger todo o Estado do Brasil, cujos portos de estanque eram Recife, 

Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Antes dessa epoca, depois de existir 

um contrato geral, existiram varies contratos parciais: o contrato de 
Pernambuco (211), o "contrato do sal que se navega para o Rio de Ja- 

neiro" que abrangia as capitanias sob a sua jurisdigao e compreendendq 
licenga de venda para as Minas (212). 

O Rio de Janeiro, nessa ocasiao, poderia abastecer de sal Sao Paulo 

e Minas; Santos, por nao estar ainda incluido no contrato, recebia o sal 
dos estanques de Pernambuco, Bahia e do Rio de Janeiro (213), princi- 
palmente, pela proximidade, sendo que o Contratador dessa cidade era 

obrigado a colocar na praga de Santos 6.000 alqueires por ano. Porem, 

desde que tinha consumo garantido no Rio de Janeiro e nas Minas, nao 

se esfor^ava para suprir aquela praga. Era o que muitas vezes provocava 
a carestia de sal tanto em Santos, como em toda a Capitania de Sao 
Paulo, inclusive a alta dos pregos. Alem do mais, o transporte do sal 

para Santos onerava o produto, o que nao era interessante para o Contra- 
tadcr (214). AH nao havia, nessa ocasiao, carga que atraisse as embar- 

ca^oes para o frete de retorno para Portugal. Porem, para que nao fal- 
tasse o sal em Santos e na Capitania de Sao Paulo, era necessario criar 

um contrato em separado ao do Rio de Janeiro. Seria a unica solugao 

(215) para o abastecimento daquela Capitania. De fato, foi criado; nao 

vigorou porque o prego imposto ao sal nao interessou os habitantes. Logo 

depois, o contrato do sal foi novamente unificado (216). 
Em todo o seculo XVIII, vigoraram os seguintes contratos: o de 

Manuel Dias Filgueiras, de 1702 a 1712, ano em que foi encam- 

pado. Dai ate 1714 houve liberdade de comercio (217). Em 1716, o 

(211) -— Referencia in "Contrato do Sal de todo o Estado do Brasil que se fex no Cons. Ultr., 
com Bento da Cunha Lima, por tempo de seis annos...". C14usula la, do Contrato 
feito no ano de 1732. A.H.U-L., Reservados da Biblioteca. (Doc. /mpresso). 

(212) — A.H .U .L. — Doc. Impresso, n.0 7442. — "Auto de arremetagao do contrato do 
sal exportado para o Rio de Janeiro, adjudicando a Francisco Mendes", para o ano 
de 1728, por "quantia de trinta mil e quinhentos cruzados em cada hum anno livres 
para a Fazenda Real", fls. 3. Revista do Arquivo Municipal, vol. 36, pgi. 293, 
294, 295. 

(213) — D.H. — vol. I, pg. 168 — "Carta de D. Joao V ao Provedor da Fazenda Real em 
Santos, sobre o contrato das sobras, escrita em Lxa. Occ. a 29 de mar^o de 1730". 
Arquivo do Estado de Sao Paulo — Ma^o 15, tpo. col., pasta 2, doc. 27, n.0 2. — 
"C6pia do Registo do Contrato das sobras do sal do Estado do Brasil, feito com Bento 
da Cunha Lima. Lxa. Occ., 2 de setembro de 1729". (Mans, Ined.), 

(214) — ,(215), (216) — Revista do Arquivo Municipal, vol. 36, pgs. 293, 294, 295. "Pro- 
visao de S. Magde. sobre o sal. Lxa. 14 de julho de 1728". (Loc. cit.). 

(217) — No ano de 1713, em virtude da encampagao do contrato de Manuel Dias Filgueiras, 
houve uma suspensao tempordria do estanque tr, conseqiientemente, a liberdade de co- 
rn drcio, porque nao havia quem desse o pre^o conveniente pelo contrato. O sal po- 
deria ser navegado livremente e vendido d aven^a (combinacao) das partes, *em haver 
estanque, impondo-se em cada moio 12 toatoea, o« qua's a« haviam de pagar nas mes- 
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contrato foi arrematado por Antonio Teixeira de Almeida e Gongalo Pa- 

checo Pereira, em 1719, pelo mesmo Antonio Teixeira de Almeida e por 

Manuel Velho da Costa. Baltezar Lopes da Paz arrematou o contrato 

em 1722. Em 1728, Agostinho de Andrade e Silva arrendou o contrato, 

entao sem efeito, de Rafael Nunes da Paz, contralo parcial para a Capi- 

tania de Pernambuco e suas anexas. Francisco Mendes obteve em arre- 

matagao, o contrato do Rio de Janeiro e Joao Alvres, o de Sao Paulo e 

Minas, que nao chegou a funcionar. Em 1730, Vasco Lourengo Veloso 

arrematou o de Pernambuco, Bahia e Santos. Em 1732, Bento da Cunha 

Lima foi o arrematante do contrato geral, unificado, do Estado do Brasil. 
Manuel de Bastos Viana, o de 1738; Estevao Martins Torres, o de 1744, 

o de 1750, em nome de Baltezar Simoes Viana e o de 1756, em nome 

de Jose Alvares de Sa, que foi encampado. Em 1758, arrematou o con- 

trato, Domingos Gomes da Costa; em 1764, o Contratador foi Jose Alva- 

res de Mira e socios, em 1769, Inacio Pedro Quintela, que o arrematou, 

juntamente com o contrato da pesca das baleias, nas costas do Brasil. 

Os dois contratos permaneceram unidos sob o exclusivismo comercial dos 
Quintela, ate 1801 (218). Em 1776, o Contratador foi o mesmo Inacio 

Pedro Quintela e socios, em 1782, Joaquim Pedro Quintela e socios e 

em 1788, o mesmo e seu socio Joao Ferreira, em cujas maos o contrato 

permaneceu ate 1801, ano que findou o monopolio e iniciou-se a liber- 

dade do comercio (219). 

2) O Funcionamento do Contrato do Sal. 

O rei ordenava ao Conselho Ultramarino que pusesse em pregao o 

•contrato do sal do Brasil, e que Ihe participasse, antes de efetuada a arre- 

mas pra^as, onde fossem demandar as embarcagoes que o levassem, para o que se 
Ihes passariam suas cartas de gma assinadas pelo Secretario do Conselho Ultramarino, 
nas quais liguraria o nome dos Mestres das embarcagdes e, a quantidade dos moios, 
indo incorporadas nelas a certidao dos Oficiais da Mesa do Sal, na qual constava o 
sal que fora despachado por aquela repartigao. A certidao deveria ser entregue aos 
Provedores da Fazenda Real da Coldnra, para que nao houvesse o menor descaminho 
e "que para a Fazenda Real se podesse melhor utilizar e tivesse certo e seguro o 
produto dele". . . Quanto ao imposto dos 12 tostoes, os Provedores deveriam enviar 
ao Reino, ficando na Bahia, deste rendimento, 1:300$000, que era a consigna^ao que 
do mesmo Contrato estava aplicada para o sustento da Infantaria; e, na do Rio 
de Janeiro, 500S000. O restante da importancia deveria ser levado para o Reino, 
em moeda de ouro, nas naus de guerra, para maior seguranga. Enquanto isso, seriam 
langados editais na Coldnia e no Reino para quem quisesse arrematar o Contrato. 
Foi o qu^ o rei resolveu, por resolu^ao de 18 de mar^o de 1713. — A.H.U.L* — 
Documentors da Bahia: "£>0 Conselho Ultramarino, ao rei, em Lxa., a 10 de fevereiro 
de 1714, sobre o comercio do sal, na ocasiao e sobre a arrematagao do Contrato do 
sal". (Mans. Zned.). 

'(218) — Jacome Ration — Op. cit., pg. 244. 

•(219) — Ver as tabelas anexas e as respectivas notas de rodape. 
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matagao, o maior lance obtido, juntamente com o parecer do mesmo Con- 

selho, sobre as condigoes oferecidas pelos langadores (220). 

Era marcado o dia do pregao do contrato do sal do Brasil, para que 
os pretendentes da arrematagao do mesmo, ou langadores o arrematas- 

sem. O que oferecesse maior lango, sob as melhores condigoes, ficaria 

com o contrato, 

O ato de arrematagao era realizado nos pagos reais da Cidade de 
Lisboa, onde se reunia o Conselho Ultramarino. Como era de habito, de- 

veriam estar presentes os Conselheiros e o Procurador do mesmo Conse- 

lho. Ao aproximar-se a ocasiao de ser feito novo contrato, este era posto 

em pregao, tambem no Brasil (221). Ai, com o despacho do Provedor- 
mor, o Escrivao da Fazenda Real colocava os editais nos lugares mais 

freqiientados e dava a ordem por escrito ao Porteiro do Conselho para 

por na praga o contrato do sal, de acordo com a car^a real, tendo ja apre- 

goado o contrato. Quern se interessasse, faria a oferta, devendo nomear 

procuradores no Reino, para a cerimonia da arrematagao (222). Seriam 
designados fiadores (223) e estipuladas as clausulas. 

As Camaras Municipals tambem podiam arrematar o contrato do 

sal, desde que cumprissem itodas as condigoes estipuladas, como qual- 

quer particular. E' o caso do contrato arrematado pela Camara da Ba- 

(220) — A-H.U.L. — Doctimen^tw Avulsos da Bahia, de 1716, Caixa 24. "Do Conselho 
Ultramarino, ao rei, sobre a arrematagao do Contrato do sal, em 13 de Janeiro de 
1716". (Mans. Ined.). 

(221) — D.H., vol. 83, pgs. 40 e 41. "Registo da carta de S. Magde. escrita ao Provedor- 
Mor da Fazenda, em que Ihe ordena que faga por em pregao nesta cidade, o contrato 
do sal e os pregos que se deram os remeta ao Conselho Ultramarino onde se ha de 
arrematar. Escrita em Lisboa a 26 de Janeiro de 1688, para o Provedor-Mor da Fa- 
zenda do Estado do Brasil". 

Em f:ns do s^culo XVII, a Coroa portuguesa tentava obter melhores tangos 
para o Contrato do Sal e por este motivo, mandava langar editais na Bahia, visando 
um melhor negbcio. (E' interessante lembrar que nessa epoca entrara em declinio o 
agucar do Brasil) . 

a) "Registo de uma carta de S. Alters, para se por edita:s sobre o Contrato 
do sal e sobre a forma do pagamento do sal em agucar. Lisboa, 22 de junho de 
1677". D.H., vol. 82, pg. 269. (E' de se notar a repugnancia dos mestrrs de em- 
barcagao em receber o frete do sal em agucar e nao em dinheiro); 

b) (E' interessante tambem, observar-se o grande intercsse da Coroa, em en- 
contrar arrematadores no Brasil, a ponto de permitir a liberdade de esploragao das 
salinas de Cabo Frio para os moradores dessa regiao, e para as da Capitania de Per- 
nambuco. ) "Registo da carta de Sua Majestade, escrita ao Provedor-Mor, Francisco 
Lamberto, sobre o contrato do sal. Lisboa, 16 de margo de 1694". D.H., vol. 83, 
pgs. 140 e 141. 

(222) — D.H-, vol. 84, pgs. 29 e 30. "Reg;sto da carta de S. Magde. c^crita ao Provedor- 
Mor da Fazenda Real, Francisco Lamberto, sobre se arrematar o contrato do sal. 
Escrita em Lisboa, a 9 de dezembro de 1698". 

(223) —« D.H., vol. 84, pgs 155 e 156, "Registo da carta de S. Magde. para o Provedor- 
Mor, Frannsco Lamberto, sobre os fiadores do Estanco Real do Sal e que os fiadores 
que se aceitarem apresentarfio os titulos das propriedades e hipotecas e procuragoea 
de suas mulherea, para darem outorga e fianga. Lisboa, 27 de dezembro de 1701". 
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hia, em meados do seculo XVII, para o sustento da Infantaria, por 14 

mil cruzados anuais (224) . 

Feita a arrematagao atraves do Conselho Ultramarino, o rei fazia 
uma comunicagao aos Govemadores e Capitaes-Generais das Capitanias 

com todos os pormenores (225) enviando-lhes, em seguida, as copias 

dos contratos elaborados no mesmo Conselho, cujas clausulas regulamen- 

tavam o comercio do produto para o Brasil, a administragao, os pregos, o 

transporte, os fretes, a armazenagem do sal e muitas outras particulari- 

dades do comercio desse genero tao importante para a Colonia (226). 

Nos contratos do seculo XVII e XVIII, os fundamentos eram sem- 

pre os mesmos. As clausulas nao sofriam grandes variagoes no referente 

a administragao. Variavam no tocante ao transporte, ora impondo fro- 

tas, ora permitindo o transporte do sal para o Brasil em "navios soltos", 

ou "de Hcenga". Variavam, tambem, os pregos, e bastante, no decorrer do 

periodo do monopolio . Variavam, quer os das arrematagoes dos Contra- 

tos efetuadas em Portugal, quanto os da venda do sal nos portos de 

estanque. 

a) Da Aplicagao do Dinheiro do Contrato. 

Rezavam os Contratos que o rendimento do sal que vinha para o 

Brasil era destinado a sustentar e socorrer a "gente de guerra", principal- 

mente da Praga da Bahia de Todos os Santos, da Vila do Espirito Santo, 
de Pernambuco e da Cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro. De 

quase todo o literal do Brasil, enfim. 

O Contratador faria os pagamentos na forma determinada pelo Con- 

selho Ultramarino. Do prego anual de cada Contrato, deviam ser pagos 

1:300$000 na cidade da Bahia e 500$000, no Rio de Janeiro para o sus- 

(224) — A-H .U .L. — Docs. Avulsos da Bahia — "Consults do Conselho Ultramarino, so- 
bre o que escreveram os oficiais da Camara da Bahia acerca do contrato, a que 
o Provedor nao quis dar cumprimt.0. Lisboa, 11 de agosto de 1665" ? "Os Officiais 
da Camara, da Bahia, em carta de 28 de mar^o passado, referem, que havendo V. 
Magde. concedido o estanco do sal por tempo de seis annos, em quantia de 14$ cru- 
zados, plo. contrato que offerecerao, para adjutorio do sustento da Infantra., e seu 
procurador Joao Goes de Araujo neste Reino celebrou com os Ministros de V. 
Magde. do Con^o. da fazda. 

(225) — Biblioteca Nacional de Lisboa — Fundo Geral, 238, (Is. 177. "Comunicagao feita 
ao Govemador e Capitao-General da Capitania de Sao Paulo, em 1738, sobre a ar- 
rematagao feita por Manuel de Bastos Viana, datada de 26 de abril de 1738". 

(226) — Da analise das varias clausulas dos contratos do seculo XVII e XVIII e que pode- 
mos conhecer o seu funcionamento. Embora tivessem os contratos se iniciado antes 
da segunda metade do seculo XVII, o primeiro de que dispomos £ do ano de 1658, 
feito com Luis de Pina Caldas (Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Col. 60. L.0 

7, pg. 204. Registo do Contrato do Sal do Estado do Brasil feito com L. de P. 
Caldas e Mel. de Castro. Rio de Janeiro, 20 de junho de 1659) . Como os posteriores 
sao praticamente semelhantes, acreditamos nao ter havido grandes diferengas entre 
os primeiros e o feito em 1658. (A-H.U.L. C6dice 296 do Cons. Ultr. Contratos 
de 1671, 1689, 1694, 1700) (Manas.). 
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tento da Infantaria e 80$000, em Lisboa, a dois oficiais da Secretaria do 

mesmo Conselho, 40S000 a cada um, anualmente (227). O restante seria 

pago ao Tesoureiro do Conselho, em quarteis ja vencidos (228), de 3 em 

3 meses (229). 

fiste sistema permaneceu durante todo o tempo do estanque do sal 

do Brasil. Quanto as consignagoes destinadas a praga da Bahia e do Rio 

de Janeiro, permaneceram as mesmas quantias ate meados do seculo 

XVIII, embora variassem os pregos das arrematagoes dos contratos e da 

venda do sal. Nessa ocasiao, porem, passaram os Contratadores a pagar, 

na Provedoria da Bahia, a terga parte do dinheiro do contrato e, na do 
Rio de Janeiro, as outras duas partes. Os pagamentos continuaram a ser 
feitos em quarteis, ou melhor, de 3 em 3 meses, sucessivamente (230), 

depois de vencido o 1.° ano; a saber, o 1.° quartel seria pago no dia 1.° 

de abril, o segundo em 1.° de julho e assim por diante, ate ser satis- 

feito o prego do contrato. Quanto aos 803000 anualmente pagos aos 

dois oficiais da Secretaria do Conselho Ultramarino, passava a recebe- 

los o Tesouro do mesmo Conselho, em beneficio da Fazenda Real (231). 
Das pessoas a quern fizesse os pagamentos, o Contratador cobrava 

"conhecimentos em forma", ou melhor, recibos, que eram levados em con- 

ta nos pagamentos feitos em Lisboa, ao Tesoureiro do Conselho Ultra- 
marino. £stes ultimos eram feitos tambem sucessivamente, de 3 em 3 

meses, ate ter sido liquidado o contrato. 
Faltando aos pagamentos, o Contratador e seus fiadores seriam exe- 

cutados, nao podendo mais manter negociagoes com a Fazenda Real (232). 

(227) — fisses pregos corresponderiam, em moeda brasileira atual, aproximadamentai 
fa Cr$ 632.432,43 de 1689 a 1750. (*). 

1:300$000 J a CrS 685.135,14 de 1750 em diante. 

SOOSOOO ^ a CrS 243.243,24 de 1689 a 1750. 
CrS 263.513,51 de 1750 em diante. 

80$000 a CrS 38.918,92 de 1689 a 1750. 
a CrS 42.162,16 de 1750 em diante. 

Para chegarmos « essas cifras, baseamo-nos na obra de Roberto Simon sen, "His- 
toria Economica do Brasil". vol. I, pgs. 112, 113, que apresenta a conversao dos reais dos 
seculos XVII e XVIII, para rail r6is em 1937; de acordo com Simonsen: 

Real: 1659 a 1750   72 rfts em 1937. 
1750 em diante     78 r^is em 1937. 

Multiplicaznos 1:3005000, 500$000 e 80S000, por 72 reis e 78 reis. para sa< 
bermos o quanto equivaleriam em 1937. Para reduxi-los a valor atual, em 

(*) — Dentre os contratos que possuimos, o primciro que estipula as quantias de 1:300$000, 
500S000 e 805000 a serem pagas respectivamente na Bahia, no Rio de Janeiro, para 
o sustento da infantaria e, em Lisboa, aos dois oficiais do Conselho Ultramarino, 4 o 
de 1689. (Loc. cit.) . 
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b) Do Transporte do Sal do Contrato. 

Em Lisboa, no Porto, ou na vila de Viana, o sal do contrato ja de- 

veria encontrar-se medido e preparado para a travessia maritima, em 

demanda aos portos de estanque do Brasil. Seria transportado em bar- 

cas, pelos arrais (233), barqueiros profissionais, ate os navios, em cujos 

poroes devia ser armazenado (234). 

Atravessando o Atlantico, o sal seria desembarcado na Bahia, em 

Pernambuco e no Rio de Janeiro, de onde saia o abastecimento para as 

outras capitanias. 

Todas as embarca^oes que saissem do Reino, deveriam, obrigatoria- 

mente, trazer o sal, de acordo com a sua capacidade (235). No seculo 

XVII, o sal pagava de frete 40 reis o alqueire. 

Os mestres de embarcagao nao poderiam receber quaisquer cargas, 
sem o conhecimento dos Contratadores. Eram obrigados a embarcar o 

cruzeiros, lan^amos mao do "Indice do custo de vida e do poder aquisitivo do cru- 
zeiro na cidade de Sao Paulo'' (calculado pelo Departamento da Prefeitura Muni- 
cipal de Sao Paulo — in Boletim do Instituto de Economia Gastao Vidigal da Asaq- 
ciagao Comercial de Sao Paulo, n.0 17, Ano II, dezembro, 1954, pg. 9) . De acordo 
com esse indice, tomamos como base o ano de 1939 = 100 e, o indice do poder aqui- 
sitivo em Sao Paulo em 1953, que decrescera para 14,8. 

O resultado daqueias multiplicagoes, multiplicamos por 100 e dividimos em se- 
guida, por 14,8. Obtivemos, entao uma atualizagao aprox:mada, na medida do pos- 
sivel, das quantias que deviam ser pagas pelo Contratador do sal, na Bahia, no Rio 
de Janeiro e em Lisboa. 

(228) — Contratos de 1671, 1689 e 1700. Cond. la. (Loc. cit.) . 
(229) — Contrato de 1719, feito com Antonio Teixeira e Manuel Velho da Costa. Cond. la. 
(230) — Contratos de 1764, 1776, 1782, 1788. Condigao 14a. —4 A.H.U.L. — Codice 298; 

Cont. de 1764. Cod. 306: Cent, de 1776, de 1782 e 1788. 
(231) — Contrato de 1758. A.H.U.L. — Livro da Jornada de Salvaterra, fls. 13, Original. 

"Contrato feito com Domingos Gomes de Castro", 
(232) — Contratos de 1744, 1750, 1764, 1776, 1782. (Loc. cit.). 
(233) — "ArrarV — palavra de procedencia arabe. Deriva de "ar-rais", patrao do barco. 

De emprego ordinar'o em Lisboa, no tempo de Gil Vicente. — Alberto Sampaio, 
"Estudos Historicos e Economicos", vol. I, pg. 267. 

(234) — Collecgao de Regimentos Real's — tomo II, pg. 262, In Coll. de Legislagao de J. J. 
Andrade e Silva, vol. de 1627-1640, pg. 154. "Regimento do Direito do Sal na Al" 
fandega de Lisboa", cond. VIII. 

(235) — O Contrato de 1665 feito com as Camaras do Brasil, a condigao 5a. reza o seguinte: 
"Com condigao q' em todas as embarcagoes exgepto as da Compa. gl. q' forem deste 
Reino de qualquer porto delle pa. as partes do Brazil serao obrigados os mestres dellas 
carregar cantidade de sal conforme a lotagao de seus navios a saber de quinhentas 
toneladas gem moyos atte oittenta e dahy pa. baixo conforme seu porte te dez moyo« 
e pa. baixo nao, com declaragao q' os navios q' forem fora da frotta nao serao obri- 
gados a carregar tanta quantia de sal como os q' forem em companhia da frota porq' 
quando vao sos sempre tem frette bastante de particulares pa. carregarem os seus 
navios e se os obrigarem (sic) a carregar a lotagao por inteiro tirar se Ihe a grande 
frette e de cada alqre. q' entregarem da medida da Bahia se Ihe pagara corenta rs. 
(...)". Contrato de 1665, loc, dt. 
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sal, antes de qualquer outra mercadoria, sob multa de 100 cruzados se 
assim nao procedessem. Outras cargas so poderiam ser embarcadas, me- 

diante ordem escrita, emitida pelo Contratador (236). Cada mestre de- 

veria entregar no Brasil 13 alqueires por moio embarcado, que foi a 
estiva combinada pelo Provedor Francisco Lamberto com os mestres, na 

ocasiao em que a introdugao do genero no Brasil corria por conta da 
Fazenda Real (237). 

Em caso de descaminho do sal, o mestre incorreria em multa (238). 

Seria confiscada toda a quantidade transportada para o Brasil, sem or- 

dem do Contratador, ou vendida fora do estanque. Para esta infra^ao, 
as penas seriam cumpridas na cadeia, alem da multa de 500 cruzados 

(239). 

O Contratador tambem poderia enviar o sal em uma nau de proprie- 

dade sua, ou fretada por sua conta e armada com 25 pe^as de artilha- 

ria, no minimo, a qual, depois de descarregar o sal no Brasil, poderia re- 
gressar a Portugal, fora do corpo das frotas, carregada de generos da 

Colonia (240). 

O Contratador tinha autorizagao para que a Casa do Sal de Lisboa 
Ihe fornecesse todos os barcos necessaries para o transporte do sal. Caso 

os navios do norte da Europa estivessem a embarcar o genero, a Mesa 

dessa entidade repartiria os barcos, conforme o numero dos navios, para 
que o Contrato nao fosse prejudicado e nem tampouco o abastecimento 

do Brasil (241). 

Para o transporte do sal, os Contratadores fariam a propria custa os 

paiois de tabua ou de esteiros. Porem, por conta dos mestres de embar- 

cagao corriam as despesas das estivas, para que o sal nao ficasse dani- 

ficado (242). 

Cada embarcagao poderia levar para o proprio gasto, ate 2 moios 
de sal. 

Descarregado no Brasil, o sal era depositado em armazens forne- 

cidos pelo rei. Caso nao fossem suficientes, o Contratador poderia alu- 

gar outros pelo prego da terra. Se preferisse construir, teria direito a 

receber uma area de terreno em "chaos" da Camara, com autorizagao da 

mesma. A propriedade ficar-lhe-ia pertencendo, mesmo depois de termi- 

nado o Contrato. 

(236) — Contrato de 1671. Cond. 6ft. 
(237) — Contrato de 1689. Cond. 22ft. 
(238) — Contrato de 1694. Cond. 23ft. 
(239) — Contrato de 1671. Cond. 8ft. 
(240) — Contrato de 1671. Cond. 20a. Contrato de 1694, Cond. 22ft. 
(241) — Os Contratos do s6cuIo XVIII referem-se & "Mesa do Sal" e nao "Casa do S«1M. A 

Mesa era uma repartigao da Casa. Contrato de 1738, d^usula 10a. Contrato de 1764, 
deusula 10a. Contrato de 1776, 1782, 1788. 

(242) — Contrato de 1694. Cond. 24ft. 
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O seculo XVIII trouxe modificagoes e aperfeigoamentos aos con- 

tratos do sal. Procurou-se preencher as lacunas. O contrato de 1719, 

por exemplo (243), cogitou da obrigatoriedade dos Contratadores car- 

regarem os navios com o sal a fim de que os mesmos nao se detivessem 

indefinidamente a espera-lo (244) . Alem disso, caso houvesse o impre- 

visto da falta de frotas ou navios para os portos da Bahia, Pernambuco 

ou Rio de Janeiro, os Contratadores seriam reembolsados dos prejuizos 

resultantes. A liquidagao das contas seria efetuada por dois "louvados", 

um por parte da Fazenda Real e outro, por parte do Contratador. Em 

caso de impasse, seria nomeado um terceiro, para o arbitramento, "sd- 

mente sem outra ordem de Sua Majestade" (245) . 

Navios e embarca^oes saidos de Lisboa nao receberiam despacho da 

Secretaria do Conselho da Fazenda, sem licenga escrita do Contratador 

ou do seu Procurador, na qual constasse terem sido carregados com o sal 

de sua respectiva lotagao. Nos outros portos do Reino, os encarregados 

a dar despacho aos navios so o fariam, mediante outra autorizagao se- 

melhante do Contratador (246). Por sua vez, todos os navios que trou- 

xessem sal para o Brasil, deveriam levar de volta uma certidao dos res- 

pectivos portos onde fora o sal desembarcado. A falta da certidao seria 

motive de processo, de acordo com as ordens reais. 

Os contratos dos meados do seculo XVIII em diante, na primeira 

condigao, assentavam que o sal transportado para o Brasil viria sem con- 

cessao de frotas reservadas ou especiais. Transportariam o sal, somente, 

as que partissem de Portugal, anualmente e nos anos relatives a cada 

contrato e, tambem, todos os navios e mais embarcagoes que saissem de 
quaisquer portos do Reino, para as "conquistas do Brasil", em frota, ou 

fora dela, em navegagao direta, ou com escala pela Ilha dos Agores (247). 
Nem sempre, porem, puderam os navios vir para o Brasil fora das fro- 

tas. Em 1739, por exemplo, p^** decreto real de 6 de abril, foram sus- 

(243) — Contrato de 1719. (Loc. Cit.) . 

(244) — Contrato de 1719. Cond. 4a. 

(245) — Contrato de 1719. Cond. 21a. 

(246) — Contratos de 1744, 1750, 1782, 1788, Cond. 4a. 

(247) — As vezes, os contratos estipulavam, alem dos Azores, Cabo Verde e Costa da Mina. 
Com o tempo, a escala unica seria os Agores; 
a) Contrato ieito com Jose Alvares de Sa, Lxa., 10 de dezembro de 1753. (para 
vigorar em 1756). A.H.U L. — Doc. n.o 19.105. 
b) "Condigoens com que S. Magde. tern ordenado que se arremate o Contrato do 
Sal do Brazil, para ficarem firmes, e permanentes, sem nellas se poder alterar couza 
algua, a menos que para isso nao preceda especial Decreto, ou Resolugao o dito Se- 
nhor" — Livro da Jornada de SaJvaterra, A.H.U.L., fls. 13. Original. E' do 
Contrato de Domingos Gomes da Costa e seus s6cios. Feito em Lisboa a 13 de fe- 
vereiro de 1758. 
— Contratos de 1728, 1732, 1738, 1744, 1750, 1753, 1758, 1764, 1776, 1782, 1788. 
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pensos os navios soltos (248). Quanto ao navio de lioenga fretado e ar- 

mado pelo Contratador, nem sempre foi concedido. O contrato de 1700, 

feito com Manuel Dias Filgueiras e o de 1719, com Antonio Teixeira e 
Manuel Velho, nao possuiam o privilegio (249). O contrato de Bento da 

Cunha Lima, em 1732, obteve a concessao; desde que fora arrematado sem 

a condigao de frotas, era-lhe concedido expedir do Reino e enviar de 
qualquer porto da Colonia, um navio de licenga em cada ano do con- 

trato (250). 

Cada embarcagao era obrigada a transportar a terga parte da sua 
lotagao, em sal, antes de embarcar qualquer genero, lotagao previa- 

mente arbitrada por "louvados" eleitos a contento das partes e com 

assistencia do "Patrao~mor", ou prefeito da cidade, seus oficiais e mais 

um comissario da Junta de Comercio do Reino e seus Dcfminios. Seria 

tudo realizado com a supervisao do Contratador ou do seu Procurador. 

Em decorrencia das fraudes no embarque do sal, das queixas dos donos 

de embarcagao e, de acordo com o real decreto de 18 de novembro de 

1757, o sal passava a ser medido sempre a bordo, por conta dos Contra- 

tadores (251). Estes fiscalizavam os carregamentos e, caso desejassem, 
poderiam mandar verificar ou ver medir o sal do seu contrato, nas pro- 

prias marinhas. 

Sendo o sal genero tao necessario ao Brasil, para que nao faltasse, 

o Contratador nao poderia dispensar embarcacao alguma de transportar em 
parte ou totalmente a sua lotagao. Caso o fizesse, seria multado em 

6.000 cruzados cada vez, pagos ao Tesoureiro do Conselho Ultramarino. 
Isentos de transportar o sal, estavam os navios que iam para Angola (252). 

Terminando em 1743 o contrato de Manuel de Bastos Viana (1738- 

1743), pelas condigoes 4a. e 6a. dos contratos seguintes, os senhorios, ca- 
pitaes e mestres das embarcagoes que partissem de Lisboa para os portos 

de estanque do Brasil seriam obrigados a entregar ai o sal, pela mesma 
medida pela qual o tivessem recebido na capital do Reino (253). Da 

(248) — A'H.U.L. — Cedxa de Con^ra^os do Brasil — "Do Conselho Ultramarino, sobre o 
requerimento de Manuel de Bastos Viana ao rei, sobre o transporte do sal". O 
despacho 6 de 12 de junho de 1739. (Mans. Indd.). (hoc. cit.). 

(249) —- Contrato de 1700. A.H.U L. — C6d. 296 do Cons. Ultr. "Contrato do sal do 
Brasil feito com Antonio Teixeira, Manuel Velho da Costa e Gongalo Pacheco Pe- 
reira, por tres anos". (Mans.). 

(250) — "Contrato de 1732, de Bento da Cunha Lima". — Cond. 4a. — A.H.U.L. — Re- 
servados da Biblioteca. 

(251) — "Contrato de 1788, feito com Joaquim Pedro Quintela e Joao Ferreira, por tempo do 
13 anos". A.H.U.L. — Cod. 306 do Cons. Ultr. — "Aviso do Marquex do Angeja 
para o Conde da Cunha, sobre a arremata^ao do contrato do sal". (Mans.). 
"Decreto de 18 de novembro de 1757". — Academia de Ciencias — Legisla^ao — 
XXII, fls. 66. 

(252) — A.H.U.L. — C6dices n.o 297; Contratos de 1744 e 1750; n.o 298, Contrato de 
1764; n.o 306, Contratos de 1776, 1782 e 1788, condicao I. 

(253) — "Contrato de 1744, feito com Luis de Abreu B irboxa". (Loc. cit.). Cond. 4a. Os coo* 
tratos seguintes mantem o mesmo princlpio at6 o fim do monopdlio. 
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mesma forma deveriam proceder os que saissem do Porto ou de Viana 

(254). Para tanto, seriam remetidos padroes aos portos coloniais, onde 

se efetuaria, no desembarque, urn desconto de 20% de "quebra", eqiiiva- 

lente a mesma quantidade que se costumara abater nos contratos ante- 

cedentes (255). 

Ate aquela ocasiao, para cada moio embarcado na cidade de Lisboa, 

tiveram os referidos capitaes e mestres que descarregar nos portos da 

"America", doze alqueires "pela medida e forma, porque sempre se cos- 

tumou a entregaf; para cada moio embarcado no Porto ou em Viana, 

a quantidade a ser descarregada no Brasil fora de quinze alqueires por 
moio, isto, por dois motives: em razao daquelas localidades despacharem 

o sal ja enxuto e purgado (256) e em virtude das medidas la adotadas 

para medir o sal terem um acrescimo de mais de vinte por cento em re- 
lagao as de Lisboa (257) . 

Havia grande disparidade nas medidas de Portugal e do Brasil, 

durante o periodo colonial. Cada alqueire do Brasil chegava a equivaler a 

quatro alqueires do Reino (258) . Portanto, se um moio de sal no Reino 

tinha sessenta alqueires (259), no Brasil tinha quinze alqueires, por se- 
rem maiores as medidas. 

Eis porque deveriam ser descarregados nos portos de estanque do 
Brasil, doze alqueires por moio embarcado em Lisboa e quinze alqueires 

por moio embarcado em Viana ou no Porto, sendo que o sal exportado 
por Lisboa estava sujeito a uma "quebra" ou dissolugao de 20% (mais 

ou menos tres alqueires por moio da medida do Brasil), enquanto tal 
nao sucedia com o de Viana e do Porto, porque ja saia daquelas locali- 

(254) — Idem — Cond. 6a. O contrato de 1756 de J. A. de Sa refere-se a meddas iguais, 
tanto em Lisboa, como na cidade do Porto como em Viana. Nao estipula a medida. 

(255) — Idem — Condi^ao 4a. e 6a. 
(255) — "Contrato de M. B. Viana" (1738-1743). (Loc. cit.) . Condigoes 4a. e 6a. e con- 

tratos do seculo XVIII ate essa data. 
(257) — Os contratos de B. C. Lima (1732) e de M. B. Viana (1738) (cond. 6a.) farem 

referencias <> que navios que recebessem sal na cidade do Porto ou na vila de 
Viana, deveriam entregar "nos portos da America" 15 alqueires por moio receb do, 
"em razao de receberem o sal enxuto e purgado", e pelo fato das medidas terem 
"de acressimo a respeyto desta Cidade (Lisboa) mais de vinte por cento". 

(258) — A.H'V.L. — Documentos Avulsos da Bahia — Caixa 24 de 1715. "Consulta do 
Cons. Ultr., de Lisboa, 4 de junho de 1712, sobre uma peti^ao de encampagao do 
contrato do sal, por parte de Manuel Dias Filgueiras, Contratador do Sal" (M^m. 
Ined.) . 

(259) — D. Raphael Bluteau — "Vocabulario Portuguez e Latino (...), vol. 5, pg. 614 •—* 
"(...) moyo he medida de 60 alqueires (...)". 
Fr. Joaquim de Santa Rosa Viterbo — "Elucidario das palavras, termos e frasea 
que em Portugal antigamente se usaram (...)", vol. II, pg. 101. 
Laudelino Frefre — "Grande e Novissimo Dicionario da Lingua Portuguesa" — 
"Moio. Lat. Modius — Medida de Capacidade do antigo sistema, equivalente a 60 
alque'res ou 828 litres". 



O MONOPOLIO DO SAL NO ESTADO DO BRASIL 75 

dades com destino ao Brasil, enxuto e purgado (260) e, portanto, muito 

menos deliquescente. 

De 1744 em diante, modificado o sistema, o sal passou a ser des- 

carregado no Brasil pelas mesmas medidas da Metropole, continuan- 
do, entretanto, a ser levada em conta a "quehra" de 20% relativa a dis- 

solugao do sal armazenado nos umidos poroes das embarcagoes. 

O Contratador era obrigado a ter o sal pronto no Porto e em Viana, 
para onde deveria te-lo conduzido a propria custa, porem, isento de pa- 

gamento de direitos, pagando somente os fretes, segundo a condigao quar- 

ta. Caso fosse obrigado a pagar direitos, estes seriam descontados no 

prego do contrato (261). 

Em caso de falta de sal na ocasiao do desembarque — assunto que 

estudaremos com mais vagar, ao cuidarmos dos problemas decorrentes do 

transporte — o capitao do navio, ou mestre de embarcagao seriam obriga- 

dos a reembolsar o Contratador, pelo prego do sal do local do descarrega- 
mento (262). Em caso do sal exceder a lotagao do navio, o excesso deveria 

ser entregue ao Contratador, o qual pagaria o frete estipulado. O frete do 

sal que durante o seculo XVII era de 40 reis por alqueire (263), durante 

o seculo XVIII subiu de prego. Os contratos de 1716 e de 1719 convencio- 
naram-no a 60 reis o alqueire da medida do Brasil, o que saia a 720 reis o 

moio (264). Tempos depois, o moio de sal descarregado em Pernambuco 

pagava 1$600, na Bahia, 2$000 e no Rio de Janeiro, 2$500 (265). E com 

este preco mantiveram-se os contratos ate o fim do estanque, em 1801 

(266). 

(260) — O sal exportado de Lisboa estava sujeito a uma "quebra" de 20 por cento por moio, 
Assim: os 12 alqueires desembarcados no Brasil na medida da Coldnia correspondiam 
em Lisboa, a 48 alqueires. A diferenga entre 48 alqueires (12 do Brasil) e 60 al- 
queires (1 moio em Portugal) e igual a 12 alqueires, cifra que corresponde 4 disso- 
lugao de 20 por cento do sal na viagem de L'sboa ao Brasil, em cada moio (60 al- 
queires) embarcado, ou melhor, 3 alqueires, em relagao & medida do Brasil. 

(261) — Contratos de 1744, 1750, 1764, 1776, 1782, 1788 — Condigao 6a. 
(262) — Contrato de L. de A. Barboza, (1744). 
(263) — Contratos de 1658, 1671, 1689, 1694, 1700, (Loc. cits.). 
(264) — "Contrato de 1716, feito com Antonio Teixeira de Almeida e Gonralo Pacheco Pe- 

reira" — AH.U.L. — Cod. 296 do Cons. Ultr., fls. 204. (M«ns.). 
(265) — O contrato de Balthezar Lopes da Paz, feito em 1721, d^ « cifra de 1$200 por moio 

da medida do Brasil. E cada' mestre deveria descarregar nos portos do Brasil, 12 
alqueires por mo:o embarcado em Portugal. No contrato anterior, eram 13 alquei- 
res por moio. 
Contrato de 1744 e contrato de 1750. 

(266) — Procuramos analisar, na medida do possivel, os pregos do frete do sal para o Brasil, 
durante os s6culos XVII e XVIII. Para os dev'dos c61culos, utitizamo-nos da obra de A. 
C. Teixeira do Ara£ao, "Descripgao Grral e Historica das Moedas Cunhadas em nome dos 
reis, regentes e govemadores de Portugar, tomos I e II; da obra de R. Simomen. "Histo- 
ria Economica do Brasil", vol. 1, e do Bolctim do Instituto de Economia Gastao Vidigal, 
da Associagao Comcrcial de Sao Paulo, (Suplemento Economico do Di6rio do Co- 
mircio", n.® 17, Aao 11, dezembro de 1954 (pg. 9, "Jndice do custo de vida e do 
poder aquititivo do cruzeiro na ddade de Sao Paulo", calculado pelo Departamento 
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De 1700 em diante, o Contratador deveria mandar para o Rio de 
Janeiro, alem da quantidade necessaria de sal para o provimento daque- 

la Capitania, mais 6.000 alqueires anuais, para o provimento da vila de 
Santos, "para deles sair o tributo que prometeram os tnoradores das Ca- 

pitanias do sul", caso houvesse embarcagoes suficientes para o trans- 

porte e condugao do sal (267). De 1732 em diante, deveria transpor- 

ta-lo em navios ou outras embarcagoes, por sua propria conta, em nave- 
gagao direta, ou com escala pelos outros portos, para que nao houvesse 

falta; era obrigado, pelo contrato, a descarregar 7, 8 mil alqueires ou 

todo o sal que Ihe fosse possivel (268). 
Seriam, tambem, fornecidos em Santos armazens para o recolhi- 

mento e venda do sal, sem que o Contratador fosse obrigado a pagar o 
aluguel. Era o mesmo sistema estabelecido desde o seculo XVII, em 

de Cultura da Prefeitura Municipal de Sao Paulo e tomando como base o ano de 
1939 = 100). 

Efetuamos os calculos ate 1937, tendo por base a obra de A. C. Teixeira de 
Aragao e o trabalho de R. Simonsen. Dessa epoca para ca, foi-nos de grande utili- 
dade o "Indice do custo de vida e do poder aquisitivo do cruzeiro na cidade de Sao 
Paulo"; por ele, conseguimos reduzir os pregos a valores atuais, ate 1953, cujos dados 
necessarios para os calculos foram os ultimos que conseguimos obter, 

Tendo por base o ano de 1939 — 100, em 1953, o indice do poder aquisitivo 
do cruzeiro teria decaido para 14,8. Efetuamos as operagoes, multiplicando' o valor 
do real convertido para o ano de 1937, pelo pre^o dos fretes do sal nos varios pe- 
riodos mencionados. O resultado obtido, foi multiplicado por 100 e dividido por 14,8, 
de acordo com a presente formula: CrS (1953) = Mil reis (1937) x 100 

(267) 
(268) 

14,8 
Desta maneira, chegamos a obter as cifras aqu; apresentadas. Cumpre-nos, en- 

tretanto, observar, que nao sao absolutas e sim, aproximadas, servindo apenas, para 
dar uma ideia do valor dos fretes naquela epoca, em relagad aos nossos dias e em 
relagao a moeda brasileira atual. 
Portanto; 
Em 1658, o frete de 40 rs. por alqueire de sal = Cr$ 
Em 1702, o frete de 40 rs. por alqueire de sal = Cr$ 
Em 1716, o frete de 60 rs. por alqueire de sal = Cr$ 
De 1722 
a 1725, o frete de 1.200 rs. por moio de sal — Cr$ 
De 1728 
a 1731, o frete de 2.000 rs. por moio de sal = Cr$ 

o frete de 3.000 rs. por moio de sal = Cr$ 
De 1732 
(a 1749), o frete de 1.600 rs. por moio de sal = Cr$ 

o frete de 2.000 rs. por moio de sal = Cr$ 
o frete de 2.500 rs. por moio de sal = Cr$ 

De 1750 
(a 1801), o frete de 1.600 rs. por moio de sal = Cr$ 

o frete de 2.000 rs. por moio de sal = Cr$ 
o frete de 2.500 rs. por moio de sal = Cr$ 

Contrato de 1700, cond. 6a. e Contrato de i 1719, cond. 5a. 
A.H.U-L. — Codice do Cons. Ultr. n.0 296. Contrato de Bento da Cunha Lima, 
de 1732. (Mans,). Cond-. 3a. e 4a. e contratos seguintes aqui citados. 

283,78 em 1953. 
194,59 em 1953. 
291,89, em 1953. 

583,78, em 1953. 

972,97, em 1953. 
1.459,46, em 1953. 

778,38, em 1953. 
972,97, em 1953. 

1,216,22, em 1953. 

843,24, em 1953. 
1.054,05, em 1953. 
1.317,57, em 1953. 
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todos os portos de estanque do Brasil (269), sendo estendido ao novo 

porto do estanque instituido em 1732. 

Quanto ao sal desembarcado em Santos, os seis mil alqueires que 

Ihe eram destinados anualmente, nao constituiam soma exagerada. Cor- 

respondiam a 100 moios. Porem, com o decorrer do tempo, aqueles 100 

moios nao foram suficientes para o abastecimento da Capitania de Sao 

Paulo. De 1732 em diante, os contratos referem-se a 7 ou 8 mil alquei- 

res, ou a todo o sal que fosse possivel o Contratador descarregar na pra- 

9a de Santos (270). Os outros portos de estanque, Recife, Salvador e o 

Rio de Janeiro recebiam maiores quantidades de sal e, com maior fre- 
quencia. Muitas vezes, Santos, que nao oferecia interesse comercial as 

embarcagoes do Reino, ficou sem receber o produto. E' o que provam os 
livros de registro da Mesa do Sal de Lisboa, correspondentes aos anos 

de 1768 a 1770 (271). 

(269) — A H.U.L. — Caixa de Contratos do Brasil — Sobre os Armazens do Sal, no Rio 
de Janeiro, no seculo XVIII. — Em 1789, os Contratadores do sal come^aram a 
construgao de armaz&is proprios para a armazenagem e dep6sito do sal. A construgao 
ficou em 60 mil cruzados, tnais ou menos. O terreno foi concedido pela Coroa, no 
bairro da Prainha, k raiz do morro de Sao Bento. Ate entao, o sal tinha sido arma- 
zenado em um armazem pertencente aos monges bened'tinos. para os quais os Con- 
tratadores pagavam o exorbitante aluguel de 300S000. Era um armazem sem ca- 
pacidade nem solidez de paredes que pudessem resistir ao peso do genero. alem de 
nao estar em sitio vantajoso ao Contrato e ao povo. O terreno concedido tinha 100 
palmos de testada e, todo o fundo para a parte do mar. A obra foi iniciada com 
grande dificuldade, por ser precise formar o piano a poder de minas e com extraor- 
dinaria despesa pela grossura das paredes, madeiramento, cais etc. Seriam capazes 
de comportar grandes dep6sitos de sal e facilitariam o embarque das avuhadissimas 
porgoes destinadas as vilas adjacentes e k Ilha de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, para a "extragao de carnes salgadas que fazem um interessante comercio naquele 
continente. Seria util tamb&n ao abastecimento das Capitanias centrais que manda- 
vam buscar provimentos necess^rios no Rio de Janeiro, "para si e para a conservacao 
dos seus gados, h que dao ragoes diariamente, evitando todos por este modo a des- 
pesa da condugao, que fariao de qualquer outro deposit© estabelecido em sitio retirado 
da Marinha''. Seria util o Armazem, ate para a defesa da Cidade do Rio de Janeiro, 
por causa da sua situagao contigua ao mar, da sua fortaleza e da "disposi^ao para se 
ftanquearem as praies vizinbas com algumas pe^as de artilharia colocadas sobre o cais. 
— "Consults a Rainha sobre a petigao dos Contratadores do sal do Brasil, para que 
Ihes fosse confirmada u concessao do terreno ocupado com os armazens que construi- 
ram para o depdsito do sal, para ficar no aeu domino e livre possessao". — Com 
despecbos datados de Lisboa, a 1.° e 3 de Julho de 1795. Anexo — a Peti^ao. 
Anexos — Mais despachos: 3 de julho de 1795. E um Parecer do Vice-Rei do 
Brasil, Conde de Rezende, datado do Rio de Janeiro, a 5 de mar^o de 1796, a man- 
dado da Rainha, por ordem de 19 de dezeznbro de 1795. (Mans. Ined.) . 

(2 70) •— A H-l/.L. — Contrato de M. B. Viana, cond. 3a. (Loc. dt.),. (Doc. Impresso. 
n.o 10.750). 

(271) — De acordo com 8les, em 1768, Pernarobuco recebeu de Portugal 2.223 moios e 9 
fangat de sal, a Bahia, 3.252 moios e 11 fangas, o Rio de Janeiro, 1.268 moios. 
Para Santos nao foram registradas remessas de sal. Em 1769, Pemsmbuco recebeu 
1.654 moios e 3 fangas, a Bahia 3.182 moios e 20 fangas, o Rio de Janeiro, 2.777 
moios c 26 fangas, Santos recebeu 1.721 moios e 6 fangas. Em 1771, Pemambuco 
recebeu 2.041 moios e 14 fangas, a Bahia, 1.592 moios e 7 fangas, o Rio de Ja- 
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c) Dos pregos do sal do Contrato (272). 

Em primeiro lugar, os pregos dos contratos arrematados eram ex- 

tremamente variaveis. Os contratos de 1658 e de 1665 foram arremata- 
dos por 14.000 cruzados (5:600$000) de renda por ano; 8.500 cruza- 

dos (4:080$000) alcangou o de 1671; 13.000 cruzados e 300$000 

(6:540$000), o de 1689; 9:020$000 (18.791 cruzados) o de 1694; 

11:200$000 (23.333 cruzados), o de 1702 (273), As variagoes nos 

pregos continuaram pelo seculo XVIII a fora. O contrato de 1716 a 

1719 foi arrematado por 10:400$000 anuais (274) (21.666 cruzados), 

o de 1719 tambem foi arrematado pelo mesmo preco (275). O contrato 

de 1722, por tres anos, a 50.500 cruzados (24:240$000) por ano (276). 

Em 1728 vigoraram contratos em separado para cada regiao' do Brasil. 

Conseqiientemente os pregos foram outros. O contrato para o Rio de 

Janeiro foi arrematado por 30.500 cruzados (14:640$000) anuais, por 

tempo de tres anos (277). Explica-se o prego, porque o Rio de Janeiro 

nesse tempo era a porta oficial de saida de ouro para Portugal e a prin- 

cipal para a entrada de generos destinados aos mercadcs da regiao de 
mineragao. O contrato de Pernambuco e Paraiba, por 12.000 cruzados 

(278) (5:760$000). Foi arrematado o contrato de Santos e da Capi- 

tania de Sao Paulo, por 18.000 cruzados (10:240$000) e, embora arre- 
matado, nao chegou a vigorar (279). 

neiro, 4.387 moios e 76 fangas, Santos, 311 moios e 4 fangas. Arquivo da Casa da 
Moeda de Lisboa — Receita da Mesa do Sal dos anos de 1768 a 1770: Livro 639 
—« Livro que ha de servir na Mesa do Sal para entradas, Lisboa, 28 de novembro de 
1767, fls, 21 a 296. Livro 640 — Livro de Registro de Entradas da Mesa do Sal, 
fls. 7 a 274. Livro 641 — Idem, fls. 25 a 296. (JVfanss. Ineds.) . 

(272) — As conversoes de moeda para cruzados ou para mil reis, que estao entre paren- 
tesis sao baseadas na obra de A. C. Teixeira de Ara^ao -— "Descrip^ao Geral e 
Historica das moedas cunhadas em nome dos reis, regentes e governadores de Por- 
tugal" — tomos I, pg. 324; II, pgs. 5, 28, 41, 68, 93, 105, 122, 237 e 240. 

(273) — Contratos de 1658, 1665, 1671, 1689, 1694, 1700, (Loc. cit.) — parte introdutoria. 
(274) — A.H-U.L. — Codice do Cons. Ultr., n.0 296, fls. 204 a 209 v. — "Contrato do 

Sal deste Rno, para o Estado do Brasil", feito com Antonio Texra. de Almeida e 
Gongalo Pacheco Pereira", "por tpo. de tres annos (...)" (Mans.). 

(275) ~ Contrato de 1719. (Loc. c t.). 
(276) — A'H.U.L. — (Doc. n.0 5.071, impresso) . Contrato de Balthezar Lopes da Paz. 
(277) — A.H.U.L. — (Doc. n.0 7.442, impresso). Contrato de Francisco Mendes. 
(278) — A.H.U.L. — Codice 296 do Cons. Ultr. — Contrato de Agostinho de Andrade e 

Sylva. 
(279) — A.H.U.L, — Documentos de Sao Paulo. ——» "Certidao de que o executor Luis 

Antonio de Araujo aceitara ao rematante socio Alvres (sic) e por seus fiadorea 
Vasco Lourengo Veloso e Francisco Pinheiro, homens de negocio da Praga de Lis- 
boa, em que se obrigaram como fiadores e principaes pagadores suje tos as leis dot 
depositaries do Juizo, cada um por si e um por ambos a pagarem na mao do Te- 
soureiro do Conselho Ultramarino a quantia de 18.000 cruzados em cada um ano 
do prego da arrematagao do sal de Santos e Sao Paulo e todo o seu distrito (...). 
Lxa., 8 de fevereiro de 1727. Manuel do Couto Preto". (Mans. Ined.) . 
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Unificado o contrato de 1732, foi arrematado por 50.000 cruzados 

e 300$000 (280) (24:300$000), o de 1738 atingiu em arrematagao, o 
prego de 91.000 cruzados (281) (43:680$000), o de 1744, 90.000 cru- 

zados (282) (36:000$000), o de 1750, 49.000 cruzados e 380S000 

(283) (23:900$000), o de 1756, 122.000 cruzados e 1005000 (284) 
(58:660$000), o de 1758 foi arrematado por 24:030$000 (285), (50.625 

cruzados), o de 1764, por 41:005$000 (286) (85.427 cruzados), o de 

1776, por 106.000 cruzados (287) (50:880$000), o de 1782, por 114.000 
cruzados (288) (54:720$000) e o de 1788, o ultimo, que vigorou du- 

rante 13 anos, por 48:000$000 (289), (100.000 cruzados) (290). 

(280) — A.H .U • L. — Reservados da Biblioteca — Contrato de Bento da Cunha Lima 
(Loc. cit.) . 

(281) — A.H-U.L. — Doc. 10.750, (rmpresso) . Contrato de Manuel de Bastos Viana. 
(282) — A .H .U .L. — Codice 297 do Cons. Ultr, Contrato de Luis de Abreu Barbosa. 

£ste contrato foi transpassado para Estevao Martins Torres — Arqitivo do Estado 
de Sao JPauJo — Livro 51, Tempo Colonial, fls. 24 verso. 

A quantia de 36:000S000 por ano, importando ao todo, em seis anos, 216 
contos livres para a Fazenda Real. — T.T. — Ministerio do Reino — Consultas 
do Conselho Ultramarino. Mago 315. 

(283) — A.H.U.L. — Codice 297 do Conselho Ultramarino — Contrato de Balthezar Si- 
moes Viana. 

(284) — A.H.U.L. — Doc. 19.105, (fmpresso) , Contrato de Jose Alvares de Sa. 
(285) — A.H-U.L. — Livro da Jornada de Salvaterra, fls. 13 — Contrato de Domingos 

Gomes da Costa. (Mans. Original) . 

T.T — Min:sterio do Reino — Conselho da Fazenda, de 13 de novembro 
de 1758. Mago 294. Sobre o contrato do sal. 

"Contratos do Sal" 

"(,..) An da actualmente em 24.030$000. Tern de lango 19.400$000 rs. dan- 
do o Conselho por motivo desta baixa as chuvas (...) que diz causarao esterelidade 
impedindo a cultura, e coiheita deste genero. E isto tambem he affectado: porque e 
sal sempre sobe ja em grandes quantidades de huns para outros annos, donde rezulta 
que h menor coiheita de hum anno nao causa esterilidade deste genero como diz o 
Conselho, por falta de extracgao, mas quando muito pode fazer diferenga de algum 
mayor prego no que for extrahido. E acrece que enquanto houver a guerra actual 
nao pode deixar de ser a extracgao a mesma, e devem subir tambem as condigoens". 
De uma inforiragao sobre o rendimento dos contratos apresentada em Consulta do 
Conselho da Fazenda de 13 de novembro de 1758. 

A.H.U.L. — Codice 298 do Cons. Ultr. — Contrato de Jos^ Alvares de Mira o 
Socios. (Mans.). 
A.H-U.L. — Codice 306 do Cons. Ultr. — Contrato de Inacio Pedro Quintola e 
S6cios. (Mans.). 
A.H-U.L. — Codice 306 do Cons. Ultr. — Contrato de Joaquim Pedro Quintela e 
S6cios. (Mans.) . 
A.H.U.L. — Codice 306 do Cons. Ultr. — Contrato de Joaquim Pedro Quintela 
e Socios. ( Mans.) . 
Para a devida avaliagao dos pregos dos contratos do sal do soculo XVII e do s^culo 
XVIII, elaboramos, na med'da do possivel, um calculo aprozitnado sobre o quanto 
representariam aqueles valores em nossa moeda atual. As cifras obtidas nao sao ab- 
•olutas, porem, chegam a dar uma id&a aproximada do quanto valeriam os contratos 

(286) — 

(287) — 

(288) — 

(289) — 

(290) — 
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Os pregos da venda do sal no Brasil tambem sofreram alteragoes; 

porem, sempre para mais. Durante todo o seculo XVII, foram os se- 

guintes: na Bahia, no Rio de Janeiro e em Pemambuco, o alqueire custa- 

va 320 reis. Nas demais pragas, 480 reis (291). 

No seculo XVIII nao foram os mesmos. O contrato de 1700 pare- 

cia anunciar uma alta nos pregos para os proximos anos. Estipulava 
mesmo que em caso de queda na produgao do Reino, o moio ai chega- 

ria a valer 1$500 ou 2$000. Nesse caso, seriam acrescentados 2 a 4 vin- 

tens em cada alqueire de sal vendido no Brasil (292). Custava, entao, 

o alqueire de sal em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro, 320 

reis e nas outras pragas, 480 reis (293). 
Em 1716, na Bahia, em Pernambuco, na Paraiba e no Rio de Ja- 

neiro, o alqueire subiu para 480 reis e nas outras Capitanias, para onde 

do sal em nossos dias e o que teriam representado para a epoca em que foram 
arrematados. 

Para os calculos, utilizamc-nos da obra de A. C. Teixeira de Aragao, "Descrip- 
£ao Geral e Historica das Moedas Cunhadas em nome dos reis, regentes e gover- 
nadores de Portugal", tomos I e II, do trabalho de Roberto Simonsen, "Historia Eco- 
nomica do Brasil", vol. I, e do "Boletim do Institute de Economia Gastao Vidigal 
da Associagao Comercial de Sao Paulo", (Suplemento Economico do Diario do Co- 
mercio). n.0 17, Ano II, dezembro, 1954. (Loc. cit.) . A obra de A. C. Teixeira 
de Aragao , ofereceu as bases para os calculos; a obra de R. Simonsen facultou a 
redugao dos pre?os ate 1937 e , de acordo com o "Indice do custo de vida e do 
poder aquisitivo do cruzeiro na C dade de Sao Paulo", calculado pelo Departamento 
de Cultura da Prefeitura Municipal de Sao Paulo, tomando como base o ano de 
1939 = 100, (in Boletim do Instituto de Economia, etc., pg. 9), conseguimos re- 
duzir os pregos a valores atuais, ate 1953, ano cujos dados necessarios para as ope- 
ragoes foram os ultimos que conseguimos obter. 

Tomando-se, pois, como base o ano de 1939, que, com grande aproximagao 
pode ser considerado como ano normal, antecedendo o periodo de guerra, caracte- 
rizado por intensa desvalorizagao da moeda nacional, o indice do poder aquisitivo 
do cruzeiro seria, em 1953, igual a 14,8. Assim efetuamos os calculos da seguinte 
mane:ra: 

Cr$ (1953) Mil reis (1937) z 100 

14,8 
De acordo com os calculos elaborados, temos os seguintes valores atuais apro- 

ximados: 

1658 — 14.000 cruzados ( 5:600*000) , .. .... Cr* 8.611.513,51 
1665 — 14.000 cruzados ( 5:600*000)    Cr* 8.611.513,51 
1671 —« 8.500 cruzados ( 4:080*000)   4.290.777,03 
1639 — 13.000 cruzados 

e 300$000, 

13.625 
ou 

cruzados ( 6:540*000)   Cr* 6.877.863,17 
1694 — 18.791 cruzados ( 9:020*000)   .... CzS 9.485.564,01 
1702 — 23.333 cruzados (11:200*000)   Cr* 11.778.435,33 
1716 — 21.667 cruzados (10:400*000)   Cr* 5.151. 768,45 
1719 — 21.667 cruzados (10:400*000)   , Cr* 5.151.768,45 
1722 — 50.500 cruzados (24:240*000)   .... Cr* 12.007.398,64 
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nao iam navios em viagem direta, 720 reis (294). Os contratos de 
1719 e de 1721 mantiveram os mesmos pre^os (295). 

Na epoca da divisao dos contratos, em 1728, em Pernambuco, o 
alqueire de sal era vendido por 550 reis na cidade de Olinda e cinco 

leguas ao redor. Para alem, o sal seria vendido a pre^o a combinaf en- 

tre vendedor e comprador. O mesmo vigoraria para a Capitania da 
Paraiba (296) . 

Na cidade do Rio de Janeiro, num raio de cinco leguas, o sal deve- 

ria ser vendido a 720 reis o alqueire (297). 

1728 — 20.166,6 crux. (10;213$333)   Cr$ 4.795.113,04 (♦) 
1732 — 50.500 cruzados 

e 300$000, 
ou 

50.625 cruzodos (24:3005000)   Cr$ 12.037.357,70 
1738 — 91.000 cruzados (43:6805000)   Cr$ 21.637.094,59 
1744 _ 90.000 cruzados (36:0005000)   CrS 21.399.324,32 
1750 — 49.000 cruzados 

e 3805000, 
ou 

49.791 cruzados (23:9005000)   CrS 12.915.045,26 
1756 — 122.000 cruzados 

e 1005000, 
ou 

122.208 cruzados (58:6605000)   Cr5 31.698 938,59 
1758 — 50.063 cruzados (24:0305000)   Cr5 12.985.598,02 
1764 — 85.427 cruzados (41:0055000)   Cr5 22.158.493,93 
1776 — 106.000 cruzados (50:8805000)   CrS 27.494.824,32 
1782 — 114.000 cruzados (54:7205000)   Cr5 29.569.905,40 
1788 — 100.000 cruzados (48:0005000)   CrS 25.938.513,51 

(291) — O alqueire custando 320 re's, 13 alqueires (por moio desembarcado) na Bahia ficavam 
em 4$160 reis, custando 480 reis nas derrais pragas, saiam a 65240 r&s. (Ver o item 
referente ao Transporte do sal do Contrato — Sec. XVU) . 

(292) — Contrato de 1700. Condi^ao 4a. (Mans.). 
(293) — Contrato de 1700. Condi^ao 4a. (Mans.). 
(294) — A-H.V.L. — Codice do Cons. Ultr. n.0 296, fls. 204. Contrato feito com Antonio 

Teixeira de Almeida e Gongalo Pacheco Pereira, a principiar era 1716, por tres anos, 
cond. 3a. (Loc. cit.). 

(295) — Contrato de 1719. Cond. 3a. (Loc. cit.). 
Contrato de 1721. Cond 3a., feito com Balthezar Lopes da Paz. O prero do sal na 
Bahia, em Pernambuco, na Paraiba e no Rio de Janeiro era 480 r6is. Nas outras 
capitanias, 720 r&s, "porquanto das ditas pra;as hao de ser provides as mais Capi- 
tanias", pg. 6. (Doc. impresao) . (Loc. cit.). 
O alqueire a 720 r&s, saiam 12 alqueires por moio desembarcado a 85640 reis. 

(296) — Contrato de 1728, feito com Agostinho de Andrade e Silva, para Pernambuco e Pa- 
raiba. Cond. 3a. 

(297) — Contrato de Francisco Mendes para o Rio de Jane ro Cond. 3a. 

(*) — Media dos tres contratos parciais de 1728. 
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Com a unificagao dos contratos, em 1732, foram os seguintes os pre- 

^os do alqueire de sal: 

Eram pregos que nao podiam ser alterados nessas cidades, nem nos 

distritos situados a cinco leguas ao redor. Fora desses limites, o Con- 

tratador, on qualquer pessoa que comprasse o sal nos seus estanques^ 

poderia vender a "avenga" das partes. 

^stes pregos dos contratos permaneceram inalteraveis ate o fim 

do regime de estanque, em 1801 (299). 

Quanto a vila e ao porto de Santos, de 1732 em diante, deveriam 
ser supridos diretamente pelo Contratador. Ate entao, o sal que para 

ai se destinava era desembarcado no Rio de Janeiro (300); chegava a 

Santos pelo prego de 480 reis o alqueire; 160 reis a mais do que na 

cidade fluminense, porque nao havia navegagao direta para Santos. 

Quando os contratos abrangeram o porto de Santos, o sal passou 
a ser vendido por mais. O contrato de 1732 fixou a cifra de 960 reis o 

alqueire (301). Os contratos seguintes, porem, estipularam 1$280 reis, 
preco que permaneceu ate o termino do regime de monopolio (302), 

(303), (304). 

(298) — A 540 reis o alqueire, 12 alqueires (moio) saiam a 6$480 reis. A 640 reis o al- 
queire, 12 alqueires (moio) saiam a 7$680 reis. A 720 reis o alqueire, 12 alqueries 
(mo'o) saiam a 8S640 reis. 

(299) — Contratos de 1700, 1719, 1721, 1728, 1738, 1744, 1750, 1776, 1782 e 1788. 
(300) -— No contrato de Ealthezar Lopes da Paz — 1721 —- os 6.000 alqueires de sal des- 

tinados a Santos eram desembarcados no Rio de Janeiro, juntamente com o que era 
dest nado a essa Capitania. Depois e que deveria ser transportado, para o porto prin- 
cipal da Capitania de Sao Paulo. Porem, o sal destinado a Santos era levado para o 
Rio de Janeiro, unicamente se o Contratador dispusesse de embarcagoes suficientes 
para tanto. Devido ao grande consumo da cidade fluminense, como do interior mi- 
neiro, o sal ai desembarcado nunca era suficiente para Santos, para Sao Paulo e vilas 
adjacentes. A solugao dos 6.000 alqueires nao resolvra o problema. Uma nova solu- 
cao foi adotada: o Contratador obrigava-se a colocar em Santos todo o sal que Ihe 
fosse possivel, sete, oito mil alqueires, ate mais se fosse necessario. E' evidente a 
evolugao no sistema de abastecimento de sal para a Capitania de Sao Paulo. 

(301) — Contrato de 1732 de Bento da Cunha Lima. Cond. 3a. 
(302) — Contratos de 1738, 1744, 1750, 1756, 1758, 1764, 1776, 1782 e 1788. Cond. 3a. 
(303) — A 960 reis o alqueire, 12 alqueires (moio) saiam a 11 $520 reis, a 1$280 reis o al- 

quere, a 15$360 reis. 
(304) — Seguindo o mesmo criterio que seguimos para a atualizagao dos pregos dos contratofl 

do sal dos seculos XVII e XVIII, tambem procuramos, o quanto possivel, atualizar os 
pregos do alqueire do genero vendido nos portos de estanque do Brasil. 

De acordo com esse criterio temos o seguinte: 
Durante o seculo XVII: Nos meados desse seculo, os 320 reis do alqueire de 

sal na Bahia, no Rio de Janeiro e em Pernambuco equivaleriam, aproximadamente. 

a) em Recife de Pernambuco 

b) na cidade da Bahia 

c) no Rio de Janeiro 

540 reis. 

640 reis. 

720 reis (298). 
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Foram estes os pregos taxados peios contratos na metade do seculo 

XVII e por todo o seculo XVIII. O Contratador nao poderia infringi-los. 
Poderia, unicamente, visando favorecer o consume, vender o sal por 

menor prego do que o estipulado. 

O sal destinado a Colonia do Sacramento seria comprado ao Con- 
tratador, nos seus estanques, por prego a ser ajustado com as partes. 

Querendo a Fazenda Real mandar o sal por sua conta, o Contratador 

seria obrigado a vende-lo pelos mesmos pre^os. O sal deveria ser me- 

dido pelas medidas da terra, afiladas na forma da lei, cujo padrao as 

Camaras nao poderiam alterar, sem licenga real (305). 

d) Da produgao do sal no Brasil, em face do contrato. 

Durante o arrendamento do monopolio regio do sal, foi proibida a 

exploragao daquele genero no Brasil (306). 

Para garantia do Contratador e beneficio do estanque, os contratos 

rezavam sobre as proibigoes relativas a extra^ao do sal das salinas lito- 

raneas brasileiras. Durante o seculo XVII, pelos dizeres dos contratos, 

em nossos dias, a Cr$ 227,03, e os 480 re s, preQO do sal nas demais pragas, equi- 
valeriam atualmente a mais ou menos Cr$ 340,54. 

Os 400 reis por alqueire estipulados no contrato de 1689, para todas as Capt- 
tanias, equivaleriam a Cr$ 194,59; os 480 reis determinados para as Capitanias do 
sul, a Cr$ 233,51. 

No seculo XVIII, no inicio, o alqueire de sal que em Pernambuco, na Bahia 
e no Rio de Janeiro custava 320 reis, atualmente custaria Cr$ 155,68 e, os 480 r&* 
do prego do sal nas outras pra^as, deveriam valer hoje, CrS 233,51, aproximadamente. 

Nos anos seguintes, os pre^os subiram. Em 1716, o alqueire de sal na Bahia, 
em Pernambuco, na Paraiba e no Rio de Janeiro estando a 480 r6is, hoje custaria Cr$ 
233,51. Nas demais pragas, estando a 720 r^is, hoje custaria mais ou menos Cr$ 
350,27. 

Em 1728, o alqueire de sal custava 550 r6is em Pernambuco e na Paraiba; no Rio 
de Janeiro e nas dema s pragas, 720 reis, pregos que atualmente equivaleriam apro* 
ximadamente a Cr$ 267,57 e CrS 350,27. 

Em 1732, os pregos de 540 reis em Pernambuco, 640 r&s na Bahia, 720 r6U 
no Rio de Janeiro e 960 reis em Santos, corresponderiam, grosso modo, a CrS 262,70, 
CrS 311,35, Cr$ 350,27, CrS 467,03. 

De 1750 em diante, as cifres 540 r^is, 640 r^is, 720 reis, devido & variagio 
do real, atualmente corresponderiam a CrS 284,59, CrS 337,30, CrS 379,46. Nessa 
ocasiao, o alqueire de sal que ia para Santos, saia a 1S280 r&s, ou sejam em valor 
atual, mais ou menos, Cr$ 674,59. Esses pregos mantiveram-se uniformes at£ 1801, 
quando, com a liberdade do com6rcio do sal sbmente se modificou o prego do alqueire 
do genero em Santos que passou para 1$440 r£is ou sejam mais ou menos, CrS 758,92. 

(Ver a tabela dos pregos do sal nos portos de estanque do Brasil). 
(305) — Contratos de 1774, 1750, 1764, 1776, 1782. Cond. 3a. 
<306} — Em 1690, a Coroa tentou abafar completamente o consume do sal nativo no Braail, 

atrav^s da Carta de 28 de fevereiro de 1690, ordenando que nao se conaentisse nas 
capitan as consumo algum de sal que nao viesse do Reino nem mesmo que a naturesa 
produzisse em salinas ou lagoas. — Publicagoea do Archhro PubOoo Nmdonai, Rio 
de Janeiro, vol. I, Catalogo das Certas r6g'as, Provisoes, AlvaHts e Avisos, pg. 50. 
(Loc. cit.) . 
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parece ter sido muito mais rigorosa a proibi^ao de qualquer explora^ao 

nesse sentido. O Contratador, seus feitores, guardas e oficiais de justi^a, 

poderiam dar buscas as partes onde suspeitassem existir sal que nao 

fosse do estanque e aos locals onde fossem informados se produzia o 

genero. Teriam todo o apoio e auxllio da Justi^a real, nas suas denun- 

cias e nos seus processes. Os culpados incorreriam nas penas contidas 
no contrato depois das vistorias feitas com a autoridade da justiga (307). 

No seculo XVIII, o contrato de 1700 ja dava algumas concessoes. 

Permitia a exploragao das salinas de Pernambuco, Paraiba, Cabo Frio e 

Rio Grande e o consume in-loco, sem consentir que o genero fosse trans- 
portado para as putras Capitanias, ou que fossem constrmdas novas ma- 

rinhas; somente poderiam os habitantes da regiao refazer ou reformar 

as antigas. Os transgressores seriam condenados a uma multa de 200$000, 
em beneficio do contrato. Os reincidentes na falta pagariam em dobro e 

assim por diante (308). 

Em todo o seculo permaneceu essa orientapao, que visava proteger 

a exportagao do sal portugues para o Brasil. O produto das salinas do 

Rio Grande, de Pernambuco e de Cabo Frio somente poderia ser apro- 

veitado pelas populagoes da regiao. Era proibido o transporte para a 
Bahia, Rio de Janeiro, Santos ou outras Capitanias e Ilhas, em razao do 

prejuizo para a Fazenda Real e para o consumo do sal do estanque. 

O nao cumprimento dessa ordem implicaria em multa de 2.000 cruza- 

dos, para o rendimento do contrato. A teincidencia, uma segunda conde- 

nagao e o confisco da embarcagao implicada no contraband©, em benefi- 

cio do mesmo contrato. Seriam demolidas as salinas a custa do proprio 
dono, extinguindo-se para sempre o seu funcionamento. 

De acordo com a condigao 9a. dos contratos, as salinas das Capi- 

tanias mencionadas seriam registradas pelo Conselho Ultramarino, a custa 

da Fazenda Real, conservando-se os seus registros, ou tombos, nos Juizos 
dos Provedores da mesma. Cada 3 anos, os Provedores fariam uma vis- 

toria nas salinas e caso tivesse sido acrescentada alguma, seria imedia- 

tamente demolida as expensas do proprietario. Os Provedores nao cum- 

prindo sua obrigagao, teriam de pagar todo o prejuizo que resultasse pa- 
ra o contrato e para a Fazenda Real (309). 

<307) — Contrato de 1671. (Loc. cit.) — Cond. 14a. 
(308) — Contrato de 1700. (Loc. cit.) — Cond. 17a. 
(309) — No contrato de Balthezar Lopes da Paz, em 1721, ha referencias a salinas tambem 

na Paraiba. A pena aos transgressores era de menor monta, a la. transgressao cus- 
taria 200(000, em beneficio do contrato, a 2a., no dobro e assim por diante. Cl^usula 16a. 

Em caso de falta de sal do contrato, o Contratador podia suprir os portos de 
estanque com o sal da Colonia. De 25 de novembro de 1711, ate 28 de fevereiro de 
1713, o contrato ficou sem sal para vender. Nesse dia de 28 de fevereiro de 1713, 
o administrador Manuel de Carvalbo e Matos, da Cidade de Nossa Senhora das Ne- 
ves da Cap. da Paraiba do Norte, mandou vir sal das salinas da Cap. do Rio Grande 
ou do Cearii, a pre^o de 480 rs. o alqueire. Ate 26 de junho de 1713, foram vendidoe 
90 alqueires de sal a prejo de 720 rs. o alqueire. Isto porque de 1710 a 1711 nao 
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e) Da Administragao do Contrato. 

Confirm ado o contrato pelo rei, o Conselho Ultramarine concedia 

ao Contratador toda a liberdade para que pudesse colocar administra- 

dores, feitcres e estanqueiros necessaries a administra^ao do contrato, 
tanto em Lisboa, como nos mais lugares do Reino e no Estado do Bra- 

sil (310). 
O Contratador podia apresentar todos os oficiais necessarios para a 

administracao e beneficio do contrato, em Portugal e na Colonia. Os cr- 

denados correriam por sua conta (311). Podia "aTrendar" e "avengar* 
(combinar, ajustar), com todas as pessoas que quisessem obrigar-se na 

venda do sal; dar parte do contrato a quern Ihe parecesse. Os feitores, 
tanto como os Contratadores, teriam todo o auxilio da Fazenda Real no 
carregamento e no descarregamento do sal, como fazenda de Sua Majes- 

tade. Seriam provides pela Coroa nos seus respectivos cargos (312). 
Governadores, Provedores da fazenda, Ministros da Justiga ou Fazenda 

nao podiam imiscuir-se no contrato. Seriam multados em tresdobro, em 

caso de prejuizo e a cobranga seria executiva (313). 
Nem poderiam intrometer-se na venda do sal os oficiais das Ca- 

maras, almotaceis, ministros, vereadores ou outras quaisquer autorida- 

des, nem fazer posturas. Caso pretendessem fazer alguma diligencia, pri- 

meiro deveriam requerer ao Conselho Ultramarine. Ai, ouvido o Con- 
tratador, se determinaria o que fosse justo, nao sendo contra as condi- 

goes do contrato. O que fosse determinado seria realizado. Caso os ofi- 
ciais das Camaras fizessem alguma postura contra o contrato, pagariam 

toda a perda e dano que resultasse das mesmas "e os poderao logo de- 
mardar por ellas, per ante qualquer dos Juizes Conservadores na forma 

do Regimento da Ciza" (314). 

As pessoas encarregadas da venda do sal nos portos de estanque 
seriam isentas da obrigagao de dar carga aos navios isolados ou que 

viessem em frota. Qualquer governador ou ministro que nao mantivesse 

esta condigao e obrigasse as pessoas a dar carga a qualquer navio, seria 
responsavel por qualquer perda ou dano que adviesse (315). 

vera sal algum de Portugal por conta do contrato. fiste estava nas maos de Ma- 
nuel Dias Filgueiras que desejava a encampagao do mesmo. visto o povo da Bahia ter 
se amotinado diante da ordem r£gia que tnandava subir o pre^o do sal para 720 n. 
o alqueire e ter depredado a sua casa. — A.H.U L. — Docs. Avulsos da Bahia. ex. 
24, do ano de 1713. "Informagao ao rei dada por Salvador Coresma Dourado sobre 
o sal do Contrato de M. D. Filgueiras vendido na Paraiba do Norte —— a 2 de se- 
tembro de 1713" (Mans. In6d.) . (Loc. dt.). 

Contratos de 1744, 1750, 1764, 1776, 1782, etc. 
Contrato de 1671. Cond. 12a. 
Contrato de 1671. Cond. 11a. 
Contrato de 1671. Cond. 9a. 
Contrato de 1689. Cond. 24a. 
Contrato de 1671. Cond. 16a. 
Contrato de 1689. Cond. 20a. 

(310) — 
(311) ~ 
(312) — 
(313) — 
(314) — 
(315) — 
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No seculo XVIII vigoraram os mesmos principios. O Vice-rei do 

Brasil, Governadores, Capitaes-mores e mais oficiais de Guerra, Justi- 

ga, ou Fazenda deveriam dar todo o auxilio aos Contratadores, adminis- 
tradores e mais oficiais do estanque que estivessem atuando na arreca- 

dagao, carga e descarga do sal. Nao deveriam obriga-los a darem carga 

para as naus de guerra ou navios das frotas e outros mais que viessem 
ao Brasil. Deveriam fomecer-lhes armazens, casas, pousadas, mantimen- 

tos, cavalgaduras, barcos e o mais necessario, tudo "pelo estado da terra" 

(316), isto e, de acordo com as condigdes de cada regiao. Caso nao 
auxiliassem os administradores do contrato, incorreriam no pagamento 

em tresdobro, sobre todo o prejuizo provocado, podendo o Contratador 

ou seus Procuradores demandarem perante seus Juizes Conservadores, pa- 

ra cobranga executiva contra esses que seriam considerados devedores da 

Fazenda Real. 

Por todo o seculo, os Contratadores puderam nomear nos portos do 

Brasil como em Lisboa e Porto, tantos feitores e oficiais, quantos fossem 

convenientes e necessaries para a melhor arrecadagao do sal do estan- 

que (317) . Os ordenados seriam pagos a sua custa e o ajuste seria feito 
sob autorizagao dos Provedores da Fazenda do Estado do Brasil. As no- 

meagoes seriam confirmadas e ultimadas pelas provisoes emitidas pelo 

Conselho Ultramarino. Poderiam ser despedidos pelo Contratador, Este, 

seus socios, procuradpres, administradores, feitores, oficiais e estanquei- 

ros gozariam de todos os privilegios dos Contratadores do Tabaco do 
Reino e de todos os mais, concedidos pelas Ordenagoes aos rendeiros 

das rendas reais (318), 

f) Da Administragao Judiciaria do Contrato do sal, 

Temos acentuado o valor e a importancia do contrato do sal. Mas 
para melhor avaliagao dessa importancia, basta a referencia de que 

Contratadores, seus procuradores, oficiais administradores e estanqueiros 

nao estavam sujeitos a justiga local. Juizes especiais, mesmo para as 

causas criminais, eram nomeados e estipendiados pelos Contratadores. 

<316) — Contrato de 1738. Cond. 13a.; Contrato de 1750. Cond. 13a. 
(317) — A.H-U.L. — Doc. n,0 10.749 — "Requerimento de Manuel de Bastos Vianna para 

S. Magde., com finalidade de nomear Belchior Gongalves feitor do Contrato do Sal. 
no Rio de Janeiro, de acordo com a condigao 7a. do contrato do sal". Com Despacho 
dado em novembro, 16, do ano de 1739". (Mans.). 

Doc. n.0 10.751 — "Portaria pela qual se mandou passar provisao nomeando 
para feitor do contrato no Rio de Janeiro, a Belchior Gongalves. Lxa. 17 de no- 
vembro de 1739". (Mans.). 

<318) — A.H .V-L. — Doc. anexo ao Contrato do sal de 1738, de Manuel de Bastos Vian- 
na. "Isen^ao dos encargos do Conselho. Isen9ao de darem alojamento em suas casas, 
nem serao obrigados a presidios, nem Ihes serao tomadas as cavalgaduras, etc.". "Carta 
de Privilegio para D. Gabriel Antonio Gomes e seus socios Contratadores do Tabaco 
do Reino e das Ilhas adjacentes, etc., a se iniciar em 1.° de Janeiro de 1728", 

Contratos de 1744, 1750, 1764, 1776, 1782, 1788. Cond. 7a. 
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Assim, para a administragao judiciaria de cada contrato, seriam no- 

meados tres Conservadores, isto e, tres juizes ou ministros, a saber, um 

para o Reino, na cidade de Lisboa e outros dois que poderiam ser esco 

Ihidos pelo proprio Contratador, um na cidade da Bahia, outro no Rio 

de Janeiro e mais tarde, um em Santos. Sua fungao seria conhecer pri- 
vativamente todos os processes e causas relatives ao contrato. Causas 

referentes a arrecadagao, causas do Contratador e de seus oficiais, ad- 
ministradores, procuradores, estanqueiros; causas criminais ou civeis, caso 

fossem reus ou autores. Cada um atuaria em seu respective distrito, 

com jurisdigao privativa e direito de inibigao a todos os tribunais e ou- 

tros julgadores, Seriam subvencionados pelo Contratador pelo que fosse 
determinado no Conselho Ultramarino, pelas provisoes e alvaras (319). 

Deviam tomar conhecimento das dividas referentes ao contrato, mesmo 

que este ja tivesse terminado. O Conservador seria, em regra, o Juiz 
da Fazenda, quando faltasse, seria o Provedor da mesma (320). Em Lis- 

boa, seria o Juiz dos Feitos da Fazenda (321). 

O Contratador, seus Procuradores ou Administradores, com oficiais 

do contrato, ou com outros da Justiga, de acordo com ordem dos res- 
pectivos Conservadores, poderiam fazer vistoria em quaisquer navios, 
sumacas, embarcagoes ou locais, onde suspeitassem haver sal que nao 

fosse do contrato. Para tanto, obteriam todo o auxilio. O sal encontra- 

do seria confiscado em beneficio do rendimento do contrato. Quern o ti- 

vesse seria punido, como desencaminhador da Fazenda Real. 

Nos autos de apreensao ou de denuncia, proceder-se-ia breve e su- 

mariamente e, de acordo com as culpas verificadas, o Contratador ou 
seus Procuradores poderiam entender-se com os culpados, de cujo enten- 
dimento seria feito o respectivo termo assinado por todos. Paga a impor- 
tancia determinada naquele ajuste ou "composigao", as partes culpadas 

seriam absolvidas e se estivessem presas seriam soltas (322). 

Cada Contratador poderia apresentar um Meirinho e um Escrivao 
do estanque, no Rio de Janeiro e na Bahia de Todos os Santos e seus 

respectivos distritos. Serviriam em todas as causas relativas ao contrato. 
, . — ■■ r 

(319) — AH 'U .L. —— Caixa de Contratos do Brasil. "A Baltasar Simoes Viana. Contrata- 
dor do Estanco do Sal da America se de passar provisao para o Bacharel Joao 
Rodrgues Cola;o, Juiz de Fora da cidade de OUnda servir de Conservador do dito 
Contrato por tempo de 3 anos com o ordenado de 60$0000 em cada um deles, pagoa 
k custa do mesmo Contratador, e para pagar novo direito que dever se the deu este 
bilhete. Lisboa, 20 de dezembro de 1751". 

Joaquim Miguel Lopes de Lavre. 
(320) — Contrato de 1671. Cond. 10a. 
(321) — ''para jylgar na "Rella^ao" com adjuntos tddas as depend^ncias movidas no Reino e 

todas as mais que viessem por apelagao dos outros Conservadores. E por isto seriam 
passados Alvaras ou Provisoes com as cl^usulas necessihas ate findar o contrato" — 
Contrato de 1744, cond. 7a. 

(322) — Na forma do Regimcnto da Fazenda Real e do foral da Alfandega da Cidade de Li»- 
boa. Contratos de 1738, 1744. 1750, 1764, 1776, 1782, 1788. Clausula 8a. 

Contrato de 1671. Condicoes 12a. e 13a., que em outras palavras diz a mes- 
ma coisa. 
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Tambem seriam pagos pelo Contratador. As nomeagoes seriam feitas 

atraves do Conselho Ultramarino, o qual mandaria passar os mandados. 

Poderiam ser dispensados e substituidos pelo Contratador quando quises- 

se. A Justiga em todo o Brasil Ihes daria apoio, para o que seriam pas- 

sadas as necessarias provisoes. Sendo impedidos por qualquer razao, 

os Juizes Conservadores poderiam prover outros em seu lugar, mediante 

a apresentagao do Contratador. Nao poderiam ser despedidos sem mo- 

tivo (323). 

Toda a cobranga de dinheiro havido do contrato seria feita executi- 
vamente, assim como se cobravam todas as dividas pertencentes a Fa- 

zenda Real, para o que o Vice-rei do Brasil, Governadores, Capitaes-mo- 

res e mais oficiais de Guerra, Justiga ou Fazenda cumpririam e fariam 

cumprir as precatorias dps Conservadores do contrato (324). O Con- 

tratador, seus Feitores e Administradores as cobrariam e executariam 

como os executores de Sua Majestade. Teriam jurisdigao em relagao a 

qualquer escrivao, ainda que fosse o do estanque, para poderem passar 

as precatorias e os mandados que fossem necessarios contra os devedores. 
A justiga real daria ao Contratador e aos seus funcionarios todo o 

auxilio que necessitassem, para o bem do contrato: pousadas, mantimen- 

tos, cavalgaduras, carros, barcos que fossem necessarios "por seu dinhei- 
ro" e "pelo prego e estado .da terra" (325) . 

Em caso de falta de sal nos estanques, sendo provado que o Con- 

tratador, seus Procuradores ou Administradores o ocultavam, estes in- 

correriam nas penas da multa aos atravessadores de mantimentos, mais 

de 2.000 cruzadosADessa multa, dois tergos seriam encaminhados para 

a Fazenda Real e um tergo, para o denunciante (326). 

g) Da Trihutagao do Sal do Contrato. 

Nao pagaria direito algum em Lisboa, ou em qualquer porto do 

Reino, o sal que viesse para o Brasil (327). As Camaras da Colonia 

nao poderiam langar tributes ao sal, salvo subindo o prego, para que o 

(323) — Contrato de 1671. Cond. 17a. 
(324) — Contrato de 1738, contrato de 1750, cond. 13a. 
(325) — As "casas de aposentadoria" em que vivessem nao Ihes seriam tomadas. Contrato de 

1671, cond. 18a. "Aposentadoria", neste caso, vem de aposento. Significa hospeda- 
gem, acomodagao, pousada. "Casas de aposentadoria" eram casas particulares, onde 
o pessoal do contrato do sal se alojava. — "Grande Enciclopedia Portuguese e Bra- 
sileira", vol. II, pg. 994. 

Contrato de 1671 — Cond. 18a. — Contratos de 1738, de 1750, cond. 13a. 
etc. (Loc. cit.) . 

(326) — Contratos de 1744, 1750, 1764, 1776, 1782. 
(327) — Contrato de 1671 — Cond. 5a. "(...) assy e da maneira que o foy por conta de 

S. A. sem haver alteragao, nem diminuigao algua, neste caso, por esta, nem por 
outra via algua; Com declara^ao q' dara fian?a a nao ir a outra parte, na forma 
do Regimento do Sal". 
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povo pagasse e, somente com provisao de Sua Majestade. Em caso con- 
trario, o Contratador poderia requerer ao Conselho Ultramarino que de- 

terminasse justi^a e que se impusessem penalidades aos oficiais e ministros 

da Camara que faltassem a esta condi^ao (328) . 

Durante as primeiras decadas do seculo XVIII, de acordo com os 
contratos de 1719 e 1721, o sal que vinha para o Brasil ainda nao pagava 

direito algum em Lisboa, ou em outra qualquer parte do Reino (329). 
Porem ja os contratos de 1728 (330) estipulavam que o sal em- 

barcado em Lisboa nao pagaria mais direitos que os 80 reis (331) pagos 

na Mesa do sal e o "direito de pxyrtaginha", sem embargo de que nos con- 
tratos anteriores era-lhes este direito descontado no prego. O direito 

que devia ser pago passava a correr por conta do Contratador. So seria 

feito desconto caso fosse impost© algum novo tribute ao sal. No Porto, 

entretanto, o sal nao pagaria direito algum, porque entrava em franquia 
naquela cidade, para dali sair nos respectivos navios, para os portos da 

America (332). Esta regulamentagao perdurou ate o fim do estanque 

(333). 
Em meados do seculo (334) e ate o fim, ao terminarem os contra- 

tos, somente depois de verificados os seus lucros, seriam pagos pela ad- 
ministragao do mesmo, 4 1/2% a Fazenda Real. Caso a quantia fosse 

arrecadada antes de findar o contrato e de se averiguarem os lucros dele, 

seria depois descontada no prego do mesmo contrato (335). 

No Brasil, o sal que fosse para Santos seria onerado com um tribu- 
to. Itste sistema iniciou-se em 1700, quando o Contratador ao mandar 

o sal para o Rio de Janeiro, alem do necessario para o provimento da- 

quela Capitania, deveria mandar junto 6.000 alqueires para o provimen- 
to de Santos e da Capitania de Sao Paulo, caso houvesse embarcagoes. 

Desses 6.000 alqueires deveria sair o tribute "que prometeram os mo- 
rad ores das Capitanias do sul" (336) . 

(328) — Contrato de 1689. Cond. 23a. 
(329) — Contrato de 1719 — Cond. Ga. "(...) nao pagarao direito algum as&im nesta Ci- 

dade como em outra qualquer pte. deste Reyno o sal que for para este estanque 
assim e da maneira que foi por Conta de S. Magde. sem haver altera^ao nem dimi- 
nuigao algum a neste cazo por esta nem por outra via alguma. Com declara^ao que 
darao fianga « nao hir a outra parte na forma do Regimento do Sal, porem, no cmao 
que sejao elles Contratadores obrigados h pagarem na meze do sal e portaginha se 
Ihes levard o que constar pagarao no fim do seu contrato no prego deste". 

Contrato de 1721: Cond. 6a.; "se Ihe levarao em conta no ultimo quartel do 
seu Contrato, o q' constar6 das mesmas casas do sal e portaginha". 

(330) — Contrato de Pernambuco e Paraiba e Contrato do Rio de Janeiro. Condigio 23a. 
(331) — De acdrdo com o processo de c&culo que adotamos para uma atualixagao aproxiraada 

dos pregos do sal dos sGculos XVII e XVIII, 80 r&s correspondoriam, em moeda 
brasileira atual, a mais ou menos, Cr$ 38,90, calculando o real a 72 rs. em 1937. 

(332) — Contrato de 1732. Cond. 10a. 
(333) — Contrato de 1764. Cond. 10a. e Cont. de 1788. Cond. 10a. 
(334) — (335) — Contrato de 1732. Cond. la. e Cont. de 1788. Cond. 10a. 
(336) — Contrato de 1700. Cond. 6a. De 1719. Cond. 5a.. De 1721. Cond. 5a. 



90 MYRIAM ELLIS 

De 1732 em diante, o Contratador descarregaria em Santos 7 a 

8 mil alqueires e mais, se fosse necessario. No prego da venda es- 

taria incluido o tributo de 400 reis (337) . O contrato de 1732, por exem- 

plo, estipulava o prego da venda do sal a 960 reis o alqueire livres para 

o Contratador e mais 400 reis impostos para pagamento dos soldados 

da praga de Santos, cobrados por um recebedor nomeado pela respec- 

tiva Camara e assistindo nos Armazens onde se vendesse o sal (338). 

Na epoca em que terminou o estanque, ainda permanecia esse sis- 

tema. No ultimo contrato estabelecido em 1788, o sal era vendido a 
1$280 reis, dos quais eram extraidos os 400 reis langados em cada al- 

queire para o pagamento da Infantaria, de que a Junta da Real Fazen- 

da faria a devida arrecadagao (339). 

h) Dos Imprevistos tratados nos Contratos. 

Os contratos do sal nao deixaram de se referir aos imprevistos. Caso 
inimigos se apoderassem de alguma praga do Brasil, seriam ajustados 
"louvados", para calcular a perda sofrida pelo Contratador e indeniza- 

lo pelos prejuizos. O contrato permaneceria em vigor (340). 
Havendo peste ou guerra em mar ou em terra, que impedissem to- 

talmente a venda do sal e a realizagao do contrato, o rei mandaria fazer 
desconto no prego do mesmo no que montasse o prejuizo resultante. 

A liquidagao do desconto far-se-ia por dois "louvados", um por parte da 

Fazenda Real, outro, por parte do Contratador. Nao havendo concordan- 

cia, o Conselho Ultramarino nomearia um terceiro que seria obrigado a 

concordar com um dos dois. O que fosse arbitrado seria cumprido, sem 

outra ordem real (341). 

Os contratos do seculo XVIII previam o caso de falecimento dos 
Contratadores, Procuradores e Administradores. Falecendo os primeiros, 
em penodo de funcionamento de seus contratos, seriam substituidos por 

pessoas escolhidas, indicadas por escrito, testamento ou verbalmente. 

Os contratos continuariam debaixo das mesmas condigoes e fiangas dadas 

no Reino, estando estas ultimas no mesmo estado. Caso contrario, os 
fiadores se obrigariam a dar nova fianga relativa ao prego do contrato 

(337) — Seriam, aproximadamente, Cr$ 1.945,94, ate 1750 e, Cr$ 2.108,11 de 1750 em 
diante, de acordo com o metodo empregado para a conversao dos cruzados do seculo 
XVII e do seculo XVIII, a cruzeiros dos nossos dias. 

(338) — Contrato de 1732. Cond. 3a. 
(339) — Contrato de 1788. Cond. 3a. O Contrato de 1750, a condigao 3a. reza o seguinte: 

O sal de Santos seria vend'do o alqueire a 15280 reis" dos quaes se hao de tirar os 
quatro centos reis, que se achao impostos em cada alqueire pa. o pagamento du» 
Soldados, de que o Provedor da Fazenda Real fara a devida aRecadagao evitando todo 
o descaminho deste direito (. . .)". Idem os contratos de 1776 e de 1782. 

(340) — Contrato de 1671. Cond. 15a. 
(341) — Contrato de 1671. Cond. 19a. 

Contratos de 1744, 1750, 1776, 1782, 1788. Cond. 11a . 
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e satisfazer tudo o que os Contratadores estivessem devendo ate o fim 

dos contratos. 
Falecendo os Procuradores ou Administradores no Estado do Bra- 

sil, seria vedado aos ministros e oficiais da fazenda dos defuntos e au- 
sentes, imiscuirem-se nos negocios relatives aos contratos. Lucres, divi- 

das, papeis, dinheiro e livros deveriam ser encaminhados as pessoas es- 
colhidas e nomeadas pelos Contratadores (342). 

i) Das Outras Condi goes Relativas ao Contrato 

do Estanque do Sal. 

Os pagamentos que do prego anual de cada contrato fossem efetua- 

dos pelo Contratador para a manutengao das guarnigoes militares do li- 

teral, deveriam ser feitos em dinheiro aos Almoxarifes das respectivas 
Pragas, conforme a quantia que tocasse a cada um. Seriam esses paga- 

mentos assentados em seus respectivos livros de receita e os Contratado- 

res receberiam um recibo, ou "conhecimento em forma", feito pelo es- 

crivao da Fazenda e assinado por ambos (343), (344). 

Na ocasiao da efetivagao de um novo contrato, o sal que se encon- 

trasse no Brasil, em maos de pessoas que o detivessem por conta de 
Sua Majestade, seria entregue por estas ao Contratador ou aos seus pro- 
curadores, fazendo-se um inventario do genero, na mesma ocasiao. No 

termino do contrato, aquele Contratador seria obrigado a entregar ao 

seu sucessor a mesma quantidade recebida. Sobrando algum sal no fim 

do contrato, descontar-se-ia no que devesse, por pregos avaliados por 

dois "louvados", um, por parte da Fazenda Real, outro, por parte do 
Contratador. Nao havendo possibilidade de um ajuste, seria nomeado 

um terceiro para a decisao final (345). 

Os contratos de 1689 em diante, por todo o seculo XVII, determi- 
navam, ainda, que do sal encomtrado na praga da Bahia, deveriam ser en- 

tregues ao Contratador ou aos seus Feitores, 6.000 alqueires para que 

os tornass^ a entregar a quern o rei ordenasse, no fim do contrato. E o 

sal excedente que se achasse na mesma praga deveria ser entregue aos 

(342) — Contratos de 1744, 1750, 1776, 1782. Condigao 12a. 
(343) — "o qual conhecimento Ihe ser6 levado em conta sem ser necess&rio mais outra ordem 

algua; a qual conta dar^ aos Provedores da fazenda de S. A. das ditas pragas, a 
cada hum na quantidade q' the toccar, q* Ihe passarao suas quita^oes geraes pelas 
quaes elle Contratador ficarS livre e desobrigado do pre^o do dito Contrato, do qual 
se ha de pagar pa. os soldados, aquillo q' at6 agora Ihe rendia". — Contrato de 1671^ 
Cond. 2a. 

(344) — De acordo com o contrato de 1665 feito com h C&mara da Balra, de Pernambuco, do 
Espirito Santo e do Rio de Janeiro, o dinheiro arrecadado petos Almoxarifes, com a 
venda do sal ao povo, deveria ser entregue aos Tesoureiros das Cfimaras, as quais pres- 
tariam contas, no fim de tres anos, aos Provedores da Fazenda Real daqueias capi- 
tanias, podendo haver em tudo isso, a fiscaliza^ao dos oficiais das mesmas Camaras. 

(345) — Contrato de 1671, Cond. 4a. 
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sobreditos, por prego de 200 reis cada alqueire pagos na mesma Praga 

a quem o Rei ordenasse, em 4 pagamentos anuais, a dinheiro; e pelo 

mesmo prego ficava a Fazenda Real obrigada a pagar ao Contratador 

todo o sal que sobrasse no fim do seu contrato, depois de satisfeita nos 

ditos 6.000 alqueires (346). 

O seculo XVIII simplificou esta questao. Findando um contrato, 

sobrando algum sal, iniciando-se o contrato seguinte, o novo arrema- 

tante poderia adquirir toda a sobra, pagando-a pelo custo de Lisboa, 
acrescida do frete ate o Brasil e mais despesas feitas pelo antecessor, 
com atengao as quebras e despesas das comissoes arbitradas; e, para 

este efeito, o Provedor da Fazenda Real mandaria medir o sal por seus 

oficiais e com assistencia do Contratador ou dos seus administradores 

e poderia obter todos os mais depositos ou "fabricas" pertencentes ao 

contrato (347). 

De 1732 em diante foram estipulados os pregos das sobras do sal, 

os quais vigoraram ate o fim do regime do estanque. 

450 reis o alqueire de sal em Pernambuco 

560 reis o alqueire de sal na Bahia 

6 tostoes o alqueire de sal no Rio de Janeiro 

720 reis o alqueire de sal em Santos (348), (349). 

Faltando o Contratador ou os seus procuradores ao pagamento, aque- 

le poderia ser obrigado pelo seu antecessor a pagar o sal por via executi- 

va, perante os Juizes Conservadores antecedentes que continuariam a 

(346) — "e do mais pre^o do seu contrato nos mesmos pagamentos a dinheiro de contado" — 
Contrato de 1689, Cond. 3a. 
— Contrato de 1694. Cond. 3a. 
— Contrato de 1700. Cond. 3a. 

(347) — Contrato de 1721, Cond. 33a. 
— Contrato de 1728. Cond. 21a. 

(348) — Contrato de 1732 e seguintes. Os contratos de 1732, 1738 e 1744 dao para o sal 
de Santos o pre^o de 850 reis. 

(349) — Seguindo o criterio ja observado para as redugSes dos pregos do sal dos seculos 
XVII e XVIII, a pregos atuais, temos: 
para 200 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 107,03 
para 450 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 218,92 
para 560 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 272,43 
para 6 tostoes (*) o valor aproximado atual de Cr$ 291,89 
para 720 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 350,27 
para 850 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 413,51 (**) 

De 1750 em diante, devido a variagao do mil reis na epoca, temos: 
para 450 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 237,16 
para 560 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 295,14 
para 600 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 316,22 
para 720 reis, o valor aproximado atual de Cr$ 379,46 

(* ) — 600 reis. 
(**) _ Contratos de 1732, 1738 e 1744. 
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servir nos seus cargos ate findar-se a questao. O sal do novo Contratador 

poderia ser seqiiestrado e vendido em praga. Quem o arrematasse teria 

o direito de vender o genero livremente a quem quisesse (350). 
Em caso do contrato ser arrematado pelo Contratador e mais alguns 

socios, havia ainda uma condigao. Todos teriam direitos iguais, com- 
prometendo-se do mesmo modo, com a Fazenda Real, ficando sujeitos as 

mesmas obrigagoes, o mesmo acontecendo a novos socios que por acaso 

viessem a participar do contrato. 

Comprometiam-se os socios, "trm por todos e todos por um", em re- 

lagao ao prego e "condigoes do Contrato", para que fossem mantidos 

para a Fazenda Real, o pagamento e o cumprimento das mesmas condi- 

goes. Nao poderia haver inovagoes, nem renuncias de um para outro 

socio (351). O mesmo se verificaria em caso de admissao de novo socio 

(352). 

Este deveria ser o funcionamento normal do contrato, porem, devido 
a eventualidades varias, surgiam casos de cessao de contrato de um Con- 
tratador para outro, ou casos de encampagao (353). 

4: « 

Realizado o contrato na presenga dos Conselheiros do Conselho Ultra- 
marino, do seu Presidente e do Procurador da Fazenda, estes obriga- 

vam-se a dar-lhe inteiro cumprimento, em nome de Sua Majestade, 
O Contratador, por sua vez, aceitava o contrato, pagava as despesas 

ccstumeiras relativas a arrematagao e obrigava-se a cumprir inteiramen- 

te o que fora estabelecido na forma da sua oferta, com todas as clausulas, 

condigoes e obrigagoes declaradas. Nao cumprindo, em parte, ou inte- 

(350) — Contrato de 1732 e seguintes. 
— O contrato de 1750 feito com Balthezar Simoes Vianna ainda estipuleva k 

condi^ao 2a.: "e estes pregos serao at£ « quantia de Sincoenta mil alqueires de sal, 
porque o maes, que se achar se nao pagara tnaes que pello prego que tiver custado 
neste Reino, e maes despezas que tiver feito, ate os Armazens em que se achar". 
Idem contrato de 1776, feito com Ignado Pedro Quintela — Cond. 2a. e contrato 
de 1782, feito com Joaquim Pedro Quintela . 

(351) — Arqufvo do Estado de Sao Patdo, Livro 51 das Cartas Regies (Livro 12 do Registro), 
fls. 24 verso. — "Rcgsto do Treslado da escritura de Cessam e trespaso do Contrato 
do sal do Brasil que fez Luiz de Abreu Barboza na pesoa de Estevao Martins Tor- 
res, Lxa., 22 de junho de 1743". (Mans, ined.). 

(352) — Contrato de 1788, Cond. 16a. 
Contrato de 1764; contrato de 1776. Cond. 16a. 

(353) — Arquivo do Estado de Sao Paulo — Livro 51 das Cartas Regies, fls. 24 verso. — 
"Registro do treslado da Escritura de Cessam e trespaso do Contrato do sal do 
Brasil, etc." (Loc. dt.) . 
— Supple me nto a CoJIecfao de Legislagoo Portuguesa, do Desembargador Antonio 
Dclgado da Silva. Anno de 1750-1762., pgs. 498 e segtes. 
— Contrato de Domingos Gomes da Costa (1758), (A.H.t/.L. — Livro da Jornada, 
de Salvaterra, fls. 13. Orfcinaf.) encampando o de Jos6 Alvares de SA (1756). 
(A.H.U.L — Doc. n.o 19.105). 
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gralmente, pagaria com todos os seus bens moveis, como de raiz, havidoa 

e por haver e satisfaria todas as perdas e danos que a Fazenda Real re- 
cebesse. Como garantia da transagao efetuada, o fiador ou fiadores res- 

pondiam pelo contrato, ao todo ou em parte. Assinavam todos. No mes- 

mo dia, o rei baixava o alvara confirmando a efetivagao do mesmo (354). 

j) Dos Contratos e sua divisao: os contratos parciais. 

O contrato do sal nao se manteve sempre uno e integral para todo o 

Estado do Brasil. A segunda decada do seculo XVIII assistiu a sua di- 
visao pelas varias capitanias: Capitania de Pernambuco, da Bahia, do 
Rio de Janeiro e de Sao Paulo. 

Assim, logramos encontrar varies contratos parciais: um feito para 

Pernambuco e Paraiba, a se iniciar em 1728 (355); outro para o Rio 

(354) — Contratos de 1744, de 1750 e todos os mais. 
Os contratos dos seculos XVII e XVIII no concemente ao fiador apresentam 

aspectos variados. Os contratos de 1658, 1689, 1716, 1719, 1728, 1732, 1738, 
1744, 1750, 1756, 1764 referem-se a "fiador a decima", o que significa fiador da de- 
cima parte do contrato (Cf. contrato de 1719). O interessante, e que o arrematante 
do contrato de 1738, Manuel de Bastos Viana, foi o proprio "fiador a decima" do 
seu proprio contrato! Entretanto existiram outros fiadores nao mencionados, no refe- 
rido contrato. (Cf. "Autos civeis de execugao. Autor — a Fazenda Nacional. Reu 
— Pedro da Costa Guimaraes que foi fiador de M. de B. Viana. A .T .C .L- — (Loc. 
c t.) . 

Fiador "a decima e mais fiangas" e o que reza o contrato de 1756. 
Do contrato de 1671 consta somente a condigao de fiador, sem outras carac- 

teristicas. O contrato de 1721 teve fiadores integralmente responsaveis por ele. 
Nao citam fiadores os contratos, de 1665 estabelecido com as Camaras do Es- 

tado do Brasil; de 1694; de 1776, 1782, 1788, estes tres ultimos, conferidos por de- 
creto da Coroa a um grupo de coraerciantes. 

Analisando o qug se refere aos fiadores nos contratos, acreditamos que muitoa 
dados de xaram de figurar. Talvez fossem dispensaveis. 

Podemos adiantar que deveriam os fiadores apresentar na ocasiao do estabele- 
cimento dos contratos, os titulos de suas propriedades e a procuragao de suas respec- 
t vas esposas, para poderem prestar fianga. (Cf. alvara regio anexo ao contrato de 
Manuel Dias Filgueiras, feito em 1700) . 

Quanto as despesas referidas, os contratos tambem apresentam aspectos varios: 
os contratos de 1658, 1664 e 1671 referem-se, alem do prego da arrematagao, a 
uma taxa de "hum por cento" e "dois por milheiro" e a um donative de mil cruzado* 
pago na ocasiao da arrematagao. 

Os contratos de 1689, 1694, 1700, 1716, 1719, 1721 referem-se somente as 
"propinas" ordinarias ou habituais, nao havendo donatives. Os de 1728, 1732, 1738 
tambem se referem as "propinas" costumadas; os de 1744 e de 1750 nada rezam sa- 
bre o assunto. Os de 1756, 1764 referem-se a quantia de um por cento do prego 
da arrematagao do contrato, destinada a "Obra pia". Os de 1776, 1782 e 1788 re- 
ferem-se a "Propina dos Engeitados" e a da "esmola" paga no Erario Regio, sem e»- 
tipular a quantia. 

(355) — A. H .U .L. — Codice 296 do Cons. Ultr. "Contrato do Sal feito com Raphael Nunes 
da Paz, por tres anos, a 15.000 cruzados por ano", a vigorar em inicio de Janeiro, 
de 1728, tendo sido arrematado em 1727. Nao teve efeito. Em outubro de 1728 
foi arrematado por Agostinho de Andrade e Sylva, por 12.000 cruzados, por tempo 
de 3 anos nas mesmas condigdes. 
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de Janeiro, no mesmo ano (356); e outro para Santos e Sao Paulo, 
abrangendo todo o sertao de Minas (357), arrematado na mesma oca- 

siao. £ste nao chegou a vigorar, nao tendo sido aceito pela Capitania 

por causa do pre^o estipulado de 1$520 reis o alqueire (358), onerado 

ainda pelo transporte (359). 

O contrato de Pernambuco foi arrematado em 1728 por Agostinho 

de Andrade e Silva, por tres anos, pelo prego de 12.000 cruzados anuais, 
livres para a Fazenda Real, alem das propinas habituais (360). 

O sal vinha em frotas anuais e em todos os navios que partissem de 
Lisboa, do Porto (361) e de Viana, quer viessem diretamente ao Brasil, 

ou com escala pelas Uhas ou qualquer outra parte (362). O Contratador 

somente poderia enviar o sal para a capitania de Pernambuco e Paraiba 
e suas anexas. O sal para as outras capitanias pertencia a outro contrato. 
Tinha permissao, no entanto, para mandar revender o genero nas Mi- 

nas (363). Cada embarcagao poderia trazer o sal que necessitasse para 

o proprio gasto de ida e volta. 

Os mestres de embarcagao seriam obrigados a entregar nos portos 

de desembarque, 12 alqueires de sal, pela medida da terra, por moio re- 
cebido em Portugal. O frete ficaria a razao de 2$000 por moio de Por- 

tugal. A quantidade de sal que faltasse teria que ser paga ao Contrata- 

dor, pelo mestre, a razao de 550 reis o alqueire, nao sendo a falta re- 

sultante de caso fortuito ou avaria. E a todo o sal que fosse acrescido a 
embarcagao, o mestre receberia 3$600 pelo frete de cada moio (364). 

(356) — A.H.U,L. — "Auto de arrematagao do Contrato do Sal para o Rio de Janeiro ad- 
judicando a Francisco Mendes". 1727. (Doc. rmpresso) . 

(357) — (358) — A.H.U.L. — Documentos Avulsos de Sao Paulo. "Condi^oes para o novo 
contrato do sal da Capitania de Santos e destrito de Sao Paulo" e tnais documentos 
anezos. (Mans.) . 
— Revest a do Arqurvo Municipal de Sao Paulo, vol. 33, pg. 121 — "Carta de S. 
Magde. sobre o sat, aos oficiais da Camara de Sao Paulo" Lisboa, 4 de setembro 
de 1728. 
— Documenfos Interessantes, vol. 18, pgs. 255 e segtes. — "Carta Re-gia sobre « 
carestia do sal em Sao Paulo". Lisboa, 14 de julho de 1728. 

(359) — O contrato da Capitania de Sao Paulo que nao chegou w vigorar, foi arrematado por 
18.000 cruzados. De acordo com os calculos mencionados neste trabalho, a quantia 
de 18.000 cruzados corresponderia, aproximadamente, em moeda atual, a Cr$ .... 
4.279.864,86. 

(360) — 12.000 cruzados corresponderiam a um valor aproximado atual, de Cr$ 2.853.243,24, 
de acordo com os calculos mencionados neste trabalho. 

(361) — O Contratador era obhgado a rcmeter para a Cidade do Porto toda a quantidade 
de sal que os nav'os pudessem levar, conform© as suas lotacoes, praticando-ae com 
eles o mesmo que com os de Lisboa, na forma que se declare na condi^Ao 4a. 

(362) — A.H.U.L. — Cddice 296 do Cons. Ultr. "Contrato do sal que se navega dot portos 
desta Cidade, para a Capitania de Pernambuco e suas anezas. . . com Agostinho de 
Andrade e Sylva (...)". Cond. la. e 2a. (Mans.). 

(363) — Idem. Cond. la. e 2a. 
(364) — Idem. Cond. 5a. 
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Os navios que fossem pela Costa da Mina, para Pernambuco e 
Paraiba, nao seriam isentos de levar o sal de sua lotagao, nem o Con- 

tratador poderia isenta-los, salvo se os senhores dos referidos navios 

fossem obrigados a carregar em outras embarcagoes a mesma quantida- 

de que deviam levar. Para isto, dariam fianga ao executor do Conse- 

Iho Ultramarino, em que se obrigavam ao referido e tambem a mos- 
trar em termo de um ano a certidao de como tinham cumprido a obri- 

gagao ainda que o frete Ihes custasse mais que os 2$000 por moio. 

Nem por isso, o Contratador Ihes pagaria mais do que a referida quan- 

tia, com cominagao de que faltando ao sobredito, pagassem a ele Con- 

tratador o sal que nao levaram, a razao de 550 reis por alqueire. 

O Contratador de maneira alguma poderia desobrigar algum na- 

vio dedevar o sal de sua lotagao, quer de Lisboa, Porto ou Viana, pelo 

prejuizo que adviria aos povos do Brasil, pela falta do sal. Se recebesse 

alguma subvencao para tanto e se isso fosse descoberto na ocasiao das de- 

vassas anuais feitas em Lisboa, seria condenado a repor a quantia que 

ccnstasse ter recebido e 2.000 cruzados a mais; caberia ao denunciante 

a terga parte e o restante seria encaminhado para a Fazenda Real (365). 
Quanto aos pregos, cada alqueire de sal, na Cidade de Olinda e 5 

leguas ao redor seria vendido a razao de 550 reis e, nos mais lugares, 

de acordo com ajustes a serem feitos. Nao seria proibido aos Ccntrata- 
dores venderem o sal fora do seu distrito por pregos a combinar, con- 

tanto que fossem os particulates os primeiros a comprar o genero. En- 

tretanto, nao era permitido na referida cidade e no ambito de 5 leguas 

ao redor, alterar-se o prego, mesmo que no Reino houvesse escassez 

de sal e este chegasse a valer mais. O mesmo deveria vigorar para a 
Capitania da Paraiba (366). 

O Contratador nao poderia vender o sal ocultamente, nem escon- 
de-lo, para depois vender por prego mais alto e atraves de um inter- 

mediario, quando nao houvesse sal no estanque. Incorreria nas penali- 

dades impostas aos atravessadores de mantimentos e em 2,000 cru- 

zados de multa de que o denunciante receberia a terga parte. Haveria 
devassa anual para evitar a fraude. 

Quanto a tributagao dcs contratos parciais, era a mesma dos con- 

tratos gerais, ao que ja fizemos referencias atras, isto e, o Contratador 

deveria somente pagar 80 reis a Mesa do sal e o rtdireito de portagi- 
nha" (367). 

Na cidade do Porto, o sal estava isento de tributes, por entrar em 
franquia naquela cidade (368). 

(365) — Cond. 8a. 
(366) — Condicao 3a. 
(367) —i De "Portagem", tribute que se pagava das mercadorias transportadas de uma parte 

para outra e que passavam por pontes ou rios. D. Raphael Bluteaxi — "Vocabulario 
Portugues e Latino", vol. 6, pg. 630. 

<368) — Condi^ao 23a, 
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* * * 

Semelhante a este, com pequenas variagoes, era o contrato feito 

em separado para o Rio de Janeiro. Foi arrematado em Janeiro de 

1727, por Francisco Mendes, para vigorar em 1728, por tempo de tres 
anos. Trinta mil e quinhentos cruzados anuais (14:640$000) foi o pre- 

90 alcangado, com obrigagao do pagamento das propinas habituais 
(369), (370) . Mais do que o dobro do contrato de Pemambuco, arre- 
matado por 12.000 cruzados anuais! 

Dos trinta mil e quinhentos cruzados anuais (14:640$000), o Con- 
tratador pagaria 500$000 anualmente, na cidade do Rio de Janeiro, ao 

Tesoureiro ou Almoxarife, de quern receberia o "conhecimento em for- 

ma para a sua conta". O restante, vinte e nove mil cruzados e cem mil 
reis, (14:140$000) seriam entregues ao Tesoureiro do Conselho Ultra- 

marino, parceladamente, de tres em tres meses. Pagaria, tambem, anual- 

mente, 40S000 a um dos oficiais da Secretaria do mesmo Conselho (371). 

O transporte do sal seria efetuado do mesmo modo: uma frota por 
ano, ao todo tres. Durante esse tempo, tambem pertenceriam ao Contra- 

tador os mais navios que partissem quer de Lisboa, como do Porto 

(372), ou de Viana. Porem, o Contratador so poderia mandar o sal 

para a Cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro e mais capitanias da 
sua jurisdigao ao norte e ao sul. Nao poderia mandar sal a quaisquer 

outras capitanias, por pertencerem ao outro contrato, porem, so poderia 
mandar o genero para vender nas Minas (373). 

Quanto ao frete, seria de 3$000 por moio; o que faltasse, os mes- 

tres pagariam ao Contratador a razao de 720 reis o alqueire (374), 

O prego do sal na cidade do Rio de Janeiro e 5 leguas ao redor, 
seria de 720 reis.o alqueire. Nos mais lugares da mesma jurisdigao, seria 

vendido "a convengao das paries'' (375). 

* * « 

l£ste sistema de contratos parciais parece nao ter dado resultados, 

pois so vigorou ate 1732. A unificagao foi resolvida desde 1729. Nesse 
ano, a 2 de setembro, Bento da Cunha Lima, homem de negocios de Lis- 
boa, arrematou no Conselho Ultramarino o uContrato das Sobras dos 

(369) — A.H .U .L. — Doc. 7.442 — "Auto de Arrematacao do contrato do sal exportado 
para o Rio de Janeiro, adjudicando a Francisco Mendes". (Loc. dt.). (/mpmsso). 

(370) — Seriam aproximadamente, Cr$ 7.251.993,24, de acdrdo com o process© de ddculos 
j4 menctonados. 

(371) — Cond. 24a. Quinhentos mil reis corresponderiam, aproximadamente, a Cr$ 243 243,24, 
e 401000, a Cr$ 19.459,46. 

(372) — Cond. la. 
(373) — Cond. 2a. 
(374) — Cond. 5a. 
(375) — Cond. 3a. 
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Contratos do Sal do Estado do Brasil", por prego de 24.000 cruzados, 

"por todo o tempo das ditas sobras" (376), isto e, ate fins de 1732 (377). 

Na mesma ocasiao, o comerciante arrematou tambem o contrato geral a 

iniciar-se em janeiro de 1732, por tempo de seis anos (378), (379) . Com 

isso, recebeu todo o sal que sobrou dos outros contratos. De 1732 em 

diante o contrato seria sempre unico. Era abolida a condigao das frotas, 

o sal poderia vir em embarcagoes isoladas. Este principio vigorou ate o de- 

creto de 6 de abril de 1739, quando o Rei suprimiu essa liberdade, tor- 

nando as frotas obrigatorias (380). 

O sistema de divisao do contrato do sal nao deveria ter sido econo- 
micamente interessante, nem para a Coroa e, talvez, nem para o Brasil. 

(376) — (377), (378) — Arquivo do Estado de Sao Paulo, Mago Col. 15 — Pasta 2. Doc. 
27 (n.0 2) — "Copia do Registo do contrato das sobras do sal do Estado do Brasil, 
feito a Bento da Cunha Lima. Lisboa Ocid., 2 de setembro de 1729. Copiado do Li- 
vro III dos registos da Camara de Santos, fls. 106-111. 

„ Ant.0 Fra. de Gamboa. Escrivao da Camera desta Va. e praga de Santos e 
todo o seo termo (...), 

Certifico, e porto por fe, que revendo o Livro terceyro dos reg'stos, q' serve 
nesta Camera nelle achey a f. 106 the fl. Ill o seguinte... 

Anno do nascimento de nosso Snr, Jesus Christo de mil setecentos, e vinte e 
nove aos dous dias do mez de Septembro do d.0 anno nesta Corte e cidade de Lxa. 
occidental nos passos de Sua Magde. e Caza aonde se faz o Concelho Oltramarino 
estando preztes. os seus Conselheeyros e o Proc.0r. da Fazda. delle appareceo Bento da 
Cunha Lima e por elle foy ditto fazia Lango, como eft. fez, de vinte e quatro mil 
cruzdos. pello tempo das sobras dos Contratos do sal, q' correm pa. o do. Contrata- 
dor os princ'pios aprover na forma Segte. a Saber q' o Contrato das dtas. Sobras pa. 
a Cide. da Ba. e suas Capn'as. ha de principiar naquella Cide. com achegada da 
frota, q* for desta no futuro anno de mil setecentos e trinta, e que o mesmo Con- 
trato das Sobras no Rio de Janro. e suas Capitanias hade principiar naquella Cide. 
com achegada da frota, que for desta no anno de mil setecentos e trinta e hum; e 
em Paranambuco, Como o Contratador actual tern hua so forma, e deve findar com 
a chegada da que for desta, pa. aquella Cide. no anno de mil setecentos, e trinta, 
e dous entrando pello contrato g.al. q' se Ihe tern, arrematado a elle Bto. da Cunha 
Lima; nao podera elle do. Contratador pedir quita nem desconto no prego do Con- 
trato gal. pois com esta Condigao Se arrematarao as das. Sobras, pa. que fique cor- 
rendo direyto oprego do contrato gal. q' hade pagar em cada hu anno sem quebra 
nem diminuigao algua; e, em Santos principiara logo o Consume do Sal, e em tudo 
omais q' se hade regular pellas Condigoens do Contrato gal. pa. Correr este das sobras 
por ellas: e o Sal, q' o do. Bento da Cunha Lima receber dos Contratadores atuais 
por Sobras dos seos contratos Ihos hade pagar na forma das condigoens dos dos. 
q. expedirem por nao alterar a forma dellas, eCom efto. na referida forma se Ihe 
faz a da, arrematagao pello do. prego de vinte quatro mil cruzados Livres e forros pa. 
a fazenda, pello tempo deClarado das ditas Sobras desta arrematagao; pa. aqual sepu- 
serao editais (,..). Lisboa Ocid., 22 de outubro de 1729 (...). Eu Antonio Fer- 
reira de Gamboa, escrivao da Camara que o mandey escrever e suscrivi aos 15 
de Abril de 1734". (Mans. Ined.) . 

(379) — Os 24.000 cruzados do contrato das sobras dos Contratos do sal, equivaleriam, em 
moeda brasileira atual, aproximadamente, a Cr$ 5.706.486,49, de acordo com o sis- 
tema de calculos levado a efeito neste trabalho. 

(380) — A .H .U .L. — Caiia de Contratos do Brasil — Do Conselho Ultramarino ao rei — 
Petigao de Manuel de Bastos Viana sobre o transporte do sal do contrato para c 
Brasil. Com despacho datado de 12 de junho de 1739. (Mans. /net/.). 
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Pelo menos para a capitania de Sao Paulo nao era. As dificuldades do 
transporte a vela oneravam muito o sal. 

Aventamos a hipotese de que nao tendo sido aceito pelos habitan- 

tes da Capitania de Sao Paulo um contrato em separado, este fato teria 
contribuido para a unifica^ao que se processou logo depois, 

De 1732 em diante, o sal da Capitania, de acordo com a condigao 

3a. do contrato desse ano, deveria ser descarregado em Santos (381). 
Os contratos posteriores e unices para todo o Estado do Brasil 

derrogavam todas as clausulas dos anteriores, alem de alvaras, sentencas 

e provisoes (382) que sobre eles se houvessem expedido. 

(381) — Contrato de Bento da Cunha Lima. Cond. 3a. 
(382) — Contrato* dc 1744, 1750, 1764, 1776 — Cond cao ISa. 



U cUiliUu 



CAPITULO rv 

O CONTRATO DO SAL E O SEU PESSOAL. 

1) O Pessoal. 

Um dos aspectos mais interessantes do comercio do sal para o Brasil 

e o que apresenta o pessoal relacionado ao estanque e aos contratos. 
Pessoas de toda a categoria e fungao ligavam-se as ocorrencias e aos 

problemas desse comercio, desde o Corretor da Fazenda Real, ate os com- 

ponentes do Conselho Ultramarino: Presidente, Conselheiros e o Pro- 
curador da Fazenda que presenciavam, aprovavam ou nao os langos 

feitos, depois do contrato ter sido apregoado pelo porteiro do referido 
Conselho. 

Interessante era a figura do Corretor da Fazenda Real. Participa- 

va da realizagao do contrato do sal, mediante porcentagem de meio por 

cento do prego do contrato. Era um intermediario entre a Fazenda Real 

e o Contratador. O pagamento da corretagem corria por conta deste 

ultimo. Era uma atividade que funcionava em rela^ao a todos os con- 

tratos e rendas reais, essa que era exercida pelo Corretor. Nao tinha 

Regimento proprio que regulasse os salaries e os emolumentos e a sua 

pratica nao era certa, nem constante; geralmente era prejudicada quan- 

do um contrato se realizava mediante "lango fechado", isto e, quando era 

conferido por decreto. A "carta de propriedade de of'tcio" recebida ou 

comprada de alguem, a provisao baixada por decreto real na serventia 

do oficio nao eram suficiencia de garantia. A primeira apenas concedia 

a porcentagem de meio por cento nos contratos e 20S000 anuais de 

"mantimento" assentados no Almoxarifado da Casa da Portagem de 
Lisboa. 

Embora o Corretor possuisse somente a carta de propriedade de 

oficio e apesar de nao ter os seus pagamentos estipulados nas clausulas 
contratuais, cs Contratadores, em regra geral, nao se eximiam do paga- 

mento da porcentagem, pagando muitas vezes ate quando o contrato 

era feito por meio de "lango fechado", ou melhor, concedido por deter- 

minagao regia (383). 

(383) — T.T — Minist&rio do Reino. Consulta do Conselho da Fazenda. Ma^o 304. (Mans. 
Ined.). — Sdbre se pagar ou nao corretagem dos Contratos conferidos por Decreto 
— Lisboa, 31 de marfo de 1819. Com varios documentoa: 

a) — "Consulta do Conselho Ultramarino —- .Dommgos de Gastos Vianna, 
Corretor da Fazenda Real pede que os Contratadores do Sal do Brasil, Joaquim Pedro 
Quintela e sou socio. Joao Ferreira Ihe paguem a corretagem do dito contrato, sem 
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As atividades dessa gente, porem, nao diziam respeito, unicamente, 

ao contrato do sal. O contra'to possuia toda uma equipe de pessoas 

exclusivamente sua, funcionando dentro do organismo que era o estan- 

que do sal para o Brasil, cujos instrumentos eram os contratos. Sem 
meacionar o Contratador, eram os Procuradores, os Juizes ou "Conser- 

vadoretf' do contrato, os Administradores, os Feitores, os Estanqueiros, 

os Escrivaes, os Meirinhos do estanque, o Almoxarife dos mantimentos 

e do sal e mais oficiais nomeados a criterio do proprio Corttratador, 

todos eles, com privilegios, de acordo com as condigoes dos contratos. 

Os Procuradores eram homens de negocio que tinham a import ante 
fungao de representar o Contratador, em Lisboa, quando o contrato era 

arrematado por pessoa do Brasil e, no Brasil, quando o Contratador era 

homem de negocios em Portugal. Tinham, geralmente, amplos poderes, 

para administrar os contratos, na Bahia. em Lisboa, no Porto e na vila 

de Viana. Podiam nomear e despedir em nome do Contratador as pes- 
soas que julgassem conveniente para a boa diregao e arrecada^ao do 

contrato: feitores, administradores, ou caixas. Tinham o direito de dar 

ordens e instrugoes, fazer ajustes, contratos, compras, transagoes, e es- 

crituras publicas. Poderiam receber todos os rendimentos dos contratos, 
dar quitagoes, requerer justiga perante Meirinhos, Juizes e Tribunals, 

assistir aos termos e atos judiciais e extra-judiciais. Poderiam citar, de- 

mandar, penhorar, adquirir bens, apelar, etc. (384). 

Os Conservadores ou Juizes, tinham por obrigagao conhecer, tratar 

e julgar todas as questoes relatives ao contrato e aos funcionarios do 
mesmo. Eram escolhidos pelo Contratador; este tinha o direito de no- 

embargo de ser mandado arrematar etn lango fechado" — Lxa. 3 de junho de 1789. 
— Reformada em 29 de maio de 1790. 

b) — "Requetimento de Jose Alves Leitao para obter na Sec. do Cons. Ultf. 
uma certidao sobre o mesmo assunto". Despacho dado em 26 de Janeiro de 1815. 

c) — Cert'dao pedida: Refere-se a um requerimento de 6 de margo de 1787, 
sobre o mesmo assunto. "Diz Domingos de Bastos Viana Corretor da Fazenda Real 
que sendo V. Mgde. servido prove-lo na serventia do mesmo oficio pelos dois decretos 
de 5 de fevereiro de 12 de maio de 1757 (...)", Refere-se a resposta dos Contra- 
tadores em cumprimento do despacho do mesmo Conselho de 14 de margo de 1787, 
aos informes dos Desembargadores e Procuradores Regios da Fazenda e da Coroa. A 
secretaria do Conselho informada faz Consulta a S. M. (...) datada de 3 de 
junho de 1787, sobre o requerimento de Domingos B. Viana. "E subindo a dita Con- 
sulta a Real Presenga de S. Magde. foi a mesma Senhora servida por sua reg'a reso- 
lu£ao lavrada na mesma consufta, na data de 9 de maio de 1791, indeferir o reque- 
rimento do suplicante, visto que nao tinha Regimento proprio do emprego que servia, 
pelo qual se podesse regular o seu respectivo salario e emolumentos, sem igualmente 
haver ao mesmo respeito pratica certa, que pela sua diuturnidade constitu:sse um fir- 
me direito (...)" 

"Contrato q' se fes no Conselho Ultramarine em observancia da Real Determinao. 
de S. Mgde. (...) com Joaquim Pedro Quintela e Joao Ferreira (...)". (Loc. cit.) . 

(384) — A. H .U .L. — Doc. n.0 5.602. — "Requerimento de Francisco Mendes, arrema- 
tante do Contrato do Sal das Capitanias da Bahia e Rio de Janeiro, relat;vo as suas 
fiangas. Lisboa Ocidental, 1.° de abril de 1727". (Mans.). 
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mear um ministro seu, em Lisboa, no Porto, em Pernambuco, na Bahia, 

no Rio de Janeiro e em Santos. Cada um teria, em seu respectivo dis- 

trito, jurisdigao privativa e "direito de inibigao" (385) a todos os tribu- 

nais e mais Juizes. Eram subvencionados pelo proprio Contratador, em 

quantia determinada pelo Conselho Ultramarino (386). Na Bahia, em 
1760, o Desembargador Francisco de Figueiredo Vas, escolhido para 

substituir por um ano o Desembargador Luis Rebelo Quintela, como 

Juiz Conservador do contrato, devia receber um ordenado de 60$000 

(387). Aquela entidade provia-os nos respectivos cargos, passando-lhes 

provisoes com as devidas clausulas. Teriam os privilegios conferidos pe- 

las Ordenagoes do Reino. Poderiam prover os oficiais indicados pelo 
Contratador do sal. Este, como arrematante de uma renda real, como o 

monopolio do sal, era grandemente favorecido pelas clausulas, tendo, mui- 

tas vezes, a protegao regia (388). 
Os Administradores, Feitores e Estanqueiros eram os outros fun- 

cionarios do estanque. Seus vencimentos corriam por conta do Contra- 
tador que os escolhia, apresentando-lhes os nomes no Conselho Ultrama- 

rino. O Contrato confirmado pelo rei, o Conselho Ultramarino mandava 

passar os mandados e ordens necessaries para a sua nomeagao. Tinham, 

(385) — "Inibicao", segundo D. R. Bluteau — "Vocabulario Portugues e Latmo", vol. 4.°, 
pgs. 135, 136, era um termo forense. Significava proibigao com autoridade da jus- 
ti?a, para que nao se fizesse ou se continuasse a fazer alguma coisa. 

(386) — A.H .V .L. — Doc. n.0 19.103 -— "Requenmento do Contratador Jose Alvares de 
Sa, para que seja passada provisao para nomeagao de Francisco Cordovil de Siqueira, 
Provedor da Fazenda Real, para Conservador do Contrato do sal no Rio de Janeiro, 
com ordenado de 40$000 por ano pagos & custa do Suplicante". O despacho vein 
datado de Lisboa, a 18 de agosto de 1796. 

A.H.U.Li. — Caixa de Contratos do Brasil —— "A Baltasar Simoes Viana, 
Contratador do Sal da America, sobre a provisao para o Bacharel Joao Rodngues 
Co la go, Juiz de Fora da Cidade de Olinda servir de Conservador do dito Contrato, por 
tempo de tres anos, com o ordenado de 60S000 em cada um deles. . . Lza., 20 de de- 
zembro de 1751. Joaquim Miguel Lopes de Lavre'F. (Mans. Ined.). 

(387) — A .H .U .L. — Pernambuco — Contrato do Sal — "dois requerimentos dos Contra- 
tadores do Sal, Domingos Gomes da Costa, Jose Ferreira da Veiga e Joao Henriquea 
Martins, pedindo provisao para poderem nomear Juiz Conservador nas partes do Brasil, 
segundo a condigao 7a. do seu contrato'*. (Mans. /ned.). 

(388) — A.H-U.L. — Doc. n.0 5.602 — "Requerimento de Francisco Mendes" (Mam). 
(Loc. cit.). 

D.H. — vol. 83, pg, 205. "Registo da Carta de S. M. ao Provedor-Mor, 
Franc'sco Lamberto", "sobre o contrato do sal desta cidade", a qual ordena "todo o 
favor e ajuda aos Contratadores e Feitores na carga e descarga do sal. Lza., 26 da 
novembro de 1695,,. 

D.H. — vol. 32, pg. 442. "Carta de S. M. escrita ao Sr. Rodrigo da Costa 
Govemador e Capitao-General deste Estado, sobre fazer guardar. . . todaa as provi- 
soes, cartas, alvar&s e sentengas que os Contratadores do sal passados al can gar am a 
favor da administragao do mesmo contrato". Lza., 27 de fevereiro de 1703. 

D.H. — Vol. 84, pg. 201 — "Reg. da carta de S. M. para o Provedor da Fa- 
zenda Real dltte Estado, Francisco Lamberto, a6bre favor e ajuda que ae deve dar ao 
Contratador do sal na sua carga e descarga. Lza., 27 de fevereiro de 1703". 
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em geral, por fungao, a administragao do estanque no Reino e no Brasil, 

a venda do sal do contrato e a fiscaliza^ao do embarque do genero na 

Metropole e o desembarque nos portos de estanque do Brasil (389), 
Tambem possuiam, como os Contratadores, privilegios para a cobranga 

executiva das dividas do contrato, jurisdigao sobre quaisquer escrivaes, 

mesmo os do estanque, para passarem precatorias e mandados necessa- 

ries contra os devedores. Teriam toda a ajuda e favor que precisassem, 
como pousada, mantimentos, cavalgaduras, carros e barcos, "pe/o prego 

e estado da terra" e, as "casas de aposentadoria" em que vivessem nao 

Ihes seriam tomadas (389-a) . 

Outros funcionarios do estanque do sal eram os Meirinhos e os Es- 
crivaes, tambem indicados pelo Contratador, ao Conselho Ultramarino, 

de onde vinha o consentimento para tomarem posse das suas fungoes. 

Os vencimentos tambem corriam por conta do Contratador. Poderiam 
ser substituidos quando este achasse necessario e sem que tivesse que 

dar satisfagoes a quern quer que fosse. 

Meirinhos (390) e Escrivaes exerciam suas atividades na Bahia, 

no Rio de Janeiro e nas demais regioes do estanque do Brasil. Ser- 
viam em todos os assuntos relacionados ao contrato. Muitas vezes soli- 

citavam ao rei, por merce, a provisao do cargo. Provides, o Juiz Con- 

servador dava-lhes posse e juramento, devendo o novo serventuario pagar 

fianga de direitos do seu oficio, a Fazenda Real (391). Antes de tudo, 
porem, deveria apresentar o requerimento de nomeagao do Contratador 

do sal (392). Quanto ao Escrivao, deveria pagar a Fazenda Real alem 

(389) — A.H-V.L. — Doc. n.0 10.749. — "Requerimento de Manuel de Bastos Viana, 
Contratador do Estado do Brasil, para a nomeagao de Belchior Gongalves como feitor 
do Contrato do Sal no Rio de Janeiro. Lisboa Ocid., 16 de novembro de 1739". 
(Mans.) . 

(389-a) —Ver nota n.0 325. 
(390) — D.H. — vol. 52, pg. 14 — "Provisao do rei da serventia do oficio de Meirinho do 

Contrato do Sal desta Cidade, concedida a Antonio Gomes de Araujo. Bahia de To- 
dos os Santos, 7 de julho de 1716". 

A palavra "Meirinho", segundo Cand'do de Figueiredo, "Pequeno Dicionario da 
Lingua Portuguesa", signifca "Antigo empregado Judicial, correspondente ao moder- 
no oficial diligencias. Antigo magistrado, que, por nomeagao real, governava am- 
plamente mr.a comarca ou um territorio; 

O P. D. Raphael Bluteau, no "Vocabulario Portugues e Latino", vol. 5, pg. 
399, refere-se ao Meirinho, como "Oficial de, Justiga, que cita, prende e penhora, 
como o Alcaide. A diferenga esta em que os Alcaldes sao de Juizes ordinarios, e 
de fora, e os Meirinhos sao de Ouvidores, Provedores e Corregedores. . . em todos os 
Tribunaes ha Meirinhos, porque em todos elles ha executores de justiga. . 

(391) — D.H. — vol. 69, pg. 242. — "Portaria para o Desembargador Juiz Conservador 
mandar avaliar logo o rendimento dos oficios de Meirinho do Contrato dos Vinhos, do 
Contrato do Sal e Escrivao dele". Bahia, agosto, 5, de 1721. 

(392) — D.H. •— vol. 46, pgs. 4, 5 e 6. — "Provisao da servenfa do Oficio de Meirinho 
do Contrato do Sal desta cidade concedida a Manuel da Encarnagao. Bahia de To- 
dos os Santos, 20 de fevereiro de 1722". — "(...) pagara na Chancelaria o que 
conform© o seu regimen to dever a minha Real Fazenda: e satisfeito esse' direito, se 
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dos direitos relatives ao seu cargo, a terga parte de tudo o que ele ren- 

desse no tempo de service, conforme o Regimento do seu oficio (393). 
Outra figura do comercio do sal no Brasil Colonial era o Almoxa- 

rife dos Mantimentos e do Sal, ou Comissario dos Abastecimentos e do 

Sal. Deveria ser pessoa de confian^a. Receberia de vencimentos, uma 

pataca por dia, nos meados do seculo XVII (394). Ao ser provido no 

cargo, prestava a fianga e fazia juramento sobre os Santos Evangelhos. 

Era um oficio anexo ao comercio do sal e freqiientemente ligado ao al- 

moxarifado das armas e munigoes da Pra^a da Bahia. Em caso de vaga, 

isto e, de falta de proprietarios, eram fixados editais em Praga Publica, 
para quern se interessasse (395), desde que convinha "ao servigo de Sua 
Alteza que esta seja de satisfagao que requer a importancia deste rece- 

bimento{ . . )" (396) . 

Em Portugal, torna-se necessario ainda lembrar outros funcionarios 

que atuavam no estanque, os da Mesa do Sal, repartigao da Alfandega 

em Portugal. Ali pagava o imposto de 80 reis, o sal que vinha para o 
Brasil. A despesa corria por conta do Contratador (397). 

Nessa repartigao trabalhavam o Guarda-mor, que recebia de orde- 

nado 300$000 e os emolumentos das partes que, pelo Regimento ou por 

resolugao regia Ihe fossem concedidos. 

registara nos livros da Secretaria do Estado (sera o que nao tera efeito esta pro- 
visao e nos mais lugares a que tocar (...). 

Pagou na Chancelaria seiscentos e quarenta r6is 
(393) —► D.H. — vol. 47, pgs. 211, 212, 213, "Provisao da serventia do oficio de Escrivio 

da Conservatoria do Sal desta cidade, concedida a Sebastiao Cameiro da Costa". 
Cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, 26 de outubro de 1726. Foram pa- 
gou em 23 de outubro, do mesmo aoo, na Chancelaria da Fazenda Real, a quantia de 
540 reis. 

(394) — D.H. — vol. 17, pgs. 298, 299, 230. "Registo da Provisao que se passou « Simao 
de Oliveira Serpa de Almoxarife dos mantimentos e sal". Bahia, 13 de julho de 1639. 

(395) — D.H. — vol. 65, pg. 326. "Carta de S. Magde. passada pelo Conselho Ultramarino, 
sobre se os oficios do Almoxarife dos Mantimentos e do sal, e o do Escrivao da 
Chancelaria, e outros andam anexos". Lxa., 28 de setembro de 1646. 

(396) —- D.H. —— vol. 27, pgs. 356 e 357 — "Registo da Provisao por onde o Capitao Luis 
da Silva Fragoso, Almoxarife das Armas e Muni^oes desta Praga serve tambem de 
Almoxarife do sal". Bahia, 22 de novembro de 1680. 

(397) — A-H.U-L, — Doc. n.0 10.750. Contrato feito com Manuel de Bastos Vianna. 
1738. (/mpresso) . (Loc. cit.) . 

A. H. U. L. — Caixa de Contratos do Brasil — "Requerimeato de Jos6 Alvares 
de Sa, contratador do sal do Brasil, sobre o despacho do sal para o Brasil". Lxa., 
1,° de dezembro de 1756. (Mans. In6d.), Refere-se a que a Mesa do Sal era o 
orgao que em Lisboa providenciava o transporte do sal por barcos, carretas ou ca- 
valgaduras. . . 

"Colegao de Legisla^ao Portuguese de J. J. de Andrade e Silva", vol. de 1627* 
1640, pg- 154 — Colecao de Regimentos Reais, tomo 2.°, pg. 262. — "Regimento 
do Direito do Sal da Alfdndega de Lisboa". Refere-se A Mesa na Casa Grande da 
Alfandega, que tinha a funcao da cobranga e contrdle do direito do sal que era des- 
pachado para o exterior. A Mesa controlava a entrada do sal nos navios, as fiancaa 
pagas sobre o sal exportado sem pagar direitos e as "tomadias e denunda^oes". Poa- 
suiq um guarda-mor e dois menores, um recebedor e um escrivao. 
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O Tesoureiro da Mesa do Sal, tambem executor da receita, recebia, 

por ambas as atividades, 500$000, alem de 1% de todo o dinheiro que 

fizesse arrecadar por execugao. 

O Escrivao da Receita que tambem exercia a fungao de Escrivao 

da Executoria, recebia dois ordenados, 400$000 e os emolumentos das 
partes que Ihe tocavam pelo Regimento. 

Cada um dos Guardas-mores recebia 130$000 e tambem os emo- 

lumentos das partes que Ihes cabiam de acordo com o Regimento (398). 

2 ) O Contratador. 

a) N'tvel de Vida, Atividades. 

A principal figura do arrendamento do estanque do sal do Brasil 

era o Contratador. Como arrematante de um rendimento real, tinha 
varios privilegios declarados nos contratos, como escolher os funciona- 

rios do estanque e encarregar pessoas de transportar ou vender o sal 

no Brasil. Tinha direito de denuncia e de confisco, de julgamento e de 

prisao para os que desviassem o sal do seu contrato. Podia dar buscas 

em locai§ onde houvesse sal que nao fosse do estanque ou onde fosse 

produzido, em prejuizo da Fazenda Real. Tinha o direito de ser ouvido 

no Conselho Ultramarino, caso as Camaras e os Almotaceis desejassem 

imiscuir-se nas vendas, posturas e diligencias relativas ao sal do contrato. 

O Contratador do sal do Estado do Brasil, geralmente homem de 

negocios da praga de Lisboa, era, de modo geral, pessoa abonada, como 

por exemplo os Contratadores Estevao Martins Torres que em 1745 

era arrendatario do contrato do pau-brasil (399), tendo possuido, tam- 
bem, o contrato dos escravos de Pernambuco, para as Minas nos anos 

de 1740, a 1743 (400); Manuel de Bastos Viana, Inacio Pedro Quintela 

(401), Joaquim Pedro Quintela (402), representantes da opulenta casa 

portuguesa dos Quintela, cuja fortuna foi avaliada em mais de 18.000.000 

(398) — Collecgao Chronologica de Leis Extravagantes poster/ores a nova contpilagao das Or- 
denagoes do Reino; publicadas em 1503, tomo III, pg. 213. Capitulo V. — "Alvara 
e Regimento, por onde extinguirio todos os ordenados, ordinarias, propinas e ajudas 
de custo, que levavao os Vedores, Conselheiros, Procurador, Ministros e mais officiaes 
da Fazenda, ass'm no Conselho da mesma Fazenda, como em todas as Casas, Juizos 
e Mesas de sua repartigao, criando-se para todos novos ordenados, competentes aos 
seus empregos". 

(399) — A.T-C.L. — Erario Regio — Mago 633 — L.0 7 — Informagoes — 1773 — pg. 
46 — "Sobre uma informagao de Estevao Martins Torres, em 11 de setembro de 
1773" — O documento faz referencia a divida de Torres para com a Real Fazenda, 
de 2:800$000, referente ao contrato do pau-brasil no ano de 1745, pelo que corria 
um processo pelo Juizo da Executoria Geral das divides reais (...)", 

(400) — D.H. — vol. I, pg. 355 — "SSbre ter rematado Estevao Martins Torres o con- 
trato dos escravos de Pernambuco para as minas por tempo de tres annos. Lxa. 
Occ., 25 de abril de 1739". 

(401) — A.H.V.E. — Codice 306 do Cons. Ultr. — Contratos Reais, fls. 3, (Loc. cit.). 
(402) — A.H.U.L. — Codice do Cons. Ultr. 306, fls. 10 ▼. (Loc. cit.). 
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de cruzados (403).0 primeiro desses Quintela, Inacio Pedro, foi um 

dos mais ilustres nomes nos meios comerciais de Lisboa. Homem de 
confianga de Pombal, possuiu, alem do contrato do sal, o do tabaco e 

varios outros de Portugal e do Brasil. Figurou na organizagao das duas 

Companhias de Comercio, a de Pernambuco e Paraiba (404), a do Grao- 

Para e Maranhao fundadas sob os auspicios de Pombal, nas quais exer- 

ceu cargos de diregao. Foi caixa e administrador do contrato da pesca 

da baleia do Brasil. Alem de realizar importantes operagoes comerciais, 
tambem exerceu fungoes de Estado. Pertenceu ao tribunal da Junta 

do Tabaco e foi tambem Provedor da Junta de comercio e, alem de 
ocupar outros cargos de destaque na epoca, foi o intermediario entre o 

Estado e a Companhia do Grao-Para e Maranhao (405). 

Na Bahia encontramos um Contratador de sal — Manuel Dias Fil- 

gueiras — rico e senhor da patente de capitao. Por intermedio de um 

procurador em Lisboa, arrematou o contrato do sal do Brasil, em 1700, 

por prazo de doze arcs, ao prego de 28 mil cruzados "cada hum forros 

para a Fazenda Real" (406). Possuia "hua morada de casas das mi- 

Ihores" da cidade da Bahia e um engenho avaliado como um dos pri- 

meiros do Reconcavo (407). 
Outro Contratador do sal para o Estado do Brasil. este de Lisboa, 

foi Manuel de Bastos Viana, no periodo de Janeiro de 1738 a dezembro- 

de 1743. Arrematou o contrato pelo avultadissimo prego de 91.000 

cruzados por ano, "por se achar livre o comercio da navegagao de navios 

soltos para os portos da America (...)" (408). Possuia bens de consi- 

deravel valor. Sua casa foi das principais e das mais opulentas dentre 

os negociantes da praga de Lisboa (409). Era uma habitagao nobre, 
com "loja de recebimento" (escritorio), "palheiros, estrebarias e outras 

casas mais pertences delas" (410) . Guarnecendo o interior, existiam altos 

(403) — Adrien Balbi — "Essai Statistique sur le Royaume de Portugal et D'Algarve, com-- 
par6 aux autres etats de I'Europe", 1.° tomo, pg. 402. 

(404) — Jose iVfendes da Ctmha Sarah a — "Companhia Geral de Pernambuco e Paraiba" 
— Congresso do Mtmdo Por^tr^ues, X vol., tomo 2, Ila. sec^ao, la. parte, pg. 139. 

(405) — Jorge de Maoedo — "A situagao economica no tempo de Pombal — alguns aspec- 
tos", pgs. 141, 142. 

(406) — A-H.V.L. — Documentos Avulsos da Bahia. Cxa. 24, de 1715. — "Representagao 
do Cons. Ultr. ao rei de Portugal sobre a peti^ao de Manuel Dias Filgueiras, no to- 
cante a encampa^ao do seu contrato. Lxa., 4 de junho de 1712" (Mans. Ined.) . 

(407) — A.H.V.L. — Documentos Avulsos da Bahia, de 1710. Caixa 22. "Do Provedor da 
Fazenda da Bahia, Manuel d'Azevedo Soares, ao rei de Portugal, em 27 de Junho 
de 1710, sobre a execugao de Manuel Dias Filgueiras" (Mans. Ined.). 

(408) — (409) — A-T.C.L. — Autos Civeis de execu?do — Autor, a Fazenda Nacional. 
Reu, Pedro da Costa Guimaraes que foi fiador de Manuel de Bastos Viana. — "Re- 
presentagao dos filhos e herdeiros de invent^rio de Manuel de Basto Viana a Rainha 
D. Maria I, sobre o prejuizo gravissimo que resultou ao Contrato a proibi?ao dos 
navios soltos e sobre a atuagao do Contratador e suas perdas {...)" (Mans. Indd.) . 

(410) — A-T.C.L. — Ficheiro 9 -— Gaveta 3 — Autos de execu^ao e penhora nos bens de 
Manuel de Bastos Viana, fls. 11. Os Autos de execu^ao e penhora nos bent de Ma- 
nuel de Bastos Viana demonstram o alto padrao de vida desse contratador que feu 
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espelhos, com moldura dourada, moveis de estilo, na moda, muitos e, 

fabricados na Inglaterra, outrcs de pau santo, couro, nogueira e sola do 
Brasil. Armagao e coberta de cama de damasco carmezim com franjas 

de retroz e forradas de seda e tecidas com ouro e prata, com franjas e 

borlas do mesmo material. Os utensilios eram de prata: colheres, garfos, 
facas, pratos de mesa, bandejas, fruteiras e salvas. Tudo indicando o 

alto padrao de vida de Manuel de Bastos Viana e de sua familia. 

Outros, ainda, foi Jose Alvares de Mira, que arrematou o contrato 

do sal para o Estado do Brasil, em' 1764, pelo prazo de seis anos, pa- 

gando o prego de 41:005$000 por ano, livres para a Fazenda Real. 

Tinha sociedade nesse contrato, com outros comerciantes, Manuel 

Fernandes Cruz e Manuel Gomes de Campos e Domingos de Oliveira 

Braga (411). Faleceu em 1770. Era abonado, como em geral o eram 

os Contratadores. Possuia em Lisboa, casas no Alto de Santa Catarina, 

a rua da Caldeira e a rua de Sao Bento, entao denominada rua de Sao 
Bento da Saude. As primeiras, diz a Provisao regia de 5 de Janeiro de 1776 

(412), foram avaliadas em 4:000$000 e as segundas, em 10:000$000. 

E eram casas de boa aparencia. As casas da rua da Caldeira davam a 

frente para ela e para a rua do Terreirinho da Cruz. Eram casas no- 
bres, constando de "lojas de recebimento", com escada de pedraria azu-, 

lejada, casa de seleiro, estrebaria e "casa de mogos" (criados) e seu quin- 

tal. Na parte superior, compunha-se de "dois andares de casas", o pri- 
meiro, com "janelas de peito" e o segundo, com "janelas de sacada" e 

grades de ferro. Eram todas azulejadas e com portais de "pedraria" tendo 

no ultimo pavimento "casas de mogas" (criadas) . Uma das proprieda- 

des da Rua de Sao Bento, avaliada em 6; 4001000, tinha quintal com 

seus pilares de pedra, outros de ferro, suas parreiras, ^arvores de carocoM 

e pogo (413) . 

arruinado pelo Contrato do sal. A penhora tinha por objetivo o pagamento de 
33:3005000 que o Contratador devia a Real Fazenda. Se os bens penhorados nao 
totalizassem essa quantia, Viana seria levado preso para a cadeia do Limoeiro. Sao 
poucos, muito poucos os bens que constam desses Autos. Porem, parecem de qua- 
lidade! Acreditamos que a familia do Contratador tenha retirado de casa grande parte 
deles, antes da penhora e, deixado unicamente os que fossem avaliados em 30 e tantos 
contos que sao os que figuram no Auto de penhora. 

A.T-C.L. — Fich. 9, Gav. 3 — "Autos de execugao e penhora dos bens de 
M. B. Viana" e A - T .C .L. — Livros do Cartorio da Decima da Cidade de Lisboa 
— As casas em que vivia eram alugadas. Pertenciam a. Sebastiao Xavier da Gama 
Lobo. Situavam-se no centro da cidade e tomavam uma area desde a calgada deno- 
minada Barroca, ate a outra calgada que confinava com o palacio de D. Louren^o 
de Almada. 

(411) — Arquivo do Estado de Sao Paulo — "Contrato do Estanco do Sal do Brasil. . . com 
Joseph Alvarez de Mira". (Doc. Jmpresso) . (Loc. cit.) . 

(412) — (413) — A.T.C.L. —<• Ficheiro 9 — Gaveta 3 — "Auto de levantamento dos se- 
questros feitos a Jose Alves de Mira, 1766". (Mans. Ined.). 
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A propriedade da rua da Caldeira n.0 175 estava arrendada por 

5505000, a Joao Pedro Daniker, homem de negocios hamburgues (414). 

Ainda na rua Terreirinho da Cruz, n.0 227, possuia o senhor Mir a 

uma propriedade com loja e dois andares. No mesmo sitio, n.0 272, outra 
propriedade arrendada a Ludero Elias, negociante com 7 criados. Ain- 

da mais. A travessa da Portuguesa, n.0 96, ainda outra propriedade com 

6 lojas e 3 andares (415). As propriedades da Rua de Sao Bento, n.0 

66, lado esquerdo, loja e 3 andares, rendiam ao todo 625400 reis 

(416); as do n.0 671, duas lojas com 2 andares rendiam 92S800, as do 

n.0 68 constavam de 4 lojas, 2 a frente e 3 dentro do patio, 3 andares, 
rendiam ao todo, 4275600 (417). 

Isto vem provar que o Contratador Mira era nao so abonado, mas 

tambem abastado! 

Interessante, entretanto, sao os bens deixados pela sua primeira 

esposa, D. Luisa Maria de Sant'Anna, viuva do Sargento-mor Manuel 

da Costa Pinheiro. Dentre os objetos e utensilios de enorme lista, o 

que mais nos chamou a atengao: um anel de brilhante, valendo 96S000 

na epoca, 12 botoes de ouro guarnecidos de "^ranitos", 25 de prata, 4 

habitos de Cristo, todos em ouro e um em ouro e prata, guarnecido com 49 
"diamantes-brilhantes" e 30 granadas. 

Em quantidade eram os utensilios de casa, lou^as, salvas, bande- 

jas, pratos, fruteiras, castigais, caixas, etc.! Moveis finos, entalhados 

e estofados^ com damasco carmezim, ou enfeitados de tafeta; espeihos 
e quadros, com suas molduras douradas. Pegas de xarao, de marfim 

e de pau-santo, de madeira e sola do Brasil; armagoes de seda sobre 

os leitos. Imagens de santos em profusao, de madeira "dourada e cs~ 
tofada", todas com coroas e resplendores de prata. Quanto a roupa de 

casa: cobertas de damasco, com franjas e borias de retroz, galoes de 

seda ou forradas de "nobreza cor de ouro*' e guarnecidas com galoes 

de ouro. Colchas da India bordadas e ccm borias tambem de ouro. 
Cortinas de damasco ou de veludo lavrado, com franjas de retroz. A 

cor predileta era o carmezim. Toalhas de cambraia com renda da 

terra. Pegas de linho, tapetes, almofadas e mil coisas. 

Quanto a roupa de uso pessoal, D. Luisa Maria deveria ter sido 
dama bastante elegante e de bom gosto para a epoca. Roupas de seda 

azul ou rosa, com "ramos de matiz e prata", Pegas e mais pegas de 

seda, gorgorao, tafeta e cetim, de cores varies, tudo com "ramos de ma- 

(414) — A.T-C.L. — Cart6rio da Decima da Cidade. Livro de Arruamento — 1767, 
freguesia* de Santa Catarina. fls. 85, n.0 175. — Kste docutneoto d& mats dados 
interessantes: O Guarda Livros do Sr. Daniker, Caspar Cbasse recebia de ordenado,. 
240S000. Os criados recebiam por ano, 36$000, 145400 19$200, 24$000. 

(415) — A.T.C.L. — Cartdrio da Decima da Cidade — Livro de Arruamento — 1767 
•— freguesia de Santa Catarina, fls. 85. 

(416) — (417) — Idem. Livro de 1762-1763. Predios. Freguesia de Santa Isabel, fii. 
104, 104 vi. 
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tiz" e ouro, galoes ou rendas de prata, "{lores de froco", alamares, guar- 

nigoes e bordados de prata. Eis um exemplo dentre os varies, de 

riquissimo enxoval, "uma capa de melonia cor de principe, com sens 
raminhos soltos da mesma cor, guarnecida com galao de iita de ouro 

e ramos de matiz torrada de taieta cor de rosa", ou "uma capa de ve~ 

ludo iurtacores guarnecida de galao de prata larga, iorrada de setim 

cor de rosa", ou ainda, "uma saia de seda encarnada, lavrada, guarne- 

cida com sou galao de prata; v arias pec as, tod as finas e v arias "vestias" 

de todas as cores e modelos, entre as quais uma de "brilhante encar- 

nada com hordadura de ouro, teedda, iorrada de tateta branco", 2 cha- 

peus finos "com sua bordadura de ouro" e outro de "veludo com sua 
renda de prata". 

Quanto aos utensilios de cozinha, uma quantidade! Inclusive duas 

cafeteiras e um moinho de cafe! E outras mil coisas mais. Duas seges, 

tres mulas, "um silhao de cavalaria de mulher coberto de pano azul com 
seu chairel do mesmo, com galao de seda amarelo". E por fim, um 

escravo natural da India, com 25 anos, saude boa e que "ja teve bexi- 

gatf' e 1:470$000, per 1/32 de interesse que tinha o viuvo no Contrato 

das entradas das Minas Gerais (418). 

Tudo demonstra um alto e luxuoso padrao de vida, o que era com- 
pativel com as atividades comerciais dos arrendatarios das rendas reais, 

ja entrosados em intensa atividade comercial nesse tipo de transagao. 
Mira, pelo mencs, nao so arrendou o contrato do sal do Brasil, como ar- 

rendou depois o contrato do sal de Lisboa, de 1767 a 1769. Quando 

faleceu, em 1770, detinha o contrato do peixe seco (1767-1772) e a 

renovagao do mesmo contrato do sal de Lisboa (1770-1772). 

* * ❖ 

Havia, em geral, amplas relagoes entre os Contratadores do sal. 

E' que todos provinham da classe dos comerciantes do Reino, estando 

ligados sempre pelos mesmos interesses. Estevao Martins Torres, ho- 
mem de negocios de mais de 60 anos, morador na Rua Direita da Mou- 

raria, (419) foi testemunha abonatoria num process© contra Manuel 

de Bastos Viana, em 1743 (420) . Dentre os filhos de Viana, Domingos 

de Bastos Viana, um dos deputados diretores da Companhia do Grao- 

Para e Maranhao, foi guarda-livros da "grossa casa" de Torres, tendo 

sido um habil mestre na escrituragao dos livros "em partidas dobradatf', 
escrituragao essa pouco conhecida entre os negociantes Portugueses da 

epoca (421). Foi tambem corretor da Fazenda Real (422). 

(418) — A.T.C L. — "Auto de Levantamento dos sequestros feitos a Jose Alves de Mira. 
— 1776". Fichario 9 — Gaveta 3 — "Carta de mea?ao e partilha de Jose Alves de 
Mira por morte de sua primeira mulher, D. Luisa Maria de Sant'Ana que tinha 
ficado viuva do Sargento-mor Manuel da Costa Pinheiro. 1746". (Mans. Ined.). 

(419) — (420) — A.T.C.L. — Process© de Manuel de Bastos Viana, fls. 21. Inquiricao 
de Testemunhas nos Pa^os da Rela^ao de Lisboa a 29 de abril de 1743. (Mans. In£d.)» 

(421) — Jacome Ration — op. cit., pg. 342. 
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Muitas vezes era um grupo de negociantes que arrendava a Coroa 

o monopolio do sal, por exemplo, como vimos atras, Jose Alvares de 
Mira e seus socios, Manuel Fernandes Cruz, Manuel Gomes de Cam- 

pos e Domingos de Oliveira Braga que tiveram em maos, durante seis 

anos, o contrato do sal, de 1764 (423). Outras vezes, um negociante 

arrematava o contrato no Conselho Ultramarino, cedendo-o, logo em 

seguida a outro, depois de devido ajuste previo. A cessao do contrato 

era feita em tabeliao mediante escritura, tal como sucedeu no caso 

da arrematagao feita em 17 de junho de 1743, por Luis de Abreu Bar- 
bosa, sob as ordens de Estevao Martins Torres, ao qual cedeu o arren- 

damento tres dias depois, fazendo-o caixa e administrador geral, me- 

diante procuragao em causa propria (424). Torres rrjanteve o contra- 
to do sal ate 1757 (425). Cumpriu o contrato que Ihe fora transferido 

por Barbosa, de 1744 a 1749 e arrematou em nome de outrem os con- 

tratos dos anos seguintes: em 1750 figurou como arrematante, Bal- 
tezar Simoes Viana (426) e em 1756, Jose Alvares de Sa (427), cujo 

contrato foi encampado em 1757 (428) . 

No ano seguinte, em 1758, o novo Contratador foi Domingos Go- 

mes da Costa, por espago de seis anos (429). 

* * * 

Enquanto o monopolio do comercio do sal esteve em vigencia no 
Brasil Colonial, a figura do Contratador foi sempre visada como o prin- 

cipal fator de carestia desse genero. Era sempre acusado de desleixado, 

(422) — T.T. — Ministerio do Reino — Ma^o 304 — "Consults do Conselho Ultramarino 
— Domingos de Bastos Viana, corretor da Fazenda Real, pede que os Contratadores 
do sal do Brasil, Joaquim Pedro Quintela e seu socio, Joao Ferreira paguem a corre- 
tagem do dito contrato, sem embargo de ser mandado arrematar em lango fechado. 
Lxa., 3 de junho de 1789". (Mans Jned,). (Loc. cit.) . 

(423) — Arqrurvo do Estado de Sao Paulo — Livro 189, fls. 390. "Contrato do estanco do 
do sal do Brasil que se fez no Conselho Ultramarino com Joseph Alvarez de Mira e 
Socios. Lxa., 11 de agosto de 1763". (Doc. Impresso). 

(424) — Arquivo do Estado de Sao Paulo — Livro SI, Tempo Colonial. "Registo das 
Cartas Regies, (Livro 12 de registos), fls. 24 verso — "Registo do treslado da es- 
critura de Cessam e trespasso do Contrato do Sal do Brasil que fez Luiz de Abreu 
Barboza na pessoa de Estevao Martins Torres. Lxa., 22 de junho de 1743" (Mans. 
Ined.) . 

(425) — A.T C.L. — Erario Regio — Mac© 633 — L. 7 — "Informagoes 1773" — pg. 46 
— "Informa^oes sobre Estevao Martins Torres, em 11 de setembro de 1743", (Mans. 
InSd.) . Idem — Mago 633, L. 10 — "Informa^oes", pg. 102 — "Dos Administra- 
dores da Casa de Estevao Martins Torres, em 6 de setembro de 1775" (Mans. /necf ). 

(426) — A.H.U.L. — Cod. 297 do Cons. UKr.. fls. 233. (Mam.). 
(427) — Idem — Doc. 19.105 — Contrato feito no Conselho Ultramarino com Jos6 Al- 

vares de SA. (/mpresso) . 
(428) — A T.C.L. — Erfirio RAgio —> Mago 634 — Livro 3 — "Representagoes". fls. 42 

v. "Da Contadoria Geral do Territdrio da Relagao do Rio de Janeiro, Africa Oriental 
© Asia Portuguesa, em 17 d© setembro de 1777". (Mans. ined.). 

(429) — A.H-U.L. — Livro da Jornada de Salvaterra, fls. 13. (Man*. Original). 



112 MYRIAM ELLIS 

de ganancioso, ou explorador (430). Entretanto, no negocio do con- 

trato do sal, quem levava a melhor era sempre a Fazenda Real. Re- 
cebia os rendimentos certos anualmente e o Contratador que arcasse 

com os problemas decorrentes da produgao do sal em Portugal, do 

transporte, das frotas de comercio, do consume no Brasil, dos pregos, 

das guerras e mil e uma outras coisas, alem da acusagao que Ihe impu- 

tavam, de inescrupuloso. Nao que o contrato do sal deixasse de ser 

um negocio interessante. Era, no entanto, muitas vezes arriscado. Se 

alguns dos Contratadores do sal foram displicentes ao enviar o genero 

para o Brasil (431), ou entao se aproveitaram das oportunidades para 

explorar e oprimir os povos da Colonia, outros cumpriram escrupulosa- 

mente as suas obrigagoes (432) e alguns foram basitante prejudicados. 

Se gananciosos foram os Contratadores (433) nao menos o foram 

tambem os Administradores (434) e mais funcionarios do contrato (435) 

(430) — A.H .U .L. — Doc. 4.734. "Requerimento de Antdnio Alvares de Almeida (...) 
relat vo ao abastecimento de sal, 1725". 

(431) — A.H .U .L. — Caixa de Contratos do Brasil. "Requerimento dos Deputados da Mesa 
do Comercio da cidade do Porto que procuram o bem comum, ao rei, sobre a falta 
do Contratador do sal do Brasil, Vasco Lourengo Veloso, em nao ter deixado pronto 
para o embarque o sal destinado ao Brasil, conforme a sua obrigagao; sobre a de- 
mora que tern havido em se nao carregar as embarca^des e sobre a falta de um 
procurador para dar o despacho e sobre os graves prejuizos decorrentes para os se- 
nhorios dos navios, para o comercio e para a Fazenda Real. Os Deputados pedem 
ao rei que ordene ao Contratador em 8 dias ponha o sal naquela cidade, pronto para 
o embarque e mande um procurador se encarregar do despacho do sal, para que as 
embarcagoes possam receber as outras mercadorias e zarparem. Caso o Contratador 
nao cumpra as ordens, que as embarcagoes possam receber as cargas para o comercio 

e sejam desobrigadas de levar o sal ao Bras 1". — O Despacho a este requerimento 
e datado de Lisboa, a 13 de setembro de 1730. O documento vem acompanhado de 
varios outros anexos: Resposta do Contratador, datada de Lisboa Ocidental, a 23 
de setembro de 1730; Dois outros requerimentos dos Deputados da Mesa do Co- 
mercio do Porto e uma Certidao de que o Contratador nao cumpriu as ordens. 
Porto, 21 de outubro de 1730. E mais despachos. (Manss. Jneds.). 

(432) — A .H .U .L. — Caixa de Contratos do Brasil — De Jose Alvares de Sa, Contratador 
do Sal do Estanco, ao Rei, sobre o cumprimento de suas obrigagoes muito mais do 
que era obrigado. Da conta de ter enviado em um ano de contrato, 5.208 mo'os de 
sal, de janeiro a dezembro de 1756. (Mans. Ined.) . 

(433) — A.H.TJ-L. — Documento n.0 4.734. "Requerimento do Procurador do Senado 
da Camara do Rio de Janeiro, Antonio Alvares de Almeida ao rei, relative ao abas- 
tecimento de sal, ao prejuizo do povo, ao desleixo e a ganancia dos Contratadores 
"da sobreda. falta (...) — 1725". 

(434) — Publicagoes do Archivo Fttblico Nacional — vol. III. tndice da Correspond en ci a da 
Corte de Portugal com os Vice-Reis do Brasil no Rio de Janeiro, de 1763 a 1807, pg. 
116. — "Carta de 9 de agosto de 1799, enviando copia de trecho de uma carta 
desta cidade, citando abusos cometidos pelo Administrador do Contrato do sal e 
mandando reprimi-los". (fls. 167, liv. 20 orig.) . 

Idem — De 22 de setembro de 1798, mandando fiscalizar a distr.'buigao de 
saf, para castigar os administradores que faltarem as clausulas do contrato. (fls. 
96, liv. 19), orig, Pg. 104. 

Idem — vol. I, pg. 328. "Provisao de 11 de dezembro de 1725, aprovando o 
que se assentara na junta que se fizera sobre os dolos de que usaram os Adminis- 
tradores dos contratos do sal e azeite". 
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aproveitando-se das respectivas prerrogativas e do fato das Camaras nao 

terem o direito de se imiscuir no funcionamento do contrato (436) . Os 

Administradores do estanque do Rio de Janeiro, por exemplo, chegavam 
ao cumulo de reter o genero, deixando-o, propositadamente, faltar nas 
vilas do sul. Intensificando-se a necessidade de sal entre os habitantes, 
requeriam as respectivas camaras, liberdade de prego, o que sempre 

conseguiam, mediante algum suborno. Feito isso, despachavam o sal 

por um intermediario, ao qual so eles Administradores tinham o privi- 

legio de conceder licenga, de acordo com as condigoes do contrato. Des- 

ta maneira, faziam bons provimentos do genero naquelas vilas, para 
vende-lo por altos pregos. Praticavam o mesmo na propria cidade do 

Rio de Janeiro, mediante donatives a algum membro da CSmara. Com 

o mesmo intuito mandavam buscar sal em Pernambuco, para satisfa- 

zer os seus sordidos interesses. Atormentavam as populagoes, falta- 
vam a obrigagao do prego do contrato, sem proveito algum para o Con- 
tratador, ao qual nao prestavam contas desde que aquele nao podia 

tomar conhecimento dos excesses de prego e dos execrandos furtos (437). 

b) O Contratador e o problema do transporte do sal para o Brasil. 

O fornecimento do sal do contrato para o Brasil estava intimamen- 

te vinculado ao problema do transporte. Do transporte dependia o mo- 

nopolio, sua realizagao e seu funcionamento, o suprimento das popula- 

goes e ate o comercio de contrabando e a propria situagao econdmica 
do Contratador. 

Era antigo o problema do transporte do sal para o Brasil. Datava 

do periodo inicial do estanque. Desde aquela epoca, Portugal defron- 

tava-se com a grande falta de embarcagoes, sendo obrigado ate a lan- 
gar mao de navies estrangeircs para o transporte do sal para a Coldnia 

(438). Assim, nao sendo suficiente o sal que era embarcado nas naus 

(435) — (436) — A .H .U .L. — Documentos Avulsos da Bahia — 1710, Caixa 24. — "Da 
Carrara do Rio de Janeiro, ao Rei de Portugal, em 3 de abril de 1710, sobre as es- 
pertezas dos corrissar'os e administradores do Contrato, repartindo o sal a seu ar* 
bitrio pelas pessoas "que Ihes parece' . . . "Menistros' p pekoes particullares a tre- 
zentos e quatrocentos alqueires a vontade do ditto administrador". . . "ficando a 
mayor parte do Povo, principalmente a pobreza irremedeado; o fim de ta destribui^ao 
he a negoceacao que cada hum quer fazer, vendendo ocultamente ao mesmo Povo 
« tres, e quatro mil reis o Alqueire e navegandoo para as villas do Sul 
(Mans. In6d.) . 

(437) — Publicagoes do Archrvo Publico Nacional — Rio de Janeiro — vol. XV. "Govema- 
dores do Rio de Janeiro — Correspondencia active e passive com a Corte — Livro II, 
1725>I730, pg. 34. "S6bre a desordem que h6 na venda do sal e azeite de peize", 
de Luiz Vabia Monteyro, govemador do Rio de Janeiro, ao rei, em 11 de agosto de 
1725. 

(438) — A. H .U .L, — Doc. 184. "Consulta do Conselho da Fazenda sobre a remessa do 
sal. Lisboa, 11 de maio de 1639". "Snr. Ordenandosse ao Provedor dos Almazcns. que 
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da Companhia Geral do Comercio, em 1651, queixando-se os morado- 

res da Colonia da falta do genero, requereu o Contratador licenga para 

enviar o sal ao Brasil em navios da Suecia e de Hamburg©, obtendo a 

aprovagao do Conselho Ultramarino (439). 

Os Contratadores do seculo XVIII herdaram o mesmo problema 

dos seus antecessores do seculo precedente. 

Tao dificil era o problema do transporte do sal, que o porto de 

Santos, por falta de carga de retorno, nao foi diretamente suprido pelo 

Contratador, durante as primeiras decadas do seculo XVIII. Os 

6.000 alqueires anuais destinados a Capitania de Sao Paulo, eram de- 

sembarcados no Rio de Janeiro, juntamente com o sal destinado a esse 
porto de estanque e a Capitania das Minas Gerais (440) . 

A falta de navega^ao direta para Santos, devido a ausencia de in- 

teresse comercial, acrescia o problema da navegagao para o Estado do 

Brasil: faltavam navios e, tambem, as frotas anuais. Em 1725, por exem- 

plo, os senhorios das embarcagoes do Porto recusavam-se a levar sal 

para quaisquer portos brasileiros. Tudo isto atuava em prejuizo. do 

contrato "pois a utilidade dele era o transport arse para aqueles portos 

todo o sat que se pudesse carregar, por estar nele todo o fundamento em 

que se estriha o Contrato" (441). 

procurasse buscar navios em que va o sal de V. Magde. que se ouver de Levar ao Brasil, 
sem que nelles fosse outra couza, e que isto executarao com toda a brevidade (...). 
Respondeo o d. Provedor, que navios naturals, em q' isto se possa fazer os nao 
havia porque os que ha erao muy pequenos, e que estavao com quasi todos sua 
carga, e q' seria necessario que V. Magde. mande declarar sese hadetratar para isto 
c5 navios estrangeiros (...). Pareceo a este Conselho, q' V. Magde. deve haver por 
bem que se uze de navios estrangeiros, para este effeito, dando fianga, a nao der- 
rotarem a Ida, e ainda como se tern feito aoutros, V. Magde. mandara o que ouver 
por seu servigo. Lxa., 11 de mayo de 1639. —* O Conde de Miranda. Don frco. de 
Vasconcelos. Francisco Leitao". (Mans. Ined.) . 

(439) — A .H .U L. —i "Consul ta ao Conselho Ultramarino favoravel a concessao da licenga 
que pedira o Contratador do sal para enviar este produto para o Brasil a bordo de 
navios da Suecia e de Hamburg©". Lxa., 11 de junho de 1651. (Mans. Jned.). 

Roberto Simonsen, "Historia Economica do Brasil", vol. II, pgs. 184-185. — 
A Companhia Geral do Comercio foi fundada com capitals particulares, por D. Joao 
IV, por influencia de Vieira. Seus estatutos foram aprovados em 10 de margo de 
1649. Os seus navios deviam dar comboio de ida e volta aos barcos mercantes que 
viessem ao Brasil comerciar. Foram-lhe outorgados, nas terras do Brasil, o mono- 
polio do comercio dos vinhos, azeites, farinha e bacalhau e mais tarde, o estanque 
do comercio do pau-brasil. 

(440) — A.H.U.L. — Docs, de Sao Paulo. De Manuel Velho da Costa, Contratador do 
Sal, ao rei em Lisboa, a 30 de outubro de 1725, sobre a queixa de D. Rodrigo Cesar 
de Menezes, a respeito dos Contratadores nao colocarem sal em Santos "mandarao 
alem daquela quantia que e necessar.'a para provimento da Capitania do s Rio de 
Janeiro, 6.000 alqueires de sal para irem para a Vila de Santos no caso que haja 
embarcagoes bastantes para a transportagao e condugao dele, como se ve da Con- 
digao 5a. (...)". (Mans, Ined.). 

K441) — A.H.U.L. Idem. 
l.H.G.B. — Arq. 1.1.25. Conselho Ultramarino. vol. 25, pg. 75 vs. "O 

Ouvidor geral de Sao Paulo, Juiz de Fora de Santos e officiaes da Camara da Vila 
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Outras vezes, complicava-se o transporte do sal na propria Me- 

tropole. O Contratador necessitava de barcos, carretas e cavalgaduras 

para o carregamento do sal. Freqiientemente, a obtengao, por requeri- 
mento, desses meios indispensaveis era sujeita a longas demoras. 

Ainda mais. Era comum a ida de estrangeiros a Portugal, em bus- 

ca do sal, holandeses, principalmente. Acontecia, porem, servirem-se de 

uma vez, de todas as cavalgaduras e barcos indispensaveis ao carrega- 
mento do genero para as suas embarcagoes. E o Contratador do sal 

era cbrigado a esperar ate poder carregar os navios com o sal desti- 

nado ao Brasil (442). 
Acompanhando o contrato do sal, por todo o tempo da sua exis- 

tencia, o problema do transporte esteve sempre presente e intimamente 

entrcsado ao estanque, dificultando o comercio e o fornecimento do sal 

para o Brasil. Porem, era o Contratador, alem das populagoes colonials 
quern mais sofria as conseqiiencias desses problemas que nao eram os 

unices. 

Todo o navio que saisse de Portugal para os portos de estanque 

do Brasil, era obrigado a trazer o sal do contrato, na ter^a parte da 

sua lotagao. O Contratador deveria ter o sal pronto para o embarque, 

ncs portos de Lisboa e Porto. Armazenado no porao dos navios, ser- 

vindo de lastro muitas vezes, o sal deveria ser o primeiro carregamen- 

to, de acordo com as reals ordens. Somente depois e que as embarca- 

^oes poderiam receber a carga destinada ao comercio do Brasil. Caso 

o Contratador nao tivesse preparado o sal para o embarque, ou nao 

tencionasse envia-lo, os mestres de embarcagao ficavam desobrigados 

de levar o genero aos portos do Brasil, porem, deveriam ser portadores 
de um escrito, despacho, licenga, ou bilhete do Contratador, para pode- 
rem iniciar viagem (443). Eram isentas de trazer o sal, as naus de 

de S. Sebastiao dao conta da falta que experimenta de sal (...), 5 de outubro 
de 1718". (Cdpia). (Mam. /net/.) . 

(442) — A.H.U.L- — Caixa de Contratos do Brasil — Petifao do Contratador do Sal, 
Jose Atvares de Sa, ao rei, sobre uma notifica^ao que recebeu para mandar por 
em 4 d as o sal que deveria embarcar na frota de Pemambuco. Declara que havia 
embarcado muito mais sal nos referidos navios, do que as lotagdes importavam: 5.208 
moios, ate 1.° de derembro de 1756. Tinha cumprido muito mais do que era obri- 
gado. Expoem mais, tern requerido para se Ihe mandarem dar na Vila de Alcochete 
e em Lisboa, na Mesa do Sal, os barcos, e carretas e cavalgaduras que fossem pre- 
cisas para a carrega^ao do sal. . as quais ordens demoraram enquanto nos TribunaU 
se assentou qual era o competente para deferir ao suplicante e enquanto se nao pas- 
saram as d'tas ordens nao pode preferir os estrangeiros que tinham tornado as ca- 
valgaduras necessirias para se carregar o sal e foi notbrio que os barcos andavam 
juntamente ocupados por eles (.,.)*'. (Mam. Ined.) . 

(443) — A.H.U.L. '— Caixa de Contratos do Brasil — Peticao dos Deputados da Mesa do 
Comercio da Cidade do Porto ao Rei, sobre o embarque do sal para o Brasil e a 
falta do Contratador Vasco Louren^o Veloso. Setembro de 1730. Com a rerposta 
do Contratador era 23 de setembro de 1730 e mais documentos anexos, sobre o 
mesmo assunto. (Mans. Ined.) . 
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licenga concedidas pelo rei, como as do tabaco que vinham a Bahia 

buscar este produto (444). 

-Dois sistemas de navegagao presidiam o comercio de Portugal para 

o Brasil e, por conseguinte, o transporte do sal do contrato: o sistema 

de frotas e o dos navios soltos. O sistema de frotas ou comboios datava 

dos fins do seculo XVI, quando os riscos de navegagao, as guerras fre- 

qiientes e a pirataria que se processavam nas costas da Africa, amea- 

gavam a seguranga da navegagao para America. A navegagao em com- 

boio oferecia maior garantia ao comercio para o Brasil (445). 

O regimento das frotas esteve em vigencia ate 1765, quando foi abo- 

lido por D. Jose I, sob a influencia de Pombal, sendo entao decretada a 

navegagao dos navios soltos (446). Entretanto, em 1797, voltou-se ao 

regime das frotas, diante dos perigos decorrentes da pirataria da costa 

africana e da guerra com a Franga. Em 1801 as frotas foram abolidas 

definitivamente (447), o que coincidiu com a aboligao do estanque. 
Apesar de maior seguranga para a navegagao, as frotas ofereciam 

muitos inconvenientes pelos seus grandes retardamentos. No entanto, 

mesmo no periodo delas, a Metropole fazia excegoes, permitindo a na- 

vegagao de "navios soltos" (448). Por exemplo, os navios de licenga 
que, fora do concurso das frotas, vinham a Bahia buscar tabaco (449). 

Houve ate um Contratador dos navios soltos: Inacio Pedro Quintela que 

obteve esse contrato, em 1754, em pleno regime das frotas (450)! 

Na resolugao regia de 6 de abril de 1739, foram proibidos os navios 
disperses, porem, continuaria vigorando a nau de licenga para a Bahia. 

A proibigao dos navios soltos nao era tao absoluta, a tal ponto que a Mesa 

do Bern Comum dos homens de negocio de Lisboa pedira ao Rei para 
proibir ao Contratador geral do tabaco, de despachar a sua nau de li- 

(444) — A.H .U .L. — Caixa de Contratos do Brasil. Do Conselho Ultramarino ao Rei, sobre 
o Requerimento de Jose Machado Pinto, contratador do tabaco, sobre a nau de 
licenga do tabaco. Lxa., 16 de outubro de 1754. (Mans. Ined.) . 

(445) — Roberto Simonsen — "Historia Economica do Brasil", II, pg. 190. 
(446) — "CoIIecgao da Legislagao Portuguesa, desde a ultima compilagao das Ordenagoes, etc.", 

Lxa., 1858. Vol. II, 1763 a 1774, pg. 221 — "Alvara de 10 de setembro de 1765, 
abolindo as Frotas e Esquadras para o Brasil; e declarando a navegagao livre". 

(447) — Roberto Simonsen — Op. cit., pg, 192. 
(448) — Roberto Simonsen — Op. cit., pg. 186 — Em 1654 houve permissao para a nave- 

gagao de qua:squer navios fora da frota da Companhia Geral do Comercio, desde que nao 
procedessem de Lisboa e que nao carregassem generos estancados. E corao estas, 
existiram outras concess5es. 

(449) — A .H .U .L. — Caixa de Contratos do Brasil — "Do Procurador da Fazenda ao 
Rei, sobre o requerimento de Jose Machado Pinto contratador do tabaco, sobre a nau de 
licenga do tabaco", Lisboa, 16 de noverabro de 1754. (Mans. Ined.). 

(450) — A.H.U-L. — Caixa de Contratos do Brasil. "Copia da petigao de D. Maria Tereza 
de Abreu, viuva do Contratador Estevao Martins Torres, ao Rei, sobre o embarque 
do sal para o Brasil, nas naus de licenga". Lxa., 20 de setembro de 1745. (Man*. 
Ined.) . 
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cenga para o Rio de Janeiro, devido aos prejuizos para o comercio em 

geral de se nao observarem as ordens, decretos e leis que, a beneficio do 
mesmo comercio proibiam navios disperses fora do corpo das frotas. 

E que so se pudesse navegar "em direitura" para a Bahia, porto a que 

fora destinado o sen privilegio de navegar fora das frotas (451). O rei 

nao concedeu. As naus do tabaco poderiam navegar para todos os por- 

tcs do Brasil (452). 

De acordo com a primeira condigao do contrato do sal, os navios 

das frotas e os que saissem do Reino fora delas seriam obrigados a levar 

o sal de sua lotagao (453). Isto, para que nao faltasse na America um 

genero tao necessario como o sal, "em prejuizo gravissimo daqueles po- 

vos" (454). 

Era intensa a falta de sal no Rio de Janeiro e em Santos, em meados 

do seculo XVIII, por causa da demora das frotas. Isto inquietava as 
pcpula^des. Seria grande o prejuizo diante da situapao que se fazia sen- 

tir, se chegasse uma nau que podendo e devendo ter a sua lota^ao de 

sal, nao remediasse com ela, em parte, pelo menos, a insaciavel necessi- 

dade de sal, de que padeciam (455). 
Nao era possivel dispensar-se os navios soltos, desde que as frotas 

nao eram suficientes para o abastecimento de sal na Colonia, Santos e 

Rio de Janeiro, principalmente. No entanto, de acordo com as condi- 

poes do contrato do tabaco, a nau de licenca destinada a transportar este 

genero da Bahia para Portugal, nao era obrigada a trazer o sal (456). 
Era uma incongruencia em relagao ao que rezava o contrato do sal, se- 

gundo o qual, todas as embarcagoes que viessem ao Estado do Brasil eram 

(451) — AH.UL. — Caixa de Contratos do Bras 1 — "Certidao da representa^ao da 
Mesa do Bern Comum do Comercio ao rei, sobre nao ir a nau de licenga ao pdrto 
do Rio de Janeiro", Lisboa, 18 de julho de 1754. (Mans. Ined.) . 

(452) — A.H.V.L. — Caixa de Contratos do Brasil — Dedsao Real da consulta referida 
na nota 451 — Resolu;ao regia, datada de Lisboa, a 24 de setembro de 1754. (Mans. 
Ined.) . 

(453) — A.H.V.L. — Contrato de Manuel de Bastos Viana. Doc. n.0 10.750. Contrato 
de 1738. (/mpresso) . 

(454) — (455) — A • H .U-L. — Caixa de Contratos do Brasil. "C6pia da peti^ao de D. 
Maria Tereza de Abreu, v uva do Contratador Estevao Martins Torres, ao rei sobre 
as naus de licenga e o transporte do sat para o Brasil" Lxa., 20 de setembro de 
1745. — Vem acompenhada de documentos anexos ineditos sobre o mesmo assunto, 
inclusive a certidao de uma carta de Alexandre Roiz Viana a Manuel Barboza Tor- 
res, em Lisboa, escrita no Rio de Janeiro, a IS de maio de 1754, adbre um motim 
provocado pel a falta de sal e sobre os pedidos de sal para Pemambuco e Bahia. 
Sao todos documentos relatives a agao que se movia sobre a lota^ao do sal que a nau 
de I'cen^a do tabaco deveria levar para o Brasil. A^ao desenvolvida contra o Con- 
tratador do tabaco, Jos6 Machado Pinto por Maria Teresa de Abreu, viiiva do Coo- 
tratador Estevao Martins Torres, detentora do contrato. 

(456) — A.H.V.L. — Caixa de Contratos do Brasil — "Do Pro'rurador da Faxenda ao rei 
sobre o requerimento de Jos^ Machado Pinto, Contratador Geral do Contrato do Ta- 
baco sobre a nau de licence nao ser obrigada «■ levar o sal e sobre u repugnancia 
do Contratador do sal em conceder o bilhete necessArio". Lisboa, 16 de outubro 
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obrigadas a traze-lo. Neste sentido, desenvolveu-se, em meados do se- 

culo XVIII, uma questao judicial entre o Contratador do tabaco, Jose 

Machado Pinto e a viuva do Contratador do sal do Brasil, Estevao Mar- 

tins Torres, herdeira e detentora do monopolio (457). O primeiro ba- 

seava-se nas clausulas 41a. e ultima do seu contrato, o mesmo aconte- 

cendo com a esposa do falecido Contratador, em relagao ao contrato do sal. 

Estevao Martins Torres (458) nao quisera dar, mediante a fianga 

necessaria, o "hilhete" de despacho indispensavel a embarcagao que nao 

levava o sal, isto porque a nau de licenga nao seria isenta de levar o sal 

de sua lotagao, de acordo com as condigoes do contrato do sal (459). 
Dai'o impasse. 

De grande utilidade para o comercio do sal eram as naus que par- 

tiam de Lisboa para o Brasil, independentemente das frotas, a taj ponto 

que Torres instara varias vezes a Feliciano Velho Oldemberg, Contra- 

tador geral do tabaco, na mesma epoca, que levasse o sal para o Brasil, 

na nau de licenga concedida ao seu contrato e livre da obrigagao de 
levar o sal para a America. Fez o mesmo durante todo o tempo do con- 

trato, em relagao a varios capitaes de navios de licenga do tabaco. 

Porem, a deliberagao regia manteve a nau do tabaco isenta da obri- 

gagao de levar o sal, Estevao Martins Torres considerou-se prejudicado 

(460). O Rei, para ressarci-lo do prejuizo, por resolugao de 6 de junho 

de 1750 determinou que se descontasse no prego do contrato o que ha- 
via resultado em perda, para cada ano do contrato (461), (462) a 

isengao da nau do tabaco (463). 

(457) — A. H .U .L. — Caixa de Contratos do Brasil. Docutnentos Anexos a Representagao 
ao Rei sobre o requerimento de Jose Machado Pinto, de 16 de outubro de 1754. 
(Manss. Ineds.) . 

(458) — Contrato de 1744 a 1749- 
(459) — A-H. 17..L. — Caixa de Contratos do Brasil. — Cdpia de uma petigao de D.M.T. 

de Abreu. (Loc, cit.) . — Referenda a la- condigao do contrato do sal: "(...) na 
condigao la. ficou (a nau de licenga) compreendida no numero de todas as que fala 
a mesma condi^ao (...)"... "A mesma Condigao enquanto impoe pena grave para 
nao consentir que nenhum navio deixe de levar em todo ou em parte a sua lotagao, 
declara ser para o fim de que na America nao falte um genero tao predoso como o 
sal, em prejuizo gravissimo daqueles povos (...)". 

(460) — (461) — T.T. — Ministerio do Reino — Conselho Ultramarino, Mago 315 —' 
Copia da Informagao do Provedor do Assentamento, Miguel Gouveia Pegado, em 26 
de outubro de 1761, ao rei, sobre a desobrigagao da nau do tabaco em levar sal 
para a America e sobre o contrato de Estevao Martins Torres, seu prejuizo, etc. 
Cita uma atestagao de Feliciano Velho Oldemberg. (Mans. Ined.) . 

(462) — T.T. — Ministerio do Reino, Conselho Ultramarino, Mago 315. (Loc. dt.). O* 
herdeiros de Estevao M. Torres e a viuva, pediam ao Rei que Ihes abonasse a quan- 
tia de 21.8453280 re s de lucros que perderam e que deveriam receber do trans- 
porte do sal pela nau de licenga do tabaco, isto, em observancia da coodigao la. do 
contrato do sal confirmada pelo alvara de 14 de setembro de 1743. O Contratador, ao 
falecer, ficara a dever a Fazenda Real, a quantia de 18.990$936 reis. A viuva e filhoa 
pretendiam que o Rei Ihes compensasse essa quantia com os 21.8453280 reis que 
era o lucro que deviam perceber ae o rei "nao izentara por seu real Decreto a nau 
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Os prejmzos resultantes dessa isengao, durante seis anos, or^aram 

em 21:845$280 reis. Seria esse o lucro que pertenceria ao Contrata- 
dor do sal, caso a nau tivesse trazido o sal ao Brasil. Se tivesse trans- 

portado o produto ao seu destino, a sua lotagao seria de 641 moios, "os 
quais reduzidos a 12 fangas por cada moio fazem 7.692 fan gas que a 

preqo de 640 reis por que se vendia na cidade da Bahia importa 
4.922$880 reis, de que, abatidoi] 1.282$000 reis de irete que deviam 

pagar ao Contratador geral do Tabaco na forma da condigao 4a. que e 

ser compreend id a a dita Nau de Licenga na generalidade dos mais na- 
vios, ficam liquidos por ano 3.640$880 reis, com os 6 anos do dito Con- 

trato faz ao todo os preditos 21.845$280 reis". (464). Era este o 

lucro de uma nau somente! De acordo com a la. condigao do contrato 

do sal (465) ao Contratador pertenciam todas as embarcagoes que, no 
tempo do seu contrato saissem do Reino "para as conquistas do BrasiV, 

em frota ou fora dela. Cada uma seria obrigada a levar a sua lota^ao 

de sal "para que nao houvesse fait a na America de um ^enero tao pre- 
cioso como e o sal" (466) . Imagine-se o lucro! 

O Contratador nao poderia "livrar navio algum de levar em parte 

ou em todo a sua lotagao de sal", caso o fizesse, seria obrigado a pagar 

6.000 cruzados cada vez (467). O interesse, porem, era transportar 

sal para o Brasil. 

Estevao Martins Torres, entretanto, resolveu continuar com o con- 

tratov do sal, por mais alguns anos, com o objetivo de uma solu^ao que 

o ressarcisse do prejuizo. Arrematou, em nome de Baltezar Simoes 
Viana, o contrato de 1750, por seis anos (468). Falecendo, pouco de- 

pois (469), a sua orienta^ao no negocio foi mantida pela viuva, D. Ma- 

ria Teresa de Abreu e, em 1756, o contrato do sal foi arrematado em 

de licenga do Tabaco de levar como era obrigada con forme a generalidade da la. 
Condigao do Contrato, a sua lotagao de sal. . .". Esta isengao j6 tinha sido feita ao 
Contratador uma vez, por real resolugao de 6 de junho de 1750. 

(463) — T-T. — Ministerio do Reino — Cons. Ultr. — Mago 315 —■ Certidao de divida da 
Familia de Estevao M. Torres em relagao k Fazenda Real. Doc. anexo & Infor- 
magao do Provedor Miguel Gouveia Pegado. Assinado por £le. Lxa., 25 de no- 
vembro de 1761. (Mans. Original Ined.). 

(464) — T.T. — Minister© do Reino. Conselho Ultramarino. Mago 315. Copia da In- 
formagao do Provedor do Assentamento, Miguel G. Pegado, em 26 de outubro de 
de 1761. (Loc. cit.) . (Mans. In6d.) . 

(465) — (466) — Contrato de Luis de Abreu Barbosa de 1744 a 1749, tendo como "sissio- 
nario" (sic) caixa e edministrador geral Estevao Martins Tfirres, a 36 contos de 
reis anuais, 216 contos no cabo de 6 anos. 

T .T. — Ministerio do Reino. Cons. Ultr. Mago 315, C6pia da Informagao 
(...). (Loc. dt.) . 

(467) — T.T. — Minist6rio do Reino, Cons. Ultr. Mago 315. "C6pia da Informagao do 
Provedor Miguel Gouveia Pegado" (...). (Loc. dt.). 

(468) — A H U.L. — C6d. 297 do Cons. Ultr., fls. 233 (Mam.). (Loc. cit ). 
(469) — T6rrei deve ter faleddo em 1754, pois nesse ano sua viuva, D. Maria Teresa da 

Abreu aparece em seu lugar mantendo o contrato do sal. — A H U L — Caixa 
de Contratos do Brasil. —• "Do Procurador da Fatenda ao rei, sobre o requeri- 
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nome de Jose Alvares de Sa (470). Foi encampado em fins do ano 

seguinte (471), nao tendo sido possivel o cumprimento tdtal. IstOy 

porque havia sido langado o deareto real de 18 de novembro de 1757, 

segundo o qual os Contratadores do sal eram obrigados a medir o ge- 

nero, quando fosse embarcado para o Brasil (472). E como o Contra- 

tador concebera o piano de subtrair o sal, declarando, no embarque, 

quantidades superiores a realidade, o decreto veio criar um obstaculo 

ao prosseguimento do contrato. Essas escandalosas diminuigoes nas me- 

didas provocaram protestos de todos os proprie'tarios de navios. O sal 

ao chegar ao seu destino era medido e, verificada a falta, os senhorios 
das embarcagoes eram obrigados a pagar o que faltasse. O fato foi cons- 

tatado pela Junta do Comercio de Lisboa, que mandou verificar as me- 

didas das cargas de sal embarcadas (473). So a frota de Pernambuco 

do ano de 1757, com os seus vinte navios, teve um prejuizo de .... 

5:370$000 (474). 

mento de Jose Machado Pinto, Contratador geral do contrato do tabaco sobre a nau 
de licence nao ser obrigada a levar o sal e sobre a repugnancia do Contratador do 
sal em nao conceder o bilhete necessario. Lxa., 16 de outubro de 1754". (Loc. c:.t.). 
(Mans. Inad.) . 

(470) — Idem — Documento 19.105. Contrato feito no Cons. Ultr. com Jose Alvares de 
Sa. (Loc. cit.). (Impresso) . 

(471) — (472), (473) — A.T-C .L. — Real Erario — Ma?o 633, L. 1, pg. 57. Copias 
das Informagoes dadas pela Contadoria geral desde 11 de outubro de 1769 ate 6 de 
dezembro de 1770. "Parecer sobre o requerimento de D. Maria Tereza de Abreu, 
viuva do Contratador Estevao Martins Torres e filhos" (Mans. Ined.) . 

Idem — Contadoria Geral do Territorio da Relagao do Rio de Janeiro, Africa 
Oriental e Asia Portuguesa — Mago 634 —< Livro 3 —i Representagoes, fls. 42 verso; 
Em 17 de setembro de 1777. (Mans Ined.). (Loc. eft.). 

(474) — T.T. — Junta de Comercio — Mago 67 — "Resumo das faltas do sal que tiveram 
os navios da frota de Pernambuco e os da Paraiba esta frota de 1757 e prego porque 
se pagou a dita falta" Anexo a Consulta da Junta do Comercio, de 15 de novembro 
de 1757. Quinze navios tiveram de prejuizo 4:1705000, faltando ainda cinco cer- 
tidoes que calculadas pelos outros iinportaram 1:2005000. (Mans Ined.). 
— "O navio N. Sa. da Piedade e Bom Jesus de Bougas teve de quebra 

633 fangas e meia a 540 reis por fanga     
— O penque Na. Sa. da Piedade e S. Jose e Almas teve de quebra 

468 fangas a 540 reis por fanga    
—• A galera Sant'Ana, Sto.- Antonio e Almas teve de quebra 306 fangas 

e meia, a 540 res por fanga   
—i O navio Na. Sra. da Piedade e S. Jose teve de quebra 718 fangas, 

a 540 reis por fanga   
-—- O navio Sto, Antonio Val de Piedade teve de quebra 499 fangas a 540 

reis por fanga   
— O navio N. Sra. da Penha de Franga, Sto. Antonio e Almas teve de 

quebra 256 fangas e meia a 540 reis por fanga   
— O navio N. Sra da Boa Viagem e Corpo Santo teve de quebra 210 

fangas a 540 rets por fanga       
— O navio N. Sra. do Rosario e Sto. Antonio e Almas teve de quebra 

648 fangas e meia « 540 reis por fanga   
— O navio N. Sra. da Conceigao, S. Jose e S. Joao Baptista teve de que- 

bra 339 fangas e meia a 540 reis por fanga   

3425090 

2525720 

1655510 

3875720 

2695460 

1385510 

113S400 

3505190 

1835330 
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O escandaloso e fraudulento ato de Torres vem explicar o interesse 

porque continuou com o contrato que Ihe havia dado tantos prejuizos e 

porque o arrematou em nome de outros, subvencionando todas as des- 

pesas. Encampado o contrato por designio dos que o detinham, o decreto 

de 18 de Janeiro de 1758 declarou-o findo, no ultimo de dezembro pre- 
cedente (475). Terminavam, desta maneira, as trapagas do negociante 

e dos seus herdeiros contra a Fazenda Real em defesa de seus interesses 
prejudicados. 

De 1744, ate 1757, Torres ficou a dever a Fazenda Real, pelo con- 

trato do sal, a quantia de 107:992$228 reis (476), cujo process© de co- 
branga arrastou-se por muitos anos, depois da sua morte. Ainda em 

1773, os administradores da "Casa de Estevao Martins Torres", em re- 
querimento, indagavam do Erario Regio quantas e quais eram as contas 

que tinham para ajustar, pertencentes a referida Casa, da qual estava 

de posse, Manuel Barbosa Torres (477), filho do Contratador. 
Em 1777, pleiteavam os mesmos administradores o abatimento, na 

divida, da quantia de 3:640$880 reis, correspondente a cada nau de 

licen^a que durante os catorze anos do contrato nao havia transporta- 

do sal para o Brasil, por te-las isentado o rei, contra a condi^ao pri- 

meira do contrato. O total atingia a soma de 50:972$320 reis (478). 
Enquanto a questao nao se resolvia, foi depositada no Real Era- 

rio a quantia de 130:7775818 reis, como garantia (479) dos dividen- 

— O navio N. Sra. do Patrocinio e S. Jose teve de quebra. 566 fangas e 
meia a 540 r^is por fanga   

— A galera N. Sra da Penha de Franga e Sant'Ana teve de quebra 81 
fangas a 540 r6is por fanga   

— O navio Bom Jesus da Trindade e Sant'Ana teve de quebra 1.442 
fangas a 540 r&s por fanga   

— A curveta N. Sra. da Conceigao, Sant'Ana e Almas teve de quebra 555 
fangas a 540 r&s por fanga   

— O navio N. Sra. da Boa Viagem e S. Jose teve de quebra 719 fangas 
e meia a 540 r^is por fanga   

Faltam ainda 5 navios que estao pondo as suas certidoes correntes" 
(475) — A.T C.L. — Real Er6rio. Ma?o 633. L. I. pg. 57. (Loc. dt.) . 
(476) — A.T .C.L. — Real Erario — Ma^o 633 — Livro 3.°, pg. 59 — " Inform a^ao sdbre 

os requerimentos de Manuel Barboza Torres de 21 de junho de 1771 e de 5 de julho 
do mesmo ano, para que o rei julgue sobre as contas que tern a sua casa com a real 
fazenda. 17 de julho de 1771". (Mans. In6d.) . 

Idem — Erario R£gio — Ma?© 633 — Livro 7 — Informagoes —■ 1773, pg. 
46 — Informagao sobre Estevao Martins Torres, em 11 de setembro de 1773. (Mans. 
Jndcf.} . (Loc. cit.). 

(477) — Idem. 
(478) A.T .C L. — Ma 90 634 — Livro 3 — Representa^oes — fls. 42 v. Contadoria Qeral 

do Territdrio da Rela^So do Rio de Janeiro, Africa Oriental e Asia Portuguesa. (Loc. 
cit.) . 

(479) — A T.C L. — Real Erdrio — Maco 633 — Livro 3.® pg. 59 (Loc. cit,). 

305$910 

150$120 

778$680 

2993970 

3883530 
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dos relatives ao contrato do sal e a outros contratos efetuados com a 
Fazenda Real (480). 

* ♦ * 

Nao era a primeira vez que acontecia ser o Contratador prejudi- 

cado pelo transporte do sal para o Brasil. Outro caso havia sucedido 
a 1 guns anos antes, com o Contratador Manuel de Bastos Viana, arren- 

datario do monopolio, do sal, de 1738 a 1743, por contrato anterior ao 

de Estevao Martins Torres. 
Em janeiro de 1738, Manuel de Bastos Viana arrematou, por seis 

anos, o contrato do sal de todo o Estado do Brasil. De acordo com a 

primeira condigao, o contrato nao se regularia por frota certa "porque 

ae Ihe nao concedem; e sdmente Ihe pertencerao as que forem nos annas 

deste Contrato?' (481). Seriam concedidos, para o transporte do sal, 

navios e embarcagoes que saissem de qualquer porto do Reino, para as 

conquistas do Brasil, em frota, ou nao, em viagem direta ou com escala 

pelas Ilhas dos Agones, Cabo Verde ou pela Costa da Mina. Desta ma- 

neira ficava assentada com o Contratador a remessa do sal para o 
Brasil, tanto nas frotas, como em navios disperses. 

No ano seguinte, o decreto real de 6 de abril de 1739 vinha tolher 

a liberdade de navegagao do Reino (^ jz > p ra o Brasil. Nao mais 
poderiam vir navios isolados para a Colonia, somente as frotas (483). 

Com esta lei alterava-se, em relagao a navegagao desses navios, a 

realizagao da* la. clausula do contrato do sal, ,o que vinha ocasionar um 

enorme prejuizo ao Contratador. 

Manuel de Bastes Viana recorreu ao rei, para que reduzisse a fro- 

tas certas a condigao do contrato que estipulava os navios soltos, ou 

mandasse liquidar por "louvados?' na forma da condigao 11a. o prejuizo 
a que estava sujeito. A redugao da condigao la. a frotas certas impli- 

caria em concederem-se-lhe dois navios em cada ano, para transpor- 

(480) — A.T.C.L. — Erario Regio — Mago 633 — Livro 5 — Informa?6es 1772, pg. S3. 
Informa^ao de 10 de setembro de 1772 ao rei. (Mans. Ined.) . 

Torres ficou a dever 2:800$000 do contrato do pau-brasil do ano de 1745 
(A.T.C.L. — Erario Regio — Mago 533, L'vro 7. —• Informagoes 1773, pg. 43, 
Loc. cit.), alem de outras contas, como do contrato da dizima da Alfandega do Rio 
de Janeiro dos anos de 1745 a 1747; contrato da saida dos escravos do Reino de An- 
gola, de 1754 ** 1759; contrato do consulado da Casa da India, 1750 a 1755; contratc 
da ciza das Herdades de Lisboa, de 1753 a 1755. — A.T.C.L. — Erario Regio — 
Mago 634 — Lvro 3 — Representa^oes — fol. 42 v. (Loc. cit.) . 

(481) —« A.H -U .L. — "Contrato do sal de todo o estado do Brasil que se fez no Conselho 
Ultramarino com Manuel de Bastos Viana'" (Loc. cit.) . 

(482) — A.H-U .L. — Caixa de Contratos do Brasil — "Consulta do Conselho Ultramarino, 
datada de Lisboa, a 24 de maio de 1739, sobre uma petigao de Manuel de Bastos 
Viana, sobre o decreto de 6 de abril de 1739, que suprimia os navios soltos em pre- 
juizo do contrato do sal e do Contratador". (Mans. Ined.). 

(483) — Havia somente uma exceg^o, a nau de licenga do tabaco, o que foi visto arima. 
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tarem, alem de alguns generos, principalmente as cargas de sal ne- 

cessarias para o provimento da Vila de Santos e Capitania de Sao 

Paulo, para onde nao havia frotas, nem embarcagao alguma, como era 

notorio; por isso, Viana ate entao havia fretado 4 navios para levarem 

de Lisboa o provimento em sal para aqueles povos que vinham ha tanto 

tempo padecendo a necessidade do genero. De outro modo nao era 

possivel fazer esse abastecimento e muito menos com a prontidao de 

que tanto necessitavam (484). 

O Conselho Ultramarine, em parecer, dava razao a Manuel de 

Bastos Viana. O novo decreto real que proibia o trafego de navios fora 

das frotas, prejudicava o Contratador do sal e tambem os contratos das 
passagens e entradas das Minas e dizimos das Alfandegas, pois alterava 

o estado do comercio e dificultava o transporte dos mantimentos que 
iam do Reino fora das frotas, "e se consumiam na chegada dos navios 

e passados e/es, se nao procuram nem apetecem tanto, porque conrorn^ 
pern ou alterant notavelmente com o curso do tempo de que vem nao 

se poder suprir a sua falta com o provimento que vai nas frotas e faltar 

o consumo destes generos, que iam em navios soltos, e em conseqiiencia 
{altarem os direitos das Alfandegas, passagens e entradas, que pagariao, 

sendo introduzidas com freqiiencia no Brasil: E sendo estas razdes tao 

atendtveis o e mais a obrigagao que ha de ter o Estado do Brasil pro- 

vido de sal pois se Ihe estancou este genero e nao deve faltar-lhe nos 
Estancos, pois o nao podem os povos haver de outra parte" (485), 

Alem do mais, as frotas nao podiam prover o Estado do Brasil de 

todos cs mantimentos da Europa, porque nem todos os produtos eram 

recolhMos na ocasiao da partida das frotas e no Brasil nao era possivel 
conservar muitos generos de uma frota ate a outra "que se corrompem 

em pouco tempo ou declinam de sua bondade" (486). Com isso desa- 

bituavam-se "os mercadores do Brasil dos mantimentos que consumiam 
quando Ihes chegavam de fresco em varies tempos do ano" (487). 

(484) — A. H. U .L. — Caixa de Contratos do Bras'l — "Peti^ao de Manuel de Bastos Viana 
ao Rei, por intermedio do Conselho Ultrairarino, sobre a arrematagao do seu con- 
trato, sobre o alvara de 6 de abril de 173d e os danos que Ihe resultaram e as solu- 
goes para salva-lo*'. Tem anexos v6rios pareceres. Lisboa Ocidental, 24 de maio de 
1739. (Mans. Ined.) . 

(485) — A.H .U .L. — Caixa de Contratos do Brasil — Consulta do Conselho Ultramarino 
ao rei, em 24 de mato de 1739, sobre a peti^ao de Manuel de Bastos Viana e sous 
prejuizos, com a aboli^ao das frotas. "£ por este razao as providcncias que o supli- 
cante (Viana) pretende para ressarcir o seu dano nao sao bastantes para se evitar o 
dos mais contratadores, nem o que os povos do Brasil hao de experimenter, amda 
que ao suplicante se conccdam as frotas em lugar de anos, e entende o Conselho 
ser mais conveniente que V. Magde. seja serv.'do permitir que fora do corpo das 
frotas sdmente possam ir navios de sal e mantimentos com proibi^ao de levarem ge- 
neros que nao forem comestiveis, pena de serem perdidos por desencaminhados. me- 
tade para a real fazenda e metade para o denunciante" (Mans. In6d.) . 

(486) — (487) — A.H.U L- — Caixa de Contratos do Brasil. Parecer do Conselho Ul- 
tramarino de 25 de egosto de 1739, sobre as frotas de comercio. Doc. anexo a Con- 
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Em face do prejmzo de serem abolidos os navios soltos, para se 

ressarcir dos danos, Viana necessitaria de 6 frotas e, para poder colocar 

mais sal em Santos, precisaria de licenga para 2 navios cada ano, com 

a permissao de neles levar mantimentos (488). 

O Procurador da Fazenda, Eusebio Peres da Silva tambem deu 

o seu parecer favoravel a Viana. Apesar de cessarem os navios soltos, 
nem por isso deixavam de sair para a Colonia, porque iam incorpora- 

dos as frotas, as quais necessariamente viriam a ser mais numerosas, o 
que nao resultaria prejuizo ao Contratador do sal. fiste, porem, nao 

havia contratado frotas certas, somente as que partissem do Reino nos 

6 anos do seu contrato. Faltando os navios soltos que se entremeavam 
com as frotas e vindo a faltar algumas destas, faltava diretamente 

ao Contratador parte da substancia do seu contrato por ser alterada a 
observancia dos navios disperses. 

Em 1738, primeiro ano de funcionamento do contrato de Manuel 

de Bastos Viana, somente navegou a frota do Rio de Janeiro, faltando 

as da Bahia e de Pernambuco, porem houve muitos navios soltos e pode 
ser transportado bastante sal para o Brasil. Sendo generalizado o sis- 

tema dos navios soltos que permaneceu ate a ocasiao da arrematagao, o 

contrato era em parte compensado em face da inconstancia das frotas. 

Portanto era inquestionavel o prejmzo resultante da supressao daque- 

les navios. Tal era a importancia deles que, na opiniao do Procurador 

da Fazenda, Eusebio Peres da Silva, apos o decreto real de 6 de abril 

de 1739, o contrato do sal posto a langos, sem eles e sem frotas certas, 

nao haveria quern desse o prego ofertado por Viana, 91.000 cruzados 
anuais, livres para a Fazenda Real (489). 

sulta do mesmo Conselho sobre a peti^ao do Contratador do sal, Manuel de Bastos 
Viana. Lisboa, 25 de agosto de 1739. (Mans Ined.) . 

(488) — A.H.UL. — Ca'xa de Contratos do Brasil — "Parecer da Mesa do Espirito 
Santo dos Horn ens de Negocio de Lisboa sobre o requerimento de Manuel de Bastos 
Viana relative a provisao dos navios soltos". Doc. anexo a Consulta do Cons. Ultr. 
ao rei sobre o mesmo requerimento. Lxa., 30 de julho de 1739. (Mans. Ined.}. 
(A Mesa nao era contra os navios levarem mantimentos). 

(489) — A.T-C-L. — "Autos Civeis de Execu?ao... (assinados pelo Desembargador Fran- 
cisco Xavier de Bastos). (Loc, cit.). —■ O contrato foi arrematado no ano seguinte 
por 90.000 cruzados cada ano, estando ja proibidos os navios soltos. Isto porque logo 
depo s da arrematagao se achavam as frotas todas a partir para a America e nelas 
se principiava a navegar o sal em abundancia. Dai o interesse. Mas, diante das con- 
tingencias da navegagao, foram mais favoraveis as condigoes de arrematagao. Quanto 
ao prego desde 1732 passara o sal a custar 1$280 reis em Santos, em vez de 960 
reis. Portm esse pequeno interesse nao podia cobrir nem a decima parte do acr^es- 
cimo que foi dado ao rei com u prego. 

Ja o contrato do sal arrematado por Balthezar Simoes Viana, em 3 de ou- 
tubro de 1748, para v gorar do 1.° de Janeiro de 1750 em diante, por tempo de 6 
anos, atingiu somente o prego de 49.000 cruzados e 3805000. Entendendo o Con- 
selho nao ser conveniente a liberdade de introduzir na Colonia sal demasiado para 
pagar o Contratador future, o emendou no Contrato de Balthezar Simoes Viana em 
que se declarou na condigao 2a., fls. 249 v. que no fim do contrato Ihe pagaria 



O MONOPOLIO DO SAL NO ESTADO DO BRASIL 125 

Seria justo que o Contratador tivesse as frotas certas. E, quanto 

a concessao dos 2 navios soltos por ano que pretendia, para transpor- 

tar o sal para a Vila de Santos e Capitania de Sao Paulo, seria justa 

e necessaria, conquanto que levassem a maior por^ao que pudessem e 

mais nenhum genero de comercio a nao ser comestiveis. Isto, porque 

o porto de Santos era proximo a Sao Paulo e as Minas Gerais. O sal 

deveria ser fornecido em abundancia para aquelas regioes a fim de se 
evitarem os clamores dos povos com a falta do genero e com os exor- 

bitantes pregos de 6S400 e 7$200 porque chegavam a comprar cada al- 

queire de sal aos atravessadores (490). 

O pedido de Manuel de Bastos Viana foi indeferido. Nao Ihe con- 
cederam a liberdade de navegagao de navios soltos para o Brasil, du- 

rante todo o tempo do contrato, conforme o mesmo contrato; nem tao 
pouco as frotas anuais certas. Gravissimo prejuizo sobreveio ao contrato 

arrematado por 91.000 cruzados anuais pelo tempo de 6 anos, por se 

achar, ao tempo da arrematagao, livre o comercio da navegagao de na- t 

o Contratador futuro pelos pregos ali estipulados at£ SO. 000 alqueires de sal, e o 
mais pelo custo em Lisboa, e despesas ate aos Armazens, por cuja razao foi o con- 
trato arrematado pelo diminuto prego de 49.000 cruzados e 3805000 vindo a ^er 
pduco mais da metade dos 91.000 cruzados pelos quais arrematara Manuel de Bas- 
tos Viana. Ksta grande diminuigao demonstra, evidentemente que, restringida a liber- 
dade da introdugio do sal no Brasil, nao valia o contrato o evultadissimo prego de 
91.000 cruzados. — A.T.C-L. — Ficheiro 9 — Gaveta 3 — "Autos de exe'-ugao 
e mais Apensos que por parte da Real Fazenda se propuseram contra M. B. Viana e 
seus herdeiros, por div'da que resultou do Contrato do Sal no Brasil, nos seis anos 
desde o 1.° de Janeiro de 1738, ate o ultimo de dezembro de 1743" (Loc. cit.) . 
(Mans. Ined.) . 

Idem — Ficheiro 9 — Gaveta 3 — "Contrato do Estanco do Sal do Brasil que 
se fez no Conselho Ultramarino, com Balthezar Simoens Vienna, por tempo de seis 
anos que hao de principiar no 1.° de Janeiro de 1750, em prego cada ano de 49.000 
cruzados e 380$000". (Doc. Impresso) . Anexo ao anterior citado, servindo dc base 
a uma Justificative em favor de Manuel de Bastos V-ana. 

(490) — A. H .U .L. — Caixa de Contratos do Brasil — "Parecer do Procurador da Fazenda 
Eusebio Peres da Silva, em Lisboa, a 7 de junho de 1739, anexo h Consulta do 
Conselho Ultramarino ao rei sob re o requerimento de Manuel de Bastos Viana. 
(Mans. Ined.). Continue o Procurador: "... eu nao sei nem me ocorre outro ca- 
minho de se poder fomecer o porto de Santos, e evitar-se as queixas do povo, pelos 
monopolios e insolencias dos atravessadores, nem o contratador 6 obrigado a meter 
o sat em nav'os proprios, nem Ihe faz conta, porque o limitado do frete Ihe tira a 
conveniencia que o navio teria em levar outras fazendas, e at£ agora algum navio 
que ia a Santos saia desta cidade solto em tempo que pudessc ir descarregar naquele 
porto, e voltar para a Bahia ou Pernambuco para tomar carga em qualquer destes 
port os e vir nas frotas deles, pois no Rio a nao h^, e so consiste a conveniencia dot 
navios que vao para este no frete da fazenda que levam com que pod em softer a 
disconveniencia de virem descarregados; e assim nao tendo os nav'os de Santos con- 
veniencia em levarem sal Ihes 6 precise sairem desta cidade em tempo que de volta 
de Santos achem a frota da Bahia ou de Pernambuco com que venham carregadas 
para assim ressarcirem na vinda a falta de frete que nao tiveram na ida. Sobre tudo 
V. Magde. mandar6 o que for tervido e o mais justo. 

Lisboa Ocidental, 7 de Junho de 1739. 
Eusebio Peres da S Iva" 
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vios soltos para os portos do Brasil facultativa a incorporagao das em- 

barcagoes com sal as frotas do comercio do Reino. 

Sob confianga e boa fe, fora arrematado o contrato (491). Esteve 

em funcionamento ate inicio de abril de 1739, quando foi publicado o 

real decreto n.0} 715, que extinguiu os navios soltos, em prejuizo da 

navegagao do sal para o Brasil, pois que os navios soltos, na medida do 

possivel, podiam suprir as deficiencias decorrentes do atraso das frotas. 

Enorme prejuizo resultou para o Contratador. O proprio Conselho 
Ultramarine reconheceu o fato, em consulta ao Rei; Sua Majestade re- 

solveu o problema em 27 de outubro de 1739, pela "pontualidade infa- 
Vtvel na said a das frotas (492). Desta maneira, "nem o suplicante netn 

(491) — A.T.C.L. — Autos Civexs de execu^ao. Autor —< a Fazenda Real. Reu, Pedro da 
Costa Guimaraes que foi fiador de Manuel de Bastos Viana. 

O Contratador propos uma agao de libelo contra o Desembargador Procurador 
da Fazenda do Conselho Uitramarino fazendo-o citar em 16 de Janeiro de 1740. , . 
"Que no tnesmo acto da remata^ao dentro do Tribunal requereu o dito Contratador a 
outras pessoas que langavam no Contrato, que como poderia proibir-se a navegagao 
nos ditos navios soltos, reduzindo-se a frotas, seria preciso fazer-se alguma declaragao 
nesta materia, e ouvido no d'.to Tribunal respondeu o dito Procurador Regio as for- 
mais palavras — isso nao verao V. Mces. e no caso que o vejam tem um requeri- 
mento justo a que o Conselho Ihe ha de deferir, e eu nao hei de impugnar — cuja 
verdade se prova legalissimamente pelas testemunhas do fato proprio que ouviram o 
requerimento e a resposta". 

Segue-se a "Inquirigao de testemunhas nos Pagos da Relagao de Lisboa, a 29 
de abril de 1743" (A.T.C.L. — Ficheiro 3, Gaveta 9 — Autos de Execugao e 
mais apensos que por parte da Real Fazenda se propuseram contra Manuel de B. 
Viana e seus herdeiros por divida que resultou do contrato do sal do Brasil nos seis 
anos desde o primeiro de Janeiro de 1738 ate o ultimo de dezembro de 1743, fls. 21). 

Depuseram: Antonio Ribeiro da Silva, homem de negocios, Antonio Marquee 
Gomes, cavaleiro profess© da Ordem de Cristo, homem de negocios, Jose Ferreira da 
Veiga, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, homem de negocios, Estevam Martina 
Torres, homem de negocios, Jorge Pinto de Azevedo, cavaleiro professo da Ordem de 
Cr sto, homem de negocios, Pedro da Costa Guimaraes, cavaleiro professo da Ordem 
de Cristo, Joao Francisco, homem de negocios, Custodio Ferreira Goyas, homem de 
negocios. —• Todos declararam que assistindo a arrematagao do Contrato no Conselho 
Uitramarino, Manuel de Bastos Viana e outros puseram a duvida de que se podia 
proibir os navios soltos para a America e que em tal caso, se devia fazer declaragao 
no auto de arrematagao. Respondeu o Procurador da Fazenda etc. (Vide acima). 
( Mans. Ined.) . 

(492) — A.T.C-L. — Autos de Execugao. . . contra M. B, Viana. (Loc. cit.) — fls. 73 
—" Manuel de Eastos Viana requere certidao de uma resolugao que Ihe foi dada 
em 4 de maio de 1743: E por resolugao de S. Magde. de 27 de outubro de 1739 >e 
dizia que havendo pontualidade infalivel em as frotas, nem o suplicante, nem os 
mais Contratadores podiam sentir prejuizo atendivel porque entao certamente iria 
por junto o que se costumava remeter dispersamente e que nem em a lei proibitiva 
dos navios soltos ponderava mais inconveniente que a falta que podem experimentar 
em o seu comestivel os povos da America e que quanto a se Ihe concederem os dois 
navios para Santos e Sao Paulo, se devia negar a permissao". 
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oa ma is Con tra tad ores podiam sentir prejuizo atendh/el porque entao 

iria por junto o que se costumava remeter dispersamente" (493). 
Porem tal nao sucedeu. Alem de faltarem os navios soltos, falta- 

ram tambem as frotas. Nos 6 anos do contrato, 1738-1743, houve so- 
mente 5 frotas para o Rio de Janeiro, 3 para a Bahia e 3 para Pernam- 

buco, vindo a faltar, nada menos de 7 frotas nesse espago de tempo (494). 
Nos anos de 1738 e 1739, com a liberdade dos navios soltos, ha- 

viam saido de Lisboa, 93 navios com 15.127 moios de sal. Em 1740 e 

1741, com a proibigao, sairam 69 navios com 9.545 moios de sal. Em 

1743, ultimo ano do contrato, sairam 23 navios com 2.850 moios (495). 
O total dos navios durante os 6 anos do contrato foi de 185. Trans- 

portaram para o Brasil, 27.522 moios de sal. 

Sem a proibigao dos navios soltos e tendo por base a remessa dos 

dois primeiros anos, em que era livre a navegagao, seriam 279 navios e 
45.381 moios de sal pouco mais ou menos. Vinha a ser o prejuizo re- 

sultante do decreto de 6 de abril de 1739, nao menos de 94 navios e 

(493) — A.T.C.L. — Autos Civeis de Execugao. — Autor, a Fazenda Real. — Reu, Pedro 
da Costa Guimaraes que foi fiador de M. B. Viana. — RepresentagSo a Rainha 
D. Maria I feita pelos filhos e herdeiros de Manuel de Bastos Viana, contratador do 
sal do Brasil (1738-1743), sobre o contrato desse Contratador e seus prejuizos. 
Assinado pelo Dezor. Francisco Xavier de Bastos, filho de M. B. Viana. s.d. (Mans. 
Ined.) . 

(494) — A.T C.L. — Autos Civeis de Execugao etc. "...v'ndo a faltar nao menos de 7 
frotas nos ditos 6 anos do Contrato, como se prova pela certidao, fls. 74, pois sendo 
elas anuais como estava determinado no Real Decreto de 29 de outubro de 1734 
junto « fl. 76, nao teria o dito Contratador a justa razao que tern daquele gravissimo 
prejuizo que Ihes ocasionou a lei posterior a rematagao" — Segue-se a "Certidao 
das frotas do Rio de Janeiro, Bahia e Pemambuco, desde 1738 at^ o ano de 1743, 
pedida por Manuel de B. Viana. Passada em Lisboa a 17 de maio de 1743" 
1738 — Nau da India, em companhia da frota do Rio de Janeiro, Nossa Senhora da 

Vitoria e Nossa Senhora do Bom Sucesso que partiram a 30 de abril. 
1739 — Nossa Senhora da Gloria, na frota do Rio de Janeiro, partiu a 27 de de- 

zembro. 
1740 — Fragata Nossa Senhora Madre de Deus, frota do Rio de Janeiro em 17 

de fevereiro. 
1742 — Fragata Nossa Senhora Madre de Deus, na frota do Rio de Janeiro, em II 

de abril. 
1743 — Fragata Nossa Senhora Madre de Deus, na frota do Rio de Janeiro « 20 

de abr'l. 
1739 — Fragata Nossa Senhora do Pilar, frota da Bahia, levando juntamente a frota 

de Pernambuco partida a 27 de abril. 
1741 — Fragata Nossa Senhora da Gl6ria, na frota da Bahia, a 14 de jaoeiro. 
1742 — Fragata Nossa Senhora da G16ria, na frota da Bahia. ■ 8 de julho. 
1742 — Fragata Nossa Senhora da Boa Vtagem na frota de Pernambuco a 14 de 

janeiro. 
1742 — Fragata Nossa Senhora da Boa Viagem, frota de Pemambuco, partida a 

25 de outubro. 
(495) — A r.C-L. — Autos de Execugao. .. contra M. B. Viana, etc, fie. 145. "Certidao 

passada a pedido de M. B. Viana, em 12 de outubro de 1749, pela qual consta que 
nos anos de 1740 e 1741, despacharam para os portos do Brasil por conta daquele 
Contratador 69 navios com 9.545 moios de sal, e no de 1743, 23 navios, com 2.850 
moios". (Mans. /ned.) . 
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17.859 moios de sal que nao foram transportados por falta de embar- 

cagoes. Neles, o Contratador esperava ressalvar a perda e receber 

"avultados avangos, dando os muito mats consideraveis a real Fazenda 
de Sua Majestade importantes na quantia de 240 mil cruzados que 

tanto fez crescer o Contrato dos ditos 6 anos com a bem fundada espe- 

ranca de que se Ihe haviam de cumprir inviolavelmente as condicoes 
com que Ihe foi rematado nas quais nao so se Ihe permitiu o poder me- 

ter na America nos ditos 6 anos todo o sal que quisesse e se possivel 

fosse quanto se lavrasse nas mar in has deste reino o que todo o que Ihe 

sobejasse Ihe havia de ser comprado pelo contratador futuro" como fora 

feito com o Contratador anterior "pelos pregos estipulados na condigao 
2 a.. . . mas se Ihe impos a pena de pa gar 6 mil cruzados por cad a vez 

que livrasse algum navio de levar a sua lotagao de sal. . . sen do nesta 

liberdade em que fundava a esperanga dos seus interesses e poder pa gar 

o grande prego, pcrque tinha rematado (...)" (496). 

Os principals homens de nepocio de Lisboa juraram uniformemen- 
te que o contrato recebera gravissimo prejuizo com a alteragao da na- 
vegagao. E' que o fundamento do mesmo nao consistia somente no 

sal, porem, na liberdade de comerciar com o genero e introdu- 

zi-lo nos navios scltcs, "cujo uso e comercio" se impediu pelo decreto de 

6 de abril de 1739, posterior ao Contrato (497). De pouco adiantava 

a determinagao das frotas anuais e periodicas (498). A navegagao tor- 

nara-se diminuta. 
Foram tristes as ccnseqiiencias para o Contratador do sal. O con- 

tr^'jo iria terminar no ultimo dia de dezembro, de 1743. Em fevereiro 

desse ano, numa declara^ao, Viana dizia que do sal que havia deposi- 

tado no Erasil tinham-lbe feito sequestro geral, sem termo, no valor de 

mais de 300 mil cruzados (499). Esperava nas frotas consideraveis 

(496) — A.T.C.L. — Autos Civeis de execugao. Autor, a Fazenda Nac'onal. Reu, Pedro 
da Costa Guimaraes, que foi fiador de Manuel de Bastos Viana — Petigao do De- 
sembargador Francisco Xavier de Basto. (Mans. Ined.) . (Loc. cit.) . 

(497) — A.T.C.L. — Ficheiro 9, Gaveta 3 — Autos de execugao. . . contra M. B. Viana 
e seus herdeiros, fls. 4 — "Grande petigao de revista de sentenga de Manuel de 
Bastos Viana, que deu entrada no Conselho Ultramarino, em 22 de abril de 1760", 
Com 40 folhas. (Mans. 7ne<f.) . 

(498) — A.T.C.L. — Ficheiro 9, Gaveta 3 — Autos, fls. 76. — Copia do real decreto de 
29 de outubro de 1734 que regulara a part'da das frotas para o Brasil, em alteragao 
para melhor, do Decreto de 30 de novembro de 1730. Segundo o decreto de 29 de 
outubro de 1734, os comboios das frotas deviam navegar de acordo com a seguinte 
regulamentagao: 

Frota do Rio de Janeiro: partida de Lisboa em 15 de dezembro: partida do 
Rio de Janeiro em 1.° de junho. Frota da Bahia: partida de Lisboa, em 15 de Ja- 
neiro; partida da Bahia em 1.° de julho. Frota de Pemambuco: partida de Lisboa 
em 15 de novembro;' partida de Pernambuco em 15 de abril. — Deveria a ordem 
ser segu'da inviolavelmente, exceto em caso de incidente grave. (C6pia requerida 
por Viana e anexa aos autos) . 

^(499) — (500) — A.T.C.L. — Ficheiro 9, Gaveta 3, fls. 81. "Autos de execugio contra 
M. B. Viana — "Esposigao de M, B. Viana em 7 de fevereiro de 1743". (Mans. 
Ined.) . 
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remessas pelos efeitos dos seus negocios e do sal. Tudo cessou, em 

vista do estrondo dos sequestros (500), 
Caso nao fosse mais sal naquele ano, o que fora desembarcado po- 

deria nao ser o bastante para o consumo da Colonia. 
Nao obstante a razao que o assistia, o Contratador teve a infeli- 

cidade da senten^a final ser contra os seus interesses. A ela Viana opos 

concludentes embargos, diante dos quais os fundamentos da mesma 

nao poderiam subsistir "porque daquela proibigao dos navios soltos re- 

sultou gravissimo prejuizo. . . pois faltando os ditos navios e a pron- 
tidao da said a das {rot as prometidas na decisao da consuffa feita" ao 

rei "no requerimento do mesmo contratador constante da certidao f. 

73 (501) veio a ser muito diminuta a navegagao" (502). 
Os embargos foram desprezados e impugnados, nao obstante estar 

tao manifesto o direito do Contratador. Alem da injustiga notoria, o 

pobre comerciante sofreu o vexame irremediavel de uma rigorosissima 

execugao que se Ihe mandou fazer em todo o sal que estava no Brasil 

de sobra do contrato, em 3 de dezembro de 1743, antes de findar o 
mesmo. Execugao que resultou em grande prejuizo do credito de Viana 

como tambem de sua fazend^, pois recebendo o Administrador do contrato 

que Ihe sucedeu 52.171 alqueires de sal no Rio de Janeiro a 600 reis 

cada alqueire (503), que perfaziam a quantia de 31:3025600, so re- 

meteu 27:1095522 reis, vindo a faltar para completar a importancia, 

4:193$078 reis. Era uma quantia importante para a epoca. So naquele 

porto, Viana tinha esse grande prejuizo que nao pode evitar por causa 

do sequestro do sal que fora levado a efeito. 
Na Bahia foi ainda mais consideravel o prejuizo. O Tesoureiro do 

Tribunal recebeu somente a quantia de 5:6005000 das sobras que hou- 

ve do sal nesse porto e nao constando do numero de alqueires em que 
se fez o sequestro nao se podia calcular o prejuizo. Porem, regulando-o 

pelo do Rio de Janeiro, pode-se fazer um calculo, tendo por base o 
prego por que deveria o sal ser pago e a remessa feita. 

De Pernambuco e vila de Santos nao constou que tivesse saido 

remessa alguma e e certo que o sequestro das sobras foi feito em todas 
as partes. Nao vindo desses dois portos e evidente que ou nao restaram 

sobras ou entao as mesmas permaneceram nas maos dos depositaries. 
Foi feita a penhora em todos os bens moveis e de raiz do Contra- 

tador, todos eles, de consideravel valor. A execugao atingiu tambem os 

fiadores de Manuel de Bastos Viana, Francisco Xavier Braga e Pedro 
da Costa Guimaraes. 

(501) — A.T C.L. — Ficbeiro 9, Gaveta 3, — Autos de execucao contra M. B. Viana, fls. 
73. — Requerimentos de M. B. Viana para obter uma certidao de uma resolugao 
que Ihe foi deda em 14 de maio de 1743. (Doc, cit,). 

(502) — A.T.C.L, — Autos CSveis de execugao (...) Petigao do Desernbargador Francisco 
Xavier de Basto. 

<503) — Na forma estipulada pela Cond'fSo 2a. 'do Contrato. 
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A casa de Viana que era uma das principais e mais opulentas 

dentre os negociantes da praga lisboeta, ficou totalmente arruinada. 

Conseqiientemente, os filhos do Contratador nada herdariam para a sua 
subsistencia, pois fora tudo penhorado e sequestrado, o que certamente 

nao sucederia se tivesse sido conservada a navegagao dos navios soltos 

como se achava ao tempo da rematagao ou se Ihes nao faltasse na 

pronta expedigao das frotas anuais ou ainda se fosse atendido o reque- 

rimento feito por causa da altera^ao do transporte, como era de justiga 

e razao. 

Ainda ^Ticavam restando de divida para com a Real Fazenda, a 

quantia de 13:677$392, importante para a epoca. O que nao teria acon- 

lecido se tivesse sido ministrada justiga (504). 

O Contratador ficou arruinado, a Fazenda Real, porem, nada so- 

freu (505). 

<504) — A .T .C .L. — Autos Civeis de execugao — "Representacao ao rei dos filhos e her- 
deiros do inventario de Manuel de Bastos Viana, assinada pelo Desembargador Fran- 
cisco Xavier de Basto, filho do Contratador, s.d." E' uma representacao resultante 
do Real decreto de 26 de julho de 1780 para que fosse formada uma Junta composta 
do presidente do Real Erario, de um Conselheiro da Fazenda ou do Ultramar, de 
um dos Juizes da Coroa e Fazenda, do Desembargador Juiz executor da divida, do 
Tesoureiro-mor do Erario Regio, do Escrivao da mesma Tesourar'a e do Contador 
Geral respective — Todos com a assistencia do Procurador da Fazenda do Reino ou 
do Ultramar. 

O Real decreto era baixado em consideracao a alguns justos motives apresen- 
tados a Coroa por v'uvas, filhos, e herdeiros de varios Contratadores, fiadores, 
socios de diversos contratos da Real Fazenda, que ficaram devendo avultadas quantias 
"de resto dos pregos dos referidos contratos a f"m de se Ihes remitirem as suas di- 
vidas", com os fundamentos apresentados. 

Em 14 de novembro de 1760, ja tinha falecido Viana e o Desembargador Fran- 
cisco Xavier de Basto e mais herdeiros pediam alvara de revista em seu nome. Assi- 
navam tambem, a petigao, Jose Xavier de Basto, Manuel Xavier de Basto, Francisca 
Maria Xavier de Sant'Ana Bastos, em Vila Fresca de Azeitao, 8 de junho de 1760. 

A "Representapao" deve ser de uma data proxima. 

Term'na a representagao o Desembargador Basto, "ainda se acham restando a 
Fazenda Real de V. Magde. a grande quantia de 13:677$392 rs.. . . o que nao sucederia 
se se Ihe cumprissem as condicoes com que seu Pai rematou o dito Contrato, ou se 
nao experimentasse a grande falta das 7 frotas nos ditos 6 anos, como fica mostrado; 
ou finalmente se se Ihe administrasse justice (...)" 

(505) — A.T.C.L. — Ficheiro 9, Gaveta 3 — Autos de execucao contra M. B. Viana, etc. 
fls. 7 — Em 30 de julho de 1744, Pedro Florencio Barrozo de Almeida, Tesoureiro 
do Cons. Ultr. explica que Viana Ihe respondera "que como por ordem de V. Magde. 
se Ihe hav:a feito soquestro em todo o sal que tinha no Brasil e suas conquistas, 
como no produto dele, se achava suprabundantemente segura a fazenda de S. Magde., 
razao porque Ihe faltavao os meyos para poder continuar na satisfacao dos ditos 
quarteis vencidos" Earrozo pergunta a S. Magde. se deve prender Viana no cato 
de nao pagar os quarteis em atraso. 
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O sistema de arrendamento das rendas reais sob o regime de con- 

trato era um interessante negocio para a Coroa, porque o Contratador 

era obrigado a arcar com todas as responsabilidades (506). 
Enquanto isto sucedia em Portugal, os reflexos faziam-se sentir 

no Brasil. Acentuava-se a falta de sal. Em carta de 29 de outubrd 

de 1739, queixavam-se os oficiais da Camara da cidade da Bahia, ao 

rei, atraves do Conselho Ultramarino. Era grande e continuada a falta 
de sal do Reino, diante do grande consume da Colonia. So na cidade 

e na Capitania da Bahia, o consumo anual de sal era superior a 40.000 
alqueires. Era a consternagao geral para os povos do Brasil; o sal era 

a materia-prima para o prepare das saigas e para o funcionamento das 
"oficinas", estabelecimentos onde era preparada a carne seca. Faltan- 

do o sal, faltavam os generos comestiveis de primeira necessidade. A 
culpa recaia sobre os Contratadores (507). dc FHOIOfte 

♦ * * ClfifKlas e LetfM 

Biblieteca Central 

Desde que o transporte do sal do contrato para o Brasil era um 

problema para o Contratador, este procurou precaver-se, langando mao 

muitas vezes de meios ilicitos no embarque do genero. 

Era o que provocava as incessantes queixas contra os Contratado- 

res, encaminhadas ao rei, pelos proprietarios dos navios da carreira do 

Brasil. Reclamavam eles contra os danos que Ihes causavam aqueles 

comerciantes, exigindo que o sal desembarcado nos portos de estanque 

fosse medido, enquanto que, sem medir, introduziam-no nos navios, no 
porto de Lisboa. £sse embarque era feito com notoria fraude, o que 

foi verificado pela Junta de Comercio de Portugal e seus dominios. Em 
vez de levarem o numero de moios declarados pelos arrais, para a 

receita dos mestres dos navios, as embarcagoes carregavam uma quan- 

tidade de moios muito mencr. A falta do sal era entao acusada na Co- 

lonia onde aquele produto jamais bastava para inteirar o numero de 

moios pelos' quais os mestres eram obrigados a assinar "conhecimentos" 

(505) — E' o que se conclui Para reforgar a conrlusao basta a leitura do parecer do De- 
sembargador Jose Gomes da Cruz, em 17 de fevereiro de 1745, favor^vel ao Contra- 
tador ManueL de B. Viana: Se pois a Fazenda Real por 41;9S0$000 i que 
na lei de Deus se Ihe nao devem) tendo recebido em sal tres tantos mais e devendo 
restituir a perda causada na proibigao dos navios soltos que importam soma impor- 
tantissima; e estando segura com as penhoras e abonaqoes que ficam ditas, ainda 
quere mais seguran^a ou ainda diz que nao est6 a juizo seguro, iargue os efeitos que 
tern recebido no sequestro do sal, ajuste as contas dos danos que tent causado e que 
pela lei de Deus se devem compensar ao embargamento e excusar-se-a mais demanda e 
contenda neste particular. A.T.C.L. — Ficheiro 9, Gaveta 3 —— Autos de Exe- 
cugao contra M. B. Viana, fls. 35 — "Parecer do Desembargador Jos6 Gome* da 
Cruz a 17 de fevereiro de 1745" (Mans. Inod.) . 

(507) — I.H.G B. — Arq. 1.1.16 — Cons. Ultr., vol. 16, pg. 66 v. e segtes. — "Consulta 
do Cons. Ultr, ao Rei, sobre uma carta dos ofic-ais da Ciimara da Bahia, recla- 
mando contra a falta de sal. Lxa., 24 de tnaio de 1740" (C6pia). (Mans. Invd.) . 
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em Lisboa. Conseqiientemente, pela condigao 4a. do contrato, eram 

obrigadcs a pagar as pretendidas faltas pelo pre^o do respective porto 

de desembarque no Brasil, onde deviam descarregar. Essas faltas ab- 
sorviam os fretes do sal e alem disso, os mestres, sem excegao, tipham 

que pagar avultadas quantias pelo sal que faltasse. As multas impos- 

tas aos vinte navios da frota de Pernambuco, em 1757, por exemplo, 
importaram nada menos de 5:400$000, em prejulzo da navegagao do 

Estado do Brasil, em uma so viagem, como ja tivemos ocasiao de ob- 
servar. 

A pratica das carregagoes de sal para o Brasil e que permitia, com 

facilidade, o seu furto. Preparado o navio para a travessia do Atlan- 

tico, seu proprietario solicitava ao Contratador a remessa do sal para 

embarque. Na estrita dependencia daquele, aguardava a chegada do 

genero, sem mesmo saber de antemao, o dia do carregamento a bordo. 

Embarcado, o sal era recebido sem ser medido. O dono da embarca^ao 

assinava o recibo, ou "conhecimento" da quantidade recebida. So entao 

poderia embarcar outras mercadorias. Feito isso, levantava ferros, en- 

funava as velas e rumava para o Brasil. Todo o sal que faltasse no 

desembarque, seria pago ao Contratador, como se fosse vendido nor- 

malmente nos portos de estanque (508). O prejudicado era o pro- 

prietario da embarcagao. O Contratador tinha todas as garantias. 

De fins de 1757 em diante, os Contratadores do sal foram obriga- 

dos a mandar medir a sua custa, a bordo dos navios, todo o sal que 
carregassem para os portos do Brasil, sem o que nao poderiam exigir 

medida na Colonia quando fossem feitas as descargas. 

Para cada frota deveria estabelecer-se um termo certo e determi- 

nado para ser carregado o sal, apos o qual, os navios poderiam sair sem 

esperar a licenga ou o "bilhete". Seria estabelecido para a medida do 

sal, um cubo grande e aferido em 12 a 20 alqueires, tendo no fundo, 
um postigo de aldrava, que se pudesse abrir, quando o mesmo cubo es- 

tivesse "arrazado", podendo ser por ele descarregado o sal no porao 

(509) . Eram medidas preventivas contra a auto-protegao dos Contra- 

tadores que chegava as raias da fraude. Mas o problema nao se limi- 

tava unicamente ao desvio do sal das quantidades embarcadas e ao 

furto aos navios. Havia, ainda, a questao do carregamento de "sal 
novo", muito mais sujeito a se dissolver, tendendo a "maiores quebrasf', 

do que as determinadas pelas condigoes do contrato. O sal novo dimi- 

nuia todos os dias, isto e, "quebrava na quantidade?*, principalmente no 

(508) — T .T — Junta do Comercio — Mago 67 — "Consulta da Junta de Comercio de 15 
de novembro de 1757 sobre as queixas dos proprietarios de navios da carreira do 
Brasil representahdo os danos intoleraveis que Ihes causam os Contratadores do sal 
daquela Repartigao". (Mans. Zned.) . (Loc. cit.). 

(509) — Acaderrda de Ciencias de Lisboa — Legislagao XXIII, fls. 66 — "Ordem do rei de 
Portugal, para ser executada pelo Conselho Ultramarino, em Belem, a 18 de no- 
vembro de 1757". 



O MONOPOLIO DO SAL NO ESTADO DO BRASIL 133 

porao umido das embarcagoes, durante o transporte para o Brasil. O 

sal velho, ja depurado, absorvendo menos umidade, menos deliquescen- 

te, nao apresentava diminuigoes tao consideraveis. fiste, muitas vezes 

era substituido pelo novo, originando-se dai, parte da grande falta de 
que se queixavam os proprietarios dos navios da cidade de Lisboa (510), 

(511). 
Se os Contratadores do sal muitas vezes sairam prejudicados no 

comercio desse genero, muitos deles, por sua vez, usufruiram duplamen- 

te do mesmo comercio, defraudando-o, em proveito proprio. Entretan- 

to, nem sempre eram os exclusivos culpados destes transtornos provo- 
cados no transporte do sal para o Brasil. A falta do sal constatada ao 

chegarem os navios ao seu destino procedia muitas vezes dos barqueiros 

que levavam o sal ate os navios. Costumavam estes aceitar muitos moios 

a mais do que permitia a lota^ao de seus barcos, a fim de vencerem 
maiores fretes por moio. Em seguida, lan^avarin ao mar a sobrecarga 
excedente, ocultando a diminuigao que haviam provocado ou entao, ven- 

diam o genero ou passavam-no a outros barcos, praticando um sem 

numero de roubos, em grave prejuizo dos interessados nos navios (512). 

c) — O Contratador e cs outros problemas do comercio do eal. 

Alem de estar na dependencia do transporte, o Contratador estava 

tambem na dependencia de varios outros fatores: as chuvas e suas 

(510) — T-T. — Junta do Comercio — Mago 67 — "Consulta da Junta de Comercio de IS 
de novembro de 1757, sobre as queixas dos proprietarios de navios da carreira do 
Brasil representendo os danos intoleraveis que Ibes causam os contratadores do sal 
daquela reparti^ao" {Mans. Ined.) . (Loc. cit.) . 

(511) — E' o que os Contratadores nao entregavam o sal velho em Lisboa, reservando-o para 
remeter ao Porto. Isto, porque nao havendo sal no Porto, eram obrigados u enviar 
o genero liquela cidade para lotar os navios que de la saissem para o Brasil. 

No Porto, o sal era depos tado em armazens, onde esperava o momento de ser 
embarcado. 

Ate a chegada dos navios, o sal sendo novo, estaria sempre sujeito a grandes 
quebras, reduzindo-se o scu volume, em prejuizo dos Contratadores. O sal velho, com 
diminuigoes menos consideraveis, era o que aqueles comerciantes preferiam armazenar 
no Porto, e^pedindo para o Brasil o sal novo, por Lisboa. Que se dissolvesse nos 
navios, desde que os mestres de embarca^ao eram obrigados a pagar em dinheiro, 
nos portos de estanque do Brasil, as quantidades que faltassem sendo ultrapassados 
20 por cento da quebra calculada prevamente. 

O sal novo, porem, tinha uma quebra muito mais acentueda, que chegava at6 
33,5 por cento. Dai o seu menor prego nas marinhas. Dai, entao, as reclama^oes 
que durante anos partiram dos proprietarios dos navios que saiam de Lisboa para o 
Brasil. Era o que nao sucedia com os que iam buscar sat a cidade do Porto, onde 
as medidas de embarque e de desembarque no Brasil tinham sempre uma boa corres- 
pondencia. — T .T. — Junta do Comercio — Ma^o 67, "Consulta da Junta de 
Comercio de 15 de noveir.bro de 1757, sobre as queixas dos proprietor oe de navios 
da carreira do Erasil, etc.". (Loc. cit.) . 

(512) — Idem, ibidem. , 
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relagoes com as safras do sal em Portugal (513), a produ^ao do sal e 

as suas variagoes de prego (514), a propria situagao internacional, in- 

clusive o animo das populagoes consumidoras do genero, muitas vezes 

cansadas da carestia e dos altos pregos, e o problema do consume (515). 

Em principios do seculo XVIII, o prego do sal, de acordo com o 

contrato do Estado do Brasil, era de um cruzado por alqueire. Era 

Contratador, Manuel Dias Filgueiras, negociante da praga da Bahia. 

Arrematara o contrato em 1700, por 28.000 cruzados anuais, por tem- 

po de 12 anos, a comegar de maio de 1702. Na epoca da arrematagao 

"havia pax universal sem rumor de guerra; e o sal corria nesta Cidade 

(Lisboa) a prego de sinco seis, e sete tostoens" (516). No Brasil ven- 

dia-se o alqueire a 320 e 480 reis .Entretanto, no Reino, em 1710, subiu o 

(513) — A.H.U.L. — Caixa de Contratos do Brasil — Petigao de Jose Alvares de Sa, 
Contratador do sal, ao rei sobre o embarque e o transporte do sal para o Brasil, 
sobre o cumprimento das suas obrigacdes e sobre as dificuldades, entre as quais "'o 
impedimento absolute e irremediavel encontrou o suplicante no tempo; porque nutna 
estagao tao rigorosa foram continuas as chuvas formidaveis as tempestades que nao 
davam lugar netn a carregar-se o sal nem a virem os barcos: e ajuntando-se os navios 
a quererem todos ser provides ao mesmo tempo, se viu o suplicante em natural cons- 
ternagao porque e certo que ao suplicante Ihe faz conta mandar o sal e nao expor-se 
a que os navios Ihe nao possam levar e esta razao de utilidade faz com que o su- 
plicante se nao esquega do mesmo que tem por obrigagao, e natureza do contrato: e 
sendo tao poucos os dias em que o tempo tem melhorado prova a maior quantidade 
de sal, que esta embarcado a grande diligencia do suplicante (Loc. cit.). 
Tem anexo uma lista de sal embarcado ate o dia 1.° de dezembro de 1756. 

(514) — A. H.17-L, — Avulsos da Bahia, de 1710, ex. 24 — "Petigao da Camara da Vila 
de Sao Sebastiao do Recife em 25 de junho de 1710, ao rei ,de Portugal para nao 
aumentar o prego do sal em vista da pobreza da vila. O prego subira de 320 reis 
para 400 reis e para 720 reis, sendo 320 reis, ja um prego elevado". 

O prego do sal subira, em virtude da ''esterilidade'' que houve na produgao do 
sal no Reno. (Mans. /net/.). 

(515) — O super aprovisionamento do sal no Brasil nao seria interessante comercialmente 
para o Contratador. Era necessark) que houvesse um equilibrio entre a oferta e o 
consume. O que nao havia, em regra geral. Quando existia sal em abundancia, os 
moradores so adquiriam, por via de regra, a quantidade necessaria, deixando o excedente. 
Diante deste fato os Contratadores procuravam controlar o fornecimento, o que mui- 
tas vezes provocava a escassez de sal. Esta escassez de sal facilitava, entao, o co- 
mercio excuso dos mestres de navios e embarcagoes e dos administradores do proprio 
contrato que procuravam vender o sal para o R o de Janeiro pelas "consideraveis 
ganancias" — A- H .U .L. — Bahia — "Carta de D. Pedro de Vasconcelos e Sousa 
ao rei de Portugal, Eahia, 4 de maio de 1712, sobre o fornecimento de sal pelos 
Contratadores", (Carta Original, Mans Ined.) . — E' preciso lembrar que o Rio 
de Janeiro era a porta de entrada das Minas Gerais. Diz'a Jose Alvares de Sa, o 
Contratador do estanque, em petigao ao rei, escrita em 1756, que nao estava obri- 
gado a abarrotar os navios de sal em termos desproporcionados que o prejud cassem, 
pois, "regulada a quantidade pelo consumo se nao pode exceder ao que ordinaria- 
mente se costuma mandar (...)". {A.H.U.L. — Caixa de Contratos do Brasil. 
•'Petigao de Jose Alvares de Sa, ao rei sobre o fornecimento de sal para a Colonia; 
acompanha uma lista de embarcagoes de sal despachadas ate 1.° de dezembro de 
1756. (Mans. Ined.). (Loc. cit.). 

(516) — (517) — A.H.U.L. — Documentos Avulsos da Bahia — Caixa 24 de 1715. — 
"Consulta do Cons. Ultr., Lisboa, 4 de junho de 1712, sobre uma petigao de en- 
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prego do sal, "por cauza da guerra, ou pell a esterlidade ou outros acci- 
dentetf* (517), (518). Chegou a urn prego antes nunca visto, 6$000 a 

7$000 o moio. De sorte que nos estabelecimentos de Lisboa vendia-se 

a tostao e 6 vintens o alqueire e pelo Reino a fora, a 5 tostdes, ou mais. 
Havia sido estipulado na condigao 4a. do Contrato de Filgueiras 

que, chegando o sal do Reino a 2 $000 o moio, o alqueire seria vendido 

no Brasil a 1 cruzado (480 reis) . fiste era o prego limite para o nego- 

cio do sal ser compensador, pois o alqueire do Brasil equivalia a 4 do 
Reino. A cifra de 2$000 era o maximo que podia atingir a imaginagao, 

quanto ao prego do sal em Portugal. Porem, o prego ul^rapassou as ex- 

pectativas e com isso, forgosamente tinha que subir o prego do sal do 

contrato. De acordo com os calculos do Contratador, o sal deveria ser 

vendido a 12 tostoes o alqueire, estando a 6S000 o moio; porem, estan- 

do a 2$000 o moio, o alqueire deveria ser vendido a 1 cruzado. A inob- 
servancia da 4a. condigao do contrato desobrigava o Contratador e o 

contrato poderia ser encampado. 

O rei, entretanto, permitiu que o sal fosse vendido a 720 reis o al- 
queire, para evitar o prejuizo das populagoes da Colonia. Manuel Dias 

Filgueiras aceitou a resolugao regia "como leal vagallo, posto que tinha 

motivos inlenitos para replicad' (519). 

Assim que chegou a Bahia a provisao regia determinando o au- 

mento do prego do sal, para 720 reis (400 reis do imposto de 1 cru- 

zado sobre cada alqueire e 320 reis, o prego do alqueire), o povo co- 

megou a se inquietar. Cresciam o rumor e as vozes dos populares. 

Muitos foram, repetidas vezes de noite e fora de horas, as portas do 
Procurador do Senado e do Juiz do povo, ameagando e pedindo que 

nao consentissem no aumento do prego do sal, pelo prejuizo que isto 

resultava aos mantimentos, como o peixe, a carne e tambem aos couros^ 
A Camara prometia interceder por suplica dirigida ao Rei (520) . 

Ate entao, o povo havia assaltado e saqueado a casa do Contrata- 

dor, nao perdoando sequer as imagens sagradas, "que forao barhara & 

campacao do Contrato do sal do Brasil, por parte de Manuel Dias Filgueiras, Con- 
tratador do sal". (Mans. Ined) . (hoc. cit.). 

(518) Era u Guerra de Sucessao da Espanha. 
A ordem real para o subida do pre^o do sal 6 de 1709. A.H .U .L. — Docs. 

Avulsos da Bahia, caixa 24 de 1713 — "Carta de Salvador Coresma Dourado, Pro- 
vedor da Fazenda Real ao rei de Portugal datada de Paraiba « 2 de setembro de 
1713, acompanhando infortnagdes sobre a venda do sal por 720 reis pelo Contrato de 
Manuel Dias Filgueiras" (Mans, /ndd.) . 

(519) —— A.H.U.L. — Documentos Avulsos da Bahia. — Caixa 24 de 1715. — "Coo- 
sulta do Conselho Ultramarino em Lisboa, a 4 de junho de 1712, sobre uma peti^io 
de Manuel Dias Filgueiras a respeito da encampa^ao do Contrato do sal". (Doc. 
cit.) . 

(520) — A.H.U.L. •— Documentos Avulsos da Bahia de 1710. Cx. 24 — "Da Cfimara da 
Bahia em 8 de junho de 1710 ao rei de Portugal, sobre o tumulto que se processou 
por causa do aumento do pre^o do sal e pelos inconvenientes resultantes aos mala 
mantimentos e sobre o apaziguamento do poifo". (Mans. fmkf.). 
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sacriligamente profanadas" "e nas mais terras" o sal foi vendido a prego 

de 1 cruzado. Reclamando em petigao ao Rei, o Contratador dizia "es- 

te insulto nao pode, nem deve prejudicar ao suppe. que proveu de sal 

na Confianga da nova rezolugao e a juste de settecentos e vinte reis que 

de outra sorte nao proveria de sal em tempo de tanta carestiat fazendo 
muito grandez empenhos para haver de mandar o sal que carregou na 
irota" (521). 

Com o saque de sua casa e outros prejuizos, Filgueiras nao se 

encontrava mais em condigoes de prosseguir com o contrato e pediu a 

encampagao, ou "deichasao" do mesmo (522). Ainda faltavam dois anos 

para terminar o arrendamento desse monopolio e, tanto no Rio de Ja- 

neiro como em Pernambuco, o povo recusava-se a pagar 720 reis o al- 

queire. 

Alem de tudo, o sal desembarcado no Rio de Janeiro nao escapou 

ao lamentavel saque feito aquela cidade pelos franceses de Duguay-Trouin. 

Filgueiras, pelos prejuizos sofridos e por falta de cabedais nao mais 

podia arcar com o fornecimento do sal que Ihe custava inumeros orde- 

nados e gastos para o transporte e venda do genero "tarn necessario para 
a conservagao da vida humana" (523). 

D. Joao V aceitou a encampagao do contrato e mandcu que fossem 

langados editais para a nova arrematayao "e se daria providencia necessa- 
ria para que os povos do Brasil sejam provides do sal de que necessi- 
tarem" (524). 

Porem, apesar de tudo, o Contratador foi executado por ordem de 

el-Rei. Sequestraram-lhe os bens e os des seus fiadores. Para que nao 

(521) — A.H.U.L. — Avulsos da Bahia, Caixa 24, de 1715. — "Consulta do Conselho 
Ultramarino a 4 de junho de 1712" (Doc. cit.) . 

(522) — A .H -U .L. — Avulsos da Bahia, Caixa 24 de 1715 — "Consulta do Conselho Ul- 
tramarino, sobre uma petigao de Manuel Dias F'Igueiras sobre a encampagao do 
seu contrato iniciado em 1702, devido ao aumento do prego do sal em Portugal e 

a imposs bilidade que tinha de continuar com o monopolio. Lxa., 4 de junho de 
1712". "(...) nao he possivel sustente hum Contracto que o constitue em disgraga 
do Povo, de que pode seguirsse mayor ruina que a passada, e quando haja de sus- 
tentarsse o prego de cruzado nao pode o suppe. prover a este tal presso, havendo a 
carestia que se Ihe exprimenta po s nesta Corte valle hum tostao cada alqueire bem 
se ve que quatro destes alqueires q' fazem hum no Brazil nao pode venderge por 
cruzado, tendo' o suppe. q' pagar alem do custo do sal, o presso do contrato, e as 
despesas grandes que occaziona, e quando queira sustentarsse o presso de 720 reis 
teme o suppe. justamentT o furor do Povo e V. Magde.. . . nao ha de premetir que 
a honrra e vida de sua mulher e filhos e filhas fique exposta ao furor barbaro de 
hum povo tao cego q' tern perdido o respeito. , . az rezolugoenz de V. Magde. e a 
veneragao das Imagens sagradas. . . a V. Magde. se sirva fazer merce ao suppe., e 
havello por desobrigado do tempo que falta para encher o Contracto, e Ihe mande 
levar em conta no q' restar a dever do tempo vencido a mayoria que vay do prego 
de cruzado porque se vendeo ao de 720 reis porque devia venderse o sal carregado 
comforme o ajuste e rezolugoens de V. Magde.". (Loc. cit.). 

(523) — A .H -U .L. — Idem. Parecer do Conselho, incluso no document© citado. 
(624) AnH.U.L. — Idem. "Resolugao regia, de Lisboa, a 15 de dezembro de 1712". — 

com rubrica do Rei. 
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ficasse completamente arruinado, ofereceu "dar ohrigaqoins seguras de 
corenta mil cruzados em letras, ouro ou dinheiro", com que fosse satis- 

feita a Real Fazenda (525), alem disso, haviam ido a praga, umas casas 

suas, por 22 mil cruzados, "preqo mui diminuto. . . ao do seu justQ valor7' 

(526) e os moveis que possuia. Foi sequestrado, tambem, o sal do con- 

trato que fora desembarcado no Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraiba 

(527). O Contratador ficava arruinado, apesar de nem todos os povos 
protestarem contra o prego de 720 reis e apesar de ter lan^ado mao do 

sal das salinas do Rio Grande do Norte que comprava por 480 reis e 

vendia por 720 reis. Desistia do contrato, para evitar maiores danos e 
nao ter cabedais para continuar com o provimento (528) de sal para o 

Brasil. 

Com isto, o contrato do sal nao terminou e foi encampado, sem em- 

bargo de nao ter acabadp o tempo dos dois anos. 

Langados os editais costumeiros para nova arrematagao, nao houve 

quern o quisesse. Isto, em virtude do alto prego do sal e do temor do 

desembolso, o que impedia os comerciantes de "tomar scbre si este peso 

tao grande" (529). Foi, entao, permitido, durante o ano de 1713, o co- 

mercio livre do-sal para o Brasil. Era uma concessao de carater tempos 

rario para que nao viesse a faltar o genero na Colonia. Nao havendo 

estanque, cada moio ^eria onerado com 12 tostoes pagos nas mes- 

mas pragas onde demandassem as embarcagoes que transportassem 

o genero. Cada Mestre de embarcagao receberia uma carta de guia 

assinada pelo Secretario do Conselho Ultramarino. Cada uma traria o 

(525) — A. H .U .L. — Documentos Avulsos da Babia, de 1710, caixa 22. — "RellafaiD 
das Letras e ouro que nesta frota de 1710 vao a pagar e entregar ao Thesouro. do 
Conselho Ultramarino Remetidas pelo Thesouro. Gl. deste Esto. Joam Pra. Guima- 
raes procedido da execugao que se fez ao Contratador do sal Manoel Dias Filgra." 
(Mans. JnAf.) . 

(526) — (527) — A.H.U.L. — Documentos Avulsos da Bahia, de 1710, caixa 22. — 
"Do Provedor da Fazenda da Bahia, Manoel d'Azevedo Scares, ao Rei, em 27 de 
junho de 1710, Bahia, sobre a execu^ao do Contratador M. D. Filgueiras e a co- 
branga respectiva" (Mans. Ined.). (Loc. dt.) • 

(528) — A.H.U.L. — Documentos Avulsos da Bah:a, caixa 22, 1713. — "Treslado de 
uma carta do rei de 18 de margo de 1713, ao Provedor da Fazenda Real da Paraiba 
sobre a desistenda de M. D. Filgueiras como Contratador". (Mans. Ined.). O Tres- 
lado foi feito a 26 de junho de 1713. — Na Capitania da Paraiba nao foi impe- 
dido ao Contratador vender o sal a 720 reis o alqueire. — Documento anexo ao 
"Treslado da declara^ao do Administrador do Contrato do sal na Capitania da Pa- 
raiba do Norte, Manuel de Carvalho e Matos", em 26 de junho de 1713. (Mans. 
Ined.) . 

(529) — (530) — A.H.U.L. — Documentos da Bahia — "Consulta do Conselho Ultra- 
marino ao rei, sobre o com6rc:o do sal; falta de contratador, navega^fio do sal, sobre 
a arremata^ao, etc., etc., Lisboa, 10 da fevereiro de 1714" (Mans. Inid.), 
—r A.H.U.L. — Documentos Avulsos da Bahia de 1713, caixa 24. "Carta de 
Salvador Coresma Dourado, Provedor da Fazenda Real da Paraiba do Norte, ao 
rei em 5 de setembro de 1713, sobre a encampacao do Contratp de Filguejras e sobre 
h liberdade do com^rcio tratadas em carta real de 18 de mar^o de 1713", E' a 
re posts do Rei. 
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nome do mestre, o do navio e a quantidade de moios. As guias, seria in- 

corporada uma certidao dos oficiais da Mesa do Sal; ambas deveriam ser 

entregues aos Provedores da Fazenda Real, alem de uma relagao geral da 

quantidade de moios transportados. Toda cautela deveria ser tomada 

para que nao houvesse o menor descaminho de sal "e para qua a Fa- 

zenda Real se podesse melhor utilizar e tivesse carlo a seguro o pro- 

duto dalle" (530). 

Do rendimento dos 12 tostoes ficariam na Bahia 1:300$000 que era 

a consignagao do contrato para o rendimento da Infantaria e, no Rio de 

Janeiro, 500$000. O restante seria encaminhado pelos Provedores para 

o Reino, em moeda de ouro e nas naus de guerra para maior seguranga, 

Os editais continuariam a ser langados, a espera de novos Contra- 

tadores do sal. Os comerciantes do Reino e da Colonia estavam a espera 

de que baixasse o prego do genero (531). 

Dos revezes da arrematagao do sal estava sempre salvaguardada a 
Fazenda Real. . . O arrendamento do monopolio do sal era realmente 

um excelente negocio para a Coroa portuguesa. 

No entanto, apesar dos eventuais incidentes que por ventura sur- 

gissem durante o contrato, apesar dos riscos resultantes do transports, 

da variagao dos pregos e tantos outros problemas, como por exemplo, as 

arbitrariedades da Coroa, o monopolio do sal, sem duvida alguma tam- 

bem constituiu um interessante negocio para os seus arrematantes. A 

prova esta no fato de que o arrendamento do contrato do sal manteve- 

se de 1658 a 1788, ano em que foi arrematado o ultimo contrato, que 

terminou em 1801, coincidindo com a extingao do estanque. 

Os lucros e privilegios de uns compensaram, durante esse periodo, 

as perdas de outros. 

<531)   A,H .U .L. — Documentos da Bahia — "Consulta do Conselho Ultramarino ao rei, 
sobre o comercio do sal, navegagao livre, arrematagao do contrato, etc. Lisboa, 10 
de fevereiro de 1714". (Loc. cii.). 



CAPITULO V 

AS CONSEQVBNCIAS DO ESTANQUE DO SAL. 

Do ceroeamento da liberdade de produgao e de comercio do sal no- 
Brasil, da caracteristica daquele produto, como genero de primeira ne- 

cessidade para o homem colonial, advieram problemas graves no campo> 

social e economico da Colonia. 

Durante quase dois seculos, as popula^oes gemeram sob o pesado 

monopolio. Deficiencia constante no suprimento do genero, carestia, au- 

mento excessive nos pregos, desespero das populagoes, agita^oes sociais, 
foram as conseqiiencias daquele comercio asfixiado pelo monopolio regio^ 

1) O comercio dos particulares. 

Devido a exigencia do consume, ao lado do comercio regulamentado 

pelas clausulas dos contratos, desenvolveu-se um comercio de especula- 

gao dentro do estanque, favorecido pelo proprio monopolio; um comercio- 
de particulares que atingiu as raias do contrabando. Isto verificou-se no 

seculo XVIII, quando as minas atrairam o povoamento para o interior, 

criando dezenas de vilas e provocando grandes altas e desequilibrio de 

pregos em toda a Colonia. 

Era um alto negocio o comercio do sal no Brasil durante a epoca do- 
monopolio. Muitas pessoas compravam o genero aos Administradores 

do contrato, nos portos de estanque, em quantidades superiores ao neces- 
sario, pelos pregos estipulados nas condi^oes do mesmo. O objetivo era 

revender o genero, porem, por pregos excessivos, especulando em tomo 

desse comercio (532). 

Os Mestres de embarcagao e os proprios Administradores do sal 
vendiam-no ocultamente ao povo, ou entao, preferiam envia-Io para o 

Rio de Janeiro, principal porta de entrada para as minas, pelos consi- 

(532) — A.H.t/.L. — Documentos da Bahia — "Carta Or'ginal do Rei de Portugal ao Go^ 
vernador e Capitno General do Estado do Brasil, mandando por um particular cui. 
dado e vigilancia na desordem com que se fax repartifao do sal que vai do reino. 
para o Brasil porque muitos o compravam para vend^-lo por excessivos pre^os, tendo-o 
comprado pelo do Contrato aos admiaistradores dele". Eacrita em L.isboat a 11 de- 
margo de 1711. (Mam. /ned.) . 
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deraveis lucres que auferiam (533). Eram freqiientes os furtos e os 

descaminhos de sal e, a tal ponto se processavam, que pessoas interes- 

sadas na arrematagao do contrato, ao fazerem as ofertas, impunham clau- 
sulas relativas a fiscalizacao rigorosa das embarcagoes ate o descarrega- 

mento de todo o sal (534). 

O Rio de Janeiro oferecia de fato um campo de grande interesse co- 

mercial, principalmente para o sal, cujo comercio era praticado por par- 

ticulares. Tanto isto e verdade que os Mestres de navios e os proprios 

Administradores do contrato costumavam enviar o sal para o Rio de Ja- 

neiro, "pelas consideraveis ganancias que nisso tern", prejudicando muitas 
vezes outras regioes da Colonia (535), a Capitania de Sao Paulo, por 

exemplo (536). 

Na chegada da frota, depcis de desembarcado e armazenado, o sal 

era comprado por varios particulares, em grandes quantidades, com o 

objetivo dos amplos lucros que dava, ao ser negociado na "villa de Parati 
e outras partes mais distantes" e tambem na propria cidade do Rio de 
Janeiro, onde era vendido "em segunda mao, e pello miudo" multiplican- 

do muitas vezes o prego da compra. Chegavam as pessoas- a comprar 

cada alqueire de sal, por uma moeda de ouro, ao mesmo tempo que no 
armazem, era o sal vendido a prego habitual. Isto porque no armazem, 

ou o sal nao era vendido a tcdos, cu nao bastava para tantos o que ha- 

via sobrado, ou entao, pela dificuldade de aquisigao; enquanto durava, 
era procurado por uma multidao de pessoas que se impediam umas as 

outras tumultuosamente, ao correr para adquirir o genero. De nada adian- 

tava a fiscalizagao dos oficiais da Camara "e de alguns de guerra". 

Muita gente, principalmente o povo miudo, ficava sem o tao neces- 

sario provimento. Conseqiientemente surgiam e aumentavam os pro- 

(533) — A.H.U.L,. — Documentos da Bahia. — "Carta Original de Pedro de Vasconcelos 
e Sousa escrita na Bahia, a 4 de maio de 1712, ao rei, acusando os mestres de 
navios e os administradores do sal de revenderem o genero ocultamente ao povo 
e manda-lo tambem para o Rio de Janeiro, pelas consideraveis ganancia^'. {Mans. 
Ined.) . 

(534) — A.H.U.L. — Documentcs da Bahia. — "Proposta de arrendamento do Contrato 
do sal da cidade da Bahia, feita por Francisco Roiz Aires — por tempo de 6 anos 
com os privilegios do Contratador anterior, Manuel Dias Filgue'ras, e mais algumas 
condigoes, como se por guarda nas embarca^oes aportadas a Bahia, ate o descarre- 
gamento do sal, para se evitar os furtos e descaminhos que se fazem" "E se botara 
cadeado nas escotilhas" etc. (Mans. Ined.). (Anexo a um documento de 10 de fe- 
vereiro de 1714) . 

(535) — A.H-U.L- — Documentcs da Bahia. — "Carta de Pedro de Vasconcelos e Sousa 
ao rei escsita na Bahia, a 4 de maio de 1712, sobre o pouco sal mandado pelos Con- 

tratadores". (Mans. Ined.). (Loc. cit.) . 
(536) — A.H-U.L. — Documentcs de Sao Paulo. "Petigao do Contratador Manuel Velho 

da Costa, ao rei, em 30 de outubro, de 1725, sobre a queixa do Govemador de 
Cap:tania de Sao Paulo, D. Rodrigo Cesar de Menezes, contra a falta de suprimento 
de sal na Capitania de Sao Paulo. Sobre a falta de embarcagoes para o porto de 
Santos "em direitura", sobre as negoceagoes feitas no Rio de Janeiro em torno do 
sal, de que se queixava o Govemador de Sao Paulo". (Mans. Ined.). (Loc. cit.). 
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:testos clamorosos, nao so pela falta do sal, como pela ameaga de ca- 

rencia dos pescados secos, que os Pescadores nao poderiam conservar, 

•"por padecerem pella maior parte a mesma falta". 

Os atravessadores (537) de sal levavam a melhor em detrimento 

das classes menos favcrecidas. Contra eles, reclamava a Camara do 

Rio de Janeiro, solicitando ao Rei, devassas e penas. E tinha razao. Os 
atravessamentos ou "travecias" de sal eram considerados graves crimes 

pela lei do Reino; tao graves, que todcs os anos, nas devassas gerais, 

perguntava-se por eles. Os seus praticantes incorriam nas mesmas pe- 

nas impostas no Reino pelas Ordenagoes aos atravessadores de trigo 
(538) . Entretanto, o atravessamento de sal continuou, apesar dos se- 

noes. E' que neste comercio existiam interesses de pessoas de destaque 

social na cidade do Rio de Janeiro. Os administradores e comissarios 

do contrato valiam-se das atribuicoes (539) conferidas pelo monarca, 

para destinar o sal a seu arbitrio, para ministros e particulares. Estes 
ultimos, adquiriam 300, 400 alqueires a vontade do Administradcr. A 

maior parte do pcvo e cs mais pobres ficavam sempre irremediavel- 

mente prejudicados. O objetivo desta distribui^ao era a negociagao 

que cada qual tencionava fazer, vendendo o sal ocultamente, ao mesmo 
povo, a 3$000 e 4$000 o alqueire, ou despachando-o para as vilas do 

sul, a fim de vende-lo mais caro ainda. 

Era um mal que a Camara nao podia remediar, pois, de acordo 

com as condigoes do contrato, nao Ihe era permitido intrometer-se no 

estanque do sal. Alem disto, contra ela manifestar-se-iam as violencias 

dos Ministros, como ja uma vez acontecera (540) . 

(537) — "Atravessar mercadorias. Comprallas para as revender. Comprallas barato, para as 
vender caro (...). Atravessar para revender he caso de deva^a. Vid. livr. I das Or- 
dena£. Tit. 58, paragrafo 35" — D. R. Bluteau — "Vocabulario Portuguez e Latino", 
vol. I, pg. 641. (Op. cit.). 

(538) — A.H.U.L. — Documentos Avulsos da Bahia — ex. 24, 1715. "Pefgao do Ouvidor 
geral do Rio de Janeiro, Roberto Car Ribeiro, ao rei de Portugal, no Rio de Janeiro, 
a 10 de abril de 1710, sobre as negoc'a^oes do sal na cidade, na ^poca da chegada das 
frotas. Pede providen nas contra os atravessadores; vem acompanhada de dcspachos do 
Conselho Ultramarino. 11 e 29 de outubro do mesmo ano, e, de pareceres do procurador 
da Fazenda e do procurador da Coroa" (Mans. Jned.) . 

(339) — Publicagoes do Archive Publico Nacional — XV — Govemadores do Rio de Janeiro. 
Correspondencia activa e pass'va com a corte. Livro II, 1725-1730, pg. 34. (Loc. cit.). 
"Sobre a desordem que ha na venda do sal, e azeite de peixe" 

(540) .— A .H U • L. — Documentos Avulsos da Bahia, ex. 24 —- 1710 — "Petigao da Camara 
da Bahia ao rei de Portugal, em 3 de abril de 1710, sobre a necessidade de sal no 
Rio de Janeiro, a continuada falta do genero, os negocios feitos pelos administradores, 
comissarios do Contrato, Ministros, e pessoas particulares" (Mam. Incd.). 

— Idem — "o fim desta destribuigao he a negocea^ao que cada hum quer fazer, 
vendendoo ocultamente ao mesmo Povo, a tres e quatro mil reiii o alqueire, e nave- 
gandoo para as villas do sul; cuio danno nao podemos remedear; porque segundo as 
comdi^oes deste comtrato nos nao podemos intrometer nelle, e per capearem estas em re- 
zam, quando he ik sem remedio pedem aos officials da Camera o queirao repartir ao Povo, 
Como se fes agora, a tempo que nio podemos remedear so serve de aumentar a queixa 
a todos, e a'nda nestes tormos exprimentamotf insollencias dos Menistros como se vio 
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Nao era exclusivamente no Rio de Janeiro que isto sucedia. Na 

Bahia tambem faltava o sal, afirmava, em 1711, o Capitao-General do 

Estado do Brasil, em carta a el-Rei. Queixava-se da pouca quantidade 

enviada pelo Contratador, para nao superlotar o estanque (541); da ne- 

cessidade que tinham de sal a Bahia, seu Reconcavo e as Capitanias 
anexas, nao so para o gasto ordinario, mas para a saiga das baleias, do 

peixe seco, das couramas e das carnes para matalotagem das frolas e em- 

barcagoes que navegavam para a costa da Mina e Capitanias do Brasil; 

acusava os mestres dos navios e os administradores do sal que deve- 

riam ser punidos por revender o genero ocultamente ao povo, mandan- 

do-o, de preferencia, para o Rio de Janeiro (542). 

Em Santos, tambem experimentavam os povos grandes calamida- 

des pela falta do sal do contrato. Mercadores mandavam vir o genero, 
"por sua mercanssia" e vendiam-no por excrbitantes pregos. Com isso 

faziam "notavel rcuho" aos moradbres que, necessitados, iam comprar 

o produto naquela vila, a 10$000 ou 20$000 o alqueire e, em Saa 
Paulo, a 30$000, para quern se atrevia a comprar. Os pobres ficavam 

sem ele, quando o prego era de 3 patacas! (543). 

no sal que veyo nas naus do Comboy do Governador Antonio Albuquerque Coelho de 
Carvalho da primeira esquadra, que chegando a tempo que este povo estava havia muitos 
mezes nececitado delle, ficando oittocentos alqueires pouco mais ou menos de resto, 
da distribuigao custunrada do Contratador, mandou o Mestre de Campo Gregorio de 
Castro e Moraes, a cuio cargo estava o governo desta praga, por auzencia do Governador 
della tirar as chaves do Armazem de poder do ditto Governador (privando desta sorte 
aos offic'ais da Camera repartillo ao Povo) e delle mandou dar 300 alqueires para a 
iunta do Commercio, e 150 ao Cappm. de mar, e guerra Josephe de Semedo, e se des- 
tribuhio todo sem partecipar pegoa alguma do Povo, mais que aquellas pegoas que se 
valleram dos criados do ditto Mestre de Campo, a vista do que pedimos a V. Magde. 
queira por os olhos neste Povo, mandando dar de baicho daz pennas que for servido 
que o Contratador o nao possa vender nem recolher dentro do Armazem sem assistencia 
de hum dos Offes. da Camera para se poderem atalhar estes damnos, e rrepartirse nas 
faltas commodamente ao Povo, no que nao tem o contrato o minimo periu'zo, antes na 
melhor arrecadagam do sal, interega o que sem conta se destribue dos Navios em prj- 
uizo do mesmo Comtrato, e ainda deste Senado pois paga cada alqueire de Sal oitenta 
reis para o Soldo dos Governadores desta praga por ordem de Sua Magestade e faltando 
os impostos esta este Senado obrigado a, satisfagao; e da mesma sorte se nao introme- 
tam os Governadores, e menistros por via algua na destribu g'o do sal; a Real pegoa 
de V. Magde. gde, Deos; R'o em Camera trez de abril de 1710 (...). 
Mel. de Azedias Valadares — Manoel Pacheco Calhelros. 
Dos. Arias de Aguirre — Ignacio Correa da Sylva", 

(541) — "pois quando o ha em abundancia so tomam os moradores o que Ihe e precise para o 
seu gasto" 

(542) — "pelas consideraveis ganancias que nisso tem, o que nao sucedera, se os contratadores 
proverem com o sal necessario aquela Capitan:a (...)" — "Carta (Original) de Pedro 
Vasconcelos e Souza, ao Rei", datada da Bahia, a 4 de maio, de 1712. — A.H.U.L. 
(Mans. Ined.) . (Loc. cit,) . 

(543) — Em 1710. A .H .U' L. — Documentos Avulsos da Bahia ,cx. 24, 1710. "Carta doa 
Oficais da Camara de Sao Vicente ao Rei, em 10 de fevereiro de 1710". (Mans. Ined.). 
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A principal causa disto repousava no fato dos oficiais da Camara 

da vila de Santos, continuamente mercadores de vara e covado, esta- 

rem constantemente mercadejando com o sal (544). 

2) O comercio de contrabando. 

O comercio do sal praticado por particulares desenvolveu-se em 

fungao do estanque e da carestia do genero. £sses particulares cobra- 

vam pregos extorsivos e burlavam a Real Fazenda, desviando o paga- 

mento do cruzado que era destinado ao sustento das guarnigoes mili- 
tares do literal (545). No Rio de Janeiro, por exemplo, desviavam os 

80 reis do soldo dos Governadores da praga, para a qual, o sal era one- 

rado com esse imposto (546). 

Referimo-nos ao contrabando, ao mencionarmos o comercio do sal 
efetuado por particulares. Realmente, essa modalidade de comercio 

tambem foi levada a efeito com o sal. Foi outra conseqiiencia do es- 

tanque. Foi praticado com o sal portugues e com o proprio sal das 

zonas produtoras do literal brasileiro. 

Os navios que aportavam ao Rio de Janeiro com o sal do contrato, 

desde o inicio do seculo XVIII, distribuiam quantidades sem conta do 

precioso genero. Os mestres tinham por obrigagao entregar nos portos 
de estanque, 12 alqueires da medida do Brasil, por moio de sal do con- 

trato recebido em Lisboa. Entregavam somente 6, 7 ou 8 alqueires por 

moio (547), em prejuizo do contrato e do Senado da Camara (548) que 

(544) — A.H.U-L. — Documentos Avulsos da Bahia. ex. 24 — 1710. — "Carta doj 
Oficiais da Camara de Sao Vicente, ao rei, escrita em 10 de fevereiro de 1710", dando 
conta das "grandes calamidades que experimentao estes povos, pela falta de sal do 
Contrato e do exorvitante prego em q* o vendem os mercadores q' o roandao vir por 
mercanssia Com o q' fazem notavel roubo aos moradores q' o comprao de nece^tdade, 
na villa de Santos a 10 athe 20 mil reis o alqueire, e na de Sao Paulo, a 30 mil 
reis q' por este pre^o parti^ipao so aquelles q' a isso se atrevem, e os pobres pere^e-n 
sendo a principal cauza disto serem os officais da Camra. da villa de Santos, con- 
tinuamente, mercadores de vara e covado, nao porq* faltem nella homenz nobres q' 
os possio servir, senao pa. asim fazerem milhor a sua, e como tal estao cont nuamte. 
mer-ranssiando com o sal (...)" Seguem-se varias assinaturas. (Mans. Jned.) . 

(545) — A.H.U.L. — Documentos de Sao Paulo — "Representa^ao do Provedor da Fazenda 
de Santos, Timoteo Correa de Goes, ao Rei, em 24 de Janeiro de 1726, sobre <• fal'a 
de prcvirrento de sal, para a praga de Santos, vexacao dos moradores, por se verem 
necessitados a compr4-lo a pessoas particulares, por excessivos pre^os, mas tambem 
diminuicao ne Fazenda de S. Magde., na falta dos Cruzados aplicados para o paga- 
mcnto da Infantaria da praga de Santos" (Mans. Ined.) . 

(546) — A.H.U.L. — Documentos Avulscs da Bahia, ex. 24 — 1710. "Peticjo da Cdmara 
da Bahia ao re! de Portugal em 3 de abril de 1710, sobre a necessidade de sal no 
Rio de Janeiro" (Loc. cit.) . 

(547) — D.H. — vol. 84, pg. 201. "Registo da carta de S. Magde. para o Provedor-mor, 
sobre o ccntrato do sal. Lxa., 20 de abril de 1703" 

(548) — A ■ H .U .L. — Documentos Avulsos da Bahia — 1710, cxa. 24. — "Peti?ao da 
Camara do Rio de Janeiro ao rei, em 3 de abril de 1710. sobre a falta de sal, sobre 
os negdeios excusos dos Adtninistradores do contrato" (Mans. /n^<f.). 
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era obrigado a preencher as lacunas quando faltavam as taxas impos- 

tas ao sal vindo da Metropole. 

Das regioes produtoras de sal no Brasil, como o Rio Grande do 

Norte e a Capitania de Sergipe del-Rei, pessoas chegavam a manter 

uma exportagao clandestina de sal para a Bahia, Rio de Janeiro e ilhas 

adjacentes. De acordo com o contrato, o sal produzido nas salirias de 
Pernambuco, Cabo Frio e Rio Grande do Norte nao poderia ser trans- 

portado para a Bahia, Rio de Janeiro ou Santos, nem tao pouco para 

outras capitanias ou respectivas ilhas. Em meados do seculo XVIII, 
porem, das salinas do Rio Grande e de Sergipe, era praticada uma 

grande exportagao de sal para as capitanias da Bahia, Rio de Janeiro 

e ilhas, em prejuizo do consumo de sal do estanque, do contrato e da 

Fazenda Real (549). Ate o sal obtido em Cabo Frio concorria para 

esse contrabando (550). 

O consumo do sal nativo sendo permitido na propria regiao pro- 
dutora, favorecia as oportunidades para todo o tipo de negocios escusos 

patrocinados pelos proprios funcionarios do estanque. O Administra- 

dor do contrato do sal, por exemplo, tinha o direito de vender o ge- 

nero a varejo, porem, exclusivamente o que pertencesse ao contrato, 

nao o que fosse produzido no Brasil, considerado livre para o consumo 
local. Porem, era facil confundir premeditadamente o sal do estanque 

e o nativo, vendendo este ultimo a prego do primeiro. Foi o que acon- 

teceu, em 1739, na Capitania de Pernambuco, quando o Administrador, 

do contrato subrepticiamente fez um "trato" com os habitantes da ilha 

de Itamaraca, onde o sal era produzido a beira-mar. Obrigaram-se aque- 

les a venderem-lhe todo o sal obtido nas suas salinas. O Administra- 

dor, por sua vez, tambem obrigava-se a "dar consumo e gasto a todo ele". 

E, se tao bem se comprometeu, melhor o fez, comprando o sal a baixo 
prego, "atravessendo-o" e vendendo-o pelo preco do estanque. Prejudi- 

cados eram os moradores da Capitania e cs senhorios e mestres dos 
barcos que navegavam pelo literal negociando pelos portos de Aracati, 

(549) — A.H .U .L. — Pernambuco — Contrato do Sal — "Requerimento dos Contra tadores ■ 
do Sal, Domingos Gomes da Costa, Jose Ferreira da Veiga e Joao Henrique Martins 
(contrato de 1758), ao re:, sobre o conVrabando do sal nativo do Rio Grande do 
Norte e de Sergipe, para varias outras capitanias'' — Despachos dados em Lisboa, 
23 de Janeiro de 1759. — Anexos ao Contrato do sal de 1758 (Zmpresso) e Re- 
querimentos dos moradores da Capitania de Pernambuco, queixando-se de serem im- 
pedidos pelo Contratador do sal de navegar e vender o sal fabricado na mesma Ca- 
pitania", 1759. (Mans. Ined.) . 

(550)   D.H. — vol. 2.°, pg. 260. "Carta do rei ao Conservador do Estanco do sal 'da- 
Pra^a de Santos, sobre nao se navegar sal das Capitanias de Pernambuco, Cabo Frio, 
Rio Grande e outras para varios portos. Lxa., 5 de abr.l de 1759". 
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Camocim, Rio Grande e outros, o sal de Itamaraca, para o fabrico da 

carne seca e para a conservagao das pescarias (551). 

Se o contrabando de sal se desenvolveu no literal norte do Estado 

do Brasil, o* literal sul nao ficou atras. Em Santos, o sal chegou a ser 
armazenado ocultamente, durante a noite, no convento de Sao Francis- 

co. Em 1707, o caso foi descoberto (552). 
Ate navios estrangeiros vinham fazer contrabando de sal no Brasil. 

Em maio de 1720, foi apreendido pelo governador de Santos um pa- 

taxo francos, "La Spiranf, negociando na Ilha dos Porcos. Era de San 
Mallo. Nele tinha grande soma de interesses, o frances Francisco La- 

borde que enriquecera nas minas, mudando-se para a vila de Parati; 

dessa localidade retirou-se depois para San Mallo, tendo antes remetido 

para la quase tudo o que possuia, bens que excediam a 400.000 cruza- 

dos, todos adquiridos no Brasil. O navio transportava armas, panos de 
algodao, linho e seda, galoes, almocafres, vinhos e. . . sal em grande 
quantidade. Eram generos de nao pequeno interesse para o abasteci- 

mento da zona mineradcra, onde tudo era pago a peso de ouro (553). 

3) A carestia do sal e a deficiencia de seu suprimento para o Brasil 
no seculo XVII. 

Desde os primeircs ancs do funcionamento do estanque tornou-se 
freqiiente a carencia de sal nas varias capitanias. 

Com o inicio do sistema de frotas da Companhia Geral do Comercio 

do Brasil, criada em 1649 (554), o sal do estanque vinha em seus navios 

(551) — Colegao Lame Jo da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universic^ade de Sao 
Paulo — "Requerimento feito a. Camara da Vila de Recife, pelos mestres de barcos 
das costas de PemambuTO, Aracaty, Carrussi, Rio Grande, contra as proibi^oes feitas 
pelo contrato do sal de se comprar o genero na Ilha de Itamaracfi. Recife, 12 de mayo 
de 1739". (Com 5 documentos original's), (Manss.). 

(552) — I-H G.B. — Arq. 1.2.23 — Cons. Ultr., vol. 23, pg. 289. — "Jose Monte ro de 
Mattos a cujo cargo esta o eovemo de Santos, da conta dos contratadores do sal 
haverem faltado a obrigagao de metterem n'aquella Pra^a 6$ atqueires de sal, e se 
vender no Convento de Sao Franc sco de noite desencaminhando-se os Direitos reais 
delle, e dos quintos do ouro, intromettendo-se na sua reparti^ao o Ouvidor geral v 
outros particulares e vai a carta que se accusa. Escrita em 11 de dezembro de 1707" 
(Mans. Ined.) . 

(553) — A.H .U .L. — Sao Paulo. — "Carta autografa do Juiz de Fora de Santos, Matias 
da Silva e Freitas para Aires da Saldanha e Albuquerque. Santos, 18 de maio de 
1720". (Mans. Ined.). 

Idem — "Instru^ao verdadeira da culpa do navio frances "La Esperan^a" (sic) 
(...) feita pelo Governador da Praca de Santos, Joao da Costa Ferreira de Brito, 
13 de abril de 1720". (Mans. In4d.). 

Idem — "Carta autdgrafa do Governador da Pra^a de Santos, Joao da Costa 
Ferreira de Brito, Santos, 5 de agosto de 1720, acerca do pataxo frances da Ilha dos 
Porcos" 

(554) — Gustavo de Freitaa, "A Companhia Geral do Comercio" — Revists de Historia, n,0 7, 
julho-setembro, 1951, Ano II, pg. 85. Criada em 1694, a Companhia foi extinta 
em 1720. 
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?e o fornecimento do precioso genero ficava sempre sujeito a periodicidade 

dessas froths e a insuficiencia do transporte. Eram freqiientes a demo- 

ra e o atraso das frotas, devido aos problemas relatives ao agucar do 

i^ordeste e da Bahia. Muitas vezes, era precisp esperar a safra da cana 

ou a mercadoria nos portos. No Reino havia falta de marinheiros e de 

tropa, falta de embarcapdes alem de mais uma infinidade de questoes 

administrativas (555). 

For alvara de 9 de maio de 1658, a Regente permitiu que houvesse 

navegagao livre para a Colonia. Os navios podiam vir fora do comboio, 

com obrigagao de voltarem nele. Havia somente uma frota por ano 

(556). 

O sistema de monopolio, alem de dificultar o suprimento, era agra- 

vado pela deficiencia dos transportes. Alem de tudo, era vedado aos 

estrangeircs o comercio com o Brasil (557). 

Entretanto a falta do sal na Colonia ja tinha sido acusada desde 

os primeiros anos de funcionamento do estanque. E' o que prova a 

consulta do Conselho Ultramarino, sobre a exportapao do sal para o 

Brasil, datada de Lisboa, a 17 de setembro de 1647 (558). 

A Cia. Geral do Comercio tinha o privilegio de traficar no Estado do Brasil, 
isto e, do Rio Grande do Norte ate Sao Vicente. Comboiava, todos os anos, os navioj 
mercantes que viessem para o Brasil e que regressassem para Portugal. Sobre as mer- 
cadorias transportadas a Cia. auferia uma taxa ate 10 por cento de seu valor, sendo 
os seguros ate 25 por cento, nao menos. Os navios mercantes eram obrigados a vir 
nas frotas. A Cia. tinba o estanque do vinho, do azelte, da farinha e do bacalhau, 
para o consumo do Brasil. — Manuel Diegues Junior — "As Companhias Privile- 
giadas no Comercio Colonial", Revista de Historia, n.0 3 — julho-setembro, ano I, 
1950. pgs. 309, 314, 315, 

(555) — Gustavo de Freitas — Op. cit., pg. 104. 
(556) — Gustavo de Freitas — Op. cit., pg. 101. 
(557) —7* T.T — Minister'o do Reino — Livro 360. — "Colec^ao de Leis e Ordens que prot- 

bem os navios estrangeiros assim os' de guerra, como os mercantes nos portos do Bras'1"- 
l.o —- Ordenagao do L.o V, titudo CVII. 2.° —< Alvara de 9 de fevereiro de 1591. 
3.° — Alvara de 18 de irarco de 1605, que se refere ao de 9 de fevereiro de 
1591, sobre a proibigao dos navios estrangeiros irem aos portos do Brasil e mats 
colon as portuguesas, e ainda os vassalos de outras nagoes. — E outras mais. 

(558) — A.H.U.L. — Doc. N.0 615-616, anexo a Consulta de 29 de fevereiro de 1648. 
Por esta, verif'ca-se que nessa epoca o moio de sal em Portugal equivalia a IS alquei- 
res no Erasil, os qua's ctam "muito mayores que os do Reyno". O pre?o de venda 
do alqueire era, no Brasil, 1 pataca, 15 patacas era o prego do moio, portanto. A 
referida consulta de 28 de fevereiro ainda pede toda a quantidade de sal possivel 
para ser enviada ao Brasil. "Consulta de 17 de setembro de 1647: Sr. 

Hoje neste cons, hua carta de Pero Ferras Barreto Provedor-Mor da fazenda do 
estado do Brazil, na qual diz q' na caravella que ora chegou da Bahia de que he 
mestre Pero Miz' Negrao inviava sescenta quintaes de pao Brazil, da conta que aly 
Iheremeteo Paulo Barboza, o que nas mais caravellas que part'ssem para o Reyno tra- 
ria cada hua o seu conhecimentor e que tinha escrito a V. Magde. a grande falta que 
havia de s^l e alguas caravellas que chegarao depots disso levarao tao pouca quan- 
tidade que o povo ficara Na Mesma necessidade. 

Pare ceo ao cons, que Sera Muito conveniente que se invie Sal ao Brazil pella 
.grande falta que ha delle Naquelle estado porque alem do avizo da carta referida 
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Faltava sal na Capitania de Pernambuco, em julho de 1649 (559). 

Faltava sal na Capitania do Espirito Santo, em maio de 1650; as 

frotas preferiam aportar a Bahia, ou ao Rio de Janeiro e aquela capita- 

nia ficava a merce do que estas pragas Ihe quisessem fornecer, O estanque, 
alem de aumentar o prego do alqueire de sal, de 100 reis para 2.000 r6is, 

prejudicava o suprimento praticado livremente pelos mestres das embar- 

cagdes (560). 
Faltava sal no Rio de Janeiro em 1662, informava o Governador 

Pedro de Mello pedindo sal ao rei, em carta de 28 de novembro desse 

ano (561). Sem sal, nao havia iinposto para o sustento da Infantaria 
(562). 

Nessa mesma ocasiao, a Bahia tambem padecia da mesma necessi- 

dade. Diante de uma representagao sobre a falta de sal feita pelo Pro- 

vedor-mor da Fazenda Real do Brasil, ao Vice-Rei, D. Vasco de Masca- 

renhas, Conde de Obidos, este ordenava ao Provedor da Capitania de 

tern ocons. consultado a V. Magde. por outros semelhate» que se devia Mandar todo 
o que fosse possivel, eq' na Armada deve hir a Mayor quantidade que poderser e 
tambem Nos Navios de particulares, visto serem obrigados alevalo daqui como sem pre 
sefes porque alem de SEremedear comisso aNecessidade que hadelles Naquelle estado, 
avansanisso afazenda de V. Magde. ocabedal que nelle se tira. Lxa., 17 de setbr. 
de 647 elembra ocons. a V. Magde. q ha rezohxgao Sua nos Almazens para q nao 
parta daqui navio nenhu sem levar carga de sal". 

(559) — A.H.U.L, — Codice do Conselho Ultramarino, n.0 14, fls. 171 v. e 172 — "Con- 
sulta do Conselho Ultramarino ao rei sobre o aviso feito pelo Provedor da Fazenda 
Real da Capitania de Pernambuco dando conta do mot:vo porque nao remetia pan 
brasil, e da necessidade que havia de sal, por nao se ter extraido nenhum das Sa- 
linas da terra. Lxa., 8 de julho de 1649". (Mans. Ined.) . 

(560) — A.H.U.L. — Documentos Avulsos da Bahia — "Carta dos ofidais da Camara do 
Espirito Santo para o rei (D. Joao IV) dando conta do miseravel estado em qua 
se acham, por falta de comercio e receio que tem de que diminua com a creagao da 
nova compa. dos homens de negocio do Reino, necessidades que padecem pela grande 
falta de sal", 10 de maio de 1650. "Tao bem parece de importancia fazer prezt. 
a V. Magde. a grande falta de sal que padecem ha maes de ttes annos porq' anti- 
gam te. antes q' ouvesse estanque se vendia aquy mtas. vezes a tostao o alqueyre e 
hoje se a cazo se vende algu, o mcnos porq* se d& sao dous mil rs*. V. Magde. seja 
servido mandarnos prover do Rno. cada anno com duztos. raoyos ou ordenar aos gres. 
da Cidade da Bahia e Rio de Janeiro, nos fagao dar cada anno a dita quantia, e em 
falta de h6 e outro modo parecendo a V. Magde. que convem a seu Real servido 
nos faga merce levantarnos o Estanque do Sal para que assy os mestres dos navios 
o possao trazer livremente e vendello como seu. . . porque em verdade que he genero 
sem o qual o mundo vive sem gosto (...)". 

(JVota — feste documento tamb6m vem citado por Gustavo de Freitas. op. dt. 
Revista de Hiatoria, n.0 8, pg. 329, nota 32) . 

(561) — (562) — A.H.U.L. — Doc. n.0 952 — "Consulta do Cons. Ultr. sobre « falta de sal 
que havia no Rio de Janeiro", Lisboa, 6 de julho de 1663. — A carta do Gover- 
nador Pedro de Mello vem aneza: "porque de mais da falta que padesae o povo della 
(Capitania) he grande a que exprinsenta a Infantaria por este rendimento estar apa- 
cado ao seu sustento, e faltando o sal nio pode o Comissario pa gar oque esta obri- 
gado (...)" 
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Pernambuco, que fretasse embarcagoes para remeter a Bahia o s^l do 

contrato (563). 

No ano seguinte, em carta para o Desembargador Simao Alvares de 

la Penha, pedia sal novamente, queixando-se de que a cidade estava "sem 

uma pedra de sal" (564). Pedia a capitania de Pernambuco o excedente 

do sal do contrato, desde que nessa capitania havia consumo de "sal da 

terra" e que os moradores da Bahia estavam "mais longe do remedio" do 

que os daquela capitania (565). 

Se estas capitanias padeciam de falta de sal, que se podera dizer 

das regioes localizadas mais ao sul do Brasil, como a Capitania de Sao 
Vicente, de baixo poder aquisitivo para os artigos Portugueses, e em 

cujo porto principal, Santos, faltavam generos de interesse comercial 

para o frete de retorno? (566). 

A carta de Antonio Luis Peleja, de 18 de julho de 1702, ao rei de 
Portugal assinala a falta de sal nas Capitanias do Sul e o dano sofrido 

por seus habitantes (567). 

Iniciava-se o seculo XVIII e, durante todo esse periodo, a Capita- 

nia de Sao Paulo viveu em constante carestia de sal. A sua historia, 

nesse seculo, nao e somente a historia do povoamento da regiao mineira, 

matogrossense e goiana, da guerra dos Emboabas, das campanhas mili- 

tares no sul, ou das expedigoes ao Iguatemi e ao Ivai e outros episodios 

(563) — D.H- — vol. 21, pgs. 125 e 126. "Alvara porque u Senhor Vice-Rei ordena ao 
Provedor da Capitania de Pernambuco frete embarcagoes para remetter a esta Ci- 
dade u sal que nella ha do Contrato que ahi se nao admitte'7. Datado da Bahia, a 
21 de julho de 1663. 

(56'4) — D.H. — vol. 9, pg. 148. "Carta para o Desembargador Simao Alvares de la Penha 
para fazer vir sal a esta praga", Bahia, 31 de Janeiro de 1664. 

(565) — "(...) os moradores da Bahia mais longe do remedio que os dessa Capitania tem 
nas salinas que nellas ha, por cuja causa sou informado se nao gasta o do Reino: e 
vem a ser beneficio do dono do Bstanco vender-se (...)". "(...) tem o con- 
tratador faltado as condigoes com que se obrigou, e por esta negligencia padece este 
povo a necessidade presente e a Camara desta C'dade a falta da sua consignagao para 
o sustento da infantaria (...)" D.H., vol. 21, pg. 125. Vide tambem o vol. 9, 
pg. 148. 

O cloreto produzido nas salinas de Pernambuco, Paraiba, Cabo Frio e Rio 
Grande podia ser consumido in-loco, sendo no entanto, proibido o comercio de uma 
capitania para outra. 

(566) — Revista do Arquivo Municipal, vol. 36, pg. 293 — Provisao de Sua Magde. "q' 
Deos gde", sobre o sal. Lxa. a 14 de julho de 1728. 
— Documentos /nferessan^es — vol. 53, pg. 84. — "Sobre o que escreve o Gover- 
nador de Sao Paulo e Minas, com as propostas que fizerao os Officials da Camara de 
Mesma Villa, acerca de varies particulares pertencentes aquelles moradores e seu 
commercio. . ." 1.° de junho de 1711. 

Idem —■ vol. 18, pg. 255 — "Carta Regia para Antonio da Silva Caldeira Pi- 
mentel, sobre a carestia de sal em Sao Paulo. Lxa., 14 de julho de 1728". 

(567) — Revista do Arquivo Municipal, vol. II, pg. 70. "Carta de Sua Magde. sobre o prega 
do Sal em que SedeClara aobrigagao do Contratador, e qdo. faltar, o que Se deve 
executar Contra oagente. . . da Va. de Santos. Lxa., 22 de fevereiro de 1703". 
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mais. E* tambem a historia do comercio de generos e seus problemas, 

entre os quais, o comercio do sal. 
Queixava-se a Camara da vila de Sao Paulp, com freqiiencia, da 

falta de sal, porque o Contratador nao descarregava em Santos os 6.000 

alqueires anuais da sua obrigagao. Eram prejudicados os interesses dos 

povos e tambem, a propria Fazenda Real, pela falta do cruzado consig- 

nado em cada alqueire, para o pagamento da infantaria do presidio da 

Vila de Santos (568). 

4) A crise aguda da carestia do sal no seculo XVIII. 

No seculo XVIII, agravou-se o problema da carestia do sal em toda 

a Colonia, principalmente na Capitania de Sao Paulo, onde a crise se 
revelou mais acentuada, demonstrando quao importante era o sal para 

a vida do homem colonial; e que, durante grande parte do seculo XVIII, 

o porto de Santos nao ofereceu interesse para navies e embarcagoes 
nada havia para transporter. Eram preferidos, naturalmenta, os pcrics 

guarnecidos com cargas de retorno para Portugal (569). Alem de tudo 

crescia -o povoamen^o no interior, em derredor das zonas de mineragao 

(570), Erguiam-se, em quantidade, vilas e arraiais. Eram novos mer- 

cadcs de consume, onde os pregos mais interessantes e tentadores atraiam 

todos os generos, principalmente o sal, que muitas vezes nao era sufi- 

ciente para o abastecimento das populagoes (571). 

Realmente, no seculo XVIII, em decorrencia da mineragao, a po- 

pulagao do sul do Brasil passou da porcentagem de 30 por cento para 

mais de 50 por cento do total do Brasil, que atingia em contas redon- 

das 2.500.000 habitantes. Em 1690, calcula-se uma populagao livre 

de 100.000 habitantes, dos quais, cerca de 70 por cento concentrava-se 

(568) — A.H.U.L. — Documentos de Sao Paulo. "Carta (original) dos Oficiais da C&xnara 
da Vila de Sao Paulo, sobre a falta de sal que se experimenta naquela Capitania 
Vila de Sao Paulo, 27 de agosto, de 1709", (Mans. Ined.) . 

(569) — Z?oci//nenfos Interessantes, vol. 18, pg. 255. — "Carta Regia sobre a carestia do 
sal em Sao Paulo, para Antonio da Silva Caldeira Pimentel, Capitao General da Cch 
pitan a. Lisboa, a 14 de julho de 1728". 

(570) — Documentos Interessantes, vol. 24, pg. 173. "Carta do Rei de Portugal ao Conde 
de Sarzedas, Govemador da Capitania de Sao Paulo, sobre a falta de sal na Capitania 
de Sao Paulo. Lisboa, u 20 de Janeiro de 1735". (&ste documento encontra-se, taxnb&n, 
na Biblioteca Nacional de Lisboa — Fundo Geral, fls. 162). 

(571) — Documentos inferessanres, v«b 40, pg. 141 — "Sobre a miseria do sal na Capitania 
de Sao Paulo v nas minas de sua Reparti^ao. Sao Paulo, 28 de abril de 1734". 
—« Revista do Arqu'vo Municipal, vol. LVII, pgs. 247 e 248. "Carta que os officiais 
do Senado da Camera desta Cidade escreverao ao govemador do Rio de Janeiro, 
Gomes Fre're de Andrade, em 14 de agosto do anno de 1734, sobre a falta de sal 
(...)". Anexo, "Treslado do precatorio que se remeteo pa. a Camera do Rio de 
Janeyro dentro da carta asima"- (De ac6rdo com este documento, o sal era desembar- 
cado e vendtdo em Parati para dai ser vendido para as Qerais E* o que fazia o 
"Contratador" Ignacio de Almeida Jordao, visando alcanqar precos exorbitantes). 
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na regiao agucareira do nordeste (572). Em menos de cem anos, trans- 

feriram-se de Portugal para o Brasil 800.000 pessoas que povoaram as 

Gerais e as demais capitanias do litoral e do centro-sul, a tal ponto que, 

de um total de 2.500.000 habitantes, 650.000 povoaram as Gerais, 

530.000, a Bahia, 480.000, o Rio de Janeiro, distribuindo-se o excedente 

pelas demais capitanias (573). 

Devido a estes mercados de consume das zonas mineiras toda a Co- 

lonia era afetada. Preferia-se vender o sal por pregos mais altos no inte- 

rior. Sucediam-se, conseqiientemente, constantes reclamagoes dos povos 

da Bahia, do Rio de Janeiro e de Sao Paulo; reclamagoes contra a falta 

de sal, contra os pregos excessivos e prejudiciais as classes menos favo- 

recidas e prejudiciais tambem a alimentagao dos escravos negros e do 

gentio da terra (574); reclamagoes contra "o desleixo e a ganancia dos 
contratadores" (575). fistes, senhores do monopolio, abusavam muitas 

vezes de suas prerrogativas e faltavam as suas obrigagoes (576). Po- 
rem, os Contratadores diante da falta de sal, alegavam a demora das 

frotas nos portos afirmando, ainda, que nao Ihes convinha arrematar o 

contrato, sem fazer a remessa do genero, e alegavam que tambem eram 

R. Simonsen "Historia Economica do Brasil", vol. 1, pgs. 346, 347. 
Augusta de Lima Jr. — "A Capitania das Minas Gerais", pgs. 87 e 99. 
A.H.U.L\ — Doc. n,0 6.756 — "Consulta do Conselho Ultramarino, sobre a re- 
presentagao dos oficiais da Camara do Rio de Janeiro contra o excessive prego do 
sal. . . Lisboa, 17 de Janeiro de 1731" — O Contratador recebia 720 reis pelo al- 
queire de sal. O alqueire vendido era onerado com 160 reis de imposto para o "Do- 
nativo e Soldo dos Governadores", ficando em "880 reis, o que he excessivo, e pre- 
judicial aos moradores, e especialmente aos pobres e captives, que por esta carestia 
comem muitas vezes sem elle". Havia abundancia de sal, porem ninguem comprava. 
Os oficiais pedem "por este genero pelo prego em q' antes, que erao quatro centos e 
setenta reis pa. o Contratador, e fica em seis centos, e quarenta rs' com os imposts 
de que tambem rezultara augmento no rendimto. do Donativo pela mayor saida (...)'* 
— A .H.17-L. — Doc. n.0 7.741 — "Requerimento de Jose Valentim Viegas, admi- 
nistrador do Contrato do sal exportado para o Rio de Janeiro — 1732". ' 
A-H.U.L. — Doc. n.0 4.734. — "Requerimento de Antonio Alvares de Almeida, 
procurador do Senado da Camara do Rio de Janeiro, relative ao abastecimento de sal 
— 1725". (Loc. cit.). 
D.H. — vol. 9.°, pg. 148 — "Carta para o desembargador Simao Alvares de la 
Penha fazer vir sal a esta praga, Bahia, 31 de Janeiro de 1664". 
—• Documentos Interessantes, vol. 40, pg. 141 — "Carta do Conde de Sarzedas ao 
Rei de Portugal, sobre a miseria do sal na Capitania de Sao Paulo e Minas de sua 
Repartigao. Sao Paulo, 28 de abril de 1734". 
— A.H'U.L. — Doc. n.0 428. (Mans.). — "Officio do Vice-Rei conde de Athou- 
guia em que se refere ao contratador dos contratos do sal e do tabaco", Bahia, 1.° de 
margo de 1753. — "(...) pa. esta Capitania vem a Galera do novo Contrato do 
tabaco pa. na forma das condigoes ir de Licenga com a noticia da chegada da nau 
da India aeste porto; e como por incuria dos Contratadores do contrato do sal nao 
trouxe o q* he obrigado por arqueagao, he S. Magde. servido q' no cazo q' os ad- 
ministradores do do. Contrato do sal procurem se Ihe pague a da. arqueagao, q' nao 
trouxerao ordena eu Ihe satisfagao os procres. do contrato do tabaco". 

i: J 

(572) 
(573) 
<574) 

<575) — 

c. <576) — 
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prejudicados (577). A reaiidade, no entanto, demonstra que, se mui- 

tos Contratadores se mantinham a sombra da protegao real e outros 
tentavam ganhar o maximo, alguns eram consideravelmente prejudi- 

cados nesse negocio em benefxcio exclusivo da Fazenda Real. 
Muitas vezes, porem, contrariando as clausulas do conftrato, os 

Contratadores tentavam aumentar os pre?os de venda do sal (578); 

outras vezes, ocultavam-no para vende-Io a pregos excessivos. Em San- 

tos, o sal chegou a ser oculto em conventos para escapar a fiscalizagao 

(579). Ate os mestres das embarcagoes queixavam-se dos Contratado- 

res. fistes exigiam sempre que o sal fosse medido ao ser descarregado. 
Entretanto, introduziam o genero nas embarcagoes no porto de Lisboa, 

sem medi-lo, o que era feito com espirito de fraude; o sal nunca inte- 

grava a quantidade de moios obrigatoria. Com isso, os mestres eram 

obrigados a pagar o sal que faltasse, nos portos do Brasil, quando fosse 
descarregado. Este pagamento, feito de acordo com o custo do sal nos 

respectivos portos de desembarque, absorvia o frete que devia ser pago 

pelo Contratador (580). 
Alem dos Contratadores, os Administradores e mais funcionarios 

do contrato, freqiientemente antepunham seus proprios interesses aos 

da^ popula^oes. 
Em 11 de agosto de 1723, na Bahia, Vasco Fernandes Cesar de 

Menezes escrevia ao Desembargador Juiz Conservador do Contrato do 

sal sobre as queixas contra a ma administragao da venda do sal, em 

prejuizo do bem public© (581). 

(577) — Documen^os Interessantes, vol. 24, pgs. 173, 174, 175 e 176. 
"Infonnacoes do Contratador, Bento da Cunha Lima, em 25 de maio de 1734 

e 23 de novembro de 1734". Anexas & carta de D. Joao V, ao Conde de Sarzeda? 
sobre a miseria do sal etn Sao Paulo. 

(578) — D.H. — vol. XLI, pg. 25 — "Carta de D. Rodrigo da Costa, para os Ofidais da 
Camera da Villa de Cachoeira, sobre o sal, 22 de mar^o de 1705", — O Contra- 
tador mandava vender por seu rendeiro o alqueire de sal, a 640 r&s, em \ez de 
480 reis, "conforme a condigao 4a. do contrato"- 

(579) — D.H. — vol. I, pg. 30 — "Carta d'el-rei ao Provedor da Fazenda de Santos, em 
21 de fevereiro de 1707". 

(580) — Coltecgao da Le^xs/a^ao Portugtieza — vol. de 1750 a 1762, pgs. 566, 567. — "Al- 
vara de 18 de novembro de 1757, ordenando que os Contratadores do sal sejao 
obrigados a mandar medir k sue custa a bordo dos Navios, todo o sal que carre- 
garem para os portos do Brasil (...)", em razao das "queixas com que os Pro- 
prietarios dos navios da carreira do Brazil representarao os damnos, que Ihes cauzao 
os Contratadores do sal do referido Estado, pedindo-lhes nelle o dito genero por me- 
dida, ao mesmo tempo que sem ella Iho introduzem no porto de Lisboa, quando he 
embarcado (...)", resultando disto o embarque de uma quantidade de sal inferior 
k que era declarada pelo Contratador e por conseguinte, um desembarque de quao- 
tidades inferiores no Brasil, sendo os mestres obrigados h pagarem o sal que faltasse 
pelos pregos dos portos do Brasil, ". . . onde devem descarregar, nao s6 Ihes absorvem 
as mesmas faltas os Fretes do sal, que transportao; mas sao ainda obrigados a paga- 
rem de mais geralmente sem excepgao de alguns dos ditos navios tao avultadaa 
quantias (...)"• 

(581) D.H. — vol. 72, pg. 170 — "Carta para o Juiz Conservador do Contrato do sal*, 
Bahia, 11 de agosto de 1723. 
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E* bem verdade que muitas vezes sucedia haver crises na produ- 

gao do sal no Reino, tanto pela grande exportagao do genero para o 

norte da Europa, quanto pelo excesso de chuvas de agosto a setembro, 

extremamente prejudiciais a sua produ^ao, como sucedeu em fins do 

seculo XVII (582). 

Em 1733 era acusada a falta de sal em todo o Reconcavo. Viera 

pouco sal, por haver "falta dele no Reino" (583). 

Em 1758 entrou em baixa o prego do contrato, pelas chuvas que 

provocaram a "esterilidade impedindo a cultura e colheita" do "genero" 

(584). Nestas eventualidades, o Contratador ou seus Administradores 
do Brasil chegavam a recorrer ao sal nativo de regioes produtoras da 

propria Colonia, tais como o Rio Grande do Norte, para suprir a falta 

do sal do contrato, como ja haviam feito, por exemplo, em 1733 e em 

1713 (585). 

Porem, houvesse ou nao crise de sal na Metropole, a carestia do 

genero era comum na Colonia, a tal ponto que as populagoes litoraneas 

serviam-se muitas vezes da agua do mar, como fizeram os habitantes 

de Sao Sebastiao (586) e os da regiao de Santa Catarina (587). 

(582) — D.H. — vol. 30, pg. 412 — "Registo de uma Provisao de S. Magde. por q' ha pot 
bem que os Administradores do sal possam vender em todas as conquistas este anno o 
alqueire de sal por 400 rs. exepto nas Capitanias do Sul donde se vendera por preco 
de 480 rs. sem alteragao alguma com declaragao que esta merce se entendera no sal 
que trouxer dos annos passados. Per resolugao de S. Magde., em 22 de dezembro de 
692. Feito em L'sboa, em 15 de Janeiro de 1693" 

(583) D-H. — vol. 75, pg. 134. — "Portaria sobre se nao impedir a compra do sal que 
foi fazer Jose Ramos a Cotinguiba, Bahia, 27 de Janeiro, de 1733". 

(584) — T.T — Ministerio do Reino — Conselho da Fazenda — mago 294. Sobre o con- 
trato do sal. De uma informagao sobre o rendimento dos contratos apresentada em 
Consulta do Conselho da Fazenda, em 13 de novembro de 1758. — "Anda actual- 
mente em 24.0305000 rs. Tem de lango 19.400$000 dando o Conselho por motivo des- 
ta baixa as chuvas (...)". (Mans. Ined.) . 

(585) — D.H. — vol. 75, pg. 134. — "Portaria sobre se nao impedir a compra do sal, etc.". 
— "O Contratador (...), manda uma sumaca a Cotingu;ba para o carregar em que 
vai Jose Ramos para comprar e pagar. Bahia, 27 de Janeiro de 1733". (Loc. cit.). 
— A.H.U.L, — Documentos Avulsos da Bahia, caixa 24 — 1713. — "Treslado 
da informagao que deu o Administrador do sal da cidade> de Nossa Senhora das Neves 
Capitania da Paraiba do Norte, sobre o prego do sal vendido pelo Contratador Ma- 
noel Dias Filgueiras, em 1713, 26 de junho" 

Declara que de 25 de novembro de 1711 ate 28 de fevereiro de 1713, nao 
tivera sal nenhum para vender e em 28 de fevereiro de 1713 comprou, ele, admi- 
nistrador,-por conta do Contratador, 600 alqueires de sal vindos das salinas da Ca 
pitania do Rio Grande ou Ceara, a prego de 480 reis o alqueire. Deles vendeu ate 
26 de junho de 1713, 90 alqueires de sal a prego de 720 reis o alqueire. Nos annos 
de 1710 e 1711 nao viera sal algum de Portugal, por conta do contrato. (Mans. 
Ined.). (Loc. cit.). 

(586) — £ste fato foi acusado por carta dos oficiais da Camara da Vila de Sao Sebastiao, escr'ta 
em 27 de maio de 1717, na qua! representavam ao rei a falta de sal, pedindo que Ihes 
fossem mandados vender 1.000 alqueires de 3 em 3 meses, no Armazem do Rio de 
Janeiro, pelo prego do contrato. Sao Sebastiao possuia, na epoca 155 "vezinhos" 0 
administrador do contrato mandava vender sal na vila, por 2S000 e 3S200 o alqueire. 
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Em outras ocasioes, eram as lutas desencadeadas na Europa que 

vinham prejudicar a normalidade do comercio do Brasil. Foi o que su- 

cedeu, por exemplo, em 1762, na ocasiao da guerra com Espanha e 
Franga, quando ficou impedida a frota do Rio de Janeiro por tempo 

aproximado de quinze meses. Disto resultou a proibigao do governador 

do Rio de Janeiro do transporte para as minas, de sal, comestiveis, pol- 
vora e mais fazendas, proibi^ao que perdurou mesmo depois de termi- 

nada a guerra (588). 

Diante desse quadro, agitavam-se as populagoes coloniais. Erguiam- 

se clamores na cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, em face 
dos pregos, no imcio de 1731 (589). Tres anos depois,-em Santos, o 
Juiz de Fora daquela praga e seus oficiais assaltavam e arrombavam a 
Alfandega, em busca de uns sacos de sal de contrabando (590), porque 

o Provedor Antonio Francisco Lustosa se recusara a entregar-lhes as 

Com issot as pessoas mais pobres eram as ma:s desfavorecidas e socorriam-se da agua 
salgada do mar, muito prejudicial a saude. J.H.G.B. — Arq. 1.1.25 — Conuelho 
Ultramarino, vol. 25, pg. 75 v. -— "O Ouvidor geral de Sao Paulo, Juiz de Fora de 
Santos, e officiaes da Villa de Sao Sebastiao, dao conta da falta que se ezperimenta 
de Sal naquella Camera, e que tambem pela falta do seu rendimento se nao fazem 
as obras tao precisas a que estii aplicado, e vae a carta e documento que se acusa", 
Lisboa, Oc., 5 de outubro de 1718. (Mans. Ined.). (Copia) . (Loc. cit.). 

(587) — Arqu/vo do Estado de Sao Paulo — Mago Colonial 25 — Pasta 2 — Doc. S. 
"Exmo. Snr. 
Serve esta de senificarmos a sua exla. a nossa necesidade que nesta terra tcmos 

tido de Sal que essa he a cauza deque haja tanta doenga cauzada daagoa do mar 
que adoisanos que nos remediamos deneSesidade cauza de que Os Contratadores so 
levam nolo nao querem dar asimpedimos aSa. exla. nos queira mandar dar algum logo 
q. vay o Mestre Mel. Souza para a villa de Stos. eSua Exla. nos asista com a provi- 
dencia necesaria e he o q' se nos oferece diser aSua exla. he o maia he somente fi- 
quarmos Pedindo a Deos pella sua Vida e saude Pa. Nosso amparo. Ds. gde. a Sa. 
Exla. Ilha (de Santa Catarina), 19 de julho de 1734. Prostados aos p6s de Sua Exa. 
omildes filhos e servos. 

Balthazar Soares 
Fco. Soares de Azdo. 
Joseph T. DeSouza Vidal". (Mans. Ined.). (Loc. dt.). 

(588) — A.T.C L. — Mago 633 — L, 8, pg. 87 — "Sobre o requerimento do Coronel 
Joao de Souza Lisboa e seus socios, moradores em Villa Rica de Ouro Preto, que 
arremataram o Contrato das Entradas das Minas Gerais no ano de 1761 para ter prin- 
cipio em 1762. Devido k guerra entre (Portugal) a Espanha e a Franga, ficou interdita a 
frota por espago de 15 meses, e proibiu o Governador do Rio de Janeiro o transporte para 
as minas, de sal, polvora, fazendas e comestiveis que tudo pagaria avultados direitos 
ao dito Contrato se nao houvesse aquela proibigao que durou mais do que « guerra; 
por esta razao e tambem por se demorarem os despachos dos Viandantes que iam con- 
duzir as mais fazendas nao impedidas, viera a cessar o giro que estes faziam na con- 
dugao delas, o que tudo originou grande perda aos Contratadores (. ^ , )"• (Mans. InSd.), 

(589) — A. H. U .L. — Doc. n.0 6756 ■— "Consults do Conselho Ultramarino, sobre a repre- 
sent agao dos oficiais da C&mara do Rio de Janeiro, contra o excessive prego do sal. 
Lisboa. 17 de janeiro de 1731". (Mans.). 

(590) — Alberto Sousa — "Os Andradas", vol. I, pg. 128. 
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chaves do estabelecimento (591), visando proteger o sal que perten- 

cia a um genro, negociante na praga (592). Na mesma ocasiao, o povo 

da vila esteve a ponto de alvorogar-se, com a notxcia de que os mora- 

dores eram convocados a Camara para determinar o que se resolveria 

sobre o sal de duas embarcagoes em franquia na barra. Haveria desor- 
dem, se fosse impedida a entrada do genero e, a tal ponto estava tensa 

a situagao, que foi precise aprestar a mfantaria para evitar disturbios, 

tal a necessidade de sal (593). 

Nao era a primeira vez que o clamor atingia tais proporgoes: em 
1728, o povo chegou as raias do desatino, diante de um possivel au- 

mento no prego do genero (594) . Estas manifestagoes §ram movidas 

pelo mesmo motive que impulsionara o levante de Bartolomeu Fernan- 

des Faria em 1710 em Sao Paulo, e o motim do Maneta, pouco depois, 

na Bahia (595). 

O motim da Bahia teve por motives a elevagao do prego do sal 

que, de 400 reis, 1 cruzado, passou para 720 reis, o imposto sobre os es- 

cravos que vinham da Costa da Mina e de Angola, que orgava em 3 e 

6 cruzados, respectivamente (596), e o prego dos demais generos de im- 

portagao que eram onerados com um aumento de 10 por cento, para 

que fosse mantida a protegao dos mares do Brasil, infestados de inimigos. 

Agitou-se a populagao. O povo miudo, gente da frota, soldados e 

oficiais dos Tergos clamavam, aos gritos, que nao queriam tributos (597). 
Um mercador, Joao Figueiredo da Costa, vulgo o Maneta insuflou o mo- 

vimento. Dirigiu o ataque, a depredagao e o saque feitos pelo povo a 

casa do Contratador do sal, Manuel Dias Filgueiras, localizada atras da 

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e tambem, a casa do socio deste, Ma- 

(591) — Documentos Interessantes — vol. 24, pg. 183. — "Sobre questoes a respeito da 
Alfandega de Santos. Lxa., 7 de agosto de 1735". 

(592) — Alberto Sousa — op. cit., pgs. 128, 130 e sgtes. 
(593) — ZJocumentos Interessantes, vol. 41, pgs. 186, 187. — "Do Conde de Sarzedas para 

o Juiz de Fora da Vila de Santos, sobre as possiveis desordens em Santos, por causa 
do sal. 14 de setembro de 1743". 

(594) — Revista do Arquivo Municipal — vol. 36, pg. 293 — "Provisao de Sua Magde. sobre 
o sal. Lxa., 14 de julho de 1728". 

(595) — A 17 de outubro, de 1711, iniciou-se o movimento da Bahia, dirig'do por Joao Fi- 
gueiredo da Costa, vulgo o Maneta. Alem do imposto sobre o sal, o povo foi onerado 
com o imposto de 10 por cento sobre as fazendas importadas e a taxagao de 6 a 10 
cruzados por cabe^a de escravo vindo de Angola ou da Costa da Mina. Era uma 
reagao contra o "jugo dos monopolios e dos privilegios reinois" — Djacir Menezes — 
"O Outro Nordeste", pgs. 107 e 108. E Alberto Lamego — "Os Mot ns do "Maneta" 
na Bahia". Revista do Instituto Geographico e Historico da Bahia — n.0 55, 1929. 
pg. 357. E "O JomaT' do Rio de Janeiro de 17 de margo de 1929. 

(596) — Alberto Lame^o — Op. cit., pg. 357. 
(597) — "Carta do Governador Pedro de Vasconcelos ao Secretario de Estado, Diogo de 

Mendon^a, sobre o motim. Bahia, 18 de novembro de 1711". In Alberto Lamego 
— Op. cit., pg. 358. 
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nuel Gomes Lisboa (598), cujos moveis e objetos foram atirados a rua 

(599). 

Nem as imagens sagradas foram respeitadas; o povo profanou-as- 

sacrilegamente. ffcste fato provocou grande prejuizo ao Contratador, Este 

requereu ao Rei a encampagao do contrato o que, tempos depois, foi con- 

cedido (600). 

fisse motim era mais ou menos a repetigao, na Bahia, do que sucfr- 

dera um pouco antes em Sao Paulo, no ano de 1710. A mola impulsiona- 

dora, porem, fora, exclusivamente, o problema do sai. 

Saindo de sua fazenda, em Jacarei, a frente de um bando de es- 

cravos e de apaniguados, Bartolomeu Femandes Faria investiu contra 
Santos, onde os monopolistas retinham o sal (601). Obrigou-os a ven- 

der o genero pelo prego justo, regressando em seguida, serra acima, 

rumo a Sao Paulo, tendo, no caminho, destruido as pontes e criado bar- 

reiras, para proteger a retirada. Desde entao, foi perseguido com todo 

o empenho pelas autoridades (602), apesar de ser pessoa de destaque 
na capitania, de ja ter ocupado o cargo de Juiz Ordinario e dos Orfaos, 

na vila de Sao Paulo, sendo poderoso e opulento proprietario de grande 

fazenda situada em Jacarei (603). 
Preso, em 1718, em Conceigao de Itanhaem, por um destacamento 

de soldados, foi posto a ferros. Levado para Santos, em seguida trans- 
portaram-no para a Bahia, para ser submetido ao Tribunal da Relagao. 

Nao chegou a ser julgado. Morreu de bexigas na cadeia de Salvador 

(604). Tinha 80 anos e estava na miseria. A caridade publica encar- 

(598) — Visconde de Porto Se^uro — "Historia Geral do Brasil", tomo III, pg. 391. 
(599) — Sebasfiao da Rocha Pitta — "Historia da America Portugueza (. , )"» Pgs. 293 e 294. 
(600) — A. H. U .L. — Documentos Avulsos da Bahia, de 1713, caixa 24 — "Carta de Salva- 

dor Coresma Dourado ao rei, Paraiba, 5 de setembro de 1713" (Loc. cit.) . Idem, 
caixa 24, de 1715 — "Consulta do Conselho Ultramarine sobre a petigao de Fil- 
gueiras, pedindo « encampagao do contrato do sal, em Lisboa, tt 4 de junho de 
1712". 

O contrato havia sido arrematado em 1700, para se iniciar em 1702 por tempo 
de 12 anos, a pre go de 28.000 cruzados cada ano. Encampado, o comercio do sal 
ficou livre durante todo o ano de 1713. 

(601) —jDocumerifas Interessontes, vol. 49, pg. 24 — "Carta r^g'a, mandando que a Capi- 
tania do Rio de Janeiro desse toda u ajuda e favor ao Desembargador Syndicante An- 
tonio da Cunha Souto Maior, para que fosse preso o criminoso Bartholomeu Fernandes 
de Faria, de 28 de abril de 1711. Rei. Para o Govemador do Rio de Janeiro". 

(602) — Documentos Interessantes, vol. 3, pgs. 68 e 69. — "Carta do rei para o Capitao- 
mor da Villa de Santos", escrita em Lisboa, a 28 de abril de 1711. — O Rei or- 
denava que fossem dadas ordens eficazes para a pr sao de B. F. Faria, "ainda que 
seja a custa de algua despeza da fazenda real (. ^ )" 

(603) — Alberto Souse — "Os Andradas", vol. I, pg. 123 e segtes. 
(604) — Documentos Interessantes, vol. 49, pgs. 249, 250, 251. — "Provisao r£gia mandando 

remetter para a Bahia, com respectivas devassas afim de serem julgados pela Relagao 
daqueta cidade, Bartholomeu Fernandas de Faria e seus companheiros, no assalto a 
Villa de Santos (...)" — Acompanhada da resposta do Governador, de 2 de julho 
de 1719, dando nottcia da morte de Bartholomeu Femandes de Faria — 25 de de- 
zembro de 1718. A resposta 6 de Ayres de Saldanha e Albuquerque, Rio, 2 de julho 
de 1719. 
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regou-se do seu sepultamento e, custeando pomposo funeral e sufragios 

por sua alma, revelou a aprova^ao do povo da Colonia, pelo gesto pra- 

ticado em beneficio publico, doze anos ahtes (605). 

A situagao relativa a carestia do sal continuou, como decorrencia 

do comercio jungido aos limites do monopolio; do agambarcamento e 

do "cambio negro", efetuados pelos proprios funcionarios do contrato, 

pelos monopolistas do sal e ate pelo proprio Contratador que, muitas 
vezes, praticavam o "atravessamento" do sal. 

Em plena metade do seculo XVIII, informavam os documentos da 

epoca, sobre mais um motim no Rio de Janeiro (606); com a informa- 

gao de que se acabava o sal e, em vista da constante demora da frota, 

acorreu tanto povo a prover-se dele que a populagao se agitou. Foi 

preciso que o governador mandasse anunciar, por intermedio de um 

"bando", que nao haveria falta para o gasto ordinario da cidade e os 

administradores do contrato ajustassem tres embarcagoes, para Per- 
nambuco, pelo frete de 240 reis o alqueire (607). Na mesma epoca, 

Santos experimentava a mesma mortificagao. Propagava-se por toda 

a Colonia um ambiente de desconfianga, por nao haver sal que durasse 

ate o regresso da frota (608). A situagao manteve-se a mesma, en- 

quanto permaneceu o regime do monopolio. Ainda em fins do seculo 

XVIII, era voz corrente na Bahia, que a penuria de sal resultava da 
preferencia que tinham os Administradores do contrato em enviar o 

(605) — Antonio Toledo Piza — "Chronicas dos Tempos Coloniais — A miseria do Sal em 
Sao Paulo", Rev. Inst. Hist. Ceog. de Sao Paulo, vol. 4, pg. 279 e segtes. 

(606) — A.H.U.L. — Contratos do Brasil — "Certidao tirada em Lisboa, de um capilulo 
de uma carta de Alexandre Roiz Viana a Manuel Barboza Torres, datada do Rio 
de Janeiro, a 15 de maio de 1754". "(...) O sal se vai vendendo com muita forga 
por causa do motim que nesta se levantou e tambem por se achar pouco no Alma- 
zem, que se nao vier de Pemambuco bastante, pouca remega ira para o ano, visto 
ter ficado pouca quantidade no Almazem, a despedida da frota, e para que a remessa 
seja boa temos fretado 5 embarcagoes para que de Pemambuco nos venha todo 
quanto for possivel, e a Bah'a tambem temos pedido algum ate nos virem chegando 
as primeiras remessas, e Deus queira que a charrua traga bastante para saciar a sede 
dos compradores (...)". Lisboa, 20 de setembro, de 1754". Assinatura. (Mans. Ined.). 

(607) — A.H.U.L. — Contratos do Brasil. — "Registo da Carta dos Administradores do 
sal do Rio de Janeiro, Joao Cameiro da SilVa e Alexandre Rodrigues Viana, a Viuva 
Torres e Filhos, datada do Rio de Janeiro, a 1 de ma:o e a 8 de junho de 1754". 
Lisboa, 20 de setembro de 1754, — Documento incompleto, anexo a "Certidao tirada 
em Lisboa de um capitulo de uma carta de Alexandre Roiz Viana a Manuel Bar. 
boza Torres datada do Rio de Janeiro, a 15 de maio de 1754", (loc. cit.), (Mans. 7ned.). 
Trecho da carta a viuva Torres e filhos: "(...) a todos que trouxerem se ha de dar 
saida. . . esperamos que Manuel Dantas Barbosa nos mande algum. . . com csta 
providencia temos franqueado mais a sa'da para as Minas e mais partes desta Capi- 
tania mas e tal » sede deste genero em todas que poucos sao os que ficam contentes, 
porque nao se Ihes da todo que querem regulando-nos pelo que se acha no armazem 
para que nao faltemos a palavra que demos ao Governador". 

(608) — Idem. 
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genero para outros poitos, onde alcan^avam maiores pre^os. De fato, 

grandes empenhos faziam-se necessaries para a obtengao de meio al- 

queire de sal. Alem do mais, o Administrador somente vendia o sal, 

mediante pagamento em moeda de prata ou de ouro, jamais de cobre 

(609), nao em beneficio do contrato, mas em seu proprio beneficio e 

dos seus auxiliares (610), 

(609) 

(610) 

— Luis dos Santos Vtlhena — "Recopila^io de Noticias Soteropolitanas e Brasilic^ 
contidas em XX cartas I vol., livro 1, carta 3a., pg. 133. 

— Idem — vol. II, pg. 648. 





CAPITULO VI 

A TRIBUTAQAO DO SAL, 

Todo o sal que saisse de Portugal deveria pagar direitos. Porem, 

tais foram os descaminhos e as sonegagoes que, em 1638, foi estabele- 
cido o "Regimento do direito do sal na Alfandega de Lisboa" para evi- 

tar os prejuizos da Real Fazenda (611) e controlar a saida do sal do 

Reino e seus respectivos direitos. Data dessa ocasiao a criagao da Mesa 

da Casa Grande da Alfandega para a fiscalizagao dos direitos do sal e 

toda a organizagao do embarque do precioso genero. Tao rigorosa a 
fiscalizagao e a tal ponto se processava que as pessoas incumbidas de 

medir o sal — os "medidores" — eram eleitos pelos oficiais das Cama- 

ras, sendo obrigados a jurar que executariam a medida do sal "com 
igualdade". Incorreria em pena, o vendedor que consentisse que seu sal 

fosse medido por outra pessoa. Atuavam nessa fiscalizagao um Guarda- 
mor, dois guardas menores, um Recebedor e um Escrivao que rigorosa- 

mente fiscalizavam o embarque do sal e a arrecadagao dos direitos 

impostos (612). 

O sal do contrato, porem, estava isento do pagamento de direitos 

(613) relatives a regulamentagao do Regimento; obedecia, exclusiva- 
mente, a regulamentagao do contrato, segundo a qual, somente pagaria 

de direitos 80 reis na Mesa do Sal, alem do direito da "portaginha", 

ou direito de transporte em Portugal (614). 
Deste modo, a tributagao do sal do contrato que vinha para o 

Brasil, comegava em Portugal. Chegando ao seu destino o genero passou 

a ser muito mais onerado. 

Ao mesmo tempo que o monopolio regio do comercio do sal para 

o Brasil e os seus contratos transformaram-se em fontes de dinheiro pa- 

ra a Coroa, a tributagao langada ao sal consumido na Colonia constituiu 

mais uma forma de auferigao de lucros, de desencargos e de desonera- 

gao para a Fazenda Real. 

Os forais concedidos aos donatarios no seculo XVI ou isentavam 
as capitanias de tributes sobre o sal (615), ou nao faziam referencias 

(611) — (612) — Coiec^ao de Regimentoa Reais — tomo 2.° pg. 262 — (Colec^ao de Le- 
gislagao de Andrade e Silva, vol. de 1627 a 1640, pg. 154). — Introdu^ao do 
Regimento; Cap. I; Cap. II; Cap. XV; Cap. XVI. 

(613) — Contrato de Manuel de Bastos Viana —~ 1738, Cond. 6a. (Loc. cit.) . 
(614) — Contrato de Manuel de Bastos Viana — 1738. Cond. 10a. (Loc. cit.). 
(615) — A .H .V .L. -— Pemambuco, 1623 .— "Representa?ao dot moradores de Pernambuco, 

sobre as imposi^oes lan^adas para obras publicat de todas as cidades e vilas do Bra- 
stl" (Mam. /nAf.) . 
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a esse genero (616). Diziam respeito, porem, ao sal native. Quanto 

ao sal importado, nada estipulavam. Naquela epoca nao se cogitava 
de exportagao de sal para o Brasil. 

1) A tributacao do sal no Brasil, seu inicio, o sustento da infant aria 

e a defesa do lit oral. 

O estabelecimento do estanque do sal em 1631 tinha o seguinte 
objetivo: fornecer fundos para "aumento da Santa Fe Catolica e do 

Comercio", "conservagao" dos reinos de Espanha "e em particular de 
Portugal, e principalmente para a sustentagao dos presidios" do "Esta- 

do do Brasil", "tao infestado dos inimigos rebeldes" e desaloja-los "da 

Capitania de Pernambuco". O sustento das guarnigoes militares do 

Estado do Brasil era o "principal fim desta resolu^ao" (617). 

O arrendamento do monopolio do comercio do sal, tambem visou 

aquele objetivo. De acordo com a primeira clausula do contrato feito com 

Luis de Pina Caldas, em 1658, o rendimento do sal que vinha para o 

Brasil, seria aplicado para "a gente de guerra", principalmente da pra- 

qa da Bahia de Todos os Santos, da Vila do Porto Santo de Pernam- 

buco e da Cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro (618). 

Desde o inicio do funcionamento do estanque, portanto, o resulta- 

do da venda do sal deveria ser aplicado pela Fazenda Real no sustento 

dos presidios militares do Estado do Brasil e na manutencao da infan- 

taria (619). Desde aquela epoca o sal tornou-se uma fonte de pro- 

(616) — Documentos Interessantes — vol. 47, pg. 11. — "Carta de Foral a Pero Lopes de 
Sousa, de 6 de junho de 1534". pg. 18 — "Carta de Foral a Martim Affonso de 
Sousa, de 6 de outubro de 1534". 

(617) — D.H. — vol. 16, pg. 39. -— "Registo da Provisao que S. Magde. mandou a este 
Estado sobre haver Estanco do Sal, Lisboa, 10 de maio de 1632" (Loc. cit.). 

(618) — "(...) que elles contratadores farao os pagamentos dos ditos catorze mil cruzados 
nas ciitas partez repartidamte, a Cada h'ua..." — Arquivo Nacional do Rio de 
Janeiro — Col. 60, L:vro 7, pg. 204 —i "Registo do Contrato do Sal do Estado do 
Erasil feito no Reino a Luis de Pina Caldas e Mel. de Castro". (Mans.). (Loc. cit.). 

(619) — D.H- — vol. 16, pg. 58, "Registo do mandado que o Provedor-mor mandou passar 
para as Capitani^s de Pernambuco e Paraiba, para se dar cumprimento ao Estanque 
do sal, fiz um para Pernambuco e Itamaraca e outro para a Paraiba e Rio Grande. 
Salvador da Bahia, 1 de agosto de 1632" Em 9 de outubro foi passado outro man- 
dado no teor desse para o Rio de Janeiro e S. Vicente. Em 14 de novembro, para 
a Capitania do Espirito Santo. 

Atas da Camara de Salvador — vol. 4, pg. 261 — "Termo de Rezolu^ao que 
os offecia:s da Camera tomaram sobre o pagamento das despezas, etc., 2 de agosto 
de 1666". 

Em 1648, Salvador Correia de Sa e Benevides pedia grande quantidade de sal 
para o Rio de Janeiro, para remedear a grande falta e para "se tirar cabedal para 
socorrer os soldados". — A.H-U.L. — Document© 636, Caixa 2, Rio de Janeiro. 
Apud Luis Norton. "A dinastia dos Sa no Brasil", pgs. 26®, 257 — "Consulta do 
Cons. Ultr. sobre o socorro que deveria enviar-se para o Brasil e Angola e a remessa 
de sal para o Rio de Janeiro, Lxa., 16 de julho de 1648". 
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ventos para o socorro dos homens que guarneciam os nossos litorais e 

continuou a ser, mesmo apos a expulsao dos holandeses, em 1654 (620). 

O numerario da Fazenda Real para o sustento dos presidios mili- 

tares no Brasil porem era escasso, faltando muitas vezes (621), por ser 

desviado para outros fins a tal ponto que na Bahia, por exemplo, 

em 1652, o povo de Salvador preferiu encarregar-se do sustento 

da infantaria, atraves da Camara Municipal. A despesa entao orgava 

em 3:042$ 140 por mes. O sustento seria na "Rezao ordinaria da boca" 

e donativo de dois vintens por dia, por soldado. Seriam 2.134 ragoes 

de farinha, para 2.134 pragas, alem dos oficiais maiores. O pagamento 
dessas despesas era feito pela Camara com o rendimento da venda do 

sal e do vinho (622), com o imposto de quatro vintens em cada 
caixa de agucar que saia de • Salvador, com o "donativo de mar 

como o de terra" e a "tersa de Sua Majestade" (623). Desses rendi- 

mentos, o mais interessante era o proveniente da venda do sal; tanto 

que os oficiais da Camara da Bahia, em carta a Sua Majestade, de 12 

de fevereiro de 1655, afirmavam que o melhor subsidio com que se so- 
corria a infantaria daquela praga, era o sal, "pella suavidade com que 
se cobrava, porque como os moradores necessitavao delle, todos o bus- 

cao e comprao" (624). Realmente, o sal era um genero de primeira 

necessidade e o seu grande consume oferecia um rendimento certo e 

continue. 

A concessao do rendimento do sal para o sustento da Infantaria era 

feita enquanto o genero fosse fornecido por conta da Real Fazenda. O 

sustento da Infantaria estando a cargo da Camara e do povo, quando 

o rendimento do sal nao chegasse, estes deveriam cobrir a falta com 

uma contribuigao consignada para esse efeito. Isto foi observado ate 

(620) -— A<as da Qamara de Salvador — vol. V, pg, 168 (11 de setembro de 1675). Vol. 
IV, pg. 376 (26 de setembro de 1668). 

Sobre as fortifica^oes do I'toral brasileiro, no pertodo colonial, ver "Fortifica- 
goes no Brazil. Epoca da respective fundagao, motivo determinativo della, sua im- 
portancia defensive e valor actual" — Memoria escrita em 1881, por Augusto Fausto 
de Souza — Rev. Inst. Hist. Geog. Brasileiro, tomo XLVIII, parte 2a., pg. 5 — 
"Noticia das fortificagdes de cada uma das provincias", pg. 63 e segtes. Ao nosso 
estudo interessam as fortalezas litoraneas mais antigas, que deveriam ser beneficiadaa 
pela tributagao do sal, principalmente em Pemambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro 
e em Santos. 

(621) — Atas da Camara de Salvador — vol. II, pg. 40. — "Asento que se tomou sobre 
uma portaria dos governadores pelas necessidades para o sustento do presidio. Sal* 
vador, 29 de julho de 1641". 

(622) — Atas da Camara de Salvador — vol. Ill, pgs. 212, 215 — "Registo do voto desta 
Camara com o qual concordou o povo de aceitar o sustento da Infantaria", 1.° de 
julho de 1652. E mais documentos sobre o mesmo assunto, ^s p^ginas 216 a 220. 
("Resao ordinaria" significa ra^ao ordinaria). 

(623) — A fas da Camara de Salvador — III, pgs. 275, 276. (12 de novembro de 1654). 
(624) — A.H .U .L. — Documentos Avulsos da Bahia, de 1656 —— ^Consul ta do Cons. Ultr., 

sobre a falta de sal no Brasil. Lxa., 19 de setembro de 1656". (Mans. Ined.) . 
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o rei conceder contrato a Luis de Pina Caldas, em 1658 (625), com a 

condigao deste contribuir anualmente com a quantia de cinco mil cru- 

zados "para o que de antes estava applicado o ditto rendimento (.. )" 

(626). 

Porem, tal interesse tinha a Camara da Bahia no rendimento do 

sal para o sustento da Infantaria, que em 1664 arrematou o contrato 

seguinte ao daquele Contratador (627). 

O rendimento do sal foi um dos mais eficientes para a aquisigao 

das farinhas e carnes para o sustento da infantaria (628) da praga de 
Salvador. Nem sempre, porem, a Camara daquela cidade p6de ficar 
com esse encargo (629). As vezes, era tal a fait a de dinheiro, que se 

ficava a dever o suprimento aos soldados, a ponto destes levantarem 

clamores (630), ao serem vitimas de "vexagoes e molestias", "per falta 

de se Ihe dar socorros vencidos" (631), Tal a importancia do ren- 

dimento resultante da venda do sal para o sustento da infantaria da 

praga da Bahia que era procurada uma solugao para garanti-lo sem a 

qual nao era possivel "acudir a aquella necessidade" (632), Pensou-se 

em langar fintas, diante da impossibilidade dos "effeitos" da Camara. 

Entretanto foi preferida a solugao de ajustar com o Contratador do sal 

a venda do genero ao povo atraves da propria Camara (633). 
Pretendia-se, assim, evitar de langar ao povo fintas sobre o sal, pre- 

ferindo-se langar mao unicamente do dinheiro que "necessariamente ha- 

(625) — JRober^o Simonsen — "Historia Economica do Brasil" — vol. II, pg. 275. Em 1663 
ainda era o mesmo. Conforme Arq. Hist. Ultr. de Lxa., doc. 952 — "Consulta do 
Cons. Ultr., sobre a falta de sal que havia no Rio de Janeiro. Lisboa, 6 de junho 
de 1663", (Mans.). 

(626) — A .H .U .L. — Documentos Avulsos da Bahia, de 1665 — "Carta da Camara da 
Bahia, pa. D. Afonso VI, sobre a merce do rend'mento do sal, pa. o sustento da 
infantaria, pede se Ihes conceda nas condigoes do Contratador Luis de Pina Caldas. 
Bahia, 28 de margo de 1665". (Mans. Ined.). 

<627) — A-H .17 .L. — Documentos da Bahia. Caixa 10 de 1664-1665 — "Contrato do sal 
deste Reino pa. o Brazil q' se fez no Conselho da fazenda com Joao de Gois de Araujo 
procurador gl. das Camras. do ditto Brazil por tempo de seis annos". (Mans). (Loc. 
cit.) . 

<628) — D.H. — vol. 7, pg. 131 — "Portaria para se entregar o procedimento de todo o sal 
que veio de Pemambuco a Camara, Bahia, 30 de janeiro de 1644". 

(629) — D.H- — vol. 7, pg. 209 — "Portaria para se entregar o dnheiro do sal ao The- 
soureiro Geral da Camara. Bahia, 20 de fevereiro de 1665". 

<630) — Atas da Camara de Salvador — vol. 4, pg. 234. — "Sobre a destribuigao de sal na 
cidade da Bahia e pelo Reconcavo, "pera se acodir ao sustento da infantaria, etc., 
Bahia, 27 de janeiro de 1666". Sobre o mesmo assunto, pg. 238, 27 de janeiro de 
1666. 

(631) — Atas da Camara de Salvador — vol. 4, pg. 216. — "Sobre a repartigao do sal e 
socorro a Infantaria (...). Bahia, 24 de novembro de 1666". 

(632) — D.H. — vol. 9, pg. 34 — "Cartas que se escreveram aos Coroneis sobre o resto 
do dinheiro do sal. Bahia, 5 de dezembro de 1676". 

<633) — Atas da Camara de Salvador — vol. 5, pg. 166 — "Termo de assento que se fez 
com o povo sobre Ihe lansarem sal por finta para o socorro a Infantaria. Bahia, 10 
de setembro de 1675". 
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viam de mandar para comprar o sal. . . repartindose por todos a quan- 

tidade que a cada um tocar" (634). Parece, porem, que nao foi pos- 

sivel evitar a finta do sal porque em outubro de 1675, era enviada uma 

carta de Affonso Furtado de Castro do Rio de Mendonga ao Coronel 
Guilherme Barbalho Bizerra, sobre o rol da mesma (635). 

No ano seguinte, Sua Alteza — era regente D. Pedro — havia 

ordenado a cobranga da contribui^ao de "trezentos reis. . . do sal para 

ajuda do sustento da Infantaria (. . . )" (636). Alem disso, o contrato 

do sal pagava todos os anos aos oficiais da Camara da cidade da Bahia, 
1.300 reis de rendimento do sal para o mesmo fim (637). 

Necessitava-se, anualmente, de mil moios de sal. Isto, terminando o 

seculo XVII (638). 

No Rio de Janeiro era a mesma coisa. O rendimento do sal era 

sempre uma solugao para fazer frente as despesas. 

Em 1651, a praga do Rio de Janeiro estava desmantelada, por falta 

dos "efeitos da fazenda real" (639); era mal governada a fortaleza de 
Santa Cruz, localizada na barra (640). 

Quinhentos e noventa e dois Infantes do presidio e da fortaleza, 

alem de oficiais maiores tinham na ocasiao uma despesa mensal de 3 mil 

cruzados e dezessete mil e setecentos reis; num ano, trinta e seis mil e 
quinhentos cruzados, em contas redondas. Era essa a grande despesa 

da Fazenda Real, com a infantaria do Rio de Janeiro, acrescida ainda 

de mais 7 mil cruzados anuais de gastos com as demais folbas por ano. 

Ao todo, 43.500 cruzados (641). 

Para fazer frente a esses pagamentos, a Real Fazenda possuia a 

renda dos dizimos, 48 mil cruzados por ano, metade do que era desti- 
nada a compra de fardamento; o subsidio dos vinhos estava arrendado 

por 16 mil cruzados; 24 mil cruzados que sobravam da compra do farda- 

mento, mais estes 16 mil cruzados dos vinhos perfaziam 40 mil cruza- 

dos. Era tudo que a Fazenda Real possuia para as suas despesas (642). 

(634) — D.H- — vol. 8, pg. 425 — "Carta para os 4 officiaes Coroneis sobre ■ finta do 
sal que acompanham as 4 cartas da Camara desta Cidade. Bahia, 26 de setembro 
de 1675". 

(635) — D.H. — vol. 8, pg. 427 — "Carta para o Cel. Guilherme Barbalho Bizerra sobre 
a finta do sal. Bahia, 22 de outubro de 1675" 

(636) — Cartas do Senado de Salvador — 1673-1684, 2.® volume, pg. 32. "Carta da Ca- 
mara da Bahia, ao Procurador Sebastiao de Brito Castro, 1.° de setembro de 1676". 

(637) — D.H. — Vol. 82, pg. 274 — "Registo de uma carta de Sua Alteza em que manda 
continuar ao Senado da Camara com a consignagao de 1.300 reis sobre o rendi- 
mento do sal. Lisboa, 26 de novembro de 1674". 

(638) — Ataa da Camara de Salvador — vol. 5.°, pg. 74 — "Treslado da instru^ao que Levou 
o Cap tarn Joseph Moreyra de Azevedo, 7 de novembro de 1672" 

(639) — (640) —■ A.H U L. — Doc. 712 — "Infortnacao do Govemador do Rio de Ja- 
neiro, D. Luis de Almeida, sobre diversos assuntos. Lisboa, 20 de junho de 1651** 
(Doc. cit., tamb£m in Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 37, pg. 78). 

(641) — (642) — A H .U L. — doc, 712 — "Informacoes do Qovernador do Rio de Ja- 
neiro, D. Luiz de Almeida, sobre diversos assuntos. Lisboa, 20 de junho de 1651". 
(Loc. cit.) . 
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Nao bastava essa quantia, para a manutengao da infantaria. A des- 

pesa excedia a receita em 3.500 cruzados. Ainda ficavam por cuidar a 

fabrica de carretas, para a artilharia, refinagao de polvora e "livrangas 

aos oiiciais que morem (. . .)" (643). As lacunas existentes poderiam 

ser supridas com o rendimento do sal que em 1651 vinha ao Brasil por 

conta da Fazenda Real, sendo o genero vendido a 16 vintens o alqueire 

(644). Era o que acontecia; porem, quando faltava o sal do contrato a 

infantaria ficava grandemente prejudicada; o rendimento da venda do 

sal aplicado ao seu sustento (645) era sempre uma garantia. 

O ouro recem-descoberto no interior da Capitania de Sao Paulo fi- 

zera de Santos uma porta de entrada para a regiao aurifera. Assim, 

tornava-se imprescindivel e imperioso que aquela praga fosse guarnecida 

e fortificada. E nao era so. Com a descoberta do ouro, a vila de San- 

tos tornara-se uma atragao para os piratas. Estava "exposta com mais 

razao..." "por estar mui rica..." "receptaculo de todas as fazendas 

que vem das Capitanias do sul para o Rio de Janeiro e das do Rio de 

Janeiro que vam para as mesmas capitanias cresce o negocio e augmen- 
tao-se os cabedais" (646). 

E' que ainda nao havia sido aberto o Caminho Novo do Rio de 

Janeiro para as Gerais. Santos era, entao, a porta principal de entrada 

para as minas. Oferecia o porto, possibilidade de ancoragem para mui- 

tos navios. Era "limpo de ratos" e abrigado de todos os ventos. Era 
excelente. A vila, porem, estava ate entao relegada ao desamparo, por 

falta de fortalezas e de defesa. A barra oferecia facilidade para os as- 
saltos. Os piratas infestavam as costas; a Ilha Grande e a de Sao Sebas- 

tiao podiam testemunhar os ataques de que foram vitimas, o que oca- 

sionou o seu despovoamento (647). Dai a extrema necessidade da cria- 

gao de uma guarnigao e a eregao de uma fortaleza na barra. 
Para tanto, em 1698, por sugestao de Artur de Sa e Menezes, foi 

langado nas vilas de Santos e Sao Paulo, o impost© de 1 cruzado sobre 

cada alqueire de sal (648) . Nessa ocasiao, o consume da Capitania era 
de 6.000 alqueires anuais o que faria um computo de 6.000 cruzados. 

A quantia nao era suficiente para a construgao da fortaleza e sustento 

(643) — (644) — .a que V. Magde. tnanda se dem por hua Ordem que la esta'' A .H .U 'L. 
— Doc, 712 — "Informagao do Govemador do Rio de Janeiro, etc. Lxa., 20 de 
junho de 1651. (Loc. cit.) . Transcrito em parte nos Anais da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, vol. 37, pg. 78. 

(645) — A .H .U .L. — "Consulta do Conselho Ultramarino sobre a falta de sal que havia 
no Rio de Janeiro. Lxa., 6 de julho de 1633". Doc. n,0 952. (Mans.). 

(646) — A. H .U ■ L. — Doc. n.0 2.136. Transcrito em parte nos Anais da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro, vol. 39, pg. 240. 

( 647) ■— Idem, 
(648) — Adas da Cam&ra de Sao Paulo — vol. 4, pg. 516, —> "Termo de Justamto. sobre 

o sal em caza do Sr. General Artur de Sa e Menezes. S. Paulo, 22 de fevereiro de 
1698". 

Revista do Arquivo Municipal — ^vol. LVII — pg. 247 (22 de fevereiro de 
1698. E' a data que da como inicio do imposto), 14 de agosto de 1734. 
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da infantaria e o povo da vila d© Sao Paulo tambem ofereceu ao rei a 
dizima que pagavam as fazendas que iam para o Rio de Janeiro (649). 

Do ano de 1699 em diante ficou estabelecida a tributa^ao que devia 
vigorar de um cruzado por alqueire vendido na Capitania, para o paga- 

mento da tropa e constru^ao de um "Prezidio" para a sua "Defensa" (650). 
A praga do Rio de Janeiro na ocasiao encontrava-se sem guarni- 

gao competente e, na regiao sul, sem as fortifica^oes necessarias que 

a pudessem defender de qualquer nagao ambiciosa que a pretendesse 
invadir, desde que era notoria a abundancia do ouro descoberto no in- 

terior (651). E' possivel imaginarmos o estado do porto de Santos que 

era o principal de toda a costa ao sul do Rio de Janeiro e achava-se 

ainda em pior situagao. Era, porem, o unico no qual entravam os na- 

vies e para onde haveria de ser dirigida a maior parte do ouro das mi- 

nas recem-descobertas (652). Tornava-se necessaria a defesa da bar- 

ra, para proteger a entrada do porto, ate entao sem prote^ao e a mer- 

ce de ataques inimigos (653). A vila estava quase desamparada dos 
seus moradores, dos quais a maior parte estava no sertao a descobrir 

jazidas auriferas e a explora-las (654) . 
Tal era o ciume devotado em relagao ao ouro, que o governo geral 

pensava tambem guarnecer militarmente a propria vila de S. Paulo, para 

garanti-la contra os proprios moradores, amantes da liberdade, cuja fide- 

(649) — A • H - U .L. — "De Artur de Saa e Menezes ao rei de Portugal, sobre o imposto 
do Cruzado do sal para manter a defeza de Santos. Rio de Janeiro, 28 de maio 
de 1698" Doc. n.0 2.136. (Transcrito em parte nos Anais da Bibliteca Nacional 
do Rio de Janeiro, vol. 39, pg. 240) . 

(650) — "(...) como consta da Carta Regia de vinte e dois de outubro do mesmo ano em 
que Sua Magestade reprehende a Camera da Conceigao de Itanhaem por nao convir 
na referida contribuicao aSentada pelas Cameras de Sao Paulo e de Sao Vicente" 
Arquivo do Estado de Sao Paulo — M. Col. 16 — P.l — Doc. I — "Copia da 
propesta fe'ta pelo Cap. Gal. da Cap. de S. Paulo, Antonio M. M. Castro e Men- 
don^a, em junta, a 22 de setembro de 1801, sobre o imposto do sal para a manu- 
tengao da infantaria e sobre muitas vilas da Capitania nao pagarem a obriga^ao. S. 
Paulo, 22 de setembro de 1801". (Mans. Ined.). 

(651) — Rev. Inst. Hist. Geog. de Sao Paulo, vol. V, pg. 295. "Carta dirigida da Bahia 
pelo Governador geral do Brasll, D. Joao de Lancaster, ao rei D. Pedro II de Por- 
tugal. Bahia, 7 de Janeiro de 1700". 

(652) — Idem. 
(653) — Arquivo Nacional do Rio de Janeiro — "Carta porque se da conta a S. Magde. do 

Porto de Santos ser capas para entrarem mu tos navios e do ajuste que se fes sobre 
a fortaleza e Infantaria. Rio de Janeiro, 28 de maio de 1698". — Col. Govema- 
dores do Rio de Janeiro — Livro 6, fls, 148. Coll. 77. (Mans.). 

(654) — Rev. Inst. Hist, e Geog. de Sao Paulo — vol. V, pg. 295. (Loc. cit.) . 
S6 entao foi que a Metropoie cuidou de defender o literal da Capitania de 

Sao Vicente. Data dessa epoca o "Regiment© que ha de uzar Jorge Soares de Ma- 
cedo" nomeado pelo rei enviado como governador das fortalezas de Santos, regi- 
mento esse que deveria ser seguido pelos que o sucedessem no posto. (Reg:stado no 
livro de Regimentos a fls. 275 v., Lisboa, 28 de Janeiro de 1700) — Arquivo Na- 
cional do Rio de Janeiro — "Regimento dado a Jorge Soares de Macedo, governador 
das fortalezas de Santos" — Cdl. Govemadores do Rio de Janeiro, Livro n.o 10, fls. 
25 v. Col. 77. (Mans.). 
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lidade e obediencia nao eram garantidas ao rei de Portugal. Poderiam 

sujeitar-se a qualquer nagao estrangeira que conservasse essa liber- 

dade (655). 

O imposto permaneceu durante todo o seculo XVIII, embora o 

Rio de Janeiro se tornasse em importancia o primeiro porto do litoral 

sul e a principal entrada para as Gerais, por onde saiam os reais quin- 

tos destinados a Metropole. Em Santos, a guarnigao militar e a defesa 

do porto foram bastante descuradas. Este manteve-se relegado a po- 

sigao de inferioridade. As atengoes concentraram-se no Rio de Janeiro, 

por onde respiravam comercialmenite as Gerais (656). A Serra do Mar 

ja era uma defesa natural. 

Durante a primeira metade do seculo XVIII, do prego de cada con- 

trato, o Contratador do sal deveria pagar anualmente na cidade da Bahia, 

1:300$000 e na do Rio de Janeiro, 500$000, para a "gente de guerra 

daquelas cidades" enquanto durasse o respectivo contrato (657). Dai por 

diante, ate o fim do estanque, deveria pagar na Provedoria da Bahia a 

terga parte do dinheiro do contrato e na do Rio de Janeiro, as outras 

duas partes (657a), nao obstante a tributagao. 

2) O sal e outros tributos no Brasil Colonial. 

A tributagao do sal como garantia de rendimentos foi um recurso 

muito empregado em todo o Brasil colonial. As populagoes nao se fur- 
tavam as contribuigoes por ser o sal um genero a todas necessario. 

Dai ter-se tornado a sua tributagao uma solugao para a obtengao de 

<655) — "(•••) sujeitar-se a qualquer nagao estrangeira, que nao so os conserve na liber- 
dade e insolencia com que vivem, mas de que supponham podem aquellas conve- 
n'encias de que a ambigao costuma facilitar a semelhantes pessoas sendo a principal 
e a que elles mais suspiram a da escravidao dos indios (...)" — Rev. Inst. Hist. 
Geog. de Sao Paulo, vol. V, pg. 295. (Loc. cit.) . 

(656) — Sobre fortifica^oes no Rio de Janeiro, ver "Conta q' se da a S. Magde. sobre a 
"fortificagao e artelharia e ma's fortalezas desta praga e armazeis" — Publicagoes do 

Archivo Publico Nacional — vol. X, pg. 15 e segtes., pg. 17 — Nas fortalezas de 
Santa Cruz, Sao Joao, da Varje, da Praia Vermelha da Boa Viagem, do Caraguata, 
de Santa Luz:a, de Sao Januario, da Prainha, da Ilha das Cobras, de Villegaignon, 
de Sao Sebastiao, de Conceigao, de Santiago e, nos armazens, existiam, em 1718, 
279 pe?as e 28.705 balas. 

(657) — Contrato de Manuel de Bastos Viana — 1738, Cond. la. (Doc. Jmpresso) . (Loc. 
cit.) . 

O contrato de Baltezar Lopes da Paz (1721) na condigao la. reza que o ren- 
dimento do sal que vinha para o Brasil estava aplicado para a gente de guerra "da- 
quele Estado", principalmente para os socorros da Praga da Bahia de Todos os San- 
tos, Vila do Espirito Santo, Pemambuco, e Cidade de Sao Sebastiao do Rio de Ja- 
neiro. Para isto, principalmente, e que o Contratador faria o pagamento de 1:300$000 
na Bahia e de 5005000 no Rio de Janeiro. (Doc. Impresso) . (Loc. cit.). 

(657a) — Vide note 230. 
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meios materials. O sal era permanentemente onerado para a resolu^ao 

de problemas economicos, tanto em Portugal (658) como no Brasil. 
No Brasil, a tributagao langada ao sal, alem de oferecer fundos 

para o sustento dos presidios e guarni^oes do literal, contribuiu para 

o dote da rainha da Inglaterra, a infanta portuguesa D. Catarina, filha 
del-rei D. Joao IV, que se casou com Carlos II. Contribuiu, ao mesr- 

mo tempo, para a paz de Holanda. O tribute langado ao sal era um 
meio de perfazer a quantia destinada aos flamengos para ressarci-los 

dos danos e perdas sofridos em terras coloniais brasileiras. 
Portugal,/ recem-saido do dominio castelhano,. ainda nap refeito 

das crises que se sucederam durante a luta da independencia, tinha dian- 
te de si uma situa^ao aflitiva. Previa o perigo de uma invasao. S6- 

mente em 13 de fevereiro de 1668, e que Castela, depois de anos de 
luta, reconheceu a independencia portuguesa (659) e a restauragao da 
monarquia com os Bragangas. 

Pairava sobre Portugal a ameaga holandesa, resultante do conflito 

de interesses pela posse do nordeste do Brasil e das colonias da Asia e 

da Africa. O batavo fixara-se em Pernambuco. 
A Franga concluira com a Espanha o tratado dos Pireneus, aban- 

donando as promessas que fizera, de nao entrar em negociagoes de 
paz, sem que Portugal entrasse tambem (660). 

Precaria a situagao politica e economica da Metropole apos a 

Restauragao. A India estava perdida. A pimenta e a canela haviam 

passado para as maos dos holandeses, inclusive boa parte do comercio 

do agucar do Brasil. O pau-brasil, vencido nos mercados consumidores, 

por outros de menor prego, passara para segundo piano (661). O ta- 

baco encontrara a concorrencia de Barbados. Faltava ainda meio seculo 

para que o ouro fosse descobertp no centro-sul do Brasil. Portugal, re- 

cem-liberto buscou, entao, a aproximagao da Inglaterra. 

Restaurada, a Coroa portuguesa foi praticamente forgada a abrir 

os portos do Reino ao comercio estrangeiro, pela provisao de 21 de 

janeiro, de 1641 e estabelecer tratados de paz, alianga e comercio, com 
a Franga, Holanda e Inglaterra. Carlos I exigiu de Portugal, em 1640, 
um tratado mais favoravel do que o concedido a Holanda, Cromwell, 

em 1654 exigiu maiores privilegios e vantagens comerciais, confirmados 

(658) — Biblioteca d'Ajuda — C6d. n.0 51 — VIII — 2, fls. 333 — "Decreto fazendo merce 
de quarenta mil cruzadoa k Igreja de Santa Engracia, para acabar a capela-mor, e 
que serao pagos em dez anos, pela maneira seguinte; mil cnuados cada ano ao Pau- 
Brasil, mil nos direitos do sal, dois mil nos rendimentos da Alfandega". (Mans). 

"Supp/emenro a Collec^ao de LefisJagao Portufuexa do Deserabargador Antonio 
Delgado da S'lva", vol. dos anos de 1791, 1820. —« "Portaria mandando cobrar tre* 
por cento para as Fragatas, de todo o sal que se exportar para o Brasil ou para 
os Portos Extrangeiros. Lisboa, 7 de janeiro de 1808". 

(659) — (660) — Francisco AntSnio Cornea — "Histdria Economica de Portugar, vol. II. 
pg. 19. 

(661) — A. de E Taunay — "Htst6na Geral das Bandeiras Paulistas", tocno DC, pg. 37. 
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em 1661, pelo tratado de comercio e alianga (662), a qual foi conso- 

lidada com o casamento da infanta D. Catarxna com o rei da Inglaterra, 

Carlos II, no mesmo ano. 

De Tanger e Bombaim constava o dote da princesa (663), alem 

da quantia de um milhao de cruzados (664), para a qual o Brasil con- 

correu por mais de um decenio, com 20.000 cruzados anuais (665). 

Em compensagao, Carlos II obrigava-se a defender Portugal, como 

a propria Inglaterra (666). Desta forma, era assegurado ao comercio 

britanico a supremacia naquela monarquia peninsular (667). 

O sal, alem dos vinhos, era dos unicos produtos de exportagao 
de Portugal (668); onerado, concorreu para o dote da princesa. Ainda 
mais. Do casamento da infanta resultou, por parte da Inglaterra, a 

mediagao para que em Haia fosse assinada definitivamente a paz entre 
Portugal e a Holanda. Quatro milhoes de cruzados constituiam a inde- 

nizagao paga por Portugal em dezesseis anos aos flamengos. In- 

denizagao da perda de Pernambuco pelo holandes! Foram 250.000 

cruzados por ano, em dinheiro, agucar, sal ou tabaco. O tratado foi 
assinado em Haia, a 6 de agosto de 1661 (669) . 

Para pagamento dos 250.000 cruzados anuais, o Brasil teve de 

contribuir com 120.000 cruzados por ano. Para tanto, foram estabe- 

lecidos tributes especiais. durante os dezesseis anos seguintes, acrescen- 
tando-se mais 20.000 cruzados anuais, para o dote da infanta (670). 

Desses 140.000 cruzados, tocaram 80.000 a Bahia, sendo que o res- 

tante foi distribuido pelas demais capitanias (671). 

Terminados os dezesseis anos, os mesmos donatives estabelecidos 

continuaram a ser cobrados, sob pretext© de necessidades do Estado 

{612). 
Como conseqixencia, o sal foi inevitavelmente onerado, para con- 

tribuir para o imposto do dote e paz de Holanda, numa epoca de es- 
cassez de saldos positives. Nao era florescente o estado da fazenda 

(662) — Roberto Simonsen — "Historia Economica do Brasil", vol. II, pg. 180. 
(663) — Francisco Antonio Correa — op. cit., pg. 18. 
(664) — Caps^rano de Abreu — "Ensaios e Estudos", 2a, serie, pg. 138. 
(665) — Roberto Simonsen — op. cit., pg. 190. 

Vfsconde de Porto Seguro — ''Historia Geral do Brasil", tomo III, pg. 261. 
A infanta D. Catarina levou em dote dois milhoes de cruzados, alem da ilha de Bom- 
baim na Asia, e da praga de Tanger na Africa. 

(666) — J. Lucio de Azevedo "Epocas de Portugal Economico", pg. 392. 
(667) — Idem — op. cit., pg. 390. 
(068) — F. A. Correa — op. cit., pg. 20. 
(669) — Visconde de Porto Se^uro — op. cit., vol. Ill, pgs. 261, 262. 
(670) — Visconde de Forfo Se^oro — op. cit., vol. Ill, pgs. 261, 262. 
(671) — D.H. — vol. IV, pg. 125 — "Requerimento para se usar no langamento do do- 

native do dote da Senhora Rainha de Gran-Bretanha, e paz de Holanda. Bahia, • 
outubro 24 do anno de 1663". 
— Alt redo Ellis Jvnior — "Resume da Historia de Sao Paulo", pg. 199. 

(672) — Visconde de Porto Se^uro — op. cit., pg. 264. 
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publica nas capitanias, nessa segunda metade do seculo XVII (673). 

Nesse periodo come^ava a declinar a exportagao brasileira de agucar, 

diante da concorrencia promovida pelas Antilhas o que se foi acentuan- 

do gradativamente ate o fim do seculo (674), provocando a crise eco- 

nomica que precedeu a descoberta do ouro (675) e atingiu todo o 
Brasil. 

Na pra^a do Rio de Janeiro, havia muito que a Fazenda Real es- 

tava na penuria, pelo "impedimento do comercio e diminuigao da (fa- 
zenda) dos moradores da terra por a nao poderem suprir" (676). 

Na Bahia, a Camara tinha recursos limitados. Em 1666, a infan- 
taria ficou, durante nove meses, sem suprimento, a ponto de provocar 

ao povo, "vexagoes e molestias" (677). 
Langado o imposto ao sal, os povos eram obrigados a paga-lo, se 

quisessem adquirir o genero. Chegavam a conseguir sal na propor^ao 

do que contribuissem para o dote de D, Catarina e paz de Holanda (678). 
Em caso de ficarem os moradores devendo o pagamento do im- 

post© langado ao sal, para o "dote e paz", seria feita a cobranga exe- 
cutiva. Os pagamentos poderiam ser efetuados> tanto em dinheiro, co- 

mo em agucar ou tabaco. Faltando, seriam confiscados os escravos de 
quern incidisse na falta (679). 

No Rio de Janeiro, o alqueire de sal foi onerado em 80 reis, para 

auxiliar o pagamento de 260 cruzados anuais, impostos pelo tempo de 

16 anos, para o dote da Rainha da Inglaterra e paz de Holanda (680) . 
Porem, devido as dificuldades e a pobreza dos moradores, o prazo de 

dezesseis anos para o pagamento do imposto do "dote e paz" foi am- 

pliado para 24 anos (681). 

(673) — J. L. de Azevedo — op. Cit., pg. 333. 
(674) — Alfredo Ellis Junior — "Capitulos da Hist6ria Psicolog ca de Sao Paulo", pg. 131 

e segtes. 
Alice Piffer Canabrava — "A industria do a^ucar nas Ilhas Inglesas e Fran- 

ceses do Mar das Antilhas, 1697-1755". (Copra rrumeograSada), pgs. 116, 118, 124. 
Alfredo Ellis Junior — "Panoramas Hist6ricos" — Pg, S3 e segtes. 

(675) — A. de Taunay — op. dt., tomo IX, pgs. 38, 44 e segtes. 
(676) — Colegao Lamego — Faculdade de Filosofia, Ciendas e Letras da Universidade do 

Sao Paulo, B blioteca Central, n.0 60. "Cartas de Pedro de Souza Pereira, Provedor 
da Fazenda do Rio de Janeiro, dirigidas ao Rei de Portugal. Rio de Janeiro, 1651- 
1656. — Primeira carta — 1651". (Loc. cit;.). (M«ns,). 

(677) — Atos da Camara de Salvador — vol. 4, pg, 261. — "Termo de rezolucSo sobre a 
RepartigSo do Sal (...), 24 de novembro de 1666". (Loc. dt.). 

(678) — Atas da Camara de Salvador, vol. 4, pgs. 271, 274. (Loc. dt.). 
(679) — D'H. — vol. VT1, pg. 313. "Portaria que se passou aos Capitaes sobre o dote, 

paz de Holanda, bebidas da terra e resto de sal. Bahia, 13 de junho de 1667" 
(680) — A.H.U.L. — Doc, 952 — "Consulta do Conselho Ultramarino de Lxa., sobre a 

carta do GovernadOr do Rio de Janeiro, Pedro de Mello, de 28 de novembro de 
1662, acusando « falta de sal prejudidal ao sustento da infantaria, sobre o novo im- 
posto para o dote e paz de Olanda (...). Lza., 6 de julho de 1663". (Loc. dt.). 

(681) — J. L. de Asevedo — Op. dt., pgs. 334 e 335. 
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Em 1687, achando-se preenchida a obrigagao, o governo de Lis- 

boa, com desagrado, via-se privado de uma verba de certa importan- 

cia, da qual vinha usufruindo desde 1663, aplicando indevidamente, 

para a Colonia do Sacramento (682). A tributagao langada ao sal, 
tambem contribuiu para a manutengao deste posto" avangado de Por- 

tugal em terras castelhanas. So a Bahia deveria contribuir para o sus- 

tento com 10.000 cruzados por ano; Pernambuco e Rio de Janeiro 

com 5.000 (683). O sal, mais uma vez, era onerado. Ao lado do azeite 

e do peixe, foi dos generos "os uniquos que Com igaldade e Suavidade 
detodos Sepodem cobrar (...)" (684). De 4 vintens foi o imposto 

langado em cada alqueire, na Camara da Bahia. 

Alem de fonte de proventos para a manutengao da infantaria do 

literal colonial, de contribuigao para o dote e paz de Holanda e &us- 

tento da Colonia do Sacramento, o sal serviu inclusive para manter o 

soldo dos governadores do Rio de Janeiro. 

Em 22 de outubro de 1699 por provisao regia foi proibido que se 

langassem impostos no tabaco em po, com o objetivo da criagao de 'fun- 

dos para os governadores do Rio de Janeiro. A mesma provisao per- 

mitia, entretanto, que se impusessem taxas em outros generos comuns a 

todos, para "a satisfagao dos soldos dos Governadores". Foram one- 

rados o azeite doce e o sal. O primeiro, com a importancia de 800 

reis por barril que entrasse na cidade e o segundo, com 4 vintens por 

alqueire. 

O soldo dos governadores atingia a cifra de 4.500 cruzados 
anuais, soma para a qual a Camara deveria concorrer. Para tanto, a Fa- 

zenda Real, por ordem do rei, contribuia com 1.000 cruzados, entre- 

gues a Camara. Esta, por sua vez, contribuia com 600$000 da propina 

do contrato dos dizimos, cada tres anos. Com isso, a Camara pagava, 

cada ano, 3.500 cruzados; ccstumava arrendar para tanto o rendimen- 
to do azeite doce, por 420$000, por trienio. 

So no ano de 1728, o rendimento dos vintens impostos ao sal im- 
portou em 1:457$000. 

O Brasil cooperava para o seu sustento, com esses impostos lan- 

gados aos generos de seu proprio consume e com os varies contratos 
feitos pelas Camaras e pela Fazenda Real. 

No ano de 1729, tinha a Camara do Rio de Janeiro a administra- 

gao do contrato do subsidio grande imposto aos vinhos, para sustento 

das suas guarnigoes e fortificagoes. Tinha, tambem, a administragao 

dos contratos da imposigao na aguardente "da terra" consumida in-locoy 

(682) — J. Lucio de Azevedo — Op. cit., pgs. 334, 335. 
(683) — Idem, loc. cit., pg. 336. 
(684) — Atas da Camara de Salvador — vol. VI, pgs. 257 e segtes. "Termo de resolu^ao 

e assento que se tomou o Senado sobre a contribui^ao dos 10.000 cruzados que so 
Consinao os efeitos do sal e azeite de peixe para a consinagao da nova Colonia. 
24 de julho de 1694". 
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cujo rendimento era destinado a conserva^ao dos presidios; "aguardente 

da terra que se embarca", isto e, aguardente destinada a exportagao, 

cuja importancia era destinada a perfazer a soma de 10.000 cruzados, 

5.000, para o socorro da Nova Colonia do Sacramento, e mais 5.000 

para as fortifica^oes do Rio de Janeiro. 
Havia, ainda, o "contrato da imposigao do azeite doce" destinado 

a satisfa^ao do soldo dos governadores daquela Capitania e o con- 
trato "da imposigao de 4 vintens em cada alqueire de sal" para o mes- 

mo fim (685). O que sobrava era destinado as pequenas despesas da 

Camara do Rio de Janeiro, manutengao de enjeitados e reparo de pon- 

tes e outras obras (686). 
Esta tributagao, muitas vezes onerava o sal de tal forma que che- 

gava a tornar proibitiva a sua aquisi^ao. Isto vinha agravar os proble- 

mas de abastecimento desse genero de primeira necessidade, problemas 
advindos do estanque e do monopolio. 

O mes de junho de 1730 assistia, no Rio de Japeiro, aos repetidos 
clamores dos povos daquela Capitania. Achava-se "muy gravado o pre- 

go do sal". O Conttratador recebia 720 reis por alqueire. Com a soma 

de 160 reis de impostos para o donativo e soldo dos governadores, o- 

prego do alqueire atingia 880 reis, o que era excessive e prejudicial aos 
moradores e especialmente aos pobres e cativos que passavam muitas 

vezes a comer sem ele. Com isso, o sal nao circulava para o comer- 

cio permanecendo lotados os armazens (687). 

E' o que acontecia nas pragas melhor abastecidas pelos Contrata- 

dores. O sal tornava-se mais onerado de impostos. Em conseqliencia, 

a populagao ficava altamente prejudicada. 
Era necessario que a Camara estivesse sempre a requerer ao rei 

uma solugao e, nem sempre, a resposta era satisfatoria (688) . 

(685) — Annaes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro — vol. 46, pg. 11 e segtes. — 
"Consulta do Conselho Ultramarino, acerca de uma provisao, ordenando ao Gover- 
nador da Capitan a do Rio de Janeiro, Luis Vahia Monteiro, declarasse se seria pos- 
sivel tirar-se a administragao dos Contratos a Camara daquela Cidade em todo ou 
em parte e incorporarem-se na fazenda real. Lisboa, 12 de novembro de 1729'" 
Mans, n.0 6.078, do Arquivo Historico Ultramarino de Lisboa. 

Arquivo do Destrito Federal — Revista de Documentos para a Historia da 
Cidade do Rio de Janeiro, 1897, vol. 4, pg. 505 — "Carta em que pede a Camara 
a S. Magde. mande conservar no Senado a arrecada^ao dos quatro v'ntens, impostos 
no sal e subsidio do azeite dosse, etc. Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1731" 

(686) — Idem. 
(687) — A - H .U .L. Doc. n.0 6.756 — "Consulta do Conselho Ultramarino, sobre a re- 

presentacao dos oficiais da camara do Rio de Janairo, contra o excessivo pre^o da 
sal e sobre estarem cheios os Armazens. Pedem que o rei mande abaixar o pre^o da 
sal, "prego em que antes andava, que erao quatro centos e outenta para o Contra- 
tador e fica em seiscentos e quarenta rs. com os impostos de que tambem rerultara 
augmento no rendimto. do Donativo pela mayor saida e consumo estando minorada 
o do. pre^o". (Com despacho de Lisboa Oc., 17 de junho de 1731). (Mans.). 

(688) — A.H.U.L. — Docs. 6.757 e 6.762 a 6.765 — "Copia do Termo que se fez no 
Senado da Camara sobre o aleviar-se o donativo imposto no sal e Lansarse aSua im- 
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Apesar de tudo, a tributagao do sal nao deixava de ser um fator que 

cooperava para as despesas de Portugal em relagao a sua colonia brasileira. 

Em abril de 1799, o Capitao-General da Capitania de Sao Paulo, 

Antonio Manuel de Melo Castro e Mendonga, dirigia um oficio ao 

principe regente, sobre o estabelecimento de um hospital militar e de 

um jardim botanico na cidade de Sao Paulo (689). 

Em aviso de 4 de novembro do mesmo ano Sua Alteza Real apro- 

vava o expediente das subscrigoes voluntarias as quais ja haviam dado 

inicio aos trabalhos. Mandava que fossem propostos meios e pianos. 

Para tanto o Capitao-General elaborcu a "Memcria Relativa ao Esta- 
belecimento do Hospital Militar e Jardim Botanico (...)" (690). 

Para manter o estabelecimento sem despesa para a Real Fazenda, su- 

geriu dois meios, um permanente, outro casual. O casual deveria ter por 

base as subscrigoes voluntarias e os donativos. O permanente seria a 

venda do sal por intermedio de uma administragao sem aumento de 
prego, para a obtengao de um lucro certo com o objetivo de prosse- 

guimento daquela obra (691). 

A oneragao do sal era sempre a solugao mais certa e imediata, 

para o problema da falta de fundos. 

O inicio do seculo XIX marca o fim do regime de monopolio do 

sal, A venda do genero ficou livre em todas as vilas da capitania. S6- 

mente na cidade de Sao Paulo foi conservada sob administragao, de 

acordo com a real aprovagao. A Fazenda Real tocava 1$280 reis que 

era o prego do sal em Santos, e mais os 160 reis em que se avaliava o 
lucro de cada alqueire, sendo vendido em Sao Paulo, a razao de 2$000 

reis (692). 

portancia em outro genero; cuja rezolugao se declara nelle. Lxa. Oc., 15 de feve- 
reiro de 1731". O imposto permaneceria, em virtude de todos os generos estarem 
onerados com tributes. In "autos e Editais do Senado da Camara do Rio de Ja- 
neiro, relatives aos impostos langados sobre o sal". (6.762 a 6.765). 6.758 a 
6.761 — "Duas Prov'soes pelas quais se ordena ao Governador e Provedor da Fa- 
zenda do Rio de Janeiro que informassem com os seus pareceres, etc., sobre o mesmo 
assunto" . S . D. 

(689) — Oficio numero 73, de 12 de abril de 1799. 
(690) — Arquivo do Estado de Sao Paulo, Livro n.0 216, T. Col. fls. 59 e segtes. "Memo- 

ria Relativa ao Estabellecimento do Hospital Militar e Jardim Botanico desta Cida- 
de" Sao Paulo, Janeiro de 1803. (Publicada em Anais da BibliotecA Nacion&I do 
Rio de Janeiro, vol. 74, pg. 111). 

(691) — "Sem augmentar o pre^o actual porque se costumava vender ao povo este genero, 
se podia por meio de huma administragao obter hum lucro certo para a continuagao 
e manuten^ao da referida obra". "Sua Alteza Real nao foi servido resolver em con- 
trario do que Ihe foi proposto". Arquivo do Estado de Sao Paulo — Livro n.0 216, 
T. Col. fls, 59 e segtes. (Loc. cit.) . Idem, paragrafo 10. 

(692) —- Arqur.Vo do Estado de Sao Paulo — Livro 216, T. Col. fls. 59 e segtes. "Memoria 
Relativa ao Estabelecimento do Hospital Militar, etc. (...)", paragrafo 11. 



O MONOPOLIO DO SAL NO E ST ADO DO BRASIL 173 

Os primeiros trabalhos efetuados com o rendimento do sal foram 

os relatives a condugao de agua para o hospital (693). 

Destes exemplos apresentadois, depreende-se quao ittiportante e 

necessaria foi a tributagao do sal para o Brasil . 

Fox um instrumento da Metropole que agiu no sentido de poupar 

as despesas da Fazenda Real com a Colonia e ao mesmo tempo, para an- 
gariar fundos e completar as arrecadagoes de quantias levadas para Por- 

tugal; instrumento dentre muitos dos que a Metropole langou mao, 

para o levantamento de recursos com os quais a Colonia supriu-se a 

si propria durante muito tempo. 
Pelo que e possivel deduzir, nao foram grandes e apreciaveis as 

somas extraidas desse rendimento; suficientes, porem para a Fazenda 
Real com elas contar, porque o sal foi um genero de absoluta impor- 

tancia e de consumo certb entre as popula^oes coloniais. 

Intimamente relacionada ao consumo e, por conseguinte, tambem 

ao monopolio, a tributa^ao do sal revela a importancia do genero para 

a vida do homem colonial. Podemos concluir, salientando a dupla va- 
lorizagao do sal no Brasil naquele, periodo; valorizagao decorrente do 

consumo e da necessidade da tributagao para a auferigao de fundos des- 

tinados a varios e importantes fins (694) . 

(693) — Idem — paragrafo 16, fls. 63. 
(694) — Tal era o interesse da Coroa em alargar o com^rcio do sal, que aUm da exUngaO' 

do estanque e do monopolio regio, em fins do seculo, incrementou a produ^ao do sal 
na Ilha da Boa Vista, no Arquipelago do Cabo Verde. Fer reviver a exportagao j4 
extinta de 40 para 50 anos. Foram restauradas as salinas perdidas do Porto do In- 
gles e, construidas outras novas, tudo em util'dade da Real Fazenda. 

Interrompida em 1790 a exportagao iniciada em 1788, pela destruigao do caes 
e mudanga do Capitao-Mor, em 1797, reiniciou-se ininterruptamente dai para diante. 
O sal passou a ser artigo de maior interesse para o povo e para a Fazenda Real. 

Somente no primeiro ano os moradores tiveram o interesse de 7.000 cmzados 
e a Fazenda Real, 200$000. 

Em 1769 e 1770 nao houve exportagao de sal. 
Em 1771, 1772, 1773 e 1774, foram exportados em 7 navios 176 moos e 40 

alqueires. 
1776 at6 1782 — nada foi exportado. 
1783 foram exportados 88 moios. 
1784 nada. 
1785, 1786, 1787, 1788, 1789 foram exportados 9.512 moios e 2 alqueires. 
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796 — 4. 726 moios e 1 alqueire. 
1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 — 7.490 moios e 28 alqueires. 
T.T — Minist^rio do Reino, Mago 323 — Consulta do Cons. Ultr. de 23 

de novembro de 1802, sobre os servigos de Aniceto Antonio Ferreira, Cap.-Mor co- 
mandante da Ilha da Boa Vista do Arquipelago de Cabo Verde (Anexo — 1 certidao 
sobre a exportagao de sal. Do L'vro da Feitoria da Real Fazenda da Ilha da Boa 
Vista, 22 de julho de 1802). (Mams. Ineds.). 





CAPITULO VTI 

A LIBERDADE DO COMERCIO DO SAL. 

Em fins do seculo XVIII, a Coroa portuguesa cogitou de extin- 

guir o monopolio do sal no Brasil. Reinava D. Maria I que tencionava, 

"por effeito de Sua Real Clemencia e amor aos seus Leaes Vassallos,, 

modificar os direitos impostOs aos generos de primeira necessidade, co- 

mo o sal, "fazendo francas todas as salinas", assim que findasse o ulti- 

mo contrato*. 

Para compensar esta perda para a Real Fazenda, deveriam ser 

langados alguns impostos pouco pesados aos vassalos (695). 

O comercio do sal ia ser liberado e, com ele, a exploragao das sa- 

linas ate entao cerceadas pelo estanque. Para tanto, a Rainha manda- 

va consultar as Camaras da Colonia, sobre a aboli^ao do monopolio, pre- 
miando com habitos de cavaleiros das ordens militares do Reino os mem- 

bros que estudassem o caso e mais se distinguissem na resposta (696). 

(695) — Documentos Interessantes — vol. 46, pgs. 367 e 368 — "Portaria de Bernardo Jose 
de Lorena para as Camaras das Vilas de Paranagua e Mogi das Cruxes, sobre o 
franqueamento das salinas e a permissao de se minerar o ferro e se constituir fa- 
bricas. Sao Paulo, 19 de junho de 1797" (No mesmo teor foram outras para as 
diferentes vilas da Capitania de Sao Paulo). 

(696) — Idem. 
Arqurvo do Estado de Sao Paulo — Livro 106 — Tpo. Colonial, fls. 54 v. e 

55 e segtes. — "Cdpia e certidao de uma carta dos oficiais da Camera de Sao Paulo 
a Bernardo Jose de Lorena, escrita em 6 de abril de 1796". Certidao feita em 29 
de dezembro de 1797 e anexa a uma carta e petigao da Camara de Sao Paulo, ao 
Secretario de Estado, D. Rodrigo de Souza Coutinho, em 1.° de Janeiro de 1798. 
(Mans. Ined.) . 

Biblioteca NacionaJ do Rio de Janeiro — Manuscritos sobre Sao Paulo, 11-35, 
24, 36 — "Representagio de Antonio Bernardo Bueno da Veiga, Manuel Jesus 
Costa e Cintra e Joaquim Francisco de Vasconcelos a rainha D. Maria, solicitando a 
concessao do habito de Crsto aos membros componentes da Camara Municipal de Sao 
Paulo, em 1796, da qual foram vereadores, por principio de equidade, pois a mesma 
merce fora distribuida a outras C&znaras que igualmente votaram em favor da ex- 
t ngao do contrato do sal". S.D. Anexo — "Atestado de que no ano de 1796 foram 
vereadores e que votaram pela franqueza do com£rcio do sal e do ferro. 30 de de- 
zembro de 1797". Anexo — "Comunicado de D. Maria I, ao govemador de Sao Paulo, 
General B. J. de Lorena, mandando fossem enviados seis nomes de membros das 
Camaras Municipals que votaram a extin^ao do contrato do ferro e do sal, para efei- 
tos de condecora^So". S.D. -— E mais anexos. 
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Esperava-se que o ano de 1799 assistisse a revoga^ao do sistema 

de contratos do sal (697) . Porem, o comercio do genero somente foi 

liberado por alvara do principe regente, de 24 de abril de 1801, o qual 

aboliu o contrato do estanque e o contrato da pesca das baleias (698). 

O alvara foi ampliado por outro, no ano seguinte, datado de 7 de 

abril de 1802 (699). 

1) O alvara "com forca de lei" de 24 de abril de 1801. 

Ao abolir o contrato das pescarias das baleias e o do estanque do 

sal, o principe regente levava em consideragao as grandes vantagens 
que disso poderiam resultar a Fazenda Real e a populagao colonial. Caiam 

por terra as proibigoes relativas a livre importagao do sal, concorrendo 

para o desenvolvimento da extragao do produto tao abundante no Reino 

e de consumo intenso no Brasil. Seriam, sem duvida, conseguidos "van- 

tajosos progresses na maior cultura, e Manufactura das ricas Produc- 

goes da America" e por conseguinte, "hum attendivel augmento na Ma- 

rinha Mercante", 

Seriam, tambem, beneficiadas as Capitanias do Para e do Mara- 

nhao, embora para elas nao estivessem vedados a exploragao (700) e 

o comercio de importagao do sal. Isto porque o sal tambem chegava 

a faltar nessas regioes, provocando "huma absoluta carencia deste ge- 
nero e grandes variagoes no seu prego", o que prejudicava enormemen- 

te as pescarias e as saigas. E' que faltava uma legislagao "providen- 

(697) — Arquivo do Estado de Sao PauJo — M. Col. 7-P2-Doc. 7 — "Ofic'o da Camara de 
Bragan^a a Bernardo Jose de Lorena, em 1 de dezembro de 1798, pedindo 200 al- 
queires de sal pela extrema necessidade da vila", "na consideragao de que para o 
Anno proximo vindouro de 1799 se suspende o Contrato do sal...". (Mans Ined.) . 

(698) — Collecgao da Legislagao Por^u^uesa, desde a ultima compilagao das Ordenagoes, vol. 
1791 a 1801, pg. 694 — "Alvara de 24 de abril de 1801, abolindo o contrato do 
Estanque do Sal e o da pescaria das baleias". 

(699) — Collecgao da Legislagao Portuguese — vol. de 1802 a 1810, pg. 58. "Alvara de 7 
de abril de 1802, ampliando e declarando o de 24 de abril de 1801, sobre a ex- 
portagao de sal para o Brasil". 

<700) — Quanto a fabr cagao de sal nestas capitanias durante o periodo colonial, nao houve 
cerceamento por parte da Metropole como nao houvera em relagao ao comercio, salvo 
o periodo de atuagao das Companhias de Comercio na regiao. 

T.T. — Ministerio do Reino — Mago 321 — "Consulta do Conselho Ultra- 
marino de IS de dezembro de 1786, sobre os sevigos de Manuel Jose de Lima em 
Setubal, Alentejo e Grao-Para. Foi nomeado em 1757, para comandar a Nova Vila 
de Braganga e dirigir os indios a ela anexos; aumentou a vila com muitas lavouras de 
farinha e reedif cou as salinas pondo-as em muito maior rendimentd (...)" (Mans. 
Ined.) . 

Arthur C. F. Reis — "A Politica de Portugal no Valle Amazonico", pg. 123. 
"Synopse de Legislagao Economica", pg. 124, 6 de margo de 1682 — "Manda con- 
tinuar a fabrica de sal de Maracana". 
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te. . . que sem restringir a liberdade do Commercio particular animas- 

se, promovesse o Interesse publico" (701). 

Alem da liberdade de comercio, Sua Alteza concedia aos vassalos 

dos dominios ultramarinos a liberdade de cultura e de exploragao das 

salinas do Rio Grande do Norte, oe Pernambuco e de Cabo Frio, cuja 

produgao havia sido cerceada desde o inicio do estanque (702), (703) . 

Foram estabelecidos alguns impostos para que a Real Fazenda fos- 

se indenizada da perda dos rendimentos dos contratos do sal. Eram 

impostos menos onerosos e menos prejudiciais ao comercio'. Para que 

os povos nao sofressem com a falta de sal, ou com a aquisigao do ge- 
nero a altos pregos, foi estabelecida uma administra^ao regia, encarre- 

gada de fazer transportar todo o sal que pudesse lotar os navios, para 

que fosse vendido ncs portos de seu destino pelos pre^os do ultimo con- 

trato. Caso as circunstancias permitissem seria vendido por menos. 

Ficava, porem, livre aos negociantes "o embarcarem todo o sal de so- 

brelotagao, para o venderem no Brasil, sem limitagao de preco". 

(701) — Collecgao da Legislagao Portuguesa, desde u ultima compilatjao das Ordena^oes, vol. 
de 1791 a 1801, pg. 649 — "Alvara de 24 de abril de 1801 abotindo o contrato do 
Estanque do Sal e o da ■ pescaria das baleias" (Loc. cit.). 

(702) — Condi^ao 9a. dos contratos. 

A Metropole sempre abafava uma possivel concorrencia da Colonia. E' a re- 
pet "^ao do caso das especiarias. A coleta das drogas do sertao so foi permitida e 
incentivada por Portugal, quando foi perdido o famoso comercio das especiarias. 

(703) — A liberdade de exptoracao do sal no literal brasileiro decretada pelo Alvara de 24 
de abril de 1801, foi o ponto. inicial do desenvolvimento daquela industria extrativa 
no Brasil. A v nda da corte, em 1808 conferiu-lhe novo impulse. Portugal ocupado 
pelos exercitos napoleonicos, ficou impossibilitado de comerciar normalmente com a 
Colonia. Impedida temporariamente a rota do sal, o principe regente, D. Joao or- 
denou o desenvolvimento das regioes produtoras para "atalhar as consequencias noci- 
vas que da falta de hum genero tao necessario" poderia advir aos fi6's vassallos** 
Tornava-se indispensavel promover a extrayao do sal das marinhas de Pernambuco, 
de Itamaraca e do Assu na Capitania do Rio Grande do Norte e de Sergipe del Rei, 
animando as populates ao aproveitamento de todas as salinas naturals e isentando 
o genero de todas as imposi^oes. Deveria ser escolhido o sal da melhor qualidade para 
ser remetido por conta da Fazenda Real para o Rio de Janeiro, Ilha de Santa Cata- 
rina e Rio Grande do Sul. 

Livro de Re gist ro de Ordens Regies do R. Grande do Norte — Cidade de 
Natal, 1806-1814, fls. 22 — "Registro da copia da Ordem regia d rigida ao Gover- 
nador da Capitania de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, sobre 
uma possivel falta de sal por falta de comunicagoes com Portugal e sobre o incentive 
a extracao para evitar as mds consequencias que poderiam resultar. R>o de Janeiro. 
7 de setembro de 1808". (Mans. In4d.) . 

Idem — /Is. 21 — "Sobre o levantamento da cobranga de imposto para in- 
centivar a produ^ao". "Registro da Ordem Regia sobre o novo imposto do sal. Re- 
cife, 5 de outubro de 1809". (Mans, InSd.). 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro — Se^ao de Manuscritos — 11-33, 20, 40 
— "Ordem regia ao Conde da Ponte, governador da Bahia, para que adiantasse das 
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Para coroar o beneficio concedido, o Regente isentou de direitos 

todo o ferro exportado das minas de Angola para o Brasil e mandou 

que se iniciassem as escavagoes das minas de Sorocaba, na Capitania 
de Sao Paulo e em outros locals. Permitiu, tambem, que fossem esta- 

belecidas fabricas reais para a fabricagao de polvora, com o salitre do 

Brasil, por conta da Fazenda Real (704). 

Baseado nestas normas ordenou que do dia 1.° de abril em diante, 

ficasse extinto o privilegio exclusive da Fazenda Real sobre o comercio 

do sal. £ste ficava livre a todos os vassalos, em todos os dominios ul- 

tramarinos, pagando os direitos estabelecidos (705). A partir daquela 
data, cada moio de sal deveria pagar nos portos do Reino, ao ser des- 

pachado para o Brasil, os mesmos 500 reis que eram pagos, ao ser o sal 

exportado para reinos estrangeiros. Mediante as guias das alfandegas 

portuguesas, nenhuma taxa a mais seria cobrada no Brasil pela entra- 

da do produto. 

Todo o sal extraido das marinhas do Rio Grande do Norte, Per- 
nambuco e do Cabo Frio ou de outras a serem estabelecidas, ou desco- 
bertas, pagaria 1$000 de direitos por dez alqueires, de acordo com a 

medida das diferentes capitanias. 
A taxa de 400 reis imposta em cada alqueire de sal na vila de 

Santos, continuaria subsistindo, sendo arrecadada pela forma de costume. 

Surgia, porem, um novo impost©. Tornava-se obrigatorio em to- 

do o Brasil o uso do "papel selado" (706), semelhante ao que estava 

estabelecido no Reino, variando somente o modo de arrecadagao. 

Salinas de Sergipe d'El Rei e de outros lugares proprios para a colhtfita do sal, 
isento ficando este de qualquer direito, nao obstante o alvara de 24 de abril de 1802. 
Palacio do Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1808". (Mans. Ined.) . 

(704) — Collecgao da Legislagao Portugueza desde a ultima compilagao das Ordenacoes, vol. 
1791 a 1801, pg. 694 — Alvara de 24 de abril de 1801, concedendo a liberdade cfo 
comercio do sal no Brasil, abolindo os contratos do sal e da pesca das baleias e 
permitindo a exploragao do ferro no Brasil. (Registrado na chancelaria-mor da corte 
e Reino no Livro das Leis, vol. 27. Lxa., 13 de tnaio de 1802). 

(705) — Clausula la. do referido alvara. 
(706) — O novo imposto do "papel selado" era uma taxa decretada para toda a Colonia e 

consistia no seguinte: O papel selado era remetido pelo Real Erario, para as Juntas 
da Fazenda do Estado do Brasil em quantidade suficiente para o seu consumo. 
As juntas o fariam destribuir por todos os Tabeliaes e Escrivaes de probidade, com 
uma breve nota sobre o seu valor e uso. 

Cada tres meses os Tabeliaes e Escrivaes seriam obrigados a entregar no Cofre 
(da Fazenda) a quantia correspond en te ao que tivessem vend do. Seriam fiscalizados 
para que nao houvesse fraude. Em compensacao do deposito e distribuigao, os Ta- 
beliaes e Escrivaes receberiam dois por cento do valor que tivessem vendido, sendo a 
soma descontada no ato da entrega do dinheiro. Poderiam, tambem, estabelecer lojas, 
onde vendessem o papel selado, para maior comodidade do publico. 

Para que sempre houvesse o necessario papel selado em todas as Capitanias, o 
re" ordenava que fossem remetidos para a Colonia, maquinas e instrumentos proprios 
para as Juntas da Fazenda fazerem selar o papel necessario para suprir a falta e 
para as pessoas que dele quisessem prover-se, ou para o seu uso particular, ou para 
o venderem por negocio, pudessem traze-lo para selar. Essas pessoas poderiam trazer 
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Em substitui^ao ao estanque do sal eram estancados pela Fazenda 

Real, o salitre e a polvora. O Regente controlaria a exportagao, reoe- 

bendo anualmente uma relagao do sal exportado para o Brasil como 

tambem, rela^oes da importa^ao do sal por Capitania, expedidas pelas 

mesmas capitanias.(707) . 

Para que nao faltasse "na America hum genero tao preciso", os na- 

vies que saissem de Lisboa para qualquer dos portos do Brasil seriam 

obrigados a levar a mesma lotagao de sal que exportavam os Contra- 

tadores, lotagao essa que passava a ser exportada por conta da adminis- 

tra^ao regia, sem o que nao seriam admitidos a despacho. 

Para tanto, era criada pelo principe D. Joao a administra^ao 
regia, composta do Tesoureiro-mor do Real Erario, do Intendente da 

Marinha, de um dos Contadores gerais do mesmo Erario e de um ne- 

gociante da praga de Lisboa, nomeado pelo ministro e secretario de Es- 

tado dos negocios da Fazenda, presidente do Real Erario. 
Alem da lotagao de sal ordinaria e obrigatoria, cada navio poderia 

levar mais sal, por conta de particulares, porque so em caso de urgencia 

deveria a administragao mandar sal "de sobrelotagao" (708), sendo os 

donos dos navios prev^nidos com antecedencia. 

Quanto ao comercio do sal para os portos das capitanias do Para 

e Maranhao, que ate entao fora em grande parte livre, continuaria a 

gozar da mesma liberdade. Todo negociante teria permissao para navegar 

para os mesmos portos o sal que quisesse, vendendo-o pelos pre^os que 

julgasse conveniente, pagando os direitos estabelecidos (709). 
A Junta da Administragao, criada pelo mesmo alvara, teria autorida- 

de para eleger as pessoas necessarias "para o seu costeio" no Reino e esta- 
belecer correspondencia nos diferentes portos do Brasil, regulando-se, nes- 

te sentido, pelas "Instrugoes" destinadas ao regime da administragao. 

a qualidade e a quantidade de papel que quisessem, pagando os direitos do selo es- 
tabelecidos no Reino. 

Em terceiro lugar, a Coroa ordenava a reuniao das Juntas da Fazenda para a 
melhor arrecada^ao possivel desses Direitos. Que pusessem em pratica o sistema que 
achassem mais conveniente, "de tal sorte que nem os Povos soffrao detrimento por 
falta de prompta expedigao nem «... Real Fazenda experimente perjuizo na per- 
cepgao destes Impostos". O uso do papel selado deveria prindpiar, obrigatoriamente 
em tddas as capitanias, um ano depois da data do alvar^ de 24 de abril de 1801. 
Coll. Leg. Port, de Ant. Delg. da Silva, vol. de 1791-1801, pgs. 694, 698, 699. Al- 
vara de 24 de abril de 1801, clausula n,0 IVa. (Loc. dt.) . — Em Portugal, o 
imposto do papel selado fora estabeleddo pelo Alv. de 10 de mar^o de 1797 para 
ocorrer a despezas do estado e auxilio da<%manutengao do cr£d'to publico, etc. Em 
27 de abril de 1802, em alvard, o rei estabeleda mais algumas clausulas para o uso 
do papel selado. Idem, vol. de 1802-1810, pg. 59 — Alvara ampliando, e decla- 
rando o de 10 de mar^o de 1797 e o de 24 de abril de 1801 acerca do papel selado. 

(707) — Clausula IVa. do Alvar4 de 24 de abril de 1801. (Loc. cit.). 
(708) — Sobrelotafao — Trata-se de sal excedente a lota^So estipulada. 
(709) — Clausula V do Alvar6 de 24 de abril de 1801. 
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Ao Tesoureiro-mor do Erario Real caberia entregar a Administra^ao 

as somas que por portarias do Preside-nte do mesmo Real Erario Ihe fos- 

sem determinadas para as compras do sal e mais despesas das quais a Ad- 

ministragao estava encarregada. Para isso, teria, no Erario, o seu cofre 

separado. 

A distribuigao e a venda do sal nas Capitanias seriam efetuadas 

pelas Camaras dos seus diferentes distritos e o produto das vendas, 

arrecadado em epocas determinadas pelas Juntas da Fazenda para os 

cofres das suas respectivas Tesourarias. Desta forma, fiscalizariam as 

mesmas Camaras para que executassem devidamente a incumbencia, nao 

excedendo na venda do sal os pregos estabelecidos. 
Deveriam, tambem, dar conta de todo e qualquer abuso que fosse 

prejudicial a Real Fazenda, "ou ao Servigo Publico e Utilidade dos 

Povos" (710). 

O frete do sal da lotagao dos navios que se destinassem aos portos 

do Para e do Maranhao seria de 2 $000 por moio. Em caso de urgencia, 

quando a Administragao tivesse que mandar sal alem da lotagao esta- 

belecida, o prego do frete seria o dobro por moio que excedesse a lotagao. 

Para os portos que tinham sido sujeitos ao contrato deveria ser se- 

guido o que fora estabelecido (711). 

O ministro da Fazenda poderia arbitrar ordenados ou gratifica- 

goes anuais aos deputados da Junta Administrativa, pelo trabalho desta 
incumbencia, para aprovar todas as Providencias e Disposigoes econo- 

micas que a Administragao achasse conveniente, tanto a respeito da 

exportagao do sal do Reino, como do emprego do produto da sua venda 
na America, regulando o termo fixo em que deveria prestar contas e 

fazer as remessas do dinheiro ou efeitos conforme Ihes fosse determi- 

nado. Da mesma aprovagao ficariam dependentes todas as despesas 

necessarias ao custeio desta negociagao (712). 

Para evitar as faltas de sal nas capitanias e as variagoes de pregos 
do mesmo genero, a Junta da Administragao mandaria logo proceder 

a medida e arqueagao de todos os navios mercantes que navegassem 

para o Para e Maranhao e outros portos nao sujeitos ao ultimo contrato; 

seria fixada a cada navio a respectiva lotagao de sal que deveria 
transporter, seguindo os mesmos principios anteriormente praticados com 

os navios que iam aos portos sujeitos ao contrato. 
Todos os navios destinados aos referidos portos, desde a publicagao 

do alvara nao poderiam obter os passaportes e despachos usuais, sem 

que primeiro mostrassem levar a lotagao arbitrada por conta da Adminis- 

tragao, do que Ihe seria passada a conveniente declaragao. 

(710) — Clausula Via. do Alvar6 de 24 de abril de 1801. 
(711) — Clausula Villa, do Alvara de 24 de abril de 1801. 
(712) — Clausula IX. do Alvara de 24 de abril de 1801. 
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Para os portos que ate entao estiveram sob regime de contrato, vi- 
gorariam os pregos referentes as arqueagoes e os pregos referentes aos 

fretes do sal da lotacao que tinham vigorado ate a epoca do lancamento 

do alvara (713). 

Para nao prejudicar os donos das embarcagoes, obrigando-os a leva- 

rem o sal por sua conta e risco, a Junta da Administra^ao deveria, com 
bastante antecedencia, mandar aprontar o sal necessario para a lotagao das 

mesmas. Caso a Junta achasse conveniente, poderia mandar fazer na 

cidade do Porto o provimento necessario de sal para a lotagao dos navios 

que desse porto saissem para o Brasil, fazendo-o transportar, para esse 
efeito, de Setubal, Figueira ou Lisboa (714). / 

A Junta da Administragao tambem teria por obrigagao remeter o sal 

aos correspondentes nomeados nos portos do Para e Maranhao, onde, se 
necessario, seriam estabelecidos armazens publicos para receber o genero 

e distribui-lo, vendendo-o ao povo por um prego nao superior a 700 leis 

por alqueire, pre^o estipulado para essas capitanias. 

Os habitantes do Para e Maranhao que necessitassem do sal para 

grandes pescarias e saigas de carnes e que no fim de um ano tivessem con- 
sumido, nessas atividades, mais de 500 moios de sal, teriam direito a pagar 

600 reis per alqueire ou ainda menos se fosse posslvel. 

Para os portos que haviam sido sujeitos ao regime de contrato, os 

pregos nao deviam exceder aos estabelecidos. Poder-se-ia conceder sem- 
pre algum favor as pessoas que tivessem erguido estabelecimentos de 

grandes pescarias (715). 

fiste alvara foi ampliado pelo de 7 de abril de 1802, o qual deter- 

minava que o imposto de 500 reis por moio de sal exportado do Reino 
para os portos do Brasil fosse aumentado para 1$600 reis. Determina- 

va, tambem, que a Junta da Administragao Regia do sal dispensasse os 

navios, quando achasse conveniente, de levarem por conta da Real Fa- 

zenda as competentes lotagoes de sal. 

Era uma conseqiiencia imediata do alvara de 24 de abril de 1801, 

que provocara o acumulo do sal nos portos da Colonia. Este excesso 

de sal poderia ser altamente prejudicial a Real Fazenda, porque exce- 

dia ao consume anual e esta nao teria possibilidade de estabelecer concor- 

(713) — CUiusula Xa. do Alvara de 24 de abril de 1801. 

<714) — Cl£usula XIa. do Alvar4 de 24 de abril de 1801. 

<715) — Cl&usula XlXa. do Alvar^ de 24 de abril de 1801. As cl^usulas XUIa. e XlVa. e XVa. 
tratam do imposto do papel selado para ser usado em todo o Brasil, das vendas de 
salitre e polvora, estabelecirrento de fabricas de polvora e regulando a exporta^ao de 
ferro de Angola para o Bras I. A clausula XVla. trata da mineragao do fenro no 
Erasil, em Sorocaba e Vila Rica, etc. 
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rencia com os exportadores particulares das sobrelotagoes (716). Alem do 

mais, poderia vir a faltar sal no Reino, o que ocasionaria uma alta nos 

pregos. 

O imposto de 1$600 poderia suster o excess© de exportagao do pro- 
duto para os mercados brasileiros. 

Logo a seguir, o Regente, por alvara de 30 de setembro de 1803, 

(717), dava por extinta a Junta da Administragao Regia do sal do 

Brasil, criada na ocasiao em que fora decretada a liberdade de comercio 

do genero. E' que, em virtude das providencias tomadas com o alvara 

de 7 de abril de 1802, cessou, em grande parte, o expediente da Junta 
Administrativa. Com o novo alvara sobre o comercio do sal para o 

Brasil, de 30 de setembro de 1803, toda a jurisdigao da Junta Adminis- 

trativa passava para as maos do Presidente do Real Erario; os nego- 

cios, contas e correspondencias respectivas, para os dois contadores ge- 

rais das Repartigoes do Brasil (718). 

Desta forma, Sua Alteza Real, em beneficio dos vassalos e "fran- 

queza" do comercio, "era servido" abolir os dois contratos da pescaria 

das baleias e do estanque do sal "nos Brazis" ampliando o comercio 

dos referidos generos e compensando com novos impostos o prejuizo 

de sua Real Fazenda na aboligao dos referidos contratos. 

Terminava o estanque do sal. Havia durado 170 anos!! 

2) A liherdade do comercio do sal e suas consequencias imediatas. 

Suspense o estanque, decretada a liberdade do comercio do sal para 

o Brasil, varias foram as consequencias. Em primeiro lugar estabeleceu- 

se grande concorrencia entre os comerciantes e a Fazenda Real, em 

prejuizo desta. 

A venda do sal efetuada na Capitania do Rio de Janeiro, desde 
maio de 1801 ate dezembro de 1803, foi de 182.929 alqueires e meio. 

Venda diminuta, menos da metade do que se efetuava anualmente. Isto 

se verificou porque os particulares haviam vendido, nesse mesmo espago 

de tempo, o sal de seu comercio, uma quantidade de 173.971 alqueires 

<716) — "em razao de ser a seu particular arbitrio o prego das mesmas vendas, e de lucra- 
rem no respective frete dos Navios, que Ihes he de melhor commodo, do que levarem 
lastros mais dispendiosos por falta de carga" — Alvara do principe regente, de 7 de 
abril de 1802, ampliando o paragrafo 4.° do alvara de 24 de abril do ano anterior, 
sobre a exportagao do sal para o Brasil — Collecgao da Legislagao Portugueza, vol. 
de 1802 a 1810, pg. 58 e segtes. 

<717) — Collecgao da Legislagao Portugueza, vol. de 1802-1810 — pg. 245, "Alvara extinguin- 
do a Junta do sal do Brasil, de 30 de setembro de 1803". 

<718) — Collecgao da Legislagao Portugueza, vol. de 1802-1810, pg. 245. "Alvara extin- 
guindo a Junta do sal do Brasil, de 30 de setembro de 1803". (Loc. cit.) . 

— A.r.C.-L. — M. 616, L. 2, pg. 466. — "De Luis de Vasconcelos e Souza, 
do Conselho de Estado, Presidente do Real Erario a Junta da Administragao e Ar- 
recadagao da Real Fazenda da Capitania de Sao Paulo, sobre a extingao da Junta 
da Administragao do sal. Lisboa, 19 de outubro de 1803". (Mam.). 
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e 6/8. Alem disso, Pernambuco e Bahia, que mantinham uma grand© 
navega^ao para os portos do sul, Rio Grande, principalmente, deixaram 

no Rio de Janeiro, no mesmo periodo, mais de 80.000 alqueires do 
produto. 

A venda de 10.000 moios de sal cada ano, na Capitania do Rio 

de Janeiro, seria infalivel, se o genero nao viesse de outras partes; a 
Fazenda Real poderia auferir de lucres anualmente, pelo menos .... 

64;000$000. Isto, se fossem excluidos os particulares desse comercio e 

conservando-se a sua administragao, e supondo o custo de cada moio de 

sal na cidade do Rio de Janeiro, a 3$000, frete 2$500 reis, administragao 

e despesas miudas, 320 reis. 
Em 1804, a venda do sal da Fazenda Real era menos da metade 

do que vendia- o ultimo contrato. 

De janeiro de 1802 a margo de 1805 foram vendidos 181.589 al- 

queires e 7/8 de sal pertencentes a Fazenda Real e 292.320 alqueires e 

7/4 dos particulares. Desde que continuasse a importagao dos particula- 

res seria suficiente a Fazenda Real fazer uma remessa anual ao Rio de 

Janeiro de 4.000 moios de sal, o que equivaleria a 68.000 alqueires. 

Parando aquela importagao, o mesmo fornecimento deveria ser de 160.000 

alqueires ou 10.000 moios e dai para mais (719), (720). 
Todo o sal vendido por particulares vinha embaragar a venda do 

sal da Fazenda Real, causando-lhe nao pequenos prejuizos. Sem o co- 
mercio daqueles, esta poderia ter vendido todo o seu sal para o abaste- 

cimento dos portos. 

O mesmo aconteceu na Capitania de Sao Paulo, onde entrou muito 
"sal do comercio" livre que impediu a venda do pertencente a Fazenda 

Real,-em cujo cofre nenhum lucro foi depositado ate janeiro de 1803 

(721). 
Apos a suspensao do estanque, nao cessaram imediatamente as es- 

peculagoes em torno do comercio do produto. No Rio de Janeiro, em 
1804, vendia-se o alqueire por dois cruzados. Continuava o monopolio ' 

exercido por particulares. Quatro individuos nessa ocasiao compravam 

todo o sal dos comerciantes, a 700 e a 750 reis o alqueire, vendendo-o 

depois mais caro, por atacado, aos 100 e 200 alqueires, aos seus fregue- 

(719) — A.T.C L. — Ma go 609 — L. 2.°, pg. 210. "Da Contadoria Geral do Rio de Ja- 
neiro ao rei, em 7 de novembro de 1805, sobre a venda do sal no Rio de Janeiro 
( . . . )". (Mam. Ined.) . 

(720) — 68.000 alqueires equivalendo a 4.000 mo:os, o moio corresponde a 17 alqueires. 
68.000 alque:res divididos por 17 (1 moio) temos 4.000 (moios) no ultimo c^ilculo, 
o moio teria 16 alqueires (16 vezes 10.000 = 160.000). Como variava o criterio 
das medidas! 

(721) — A.T.C.L. — Er6rio R£gio — Mago 634 — L. 5, pg. 130. "Do Contador Geral da 
Junta da Real Fazenda da Capitania de Sao Paulo, ao rei, sobre a adnrrnistragao do 
sal da Fazenda Real, seu rendimento e seus problemaa. 8 de janeiro de 1803". 
(Mans .Ined.) . 
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ses de Minas e Capitanias centrais, por 8 tostoes, que era prego do 
armazem. 

Nao era so o inconveniente da concorrencia. Havia, decorrente de- 

la, um perigo: quanto maior a oferta, mais subia o prego do sal no mer- 

cado, quanto menor, mais descia. Caso a Fazenda Real quisesse adquirir 

o sal, em concorrencia com os negociantes, seria obrigada a faze-lo por 

maior prego, o que nao aconteceria, se fosse ela a unica compradora. Sem 

as conveniencias secundarias que possuiam os mesmos negociantes, que 

nao duvidavam sujeitar-se a algumas perdas em suas vendas, com isso, 

a Fazenda Real teria, forgosamente, que sofrer embaragos na venda do 

sal, ou sujeitar-se ao prejuizo de um comercio sem lucros. 

Outro prejuizo para a Fazenda Real que tambem advinha da li- 

berdade do comercio do sal: a quantidade que Ihe pertencia vinha em- 

barcada juntamente com a do comercio livre, sendo confundida com 
este. Os que carregavam o sal de sua propriedade, confundido com o 

da Fazenda Real, tinham que entregar o genero por medida na capi- 
tania, com uma quebra de 20 por cento. Porem, sempre ficavam com 

sal excedente de que se aproveitavam. Tomadas as providencias contra- 

rias a pratica dessas espertezas, os donos do sal do comercio livre pas- 
saram a usar de um estratagema: despachavam pela Mesa do Sal 100 

moios, por exemplo, carregando somente 90, para depois, na medida 

do Rio de Janeiro, receberem a quebra correspondente aos 100 moios 
despachados. Desta forma era desviado da Fazenda Real todo o sal 

da suposta quebra. 
Alem disso, para embaragar ainda mais a venda do sal de Sua Al- 

teza na Capitania do Rio de Janeiro, existiam as remessas feitas pelos 

negociantes das outras capitanias para os portos da jurisdigao da pro- 

pria capitania do Rio de Janeiro (722). 
Eram estes os inconvenientes para a Real Fazenda da liberdade 

do comercio do sal para o Brasil. Inconvenientes reconhecidos pela Me- 

sa da Inspegao do Rio de Janeiro, em 1802 (723), segundo a qual, de 

todas as imposigoes nao havia uma que reunisse tantas'vantagens como 
o estanque do sal (724). Desde que o sal era genero de primeira 

(722) — A Fazenda Real pagou, no ano de 1804, o moio de sal, ao comodo pre^o de 3S400 
rs. "Logo que se acabe o sal comprado a Carlos Francisco Pre go pelo comodo prego 
de 3.400 reis o moio posto a bordo, estamos nessas circunstancias". A - T .C ■ L. — 
Mago 609, Livro 2.° do Registo das Representagoes pertencentes a Capitania do Rio 
de Janeiro, desde 22 de outubro de 1800, ate 3 de outubro de 1814, pg- 158. — 
"Representagao da Contadoria do Rio de Janeiro ao presidente do Erar o Regio, em 
4 de setembro de 1804". (Mans, Ined.). 

(723) — A.T.C.L. — Mago 609, Livro 2.° do Registo das Representagoes pertencentes a 
Capitania do Rio de Janeiro desde 22 de outubro de 1800 ate 3 de outubro de 
1814, pg. 158. (Loc. cit.) . —• Refere-se aos oficios de 24 de abril e 12 de junho de 
1802 a Junta da Real Exportagao do Sal de Lisboa, cujas copias foram remetidas 
com os oficios de 30 de abril e 31 de julho do mesmo ano. 

(724) — (725) — Acrescentava "principalmente sara o Brasil" — A.T.C.L, — Mago 609, 
Livro 2.°, pg. 158. (Loc. cit.). 
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necessidade, carecia-se dele como de pao constituindo prejuizo para as 

populagoes, ser sujeito a especulagoes comerciais. 

Para a Fazenda Real, ate entao o estanque tinha sido uma impo- 

sigao perfeita, em todas as circunstancias, por ser o sal um genero sem 

o qual ninguem podia passar. O imposto langado sobre ele confundia- 

se com o seu prego no mercado. Era impossivel ou mui dificultosa a 
fraude, por ser de grande volume. Havia facilidade de pagamento; po- 

dia ser comprado em medidas pequenas; o seu consumo crescia em 

proporgao ao aumento da populagao e incentivava a sua produgao (725). 

3) A liherdade do comercio do sal e seus fat ores 

a) O "Epitome das Vantagens que Portugal pode tirar das suas 

Coldnias do Brasil pela liberdade do commercio do Sal n'a- 
quele Continente" e o "Ensaio sobre Portugal e suas Colonias" 

(726). 

Para que a Coroa portuguesa cogitasse da aboligao do estanque do 

sal no Brasil, acreditamos que muito influiram as ideias contidas em 

um documento anonimo arquivado atualmente na Biblioteca Publica 

de ISvora, sobre a liberdade do comercio do sal no Brasil. Consta o 

documento de uma carta que acompanha um estudo intitulado "Epitome 

das vantagens que Portugal pode tirar das suas Colonias do Brasil pela 

liberdade do comercio do sal A carta nao tern data; e dos 

fins do seculo XVIII, pelas referencias veladas que faz a revolugao em 
Franga. E' dos fins do reinado de D. Maria I, epoca na qual se cogitou 

da liberdade do comercio do sal para o Brasil. Dirigida de Portugal 

a uma pessoa em local indeterminado na Europa, vem assinada por F. 
Nessa carta, o autor participa com entusiasmo ao amigo a declaragao 

da Rainha, de que a venda do sal em alguns portos do Brasil, embora 

efetuada sob contrato real, este nao compreenderia os portos do Rio 

Grande e Santa Catarina. Seriam notaveis as conseqiiencias para a 

produgao da Colonia e para o comercio e, mais notaveis ainda, se Sua 

Majestade facultasse aos demais portos a liberdade do comercio do sal 

(726) — IG.H.B. — Arq. 1.2.38 — Cons. Ultr. Evora, tomo XIX, pgs. 40 a 57. — 
"Epitome das vantagens, etc.". — C6pia de um tnanuscrito da Biblioteca Publica 
Eborense, Cod. CXVI — 2.13-a n.0 25. Publicado em parte, como documento and'- 
nimo, em "Documentos dos Arquivos Portugueses que importam ao Brasil" — Se- 
gao Brasileira do S.P.N., n.® 2, pg. 5 S.D. 

"Epitome" significa resume de doutrina, sinopse, compendio, segundo C&ndido 
de Figueiredo — "Pequeno Diccionario de Lingua Portuguesa". pg. 522. 

O "Ensaio Economico sobre Portugal e suas Colonias, oferecido ao Serenissimo 
Principe do Brazil Nosso Senhor e publicado de ordem da Academia Real das Scien- 
cias pelo seu Socio Jor6 da Cunha de Azeredo Coudnho" (Lisboa, 1794) . 
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(727). Termina, solicitando ao destinatario o seu valioso parecer sobre 

as reflexdes a respeito do assunto mencionado, apresentadas no "Epi- 

tome" . 

A seguir, vem o "Epitome" que e a descrigao da riqueza vegetal e 

animal do Brasil e suas grandes possibilidades de comercio com Por- 

tugal. Refere-se a grande quantidade de gado e de couros que pode- 

riam ser muito mais aproveitados se nao fosse a falta de sal (728) . 

Embora a carta e o "Epitome das vantagens que Portugal pode 

tirar de suas Colonias do Brasil pela liberdade do comercio do sal n'a- 

quele Continente" nao indiquem o seu autor, nao ha duvidas sobre ele: 

e D. Jose da Cunha de Azeredo Coutinho, economista brasileiro, que 

foi bispo e Governador interino da Capitania de Pemambuco, tendo si- 

do, tambem, diretor geral dos estudos e presidente da junta da Fa- 

zenda da mesma Capitania (729), em fins do seculo XVIII, e autor do 
"Ensaio Economico sobre Portugal e suas Colonias" (730). 

O assunto e as ideias, as frases e as palavras sao os mesmos, embora 

mais amplamente expostos no "Ensaio Economico", obra que ressaltou a 

importancia do sal para a eccnomia do Brasil colonial que demonstrou 
o carater prejudicial do monopolio, concorrendo para a extin^ao do 
pernicioso privilegio da Coroa portuguesa (731). 

Vindo a luz em 1794, publicado pela tipografia da Academia Real 

de Ciencias de Lisboa, o "Ensaio" refere-se a enorme quantidade de 

carne de gado vacum desperdigada na Colonia, pela carestia do sal 

(732). 

(727) — "Sua Magestade so por esta porta vai descobrir thesouros inexauriveis ma's ricos que 
o Potosi; vai produsir hum Commercio immenso, vai chamar nos seus Dominios 
Na?oens inteiras que no meio do Ocio, e da indolencia nutrem huma barbar dade es- 
pantosa: vai crear huma Mar'nha formidavel aos seus inimigos: vai faser a felicidade 
de todos os seus vassallos; e firmar mais e mais — se he possivel — a felicidade 
d'aquelles Povos". — "Epitome..., etc.", (Loc. cit,) . 

(728) — "...vaccum he tan to, que a maior parte delle so se matta para se Ihe tirar a pelle; 
os muitos milhares de couros que tcdos os annos vem d'aquelle Continente fasem 
ver esta verdade. . . a came que alii se gasta, he nada em comparacao da que subeja: 
as Aves, as feras, os tigres sao os que se aproveitao do nosso superfluo: todo este 
desperdicio se faz pela falta do sal. Este genero da primeira necessdade para a con- 
servagao das Carnes, e dos pescados he n'aquelles Sertoens d'huma Carencia sum- 
ma . . . livre o Commercio do Sal para aquelles Sertoens, o nosso superfluo nao sera 
para os Tigres: e como o Agricultor cresce a proporgao do Creador vira logo o 
Brazil a sustentar a Metropole de Came, peixe, pao, queijos, manteigas, e de todos 
os viveres: ex aqui as verdadeiras riquesas, os thesouros inexauriveis, ma s ricos que 
o Potosi". (...)". "Epitome, etc. ( . . . )", (Loc. cit.) . 

(729) — Nomeado bispo em 1794 — Visconde de Porto Seguro — "Historia Geral do Brasil", 
3a. ed., tomo V, pg. 81 e segtes. 

(730) — D. Jose da Cunha de Azeredo Coufinho — Op. cit.. 
(731) — Basilio de Magalhaes — "Economistas Brasile ros", Digesto Economico, vol. 32, julho 

1947, ano III, pg, 113. 
(732) — D. Jose da Cunha de Azeredo Coutinho — "Ensaio Economico (...)" (Loc. cit., 

pg. 5 e segtes) . 
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Diz mais que nas regioes auriferas, principalmente nas Gerais, o 

sal era, altamente necessario para a alimentagao do homem e do gado. 

Na subida da serra do mar para as minas, era absolutamente indispen- 
savel dar sal as bestas de carga que nao queriam comer sem ele (733) . 

Faltava o sal nativo e necessario aos campos, para "o gosto e nutrigao 

dos gados" (734). O sal, genero de primeira necessidade para a con- 
servagao das carnes e dos pescados, tornara-se naqueles sertoes de uma 

carestia unica (735). A quantidade com que se salgava um boi custava 

duas ou tres vezes mais do que valia o proprio boi e o mesmo sucedia 
com o peixe (736). 

Refere-se, ainda, o bispo, ao monopolio e ao arrematante do pri- 

vilegio que ganhava o dobro do prego pago pela arremata^ao do con- 

trato (737). Conseqiientemente, deixavam de lucrar os colonos e to- 

do o comercio de Portugal, os "interesses incalculaveis" que poderiam 
tirar da grande abundancia dos pescados e das carnes salgadas, dos 

toucinhos, dos queijos, das manteigas, etc. (738). E o Erario Regxo 

so por quarenta e oito contos de reis que recebia todos os anos, priva- 
va-se de quantias superiores que poderiam ser auferidas pelos direitos 

daqueles nas alfandegas, "se a carestia do sal nao os fizesse imprati- 

caveis" (739). 

Nesse caso, o monopolio do sal que ate entao tanto preocupara a 

Real Fazenda, na realidade, passava agora a prejudicar os interesses 

do Estado; isto porque impedia o desenvolvimento de um interessante 

comercio, cujos lucros -excederiam as somas resultantes do regime de 

contratos. Em sintese, o levantamento do estanque seria amplamente^ 

compensado. Ainda mais. Sem carnes, nem peixes salgados, a marinha 

de Portugal se reduziria; nao haveria cargas para muitos navios, nem 
marinheiros; os fretes seriam mais caros sendo necessario onerar os 

agucares e outrcs generos agricolas da Colonia, prejudicando uma pos- 
sivel concorrencia com os estrangeiros. 

O sal era o genero ideal a ser transportado da Metropole para o 

Brasil. Seria a carga de vinda dos navios que demandassem os portos 
brasileiros, como tambem funcionaria na carga de retorno: os generos 

aqui preparados e salgados com ele. O superfluo dos sertoes, com a li- 

(733) — D. Jose da Cunha de Azeredo Coutinho — Op. dt., pg. 5 e segtes. 
(734) _ (735), (736) — Idem. 
(737) — O arrematante pagava 48:000$000 e tirava de lucro mais de 96;000$000. — 

48:0005000 para a Fazenda Real "e mais 48 para ele arrematante e seus socios 
agentes e recebedores etc., alem do custo principal do sal, e seus fretes e quanto mais 
para o interior dos certdes, aonde ha mais gados, e por consequencia onde o sal ^ 
ma s necessario, 6 tanto mais caro, quanto mais se multiplicam os fretes dos carretos 
ou bestas, e pelo roeio de serranias intrataveis. 

No Serro do Frio quando o sal 6 mais barato, um prato nao custa menos de- 
225 r6is. . . um prato de sal 6 um dos maiores prezentes que se fazem (, . .)". /. /. 
da Cunha de Azeredo Coutinho — Loc. cit., pgs. 5, 6, e segtes. 

(738) — D. J. J. da C. de Azeredo Coutinho Loc. cit., pgs. 5, 6 e segtes. 
t739) — Idem — Loc. cit, pgs. 5. 6 e segtes. 
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berdade do comercio do sal nao seria para os "tigres", "nem o daquelas 

Costas para os monstros marinhos" (740). 

Nao deixa Azeredo Coutinho de se referir ao incentive de explo- 

ragao das salinas do Rio Grande do Norte e do Cabo Frio. 

Sao estas as priheipais ideias do "Ensaio" sobre o sal. Os outros 
capitulos da obra referem-se a importancia do comercio e da industria, 

para Portugal, ideias baseadas nos topicos principais apresentados no 
"Epitome", porem, muito mais ampliadas. 

Assim ampla repercussao junto a Coroa tiverarq suas ideias sobre 

o problema do sal (741), influindo no sentido da abolicao do estanque 

do Brasil (742). 
D. Jose foi um dos inspiradores do Secretario de Estado dos Ne- 

gocios da Marinha e Dominios Ultramarines D. Rodrigo de Sousa Cou- 
tinho, durante o seu primeiro ministerio. Influiu-o no sentido de dar 

as principais providencias propostas a sangao real (743). 

Quando D. Rodrigo foi nomeado Secretario de Estado, a 7 de se- 

tembro de 1796, no mesmo ano a Metropole ja havia acenado para o 
Brasil, com a extingao do monopolio do sal (744) . 

Certamente, influencia das ideias de D. Jose da Cunha de Aze- 

redo Coutinho, senhor de latifundio no Brasil e profundo conhecedor dos 

seus problemas rurais. 

O "Ensaio Economico sobre o comercio de Portugal e suas Co- 

lonias" ja havia sido publicado pela Academia Real das Ciencias de 

Lisboa (745), em 1794, com repercussao na Europa (746). E* ine- 

(740) — "... o pescador, o creador dos gados, o agricultor, o comerciante darao as maos 
entre si", vindo logo sustentar a Metropole de carne, pe:xe e mais generos. "So por 
esta porta entrarao para o Erario Regio muitos 48 contos de reis e Portugal ira 
descobrir tesoiros inexauriveis, mais ricos que Potosi". — D. J. J. da C. de Azeredo 
Coutinho — "Ensaio, etc.", Loc. cit., pgs. 5, 6 e segtes. 

(741) — D. J. J. da C. A. Coutinho — "Ensaio, etc.", Loc. cit., paragrafos IV, V, VI, 
vn, vin, ix, x, xi, xn, xm. 

(742) — Jacome Ration — op. c't., pg. 245. 
(743) — D. Rodrigo de Sousa Coutinho foi nomeado Secretario de Estado dos Negocios da 

Marinha e Dominios Ultramarinos, por D. Maria I, em 7 de setembro de 1796 — 
— Visconde de Porto Seguro — "Historia Geral do Brasil", 5.° vol., pg. 7. 

Sobre esse ministro, ver Jacome Ration, op. cit., pg. 165. 
(744) — Arquivo do Estado de Sao Paulo — Livro 106 — Tpo. Col., fls. 54 v. e 55. — 

"Carta da Camara de Sao Paulo ao Secretario de Estado, D. Rodrigo de Souza Cou- 
t nho, sobre as pretensoes dos vereadores que serviram no ano de 1796, em receber 
"6 mercez de Abitos (...)" por haverem respondido a consulta feita sobre a ex- 
tingao do Contrato do Sal e Direitos do ferro. Tern Anezas uma Petigao e uma 
Certidao. A Certidao refere-se ao resultado da reuniao em Camara, a 6 de abril de 
1796 participada a Bernardo Jose de Lorena, Capitao-General da Capitania de Sao 
Paulo. A petigao vem reclamar os "Abitos". (Loc. cit.). 

(745) — Essa Academia foi criada por aviso r6gio de 24 de dezembro de 1779, sob a presi- 
dencia do duque de Lafoes, D. Joao de Braganga de Sousa e Ligne (Caetano Beirao, 
"D. Maria I —< 1777-1792", pg. 232). Propunha-se a estudar os varios ramos do saber 
humano e os problemas sociais e economicos de Portugal. Nao 6 sem base que pode- 
r amos aventar a hipotese da influencia da Real Academia na extingao do estanque do 
sal, embora indiretamente, por intermedio do bispo D. Jose Joaquim da Cunha de 
Azeredo Coutinho. 



O MONOPOLIO DO SAL NO ESTADO DO BRASIL 189 

gavel a sua participagao e influencia na extingao daquele monopolio. 

A conclusao a que chegamos e que D. Jose Joaquim observou a 

utilidade da extingao do estanque e com seu acatado presitigio intelec- 

tual junto a corte portuguesa, esclareceu a Coroa. Terminara a epoca 

dos monopolies comerciais tao alimentados por Pombal. D. Maria I 

era partidaria de outras diretrizes. Foram entao tomadas as primei- 

ras providencias no sentido de consultar a Colonia. D. Rodrigo man- 

teve em rela^ao ao comercio do sal para o Brasil, as ideias concebidas 

por Azeredo Coutinho, para quern a abastanga nacional era a solugao 

para as inquietagoes sociais; o meio de riqueza das nagoes seria a abo- 
ligao de entraves ao desenvolvimento da lavoura, da industria, do co- 

mercio e da navegagao; e o maior beneficio para Portugal seria o apro- 

veitamento racional das riquezas de suas colonias, do Brasil, principal- 

mente (747). Ideias influenciadas pelos fisiocratas franceses e mesmo 

talvez pelos principios da escola inglesa de Adam Smith, embora ainda 

profundamente impregnadas de sabor mercantilista. 

A projegao intelectual de Azeredo Coutinho em Portugal e a si- 

tuagao economica do Brasil em face da crise que se processava na re- 

giao centro-sul, com o declinio da mineragao foram as responsaveis pe- 

la vitoria desses principios. 

b) O comercio do Rio Grande do Sul e a aboligao do estanque 

do sal. 

I — A origem da industria saladeiril no Brasil — Um outro fator de im- 

portancia na extingao do estanque do sal foi, a nosso ver, o comercio 

das carnes salgadas e do xarque, do Rio Grande do Sul. 
A Coroa portuguesa via com bons olhos o progresso dessa ativi- 

da'de e procurava incentivar o seu desenvolvimento em todo o Brasil, 

ordenando que fofesem levadas a efeito as mais eficazes tentativas a 
respeito da saiga de carnes e da manufatura desse "precioso genero" 

(748). 

(746) —- Sergio Buarqtie de Hoi and a — "Intcodugao a Memoria sobre o pre^o do A^ucar de 
J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho", pg. 20. 

(747) — Sergio Buarque de Hoi and a — "Introdu^ao a Memoria sobre o prefo do Agucar de 
J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho", pgs. 22 e 23. 

(748) —• Publicagdes do Archfvo Publico Nacional, III, indice dos Oficios dirigidos h Corte 
de Portugal pelos vice-reis do Brasil no Rio de Janeiro, de 1763 a 1808. — 
28 de abril de 1798 —^ "Comunicando a grande falta de sal que tern havido apesar 
do ofido de 4 de maio de 1795, que prometia abol'r o contra "to do sal e outros, 
ficando livres todas as salinas; e da faculdade concedida a Alexandre Ignacio da Sil- 
veira para remeter amostras de carnes salgadas com diferentes saes tirados do Bra- 
zil (...)". 

A Metrdpole procurou ate alimentar as experieocias de fabricagao de "tabletas" 
destinadas ao preparo de caldos, para o que foram enviadas ao Brasil rece tas im- 

presses . Essas tabletas preparadas com carne de vaca e de carneiro duravam anos e 
teriam grande utilidade no aprovisionamento das esquadras e dos navios mercantes, 
evitando que « bordo das naus fosse levado gado vivo. Em Buenoa Aires, a inven^ao 
fora posta a prova com tal exito, por um frances que la se estabelecera, que Portugal 
passou a ter interesse cm se apoderar do segredo de fabricacao. — Arqurvo do Es- 
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A industria da carne seca e salgada, ou xarque, ter-se-ia instalado 

no Rio Grande do Sul, em 1780, transplantada do nordeste do Brasil, 

por Jose Pinto Martins, cearense de Aracati que, escapando as secas 

de sua terra natal, fundou a primeira industria saladeiril no Rio Grand© 

do Sul, a margem direita do arroio Pelotas (749). 

E' o que dizem alguns historiadores. Entretanto, quando o norde»- 

tino veio fixar-se, com a sua tecnica, em terras do extreme sul brasilei- 

ro, encontrou ai formado um ambiente social e economico favoravel ao 

desenvolvimento daquela industria. As populagoes estavam habituadas 

ao genero de vida pastoril e praticas no preparo de carnes salgadas. 

Desde fins do seculo XVII, praticaram com intensidade os Portugueses 

na Colonia do Sacramento, nao so a criagao, mas ao mesmo tempo, 

o comercio de exportagao dos produtos das campanhas proximas, couros 

e carnes salgadas. Eram amplas as possibilidades da Colonia (750), 
onde de tal forma era abundante o gado, que chegava ate a ser caga- 

do (751) e alimentava intensa industria e comercio de couros. Em 

1702, a Fazenda Real pos em arrematagao o contrato da "cagada dos 
couros" nas planicies da Colonia. Arrematou-o o portugues Cristovao 

Pereira de Abreu, por 70.000 cruzados anuais (752). De 1726 a 1734, 

a exportagao anual atingiu a cifra de 400 e 500 mil couros (753). 

O Rio Grande do Sul recebeu os influxes destas atividades, desde 
a sua fundagao, por Jose da Silva Pais. Em 1777, com a entrega a 
Espanha da Colonia do Sacramento pelo Tratado de Santo Ildefonso, 

grande parte da industria dos produtos derivados do gado, couros e car- 
nes salgadas, sem duvida concentrou-se nas terras brasileiras do Rio 
Grande do Sul. Tres anos depois, o cearense de Aracati ai instalava a 

sua industria com as tecnicas nordestinas. Foi quando tomou grande 
importancia o comercio das carnes salgadas. Ate entao, como produto 

derivado do gado, o couro ocupara o primeiro lugar, chegando a ser ar- 
rendado o seu comercio. A carne freqiientemente nao era aproveitada 

(754). O couro interessava economicamente muito mais. Acreditamos 

tado de Sao Patdo — Livro 106 — Tempo Colonial, fls, 32 e 32 v. — "Do Se- 
cretario de Estado, D, Rodr go de Souza Coutinho a Antonio Manuel de Mello Castro 
e Mendonga, sobre promover a culture do linho canhamo e fazer as mais efficazes 
tentativas a respeito da saiga de carnes. Em 23 de abril de 1798". {Mans. Ined.). 

(749) — Raimundo Girao — "Historia Economica do Ceara", pg. 155. Renato Braga — 
"Um Capitulo esquecido da economia pastoril do Nordeste", pg. 16. Renato Costa 
— "Sintese da Formagao Economica do Rio Grande do Sul", in Digesto Economico, 
n,0 23, outubro de 1946, pg. 45. 

(750) — Jaime Cortezao — "O territorio da Colonia, do Sacramento e a Forma?ao dos Es- 
tados Platinos" — in Revista de Historia — n.0 17 — janeiro-mar^o de 1954, pgs. 
135, 139. 

(751) — Idem, pg. 151. 
(752) — Idem, pg. 141. 
(753) — Idem, pg. 147. 
(754) — yose Joaquim da Cunha de Ateredo Coutinho — "Ensaio Economico sobre Portugal 

e suas Colonias". (Loc. cit), parag. XIII. 
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que a tecnica de xarquear introduzida na zona pastoril do extremo sul 

brasileiro tenha concorrido para maior aproveitamento da carne do gado, 

como tambem, para maior consume de sal. 

Mas como e por que um nordestino teria se dirigido ao extremo 

sul para ai instalar uma industria de xarque? E* facil a explica^ao. No 
nordeste, o comercio das carnes salgadas, carne seca, carne de sol, ou 

"carne do Ceara", fora o sustentaculo" economico de grande parte da re- 

giao, durante longo period© do seculo XVIII, quando a pecuaria nor- 

destina chegou ao maximo do seu desenvolvimento. Esse comercio foi 

uma conseqliencia da atividade pastoril desenvolvida no interior, das 

salinas naturais do literal e das condigoes climaticas da regiao: vento 

constant© e baixo teor de umidade. 
Alguem teve a feliz ideia de industrializar a came dos rebanhos 

costeiros do Ceara, aproveitando a tecnica do prepare da came seca, 

tao praticada pelos criadores. Evitar-se-iam as dificuldades e os prejuizos 

resultantes das longas travessias que o gado fazia desde o interior para 

o literal e seria evitado, tambem, o onus decorrente do "subsidio de san* 
Sue", taxa de 400 reis por boi e 320 por vaca (755). Era muito mais 

interessante a venda da materia-prima ja industrialmente preparada e 

beneficiada com o sal. A carne era reduzida a mantas e postas (756) 

conservadas pela agao do sal e capazes de resistir, sem deterioragao, a 

longas viagens. 
A ideia e o empreendimento assenhorearam-se daquele literal pas- 

toril . 
Ergueram-se as "fabricas", "oficinas", "feitorias" ou "salgadeiras" que 

eram os locais de beneficiamento da carne. Geralmente construiam-nas 

as margens dos ribeiros mais criadores, ou junto aos portos de em- 
barque, em lugar acessivel as embarcagoes, ao pe das salinas na<turais. 

Foi grande o exito das oficinas, com o comercio da carne do 

Ceara. A industria ultrapassando a regiao cearense, atingiu o Rio Gran- 
de do Norte e o Piaui e "iabricatf' foram construidas nas embocaduras 

do Jaguari, do Aracau, do Coreau, e fora do Ceara, nas do Agu, Mosso- 

ro e, ao longo do Parnaiba (757). 

(755) — i?enato Braga •— Op. c't., pg. 5 — "que nao era de desprezar numa matanga de 
milhares de cabe^as e quando a arroba de came fresca se vendia a 240 reis 

(756) — Havia duas especies de came seca: "de posta e de trassalho. A primeira provinha 
dos quartos de res, que davam 6 postas, 2 por trazeiro e uma por deanteiro. A se- 
gunda originava-se das mantas, em numero de duas, formadas pelas massas mus- 
culares que cobrem o pesco^o, as costelas, os flancos*' Renato Braga, op. cit., pg. 4. 

(757) — Raimundo Girao — Historia Economica do CearS — op, cit., 147, 148. "Oficinas 
(. . ) Constavam de instala^des mais ou menos toscas para os processes da camea- 
gao, da saiga e da secagem (...) uma apressada construgao de galpdes cobertos de 
palha, varais para estender a came desdobrada, salgada, e algum tacho de ferro para 
a extragao de parca gordura dos ossos por meio de fervura em ^gua. . . A courama 
era "estaqueada" e seca ao sol; o sebo, siraplesmente lavado, posto ao tempo em varais 
e depots secado, em formas de madeiras cubicas, produzindo paes de peso variavel 
(.. . )". (Anais da Biblioteca Publica Pelotense, vol. 2, pg, 106, apud Girao, op. cit.). 



192 MYRIAM ELLIS 

Nasceram as consideraveis transagoes entre o literal que se estende 

do Parnaiba ao Agu, e as pragas do Maranhao e Para, Pernambuco, 

Bahia e Rio de Janeiro (758). 

As "oficinas" comegaram a atrair as boiadas do sertao, desviando-as 

das feiras e dos agougues. Ninguem se interessava em arrematar o con- 

trato das carnes. Diante disso, o capitao-general de Pernambuco, D. 

Tomas Jose de Melo, em 1788 ordenou o fechamento das oficinas do 

Agu e de Mossoro e que o gado da Capitania do Rio Grande do Norte 

fosse tangido para a Paraiba e para Pernambuco. 
A ausencia das boiadas fornecedoras da carne verde para os agou- 

gues era prejudicial ao fisco e a Fazenda Real, por nao ser pago o 
tal subsidio de sangue. Causava um prejuizo de quase 2.000 cabegas de 
gado que lotavam os barcos de came seca (759). Alem do mais, a im- 

portancia do gado do Rio Grande era vital para o nordeste agucareiro. 
Aracati, no Ceara e as oficinas do norte continuariam a funcionar 

condicionalmente se nao salgassem a carne dos bois dos criadores de 

Mossoro. Com a medida decretada contra Agu e Mossoro, foram gran- 

demente favorecidas as oficinas do Ceara. 
Apesar de Recife ser suprida de carne verde devido a providencia 

de D. Tomas, ainda consumiu carne seca de catorze barcos em 1788 

(760). 
Aracati, a quinze quilometros da barra do Jaguaribe, no Ceara, 

tornou-se o principal emporio de carne seca. Depois vinham Granja, 

Camocim e Acarau. 

As oficinas de Aracati comegaram a funcionar na primeira metade 

do seculo XVIII. Santa Cruz de Aracati fora elevada a categoria de 

vila em 1748 (761). Ainda nao era vila e ja abatia anualmente, de 
dezoito a vinte mil bois. Mais de vinte e cinco sumacas freqiientavam 

o seu ancoradouro para transportar a carne e o couro para Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro. Depois, passou a salgar, por ano, de vinte a 

cinqiienta mil bois. Chegava a dominar economica e socialmente o 

Ceara (762). 

<758) — Renato Braga — op. cit., pg. 5 — "A came ia empilhada nos poroes ou fora destes 
em "garajaus", e cada sumaca carregava a produgao de cerca de 2.000 bois, perto 
de 72.000 quilos de came seca, dando-se a res um peso medio de 12 arrobas e um 
rendimento de 20 por cento". 

Luis dos Santos Vilhena — "Recopilagao de Noticias Soteropolitanas e Bra- 
silicas, contidas em XX cartas (...), 1.° volume, livro 1, pg. 51. 

(759) — Raimundo Girao — Op. cit., pg. 152. 
(760) —■ Renato Braga — Op. cit., pg. 6 — "Qual seria o consumo da Baia, muito mais po- 

voada? Tudo isto nos da uma leve ide a da importancia desse comercio para a eco- 
nomia pastoril nordestina, especialmente cearense". 

(761) — Rev. Inst. Hist. Geo^. Brasileiro — tomo 34, parte la., pg. 255 — "Memoria sobre 
a Capitania do Ceara" pelo govemador Luiz Barba Alardo de Meneses. R o, 18 de 
abril de 1814". 

(762) — Renafo Braga — Op. cit., pgs. 7, 8. 
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fiste desenvolvimento foi sustado com as secas de 1777-1778. Fo- 
ram abalados o comercio e a industria das carnes. Deu-se isso quando um 

dos seus fabricantes mudou-se para o Rio Grande do Sul, fato que teve 

grande repercussao na economia sul-riograndense, pela transplantagao da- 

quela industria tipica, cuja produ^ao havia alimentado as capitanias de 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro (763). 

A terrivel seca de 1790 a 1793, que assolou da Bahia ao Maranhao, 

completou a obra e arrazcu definitivamente a industria saladeiril da ca- 
pitania. Foi o golpe de morte das oficinas cearenses. 

O Piaui permaneceu como ultimo reduto da exploragao das salga- 

deiras do nordeste, usufruindo os lucros do importante comercio um tal 
Domingos Dias da Silva que conseguiu agambarcar o comercio das car- 

nes, fabricando-as, financiando-as, tornando-se o unico exportador. Mor- 

to em 1793 o comercio decaiu (764) . Dai por diante, o nordeste nao 

pode reconquistar a rica industria que perdera. 

Desenvolvia-se com sucesso, nessa epoca, a industria saladeiril no 

Rio Grande do Sul. 

II — A instalagao da industria do xarque no Rio Grande do Sul e o co- 

mercio do sal e da carne seca. — Destarte, em importante zona pastoril 

do sul do Brasil Colonial desenvolveu-se extraordinariamente a indus- 

tria da carne seca, entao denominada "xarque" (765). 

Na verdade, o Rio Grande do Sul possuia ambiente favoravel, gado 

e carne suficientes para tal empreendimento, porem, faltava-lhe o sal tao 
abundante no nordeste e indispensavel ao preparo de carnes e de couros 

(766). Era necessario, pois, importa-lo. 

E tao interessante, no setor economico, tornou-se a industria sala- 
deiril na regiao que desenvolveu de Recife, Bahia e Rio de Janeiro uma 

grande exportagao de sal direta para o sul, durante o fim do seculo 

XVIII. 

Dos armazens do contrato do Rio de Janeiro iam avultadas por- 

goes de sal para o Rio Grande do Sul (767). Os de Recife e da Bahia 
forneciam o genero para os negociantes lotarem as diferentes embarca- 

(763) —— Luis dos Santos1 Vilhena — Op. cit., vol. II, pg. 630. 
Idem — vol. I, pg. 51. 
Idem —• vol. II, pg. 630. 

(764) — Renato Br&ga — Op. cit., pgs. 13, 14, IS. 
(765) — Palavra originaria dos Andes, introduzindo-se pelo Prata no vocabulirio national. 

R. Braga, op. cit., pgs. 16 e 17. 
<766) — Luts dos Santos Vilhena — "Recopilacao de Noticias Soteropolitanas e Brasilicas 

(...)". Op. cit., vol. II, livro 3.°, Carta 17a., pg. 631. 
(767) — A-H.V.L. — "Parecer do Vice-Rei do Brasil, Conde de Rezende, em 5 de mar^o 

de 1796, a respeito de uma peti^ao dos Contratadores do sal, requerendo a Rainha 
a confirmagao de concessao de um terreno ocupado, com um armazem para o sal, 
que construiram*'. (Mans. Inid.). (Loc. cit.). 
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goes encarregadas desse comercio. O sal era transportado para o sul, e, 

na viagem de volta as embarcagoes carregavam xarque e couramas (768), 

O comercio da carne salgada do Rio Grande iniciou-se em 1788, 

com uma sumaca. Evoluiu rapidamente em fungao do aumento da po- 

voagao e, mais tarde, da liberdade do sal (769). Durante o penodo do 

monopolio, o Rio Grande nao possuindo porto de estanque, conseqiien- 

temente podia receber sal de Recife, Salvador, Rio de Janeiro ou Santos, 

como de quaisquer portos do Brasil. 

O sal para o beneficiamento das "carries manufaturadas" que saia 

do estanque de Recife era transportado para o sul, sob rigoroso controle, 
cujo objetivo consistia em evitar que o genero fosse contrabandeado. Ao 

ser adquirido para esse comercio com o sul, o Caixa Administrador Geral 

do Real Contrato fornecia um guia de licenga, para o transporte (770) di- 

reto para o Rio Grande de Sao Pedro do Sul. Seis meses depois, deve- 

ria ser entregue ao Administrador do estanque, a prova, isto e, o "Do- 

cumento Authentico" de que o sal comprado "se converteu na saiga das 
carries" (771). Caso o comprador nao se subordinasse aquelas exigen- 

cias, ficaria sujeito as penas impostas aos contrabandistas desse genero 

(772). 

As embarcagoes que levavam o sal dos estanques da Bahia ou de 
Pernambuco, transportavam na viagem de regresso o xarque feito com 

a carne do gado sulino, beneficiada com o sal portugues do contrato, ad- 
quirido em Recife ou na cidade da Bahia (773). 

Em Recife, custava o alqueire 540 reis e na cidade da Bahia, 640 

reis de acordo com a condigao III do contrato, enquanto no Rio de Ja- 

neiro custava 720 reis e em Santos, 1$280 reis (774). 

(768) —.Lulls dos Santos Vilhena — Op. cit., pg. 631. 
(769) — A .H .U ■ L. — "Oficio do Provedor Jose Venancio Se'xas para D. Rodrigo sobre a 

importagao do sal. Bahia, 22 de junho de 1801". Vem acompanhado da copia de um 
estudo sobre a tributagao e sobre o comercio do sal, datada da Bahia, a 3 de agosto 
de 1796". (Mans. Ined.) . 

(770) — Arqttivo Historico do Estado do Rio Grande do Sul — Doc. 80, Cxa. 6-M-ll — Pto. 
Alegre Rio Grande do Sul. Guia do Sal — "No estanco do Real Comercio do Sal 
comprou o Snr. Capm. Joao Jose Teixeira Guimaraes dois m:l Alqueires do mesmo 
genero que diz conduz ao Rio Grande do Sul para saiga de cames, que as fara 
transportar a esta Cidade para seo abastimento em a Sumaca por invocagao N. Sra. 
do Rozario e S. Francisco das Chagas, e Como actual Admnor. Ihe dei a presents 
guia. Ba., 28 de janro. de 1790 — Sao 1.017 Alqrs.*'. (as), Domingos Jose do 
Carvalho". (Mans. Ined.). 

■(771) — (772) — Arquivo Historico do Estado do Rio Grande do Sul — Doc. 189 — Cx. 6 — 
Mago 12 — Guia da Bahia, em 11 de outubro de 1791. (Mans. Ined.). 

<773) — A guia 126 — Caixa 7 — Mago 14 traz uma referencia a Manoel Joao dos Santos 
mestre da Sumaca S. Franco, de Paula Flor das Virtudes adquirindo o sal, 1.162 
alqueires, das salinas de Pernambuco "que dali foi conduzir pr. a Estanco da praga da 
Bahia, etc. Bahia, 16 de novembro de 1795". Certamente faltou o sal de Portugal © 
excepcionalmente, foi aproveitado o sal produzido in-loco. 

(774) — "Contrato do Estanco do sal do Erasil que se fez no Conselho Ultramar no com Joseph 
Alvarez de Mira", para 1764. (Loc. cit.). 
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Evidentemente cabia a preferencia aos estanques de menor pre^o 

(775), desde que no Rio de Janeiro e em Santos os pregos eram mais 

elevados em conseqiiencia do transporte de Portugal para os diferentes 

portos brasileiros. 

O sal era transportado em grandes quantidades para o sul. Grande 
numero de pessoas dedicava-se a esse comercio, levando sal e trazendo 

de volta o xarque para os centros consumidores de Recife e de Salvador: 

pessoas graduadas (776), particulares, senhorios e mestres de sumacas 

e bergantins (777), negociantes estabelecidos na Bahia ou em Pemam- 
buco (778). A pra^a de Salvador era fertil em comerciantes que nego- 
ciavam com os geileros de primeira necessidade (779). Muitos desses 

homens de negocio dessas duas capitanias compravam o sal e enviavam- 

no por intermedio dos mestres das embarcagoes (780). Outros adquiri- 

am-no, a fim de vende-lo diretamente (781) ou mandavam-no para ser 

vendido em embarcagoes de outrem (782). 

Tal foi o desenvolvimento desse comercio, que acarretou paralela- 

mente o desenvolvimento do comercio de trigo, farinha, manteiga, quei- 

jos, couros e sebo (783), chegando a sustentar interessante navegagao de 
cabctagem com o Rio Grande de Sao Pedro do Sul (784). Acreditamos 

mesmo que tenha influido na decisao regia da aboligao do estanque do 

sal. D. Jose da Cunha de Azeredo Coutinho pregando a liberdade do 
comercio do sal para o Brasil, sem duvida, observou a produgao e o co- 

(775) — Arquivo Historico do Estado do Rio Grande do Sul — "Guias do Sal", passadas no 
porto de Recife e Bahia". 

£sse prego deveria ser forgosamente onerado com o transporte do sal ate o seu 
destine. Infelizmente a documentagao de que dispomos nao oferece os dados suficientes 
sobre o prego desse transporte. O que sabemos, e que o sal era transportado em gran- 
des quantidades para o sul. 

(776) — Arquivo Historico do Estado do Rio Grande do Sul — Gu:a do sal — D265 — C6 
— M12 — (Alferes Alexandre Jose da Silveira). Gu'a do sal — D192 — C6 — M12 
refere-se ao Capitao Antonio Garcia do Amaral. O primeiro data da Bahia, a 11 de 
julho de 1792; o segundo, de 29 de margo de 1791. (Manss. Ineds.) . 

(777) — Idem — D190—C6—M12 — {Bahia, 15 de setembro de 1791.) (Mans, /ned.). 
D191—C6—M12 — (Bahia, 5 de setembro de 1791). (Mans. /ned.). 
D193—06—M12 — (Bahia, 18 de margo de 1791). (Mans. /ned.). 
D194—C6—M12 — (Bahia, 31 de agosto de 1791). (Mans. /ned). 
D195—06—M12 — (Bahia, 1 de outubro de 1791). (Mans. Jned.) . 

(778) — Idem — D271—06—M12 — Recife, 26 de novembro de 1729. (Mans. /ned.). 

(779) — Luis dos Sanfos Vilhena — op. cit., pg. 50, vol. I. 

(780) — Arquivo Historico do Estado do Rio Grande do Sul — D141—C6—M13. (Bahia, 11 
de janeiro de 1793). (Mans. /ned.). 

(781) — Idem — D14S—06—M13 — (Bahia, 16 de dezembro de 1793.) (Mans. /ned.). 
D149—C6—M13 — (Bahia, 20 de fevereiro de 1793.) (Mans. /ned.). 

(782) — Idem — D143—C6—M13 — (Recife, 14 de agosto de 1793). (Mans. /ned.). 

(783) — Luis dos Santos Vilhena — op. cit., pg. 631, vol. I.0 . 

(784) — Idem — 1.°, pg 50. 
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mercio dos generos do Rio Grande do Sul nesse final do seculo XVIII 

e as suas grandes possibilidades (785). 
A industria do xarque iniciada em 1780, oito anos depois, o comer- 

cio desse produto ja se havia desenvolvido. 

O "Ensaio Economico" de Azeredo Coutinho veio a luz em 1794. 

A Metropole, na ultima decada dos setecentos cogitava da aboligao do 

estanque (786) que foi realizada em 1801. Nesse inicio do seculo XIX, 

a exploragao da fabricagao do xarque era uma das mais certas e rapidas 

fontes de riqueza oferecidas pelo Rio Grande do Sul (787). 
Com a liberdade do comercio do sal e depois, com o alvara do Prin- 

cipe Regente D. Joao, de 28 de janeiro de 1808, abrindo os portos do 

Brasil a navegagao, cresceu a importagao do sal para o Rio Grande do 

Sul; sal proveniente nao so de Pernambuco, da Bahia, ou de Lisboa, co- 

mo tambem vindo do estrangeiro (788). 

Cresceu, tambem, a industria do xarque. 

Quando Saint-Hilaire la esteve, nao deixou de apontar o comercio 
considerabilissimo de carne seca, de couros e de sebo, que se desenvol- 

via. A falta de concorrencia acelerou este progress©. Montevideu e Bue- 

nos Aires haviam-se tornado teatro de discordias e de lutas e com isso, 

aquela regiao platina perdeu a hegemonia do comercio de couros e de 

(785) — Arquivo do Estado de Sao Paulo — Livro 173 — Tpo Col. — Avisos e Cartas Regias, 
1796-1802, fls. 201. — "Copia do requerimento de Faria e Irmao negociantes que 
pretendiam construir nas Vilas de Cananeia e Iguape dois Bergantins de 400 e 500 
toneladas e mais um navio de 900 a 1.000 toneladas, para o comercio que faziam com 
a Corte''. O requerimento e para o Principe Regente. S-D. (Mans. Zned.) . 

(786) — Arquivo do Estado de Sao Paulo — Livro 106, T. Col., fls. 54 v e 55. — "Carta da 
Camara de Sao Paulo ao Secretario de Estado D. Rodrigo de Souza Coutinho, sobre as 
pretensoes dos vereadores que serviram no ano de 1796, por haverem respondido a 
consulta fe'ta sobre a extin^ao do Contrato do Sal e Direitos do ferro". Com documen- 
tos anexos. (Loc. cit.). 

(787) — Revista do Instituto Historico do Rio Grande do Sul, II e III trimestre, ano II, pg. 
153, ano de 1922 — "Memorias Economo Politicas de Antonio Jose Gongalves Chaves", 
reeditadas per J. B. Hefkemeyer S. J. Porto Alegre, 1922. 

Em 1798, a Bahia importava do Rio Grande de Sao Pedro 300.000 arrobas de 
cames salgadas, num valor de 360:000$000. Era o segundo valor em importagao. O 
primeiro refere-se a importagao de 4.903 negros da Costa da Mina, 490:300$000. A 
importagao de negros de Angola em numero de 2151 atingiu a soma de 172:080$000. 
A;nda do Rio Grande importou nesse ano 1.400 arrobas de sebo, 20:000$000, 1.500 
de queijos 600$000 e 800 de farinha de trigo, 1:400$000 — "Memoria da Importagao dos 
Portos do Brasil e da Costa d'Africa para a Bahia no anno de 1798". — In Luis dos 
Santos Vilhena, op. cit., vol. 1,°, pg. 54. 

(788) — "Memorias Economo-Politicas sobre a Administragao publicadas no Brasil, Compost as 
no Rio Grande de S. Pedro do Sul, e oiferecidas aos Deputados do mesmo Brasil" — 
— Quinta e tjltima memoria sobre a Provincia do Rio Grande do Sul, em Particular, 
por Antonio Jose Gongalves Chaves. (Loc. cit.). — Revista do Instituto Historico 
do Rio Grande do Sul, ano II, 1922, II e III trimestre, pg. 115 e segtes, 

O sal vindo do estrangeiro vinha de Gibraltar, de Cadiz, de Gamezey, de Mon- 
tevideu, de New York, de Boston, de Marselha, de Nantes, etc. 
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carne seca (789), a qual trasladou-se para o Rio Grande do Sul (790). 
Assim, intimamente ligada a exportagao dos couros estava a do sebo 

e a da carne seca e esta dependia da importagao do sal. Para cada ani- 

mal abatido era necessario meio alqueire de sal (791). 
Muitas pessoas enriqueceram-se com o comercio do xarque e chega- 

ram a formar uma classe social, a dos xarqueadores. fistes compravam os 

animais aos estancieiros que os traziam das gordas pastagens do sul do 

Jacui. Levado para as xarqueadas do arroio Pelotas, ou do rio S. Gonga- 

lo, o gado era morto e retalhado, a carne, salgada em tanques de sal- 
moura durante vinte e quatro horas, seca ao sol e ao vento, em grandes 
varais, durante oito dias de tempo bom, para depois ser vendida aos co- 

merciantes. A mao-de-obra para o trabalho das xarqueadas era barata, 

sendo aproveitado principalmente o escravo negro (792). 
Demure os ricos xarqueadores destacou-se, nessa epoca, a figura de 

Antonio Jose Gongalves Chaves, natural de Tras-os-Montes em Portu- 

gal, que em 1805 veio fixar-se no Rio Grande do Sul e tentar fortuna. 

Seus bens chegaram a ser avaliados por Saint Hilaire, em seiscentos mil 
francos (793). 

* * * 

Nao foi sem motivo que o comercio do Rio Grande do Sul, de car- 

nes salgadas e mais produtos derivados do gado, despertou o interesie da 

Coroa portuguesa no final do seculo XVIII, E, a tal ponto, que concor- 
reu para a deliberagao regia de suspender em 1801 o estanque do sal 

no Brasil. 

Ate a sua extingao, o monopolio do sal nao deixou de ser vanta- 

joso para a Real Fazenda, e isto, durante um periodo de quase duzen- 

tos anos. Mas, o comercio das carnes salgadas do Rio Grande do Sul pa- 

receu a Coroa tao promissor, que ela resolveu incentiva-lo, levantando 

(789) — Kavia muito que u regiao platina se especializara no prepare das cames secas ou 
salgadas, cujo comercio se realizava para o Brasil, desde o inicio do seculo XVII 
apesar das proibi<;oes de Castela, no concemente ao comercio do Rio da Praia. 
Pyrard de Laval ao passar pela Bahia em 1610, fez referencias, em suas narratives, 
a came de vaca salgada, proveniente do Rio da Praia. ("Extratos das Viagens de 
Frangois Pyrard de Laval, relativo Ik estada deste navegante no Brasil, em 1610". 
Trad, de A", de E. Taunay — Rev. Inst. Hist. Ceog. Brastleiro, vol. XII, pg. 341), 

Em 1775, Raynal refere-se ao grande comercio estabelecido entre a Colonia do 
Sacramento e Buenos Aires. O Rio de Janeiro intermedio daquele entreposto, fome- 
cia para Buenos Aires agucar, tabaco, v'nho, aguardente, negros e fazendas. De volta, 
recebia farinhas, biscoitos, carnes secas e salgadas e prata. (Gui/Zaume Raynai — 
"Histoire philophique et polit'que des fitablissements et du Commerce des Euro* 
peens dans les deux Indes", "tome deuxieme, livre neuvieme", pg. 181 e segtes) . 

(790) — (791) — Augusto de Saint-Hilaire — "Viagem ao R o Grande do Sul" — Trad, de 
Adroaldo Mesquita da Costa, Revista do Institute Historico do Rio Grande do Sul, 
1929, I e II trimestres. Ano V, pgs. 280 e segtes. (Ver dados sobre a exportagao 
de couros, came seca e salgada). 

(792) — Augusto de Saint-Hilaire -— op. cit., pgs. 285 e 294. 
(793) —- A. Saint-H'Jajre — Op. cit., pg. 288. 
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os entraves que pudessem dificultar-lhe o desenvolvimento, como, por 
exemplo, o estanque do sal. 

E' verdade que a extingao do estanque do sal nao deixou de acar- 

xetar prejuizos para a Real Fazenda. No entanto, a Coroa esperava que 

vantagens fu/turas, que resultassem do aumento daquele comercio, pu- 

dessem cobrir e superar de muito o deficit provocado, 

E alem de tudo, tornava-se imperioso a Portugal procurar de- 

senvolver no Brasil novas fontes de renda, pois o efemero penodo da mi- 

nera^ao entrara em declinio. 

CONCLUSOES 

O sal foi um dos mais notaveis produtos da economia de Portugal. 

Se nao foi o maior, foi dos mais importantes generos de exportagao, pa- 

ra o norte da Europa, Inglaterra, Holanda e paises balticos, onde as con- 

digoes geograficas nao permitem o estabelecimento de marinhas de sal. 

A exporta^ao do sal portugues, porem, nao se limitou aquelas re- 

gioes. O Brasil transformou-se em importante fonte de consume para o 

produto, durante o periodo colonial, mormente depois do monopolio regio, 
que impediu o desenvolvimento da exploragao do genero em todo o litoral. 

O monopolio do sal, reflexo do sistema de governo absolute im- 
pregnado de concep^oes de ampla intervengao do Estado na economia 

nacional constituiu uma das mais concretas manifestagoes da economia 

dirigida no setor da produgao e do comercio no Reino. 
Abrangendo tanto o comercio do sal na Metropole como na Colonia, 

desde meados do seculo XVII foi esse monopolio conseqiiencia do domi- 

nio castelhano em Portugal numa ocasiao em que ai cresciam as neces- 

sidades decorrentes das lutas externas mantidas pela Espanha. Esta coa- 
seqiiencia projetou-se na epoca da Restauragao, durante todo o seculo 

XVIII, ate o raiar do seculo seguinte, como um legado do tragico periodo 
compreendido entre 1580 e 1640. 

Concorreram para a manutengao e consolidagao do monopolio re- 

gio do sal em Portugal: a situagao economica em que ficou o pais apos 

a Restauragao, tendo que sustentar a guerra de independencia contra 
Castela; o perigo holandes e, em fins do seculo XVII, a decadencia da 

lavoura canavieira no Brasil resultante da concorrencia antilhana. No 

seculo XVIII contribuiram: o inicio e o desenvolvimento da mineragao, 

fator de intenso povoamento de grandes areas no interior brasileiro, 

e de estabelecimento, naquela regiao, de grande numero de mercados 

para todos os generos, especialmente o sal. Foi o que acentuou as van- 

tagens do estanque para a Fazenda Real, porque o sal era um genero 

sem o qual ninguem podia passar. O consume crescia em propofgao 

ao aumento da populagao. 
O periodo ideal do monopolio do sal, entretanto, manifestou-se na epo- 

ca de Pombal, de 1750 a 1777, epoca de reforgo dos exclusivismos comer- 
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ciais e dos grandes privilegios concedidos a burguesia comercial portugue- 

sa. Foi esta a classe favorecida pela politica monopolista, oferecendo em 

troca a sua coopera^ao interessada no fortalecimento do Estado. Aque- 

le monopolio, na ocasiao, chegou a ser conferido por decreto da Coroa 

aos seus privilegiados. 

A administragao pombalina que constituiu um dos exemplos mais 

concretes da intervengao do Estado absolutista no movimento comercial 

da nagao, apoiou e incentivou intensamente o monopolio. As proprias 

companhias de comercio resultaram dessa intervengao em favor dos 

maiores comerciantes coloniais. Porem, as exigencias varias para a pro- 

tegao desse monopolio, requeriam um Estado forte, o que realmente foi 

empreendido e realizado por Pombal, em decorrencia da sua politica 

de fortalecimento do poder real e do absolutism©, a qual teve as suas 
bases estabelecidas naquela burguesia mercantil. 

Outros fatores que contribuiram para a manutengao do monopolio 

do sal foram o terremoto de Lisboa, a crise de produgao brasileira da 
segunda metade do seculo XVIII, resultante do declinio da mineragao, 

as lutas com a Espanha na Peninsula e na America, que concorreram 
para que a Fazenda Real nao dispensasse os seus menores proventos. 
Pombal chegou a confiscar os bens dos jesuitas na Metropole e na Co- 

Ionia. A necessidade de numerario aliada a orientagao politica do pri- 

meiro ministro de D. Jose favoreceram a manutengao do real mono- 

polio do sal que permaneceu no reinado seguinte, ate o ano de 1801. 

Quanto ao arrendamento do monopolio a particulares, o rei, senhor 

do monopolio, como um verdadeiro comerciante de sal, entrava em en- 

tendimentos com aqueles particulares, fazendo-os temporariamente so- 

cios da Fazenda Real, mediante contrato. Era este um dos aspectos 

da velha pratica de arrendamento das rendas reais, segundo a qual o 
soberano as recebia adiantadamente, com os respectivos lucros Hquidos 

para o gasto imediato e solugao das aperturas financeiras. Embora o ne- 

gocio fosse vantajoso, o Contratador, porem, em relagao a esta sociedade 

estabelecida com a Fazenda Real, ficava, muitas vezes, em desvanta- 
gem; arrostava com as dificuldades que por ventura surgissem, enquanto 

aquela tinha sempre todas as garantias; era quern sempre levava a melhor. 

Apesar de permanecer freqiientemente a sombra de outros produtos 

de maior projegao, nos poroes dos navios, servindo mesmo de lastro, sob 

toda a variedade de carga, o sal, por ser um genero de primeira necessi- 

dade, desenvolveu um valioso comercio, valioso, a ponto de chegar a ser 

monopolio regio durante um periodo de cento e setenta anos, de possuir 
um corpo de funcionarios e uma administragao toda especial. 

O sal, um dos mais importantes elementos de civilizagao na Colo- 

nia, foi indispensavel a alimentagao do homem e dos animais, a con- 

•ervagao de carnes e ao prepare de couros. Impedida a sua produgao,. 

tornou-se mais valorizado ainda o seu comercio de importagao. Portan- 
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to, a importancia do genero infundiu importancia ao seu comercio, in- 

fluindo, sem duvida, no monopolio. 

O Estado do Brasil, devido a melhor situagao economica, foi a 

regiao da Colonia escblhida para o regime do monopolio do sal. Recife, 

Salvador e Rio de Janeiro tornaram-se, por excelencia, os portos de desem- 

barque do sal do estanque real; eram os portos das regioes coloniais 

economicamente mais favorecidas, de maior populagao e os principals 

pontos visados pelas rotas comerciais de navegagao que de Portugal 
demandavam o Brasil. De 1732 em diante, o porto de Santos foi obri- 

gatoriamente incluido nos contratos, em razao do problematico abasteci- 

mento de sal para a Capitania de Sao Paulo pelo porto de estanque 

do Rio de Janeiro. 

O monopolio do sal constituiu um dos varies exemplos do mono* 

polio comercial portugues, em relagao ao Brasil, tendo sido, sem duvidaj 

uma das muitas formas usadas pela Metropole, para usufruir sua Coj 
Ionia. Decorrencia da orientagao colonialista que tantas vezes descam{ 

bou para a opressao portanto. % 

Visando salvaguardar para o sal portugues o consume do Brasil^ 

o estanque do sal, sob o ponto de vista colonial, foi um verdadeiro ins-j 

trumento de opressao, porque impedia o livre comercio de importagaoj 

assim como dificultava o funcionamento normal do comercio interno: 

que nao satisfazia a procura e limitava a industria extrativa do sal ncr 

Brasil, quer no seu desenvolvimento, quer na melhoria das tecnicas def 

trabalho. Eis porque aquela industria ficou estagnada durante todo o» 

periodo colonial. i 

O que intensificou esses problemas decorrentes do estanque do sal,c 

porem, foi a grande alta dos pregos no seculo XVIII, resultant© do 

abastecimento das populagoes das zonas de mineragao. Foram favore- 

cidos o agambarcamento, a especulagao desenfreada, o "atravessamen- 

to" e mesmo o contrabando do genero, mecanismos comerciais anoma- 

los criados e desenvolvidos a sombra do proprio monopolio real e re- 
sultantes do grande consumo. Os mais prejudicados eram aqueles que 

dispunham de poucos recursos, os escravos, inclusive. 

Das restrigoes impostas pelo monopolio do sal, do agambarcamen- 

to e da especulagao, advieram crises de carestia daquele genero nas re- 

gioes subordinadas ao estanque e, conseqiientemente, o desespero e a 

agitagao das populagoes. 

Sendo evidente a insuficiencia do sal do contrato no abastecimen- 

to das populagoes do Brasil, tiveram elas, freqiientemente, o seu regime 
alimentar espoliado daquele genero de valor inestimavel para a manu- 

tengao das condigoes normals de vida b de saude. Nao seria exagerada 

a afirmagao de que o Brasil colonial sofreu verdadeira fome de sal, du- 
rante quase duzentos anos! 

Quanto a tributagao do sal no Brasil, concluimos que, intimamen- 
te relacionada ao consumo, foi um dos fat ores que contribuiu para o 
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aumento de proventos e diminui^ao das despesas da Real Fazenda em 

relagao ao Brasil. Ainda: concorreu com emolumentos para a paz com a 

Holanda, dote da infanta d. Catarina, que garantiu a protegao inglesa 

para Portugal restaurado; para a defesa do Brasil — manutengao dos 

presidios militares e guarnigoes do litoral, e ate para a manutengao da 

Colonia do Sacramento e para o soldo dos Governadores do Rio de 
Janeiro. Foi mais uma forma de oneragao do produto que contribuiu 

para acentuar a opressao ja representada pelo monopolio. Com a tri- 
butagao, a aquisigao do sal do Brasil chegou com freqiiencia a tomar-se 

proibitiva. 

Quanto aos pregos dos contratos arrematados em Portugal, nos con- 
tratos de um period© de 130 anos: 1658 a 1788, e notavel a tendencia 

ascensional dos pregos de arrematagao dos mesmos. Os contratos do 

seculo XVIII ultrapassaram de muito os do seculo anterior, sem du- 

vida, em fungao do aumento e da valorizagao dos mercados brasileiros 

de consume. Quanto maior o consumo das vilas do interior e do li- 

toral colonial, proporcionalmente maior deveria ser o descarregamen- 

to de sal nos portos de estanque. Maiores os lucros dos Contratadores. 

Mais elevados os pregos de arrematagao do monopolio. Maiores tambem 

os lucros da Coroa. Na epoca da divisao do contrato, em 1728, por exem- 
plo, foi o do Rio de Janeiro que obteve maior prego: 30.500 cruzados 

anuais durante tres anos, ao todo 91,500 cruzados, enquanto o de Per- 

nambuco alcangava somente 12.000 cruzados anuais, um total de 36.000 
cruzados, terminados os tres anos. E' que o Rio de Janeiro era, por ex- 

celencia, a porta de entrada das Minas Gerais. Esplendido mercado, 

alem de consumir muito sal, era o principal porto abastecedor da regiao 

do ouro. A divisao do contrato do sal vem comprovar ser o con- 

sumo do Brasil um dos principals fatores dos pregos dos contratos. E 

nao e so. Fatores que influiram nas baixas de pregos das arrematagoes, 

foram, a nosso ver, as crises de produgao do sal em Portugal ou os pro- 

blemas decorrentes do transporte. Era o que atemorizava os comer- 

ciantes, retraindo-lhes as ofertas. Porem, os pregos mais baixos obser- 

vados naqueles arrendamentos eram compensados nas arrematagoes se- 

guintes por outros mais elevados que, com pequenas diferengas, man- 

tiveram-se mais ou menos em equilibrio ate o ultimo contrato arremata- 

do em 1788, por um prazo de treze anos e tres meses, que terminou 
em 1801. 

Quanto a supressao do monopolio do sal, em 1801, nao foi efetuada 

unicamente com o objetivo de beneficiar a Colonia. Seria uma afirmagao 

ilusoria. O Brasil, conseqiientemente, teve suas vantagens, porem, o levan- 

tamento do estanque decorreu da orientagao politico-economica do reinado 
de D. Maria I, visando promover e ampliar a produgao dos generos do 

Brasil para o comercio metropolitano em substituigao a mineragao em 

decllnio. Para tanto, um dos principals fatores foi o desenvolvimento 

da industria das carnes salgadas, do xarque e dos couros no Rio Grande 
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do Sul. Medidas de amparo e incentive tornavam-se necessarias aquela 

industria sul-riograndense, diante da concorrencia platina. A suspensao 

do estanque era uma delas. 

A mineragao que, no seu apogeu e no seu fastigio, havia contri- 

buido para a manutengao do estanque do sal, em sua agonia, acabou 

por tornar-se um poderoso fator de extingao. 

A tudo isso acrescentou-se a nao menos importante influencia do 

bispo D. Jose Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho. Alem de escla- 

recer a Coroa sobre a necessidade do levantamento do estanque do sal, 

antecipou de algum tempo a deliberagao regia. A extingao daquele mo- 

nopolio seria inevitavel, nao so como conseqiiencia dos fatores ja apon- 

tados, como tambem se efetuaria sem duvida alguma, por ocasiao da aber- 

tura dos portos do Brasil ao comercio estrangeiro, em 1808. 

Azeredo Coutinho, homem e senhor de latifundio, conhecedor da 

vida rural da Colonia e seus problemas, aliando esses conhecimentos ao 

estudo das ideias emanadas dos economistas franceses e ingleses da epo- 
ca, pode estimular a Coroa no sentido de suprimir o monopolio do sal, 

com maior brevidade. E* verdade que seu objetivo principal era a in- 

teresse metropolitano, o que esta comprovado no "Ensaio Economico so- 
bre o comercio de Portugal e suas Colonias". Isto, porque embora par- 

tidario das novas ideias da epoca, nao chegou a se libertar das teorias 

colonialistas. 

Com a liberdade do comercio do sal estabeleceu-se a concorrencia 

entre o particular e a Fazenda Real no fornecimento do precioso genero 

para o Brasil. As vantagens foram daquele em prejuizo deita, o que 

vem corroborar para a afirmagao de que o monopolio do produto ofere- 

cia real interesse para a Coroa portuguesa. Porem, o desenvolvimento 

da industria dos generos salgados prometia muito mais. . . 
Ainda, em decorrencia da extingao do monopolio do sal, foi ampla- 

mente liberada a industria extrativa daquele produto no Brasil, De- 

sentravada a produgao, as rudimentares tecnicas de trabalho podiam, 
finalmente, evoluir. Permitida a exportagao do sal do Nordeste ou do 

Cabo Frio para todo o Brasil, essa exportagao haveria de concorrer pa- 

ra intensificar a tenue aproximagao entre as varias regioes brasileiras 
tao afastadas pela distancia e pelos precarios meios de comunicagao. 

Em suma, na historia do monopolio comercial portugues no Brasil 

durante o periodo colonial, o estanque do sal, sem duvida alguma, cons- 

tituiu um dos mais importantes e interessantes capitulos. 

Tres fatores que se engrenam numa perfeita harmonia explicam 

suficientemente a razao dessa importancia; primeiro, a excelencia do 
sal portugues e sua profunda significagao economica para Portugal; se- 

gundo, o interesse da Coroa pelo agambarcamento do comercio das mais 

valiosas produgoes dos seus dominios; terceiro, o carater essencial do 

produto, para a vida do homem no Brasil daquela epoca, para a con- 

quista e povoamento do territorio. 



0 FORNECIMENTO DO SAL PARA 0 BRA5IL; DAT AS, FONTE FORNECEOORA, FAZEMDA REAL 
OU COMTRATO, PRE<;0 OE ARREMATAQAO OE CONTRATOS (i) E 5EU5 RESPECTIV05 VA- 
LORES APR0XIMAD05 EM MOEDA BRASILElRA ATUAL ( 1953) (l). 

5ECULQ XVII 

DATA5 FORNECEOORES PER (ODO PREC05 OA ARREMATA^AO 
DOS CONTRATOS ( por ano) 

VALORES APROXIMAOOS EM 
MOEOA BRASILElRA ATUAL 

1655 
LujS dt Ptna Caldas (3) 
Manuel dc Caskro (4) 6 anos 

14.000 crueados 
(5:6004000) ( Cr 4.6 611.513,51 ) 

1665 

Cdmaras da Bohia, de Pernom- 
buco, do Esp'rito 5anto e do Rio 
de Janeiro, reprcsentadas cm Lts- 
boo. por seu proturador Jooo de 
Gois de Araujo (5) (e). 

6 anos 14000 cruiodos 
(5:600 »0O0) 

( Cr $.8,611,513,51 ) 

1666 Faeenda Real (7) 
( so' p/Rio de Janeiro) 

1671 

1673 

Manuel Nunes Coelhs (a) 
cpntrato transpassado para 

Antonio Roit Tourinho, Cm 
julho 1673 (10) 

3 anas 
6.500 crujados (9) 

(4:0805000) ( Cr 4.4.290.777,03 ) 

167-6 Faicnda Real (n) 

? 
Joao dos Santos Henriques e 
Antonio da Silva Pcretra (12) 

1689 
Luis de Valenija 
Jacques Qranate (J4) 

6 anos 
13.000 cruzados e 
5004000 (15) ou 
13.625 cruzodos 

(6:5404000) 
( Cr 4.6 677.863,17 ) 

1694 
Francisco Gracia de Lima 
Aleixo Nunes (is) (16) 

6 anos 
9 contos e 204000 (17) 

(18.791 cruzados) 
( Cr 4.9.485.564,01 ) 



5ECU10 XVIII 

DATAS FORNECEOORES PERl'oOO PREQOS DA ARREMATA^AO 
DOS C0NTRATOS ( por ano) 

VALORES APROXIMADOS EM 
MOEDA BRA5ILEIRA ATUAL 

1702 

1712 

Manuel Dias Filgueiras — 
Jose Pereira de Araujo (19) 

(procurador) 
Encampa^ao do contrato 

llanos 11 contos <, 200^000 (16) 
(25.333 cruzados) 

' 

( Cr 111.775,435,35) 

1713 

1714 

Liberdade de Come'rcio — sendo 
impostos por moio 12 tostoes 
a svem pagos nos portos (20) 

1716 
Antonio Teixftira de Almeyda 
Gon^alo Pacbcco Pereira (22) 

3 anos 10 contos e 4001)000 (21) 
(21,667 cruzados) 

( Cr 15.151.768,45 ) 

1719 
Antonio Teixctra de Almeyda 
Manuel Velho da Costa (25) 3anos 

10 contos e 4001)000 (24) 
(21.667 cruzados) ( Cr 15.151.766,45 ) 

1722 
Balthezar Lopes da Pai 
Caetano Jorge dc Brito Pessoa 

( procurador) (25) 
3 a nos 

50.500 cruzados 
(24:240$000) 

( Cr *12.007.398,64 ) 

1724 ? 

172S 

Raphael Nunes da Paz ■ cont. 
partial p/Cap. Pernco. t Ane - 
xas^- sem efeito, arrematado 
cntao por 
Agostinho dc Andrade c Sylva 

(26) 
Francisco Mendes • cont. par- 
tial p/R- Janeiro (27) 
Joao Alvres - cont. parcial 
p/Santos e S.Paulo c todo 0 
sertao de Minus (26) 

3 anos 

3 anos 

3 anos 

12.000 cruzados 
(5:760*000) 

30.500 cruzados 
(14:640*000) 

lfi.000 cruzados 
(10:240*000) 

(nao vigorou) , 

Mediae 
= 20,166,6 
cruzados 

r (29) 
( Cr*.4.795.113,04 ) 

(media) 

1730 
Vasco Louren^o Veloso cont. 
p/Pernamboco , Bahta 6 San- 
tos (M) 

1732 Bento da Cunha Lima (31) 6 anos 
50.000 cruzados e 

300*000 ou 50.625cruiados 
(24:300*000) 

( Crl12.037.357,70 ) 

1758 Manuel dc Bastes Viana (32) 6 anos 91.000 cruzados 
(43:680*000) ( Cr It.21.637.094,59 ) 



SECULO XVIII (Continua^So) 

DATAS FORNECEDORES PERIOOO 
PR£<;05 OA ARREMATA(;AO 
DOS CONTRA!OS ( por ono) 

yALDRES APROXIMAOOS EM 
MOEOA BRA5ILEIRA ATUAL 

1744 
Luis dc Abreu BarboEa (33) 
contrato transpassado p/ 
Estevao Martins Torres (m) 

6 anos 
90.000 cruzodos 

(36:000i000) (35) 
( Cr ^.21.399.324,32 ) 

1750 
Balihezar Simoes ViQna(36) 
Estevao Martins Torres (37) 6 anos 

49.(^00 crui. t 3604000 ou 
49.791 cruz. (23:900*000) ( Cr 1.12.915.045,26 ) 

1756 
Jose Alvares de 5a (se) 
( contrato encampado) (59) 

(Estevao Martins Torres}flc)(4i) 
6 anos 

122.000 cruz. e 100^000 ou 
122.206 cruz. (58:6604000) 

i 

( Cr 1.31.696.935,59 ) 

175& Domingos Gomes da Costa (42) 6 anos 
24 contos e 301000 

(50. 063 cruzados) ( Cr 1.12.965.598,02 ) 

1764 
Jose Aivarcs de Mira c socioc: 
Manoel Fernandes Cruz , Ma- 
noct Gomes de Campos c 
Domingos dc Oliveira. BmgafAi) 

6 anos 41 contos e 51000 • 
(65.427 cruzados) 

( Cr 1.22.156.493,93 ) 

1769 Ignacio Pedro Qumtela (44) 

1776 

Iqnacio Pedro Quintela c soclos: 
Joaquim Tiburcio Quintela , Fran- 
cisco Peres dt Souza, Jose' Al - 
varcs Bandeira c Domingos Dies 
da 5ilva (contrato confertdo 
por decreto.) (^s) 

6 anos 
106.000 cruzados 

(50;8801000 ) ( Cr 1.27.494.624,32 ) 

1782 

Joaquim Pedro Quintela e so- 
cios : Jacinto Fernandes Ban- 
dss ra , Francisco Pedro de Souia 
e Joao Baptista da Silva. (46) 
( contrato conferido por dccreto.) 

6 anos 
114.000 cruzados 

(54:7201000 ) 
( Cr 1.29.569.905,40 ) 

1786 
Joaquim Pedro Qumtela e 
Joao Ferreira (4?) 

13 anos e 
3 meses 

46 contos dc re is 
(100.000 a-uzodos) ( Cr 1.25.938.513,51 ) 

1601 Faicnda Real (46) 
Libcrdade de ComeVcio 



< =» 

< oc 

< cr 
CD 

Ui o 
z; 

a» o Q 
< 
z 
x o DC 

od 
<o 

m cr 
5 s 
o 

to 
< 
cO 
o Q 

Cf 

<S) o 

o a 
in 
a LU CC ex 

§i 
2 2 
^ r a < 

I8 
< u h- 
? - 

< 4A 

§1 
s § a lr> I" 
o S u- o UI U a "X a. aT 

SA
NT

OS
 

o 
UJ 5 O Ui 

. z: 
or < 

i o 2i y CC 5 ui (0 a. 

< 
X < ta 

Ui ac 
Ui 
3 
S" < 

'7? m a» 

** 
o 

Ui <£ 
UI D 
c -1 < 

-J < U) 
o a 
< o r Ui > 
ui O 
iA 
& UJ CC a. 

<2 u} ^ 
S 3- S 
5 3 5 o S ^ 

o ^ 

i«o 

o in 
5 o 

S 

w o K O S 
rp .t © 

E o 
"So 2 -o ■ y 5 i- o 

"Sig 

«o 
r 
< «■> 

o UJ tt Q a • c cr < 

m O O 
*■> fsj 

CM 

/O 
o o fM " ro S CM 

/^N <r> o 

< 
I < o 

>—^ (O 
o o 
Jo ^ 10 CM CM 

fO 
O O 
« £ CM 

cn 
o •a 
§ i 

1 Ui < 
< ^ £ o < 
« 3 5 S C s 

< 
< CC 
2 

< 
i O 
or 3 LU CD a 

iO 
o o 
^ r-~ IO csi 

CM 

m 
O O 
PO CJ OJ 

it—'v 
O <3- "1 
S ^ ',^' 

' o 
^ 0 

S in 3 < < l/l 
u z: 

o 
*2 iG, to 

CM 

$ < 5 o u £ 
^ s 1 

y-N o> 
o ^ 

" 1 

O o .o 
CC UJ CL 

8 c a 
iX> 

r> O c 0 
lO 

a 
ro 

8 c a 
CO 

m O c o 
lO 

CO
NT

RA
TA

DO
RE

S 
(S

EN
H

O
RE

S 
D

O 
M

O
N

O
PO

U
O

) 

Lu
is
 

de
 

Pm
a 

C
al

da
s 

M
an

oe
l 

de
 

C
as

tro
 

1 o c. 

E-g '< 
c ■ o-S l_ QC J3 ^ tj «/> o. O o 
u"0 O ^ £ o ^ v ^ 
o -2 o • - c o »o "S O-DjO OlD O ^ 
*£1.8 

S Ui s 3 
o" Q- 

<0 <f'5 3 
^ 8 g X Fa

ie
nd

a 
R

ea
l 

- 
pa

ra
 

oR
.d

e 
Ja

ne
iro

 

c§?2 
C £ 
< M 

° ocE 
=1 "S-^ 
J |? Q_ a> *1 ~ S c /T § 2Jg 
z ** .c 

— -2^ 
8 8H2 
o §.« 

*d 
<X 
d TJ C *i 

II je a 
^ o 
■8 B 3 
-5 S" 
3 Fr

an
tis

to
 

G
ra

ti
a 

de
 

L
im

a 

A
le

ix
o 

N
un

es
 

0A
TA

5 CO 1/1 lO 
m VO 

- 

sO vO so «o 
SO i^ sO 

a> oO SO <n KD 



a 
& S 
in 5 QC ■< 

lS 

sS 3 O- iS> ui < «/> 
O * 
S 8 
s i 
S = w- o 111 u 
O. a. 

«n 

£ 
35 

o 5 

S 
« ■JO 

T- ir^ 
(O 

C
is'tiv) 
0S9 

«o 0 ^ ,^- PJ 2 <n w r- r* 
o 111 OC 

o CD 

-1 

iS ^ is ^ 
H 
^ i£i. 

1 
u> 

<o 
<P CM 

'is 
n «X> eg 

•JH 

•o .S- 

Is 
OC 5 UJ a 

•u 
o •ft ^ 

CM 

o in 
CM a* 
<r 
CM 

CM 
O ^ 
^ 2 CM 

^~ft M> 

1- ^ iO 
t£i. 

< 
X 
< m 

^8 ao 
5S§| 
O cj-®-C 
So-gs 

1o 
o Np 
1ft r- 

CM 

O ftO •ft 

•n 
INT r- eg 

1n 
o ^ MS CM 

CM 

■«t o 
eg 

■u? tc 
UI 3 Qf 

'•o' to 

ft. o 
<2* CC 
Ui 3 
er 
< 
2 

s z: ui 
> 
UJ Cx 
m 
8- Ui flf a. 

«n 

UJ of < o a. o. 

T- o »n 
s ^ ^ lO c\) 

r~ 
o ^ 
^ in #n 

r- O 

»o 

r- 
O 

fO 

'p o ^ 
Pi O ^ lO M ■—c 

•rt o 1- z < «n 
CO r^- 
irT CO in 

in o ftAo* k. 
s. 

N o CO CM O 
s ^ ^ in 

s~* td O 
UC ^ ft® 

£ 

o CO CM 
o p. 
CM CM <£> 

o <2 CO 'X 
5J CM •_ rg Six '" UJ 

O uj a: Q LU • z nf < 

«" O vO 
si 10 m 

CS 

O ^ 
? ^ ^ m CNI 

r-v 

1-' ^ Kl CM •-—' 

o S 
2 ^ ^ lO CM 

t- 
a ^ csi 0 

m 

|C-ft r~- O *1 
- g #o 

r- 
o— ^ pi S O c-*— m PO 

r- 0 ^ 

tn 

o5 *M ~ 
^ 2! /O 

< 
X 
< a> 

"S" o ^ 
JO ^ 

"w 

«n o c 
o CP o CL 
A. CM Ml 
<3 
o 
o 
E 
o Q_ 
«n 

?o -4-» V> o 
eg 
ai Tf 
O 
in 
B. 

JE 

o ^ 
$ >0 ^ fO CM 

o S 
S ^ ^ IO CM 

^■ft 
O ^ 
2 10 
■"*■ CO CM 

^—s in 
o ^ sr _r IO ^ 

fO 

O ■M- UJ 

jC-"' m iO 

IO 

SS m o 
3E 

o O eft 
SpT m 

X U < 
< z q < a: u <? ui 3 < a. a £ 

'—ft 
oi S 
Sis CM tn •> *){ ry "" CM 

w <* O*-*- m 

ftS 
< QC 
£ 

o *i OO -T 
^ !n (N 

t— 
o ^ 
S "O ^ (O CM 

T* 
o ^ 
^ IO CJ 

✓-x 

g®*"- 
CM 

5 o 
ui CO a. 

CO 
o ^ 
Si ^ io m 

o CO K> ^ m (M 

o 
? Jo CM 

O in 
2 ^ ^ m CM 

r- 0^-> LA ^ JJJ »n r- 
CM 

0*t ^ \j ~ in •> cc M? <M 

<8 p j 
=> < < «o 

«-»z 

o o X 

S 
tO 

UJ CL 

8 c O 
m o c o 

m 

<n O C a 
(O 

s c a 
pn 

i 
CO 

0 
iX> 

1 
ftO 

8 c O 
xO 

CO
N

TR
A

TA
D

O
RE

S 

82 
•|i 
cr S — U 
^ -8 

- I 
3 5 
§ c 

X ftii 

Q 
"o 
E 
a 

*> -r> 
-8 
-S k. 
£ 
Jj 

4 >s 
E g 
< s 
-8^ 
g § 
•* t 
^ Q. 

It 
i % 
< o 

1 

<1 8 

2 ' 
J | 

o _ 
"E « 
S i c a 
< X 

m 
cS 
4 

%> Q. 
fS 
U 
2 
J! 2£ O z> 

1 

0 •» 
| J 
^ 8 c 
(o 2 = 0 3 u w c^n c ..CO ^ 
N OM 
^-cr-l-S ^ o d o -cB>2 ^ 
„ j|S|* 

Jflpl 

i- §18 
X it'o 

K ,w 
O « c 

o *>■ c 
I! 
s —1 
p 

1 

d 
E 

Hi 

i c 
d 

■g 

-1 «i (Q 

( 1 

j 
I 

A 
-x 

' 

2 

3 
\ 
» 

I 
I 
i 
5 I 
5 

2 p 
S o 0 BK- 

iO li- 

3|| 
1 S d 
<lz 

«|'3 
o •. %> - 3 *n -J UJ 

ftS- 
d T C u a u 
^ & 

*> *» 

.11 

S <8 
s: -S d ^ ° UJ (O w 

i 

"cn? O *- 
C: ^ r- ^ ftr- 

CO 
r- 

<n 
r- 

CM CM r*. tr s is 
Si f*. 

CM o-S1 s r^- P- «— 
O •n CM. 



?s. 

o 

X 

3 o 

g ^ 
11 

?< SA
NT

OS
 

0 t 
pi £ rO 

72
0 

(5
79

,4
6)

 

72
0 

(3
79

,4
6)

 

72
0 

(3
79

/6
) 'S* 

0 

_jO_ 

kO 
O ^ 
£! ^ ^ r- m 

/—i 10 O V 
^ PT fO 

ui O 3 < 
f S 
^ £ 

u, i O UJ 
. Z 

3Q ^ <S CM in ^ 
-8 i2 
a? ^ 

*0 
IS oa K% ^ O vD 
vr> S 

iS ^ !2 oj a ~ O vO -M ,_ 
vO ^ 

*n ^TT- 
'J Pi 
S * 

sD ^2. 

.5 ^ !2 CM 
js «r 
vO \Ji, 

1 % 
O 10 ■*-• 

u> ^2, 

. v» JS ^ IQ CM 
-2 *£ 
*0 lO 

ff oc 
s 8 

il 0 a: 
" c 
3-0 
a CL 

z < 0 z err 3 Ui CD Ow 

VX> 
0 m ^ r. 

3 !o CM 

vD 
O ^ cn wT* 
^ £ CM 

0 1 
^ r- ^ 10 CM 

0 T-- in r^. 
>t in 

to 0 ^ 
^ r-- ^ to CM 

vfi 
0 'M. LO ~ 

£ 

10 
0 ^ 

(O CM 

< 
I 
< CO si CSl 

O 
^ S CM 

O ^ 
s s rj^ 

0 -r cC 
CM 1—^ 

-—^ vf O «" 
^ S CM 

/^s 
0 "T 
^ S CM 

tf 
O ^ 10 Lfl 

CM 

'uT a: 
ui 3 Cf _i 

u% 

U 
'HT k£ 
uj r> 

< 
wi i. 

I 
z UJ > 
UI a 

I ui OC a. 

«n <f} 
1 $ uj 2 a a. • 

m 0 1- z 
0 ^ ® M3 
^ is "" sO 

O <* °Q 
§ ^ x5^ 

g ? 
S S 

2 ^ 
^ r~- ^ sO 

O OJ CO U3 CM sT 
t £ vD 

O ^ S eo CM 
e ^ cD 

O ao in CM 
r f- 

>i£. 
^ S CO 

0 uj a; 
O w • z a < 

0 ? 
<7» ^ r- ^JO 

J^N sO 0 
- Pf m 

0 ^ CM _~ 
^O, 

to" O -M" 
- ^ 

to. 

U> 
O s^ 

<J> r- ro 

<0 
0 ^ 
P! 03 ^ r- >0, 

vD 
0 ^r 
^ Pf fO is %) \~s k. 

< 
1 
< 03 

O 
Q 10 

T ^ NO m PO 

0 0 
3 pr to 

."o Q ro 
s fe PO 

0" O 
K r-" ^ m PO 

O O •O 
h-'" CO Jn m     

a 
0 
eD 

0 Q <0 
^ Pf IO 

' ' Q. 
CO -3 0 d 
E i ^ C 
E O 

Z LU < 
< Z 0 < cc 0 cc UJ 3 < a. oq £ 

O ^ 
10 S 

a> 
0 •« 
3 S CM 

<T\ O 
^ s 

o> 0 en 
- S CM 

<r> 
9 ?■ 
m S 

<Ti 
O ^ 
cn 

CTi 
O ^ 
^ ^r in co CO 

A O 
O 

< xto 
< ae < a. 

t 
l-O 
z ^ or: 5 LU ui a. 

1 0 
S 0 J 
| S 5 
u z 

^ < < Q U 7 
^ !S ^ 

PE
R1

0D
0 3 c d 

CO 

O O C O 
CD 

m 0 C a 
to 

3 c 0 
<X> 

«n 0 c 0 
KD 

s S 
0 « g 

JO ro 

CO
NT

RA
TA

OO
RE

S *r> %> 

"C ^ "O 
^ ^ O 
s? z ^ a l > »0 e~ 
< i5 i j 
*«"£«= § UJ UJ ^ ^— 

-S 
<3 
0 "O 
<n t> 
E 0 

O 
A O CT C 
E 0 
O 

••H 0 
« 2 0 

.0 5 cr Ci E 
S2E 
" IJ"Q 
CJ P 

■lu I j ~ O* 
-s-s || c fc cu tr> D O 

ii2!-So 
<— - *> •»— ,. 0 *>0 
S 5 £ 

♦3 SIO -O 

#c 
5 

cr 
0 V 'D 

cs: 
.9 
c 

O E . 
•" ^ A OOO > O c — 0 a gvo 

d 
" *5'° 4 S C. V c su . 9 

"c 5 S<=> 
ic^ ^ /v ^ cy0 -0 -5J j CT* ^ a a c p *- JM-- -5 ^ 0 ? 

. o E -a »» 
0 ^ 
° S"5.- 

<n O 
O d ^ • ".b d *J tu 0 > ,-0 s — 
- 5 u d 0 

d 
3 */> a* ^ cr-g-o 
0 § S-2 4; c >-,!C U W UJ 

g- 
E 0 8^ "E-UA 
cr.E 9o d <-> 5<d ,00 2 0 

•> 
_d 
4) -M C 
5 
C 

2 g T3 ._ 
CL u 

• w 

.1 

N •3 -3 

. O 
' O 
-ai 
£ O LJ 
4> 

d ^ a) 
^ -s 
-g 1 
c h «i ft> N J3 O r- u. _i 

2 m r- 
00 tn r«- VD r- 

cr* U3 f>- 
0 ^- CM 00 1— 

00 cO 
r- 

0 CO 



x 
LU ^ 

fO 
^-4 LO 

cr> 

g 

cn 
Q 

UJ 
iS) < 

C£ 
ifi LLI 
O —I 
Q LO 

o ^ 

^ < P" Q I— LU 
z: o 
o 5: 
o 

8 ^ 
tn 

5" 0 

° < 

o X 
Q O 

<0 CL 

^ < 
(fcl vD 
Q ^ 

-iS 
< < 
tn > 

o tn 
Q O 

> 
UJ — 
UJ 
a: a 

Q_ 
in 
LU 
OC o 

Q 
«n *£» 
CD 
O- uj 
UJ i/) 
oc 
CL UJ 

rO 
m 
a 
*" 

Ui 

tn c0 d> O r- in Q 
< ro M" 
2 cO cr* 

CM T- X 
o 
a: « • 
a. 
< U k- 

U O 
M) 
UJ 
cC 

<o _J 
< 
> 

10 
O 
z 
< 

ifi o L. 

O 
*5 
3 

-2" 
o d 

Ui o 

oc 
.2 
k. 

a 

CM 
O 
r>- 

co 
to 
v£> 

in 

CM 
o 
r- 

<r» 
«o 

<T* 
CM 

fid U 
W 
3 
a~ 
d 

o 

.2 
V- 
O 
VO 

CM 
CM 
r- 

vO 

g 
rrT 
CO 
m 

L. 
o 

.to 
k. 

o 
o 
CM 

in 
CM 
r~ 

CM 
CM 
r^- 

00 
CM 
r- 

in 
CM 
r- 

h- vO 
cn 
CNT crT 
r- in 
cn 

T- • 
<5^ 

k. V 
u U 

.vp 

-o J 
C 

O of 

g O 

a, al 

"d "d 
to tfi 

O .o 
o o 
E E 

of vtu tl w. 

o o 
O o 
o o 

CM "O 

ro 

co 
CM 

<J> •- 
vf O 
r- co 

(7^ V— «— 
^ o O 
r— co ^ go 

ii , i i » 
CM o CM O CM O 
to m fo tn *0 n 
r- r*- r- ^ r*- 

00 Nf 
IO CM 

r- in cM r- 
cn o cm in 

a0 "M" CM -M" vO r"- 
c- io r^- m *- ^- 
r- oo cr» o cm io 

k. i. V. k_ »- i- 
u u o o u o 

8 
D 

-i 
o 
c k. 

tj k. 
C3 
Q- 

"d 
to 

,2 
o 
E 

.2 

o 
o 
vD 

ID 

d 

d 
CL. 

d 
10 

o 
o 
E 

.10 

o 
O 
o 
CM 

O 
00 

CM 
fO 
r- 

o 

I 

a: 
o 

"ol 

d 
*o 

o 
o 
E 

2 

o 
o 
IO 

CM 



NOTAS DAS TABELAS 

CD As conversdes de moeda para cruzados ou para mil reis que estao entre parentesis sao 
baseadas na obra de A. C. Tefxe/ra de Aragao "Descripgao Geral e Historica das Moedas 
cunhadas em nome dos reis, regentes e governadores de Portugal", tomos I e II (Tomo 
I, pg. 324; Tomo II, pgs. 5, 28, 41, 68, 93, 105, 122, 237, 240). 

< 2) Para a avaliagao dos pre?os dos contratos do sal da presente tabela elaboramos, na me- 
dida do possivel, um calculo aproximado sobre o quanto representariam aqueles valores 
em moeda brasileira atual. Os resultados obtidos nao sao absolutos, entretanto, dao uma 
ideia aproximada do valor dos contratos do sal, em nossos dias, o que teriam represent 
tado para a epoca em que foram arrematados. 

Utilizamo-nos da obra de A. C. Teixeira de Aragao (Loc. cit.), da obra de R, Si- 
monsen (Loc. c"t.) e do Boletim do Instituto de Economia Gastao Vidigal, da Asso- 
ciagao Comercial de Sao Paulo, n.0 17, ("Indice do custo de vida e do poder aquisitivo 
do cruzeiro na Cidade de Sao Paulo", calculado pelo Departamento de Cultura da Pre- 
feitura Municipal de Sao Paulo). (Loc. cit.), para a efetuagao das operagoes, cujos re- 
sultados encontram-se nesta tabela. 

Calculamos as redugoes dos pregos ate 1937, de acordo com as tabelas da obra de 
Simonsen (pgs. 112-113). (Loc. cit.) e, para a redugao em moeda atual, (ate 1953), to- 
mamos como base o ano de 1939 — 100; o indice do poder aquisitivo do cruzeiro, em 
1953, seria gual a 14,8. Assim efetuamos o calculo, de acordo com a formula: Cr$ 
(1953) = mil reis (1937) x 100, obtendo as cifras apresentadas. 

14,8 
(3) E' este o 1.° contrato de que dispomos. Anteriormente, o sal foi fornecido ao Brasil 

pela Fazenda Real, e o que depreendemos dos seguintes documentos: D.H. — vol. 
XVI, pg, 138 — "Registro de uma carta do vice-rei vinda do Governador Geral sobre o sal 
d'El-Rei — 16 de novembro de 1633". A.H.U.L. — "Consultas do Cons. Ultramarino sobre 
a exportagao do sal para o Brasil. Lisboa, 29 de fevereiro de 1648" Doc. 615.616 — 
(um moio equ vale a 15 alqueires. Custava o alqueire 1 pataca); Anais da Bihlioteca 
Nacional do Rio de Janeiro — vol. 37, pg. 78; Colegao Lamego — F.F.C.L. da Uni- 
versidade de Sao Paulo. Mans. 60. Carta de Pedro de Souza Pereira, 27 de maio de 
1651. (16 vintens o alqueire). 

(4) Arqufvo Nacional do Rio de Janeiro — Registro do contrato de L. de P. Caldas — 
Colegao 60. Livro 7, fls. 204 (Mans.). 

(5) A.H.U.L,. — Documentos da Bahia, caixa 10 de 1664-1665: "Contratto do sal deste 
Reino pa. o Brazil q' se fez no Conselho da fazenda com Joao de Go's de Araujo pro- 
curador gl. das Camras. do ditto Brazil por tempo de seis annos. Lisboa, 24 de setem- 
bro de 1664" (Mans.) . Acompanhado do respective alvara, datado de 25 de Janeiro 
de 1665 e da procuragao concedida a Joao de Gois de Araujo pelos oficiais da Camara 
da Cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos datada da Camara da Bahia, a 
13 de fevereiro de 1663. 

Nas Afas da Camara de Salvador, vol. 4.°, pgs. 212, 261, ha referencia ao con- 
trato feito pelo procurador Joao de Gois de Araujo, em "Rezelugam que se tomou sobre 
o Contratto do Sal fe'to na Cidade de Lixboa com os vedores da fazenda de Sua Ma- 
gestade Deos o goarde pelo procurador o Doutor loao de Gois de Arahuio. . . Ao pri- 
meiro dia do mez de lulho de rail e seis sentos e sesenta e sinco annos. . "Termo de 
Rezolugao que os offeciais da Camara tomaram sobre • pagamento das despezas que por 
conta deste Senado, tern feito na Cidade de Lixboa o Doutor loao Gois de Arauio. . . 
Aos dois dias do mez de agosto de mil seissentos e sesenta e seis annos. . .". 
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A.H.U.L. — Avulsos da Baha — "Cansulta do Conselho Ultramanno. sobre o 
que escreveram os oficiais da Camera da Bahia acerca do contrato do sal a que o pro* 
vedor nao quis dar cumprimento. Lisboa, 11 de agosto de 1665". (Mans. /net/.). 

<6) Gustavo de Freitas, em seu trabalho, "A Companhia Geral do Comerdo", pubticado na 
Revista de Historia, n.0 8, pg. 342 (doc. n.0 160), dta o seguinte documeoto, "Alvara 
aprovando o contrato de 24 de setembro de 1664, para ter inido em 1665 (1 de ja* 
neiro) pelo qual foi concedido por seis anos as Camaras do Brasil o estanque do sal 
por 4.000 cruzados por ano, que pagariam para a Fazenda Real. Arquivo Historico 
Colonial — Bahia — Papeis avulsos, 1665, junho, 26". Esses 4.000 cruzados, de acordo 
com o contrato que apresentamos, deveriam ser 14.000. E' possivel que seja um erro 
de impressao. Entretanto, nao poderiamos deixar de lado esta referenda, 4.000 cru- 
zados, ou 1:6005000 seriam aproximadamente em nossos dies, CrS 2.460.432,43. 

(7) D'H. — vol. XXIII, pg. 131, "Registo de uma provisao por que se manda pagar nas 
Capitanias do Sul me a pataca por cada alqueire de sal do Reino e seis vintens pelo do 
Cabo Frio que pessoas particulares ali levarem para a fabrica das fragatas em confir- 
magao do assento que disso se fez no Rio de Janeiro. Salvador... a 13 de fevereiro 
de 1668". 

(8) A.H-U-L. — Codice 296 do Cons. Ultr., fls. 3 e segtes. (Mans.). 
(9) 1 ano para a Fazenda Real, 1% e 2 por milheiro e ordinarias, alem de 1.000 cruzados 

de donativo para 1 so vez. 
(10) "Alvara de approvagao, rateficagao e traspasso deste contrato" — Lisboa, 26 de junho 

1673, anexo ao Contrato de Manoel Nunes Coelho. (Loc. cit.). 
(11) R. Si'monsen — Hist. Ec. do Brasil — I, pg. 275 — Carta regia de 14 de maryo de 1676. 

Anotag5es a obra de Porto Seguro, por Rodolfo Garcia, Hist. Geral do Brasil — voL 
II — la. edigao —, Publicagoes do Archivo Publico Nacional, vol. XXI — pg. 298. 

(12) A.H.U.L.. — Cod. 296 — do Cons. Ultr. — fls. 89 v. — (Mans.). — D. H. — 
vol. 33 — pg. 405, vol 68, pg 247. 

(13) Sem pagamento de propinas, sem donativo. 
(14) A.H.U.L. — Cod. 296 — do Cons. Ultr. — fls. 89 v. — (Mans.) — D.H. — 

vol. 33 — pg. 405, vol. 68, pg. 247. 
(15) A.H.U L. — Cod. 296 do Cons. Ultr. — fls. 101 (Mans.). 
(16) D.H, — LVIII, pg. 143. 
(17) "Forros pa. Fazenda Real, sem donativo ou propina, exeto as ordinarias na forma e todas 

as clausulas e condigoes do contrato que corre". 
(18) Forros para a fazenda real... propinas ordinarias. 
(19) A.H.U.L. — Cod. 296 do Cons. Ultramarino. fls. 158. (Mans.). Idem — Docs. 

Avulsos da Baha — ex. 24 de 1715. (Loc. cit.). 
(20) A.H .U .L. — Docs. Avulsos da Bahia — 1713 — Cx. 24 — "De Salvador Coresma 

Dourado ao rei sobre a encampagao do contrato e liberdade de comercio nesse ano" — 
Paraiba —• 5 setembro 1713. (Mans. Ined.) e "Consulta do Cons. Ultramarino ao rei, 
Lisboa, 10 de fevereiro de 1714". (Mans. Ined.). Publicagoes do Archivo Publico Na- 
cional — vol. XXI — pg. 299. Cartas Regies — 18-3-1713 e 18-2-1714, 

(21) Forros pa. fazenda real — propinas ordinarias. 
(22) A.H.U.L. — Cod. Cons. Ultr. 296, fls. 204-209 v. (Mans.). 
(23) A.H.U.L. — Cod. 296 do Cons. Ultr., fls. 221 e segtes. (Mans.). Idem — Docs, 

de Sio Paulo — "Carta de Manoel Velho da Costa ao rei, em 30 de outubro de 1725 
sobre o fornecimento de sal para Santos e suas dificuldades". (Mans. Ined.). 

(24) A-H.U.L. — Cod. 296 do Cons. Ultr., fls. 221 e segtes. (Mans.). 
(25) A.H-U.L. — Doc. 5071 — (Impresso). Contrato feito no Cons. Ultr. com B. L. da 

Paz, p. tempo de 3 anos "que hao de principiar do dia em que se acabarem as tres 
Frotas do Contrato antecedente, para - cada hum dos portos do Brasil e hao de acabar 
em outro tal dia". 

(26) A.H.U.L. — C6dice do Cons, Ultr. 296. (Mans.). Contrato parcial p. Pemambuco 
e Capitanias Anexas. 

(27) A.H.U.L. — Doc. 7.442 — Auto de arrematagao do Contrato do sal exportado p. o 
R. Janeiro adjudicando a Francisco Mendes. (Impresso) . 
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(28) A.H.U.Lm. — Docs, de Sao Paulo — "Condicoes para o novo contrato do sal da Ca- 
pitaoxa de Santos e distrito de Sao Paulo". (Mans. Ined.). 

(29) Media 20.166,6. 
(30) Ainda nao findara o contrato de Francisco Mendes — A.H.U.L. — Contratos do 

Brasil — "Resposta do Contratador do sal, Vasco Lourengo Veloso, a uma petigao dos 
Deputados da mesa do Comercio do Porto" — 23 de setembro de 1730. (Mans. Ined.) 
e "Carta de V. L. Veloso ao rei, Lxa., 23 de setembro de 1730". (Mans. Ined.). 

(31) A.H.U.L. — Codice 296 do Cons. Ultr. (Mans.); Idem — Reservados da Biblioteca 
— (Impresso) . 

(32) A.H.U.L. — Doc. n.0 10.750. (Impresso). 
(33) A.H.U-L. — Cod. 297 d9 Cons. Ultr., fls. 131 v. (Mans.). D.H. — I, pg. 460. 
(34) (35) T.T. — Ministerio do Reino — Consultas do Cons. Ultr. — Mago 315 —- (Mans. 

Orig. Ined.). "Certidao da divida de D. Maria Tereza de Abreu e seus filhos, da quan- 
tia de 216.480$000 rs. em Lxa., 25 novembro 1761 feita pelo Provedor do Assenta- 
mento, Miguel de Gouveia Pegado". 

(36) A-H.U.L. — Cod. 297 do Cons. Ultr,, fls. 233 (Mans.). Tbem. Impresso do A.T.C.L. 
'— ficheiro 9 — gaveta 3 — Autos de Execugao de Manuel de Bastos Viana. 

(37) A-jT.C.L. — Erario Regio — Mago 633. L 7 — Informagoes 1773, pg. 46. (Mans. 
Ined.). (Loc. cit.) . 

(38) A.H.U.L. — Doc. 19.105. Cont. do sal do Brasil feito no Cons. Ultr. com Jose 
Alvares de Sa. 

(39) A.H.U.L. — Livro da Jornada de Salvaterra — Contr. de Domingos Gomes da Costa, 
1756. 

(40) A T.C.L. — Erario Regio — Mago 633, L. 7 •—- Informagoes 1773, pg. 46. (Mans. 
Ined.) . (Loc. cit.) . . 

(41) O contrato foi encampado em 1757 — A.T.C.L. — Erario Regio — Mago 634 — L. 
3 — Representagoes — fls. 42 v. (Mans. Ined.) . (Loc. cit.) . 

(42) A.H.U.L. — Livro da Jornada de Salvaterra, fls. 13. (Mans, original). 
(43) 'A.H-U.L. — Codice 298 do Cons. Ultr., fls. 4 (Mans.); D.H. — II, fls. 313; 

Arquiv5 do Estado de Sao Paulo — Livro 189, T. Col. fls. 390. (Mans. Copia); Livro 
169 — T. Col. — Avisos e Cartas Regias (1765-1764), fls. 44. 

(44) T.T. — Ministerio do Reino — Consultas do Cons, da Fazenda — Mago 304 — "Sobre 
se pagar ou nao corretagem dos Contratos .conferidos por decreto". Lxa., 31 de Margo 
de 1819. (Mans. Ined.). — As mesmas condigoes do de 1776. 

(45) A.H.U.L. — Codice 306 do Cons. Ultr., fls. 3. (Mans.). 
(46) A.H-U.L. — Cod. 306 do Cons. Ultr,, fls. 10 v. (Mans.); Decreto original de D. 

Maria I. Caixa de Contratos do Brasil. (Mans. Ined.); T-T. — Minist. do Reino — 
Consultas do Cons, da Fazenda — Mago 304. (Loc. cit.). 

(47) A.H.U.L. S— Cod. 306 do Cons. Ultr., fls, 17 e segtes. (Mans.). 
(48) Arquivo do Estado de Sao Paulo — M. Col. 16 — PI — Doc. 1 — (18 dezbro, 1801) 

— O fim do contrato foi em 31 de Margo desse ano. Condigao 17a. das ordens que 
se expedirao pelo Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General Presidente da Junta para 
a Administragao do Sal da Real Fazenda da villa de Santos e recepgao dos cruzados 
relatives aos alqueires do sal do comercio. 

(49) Entre parentesis estao colocados os valores atualizados, em moeda brasileira, dos pregos 
do alqueire de sal nos portos de estanque do Brasil nos seculos XVII e XVIII. Nao sao 
cifras absolutas e sim, resultantes de calculos aproximados, efetuados na medida do pos- 
sivel, com o objetivo de criar um instrumento de trabalho para melhor compreensao da 
realidade historica passada, em termos atuais. 

Para chegarmos a esses resultados, utilizamo-nos da obra de A. C. Teixeira de Ara- 
gao (Loc. cit.), da obra de Roberto Simonsen (Loc. cit.) e do "Indice, do custo de vida 
e do poder aquisitivo do cruzeiro na cidade de Sao Paulo", calculado pelo Departamento 
de Cuftura da Prefeitura Municipal de Sao Paulo, publicado no Boletim n.0 17 do Ins- 
tituto de Economia Gastao Vidigal, da Associagao Comercial de Sao Paulo. (Loc. cit.). 

Efetuamos os seguintes calculos: tomamos os valores do real dos seculos XVTI e 
XVIII convertidos para o ano de 1937 (R. Simonsen, op. dt., 112, 113); multiplica- 
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mo-los pelos pregos de alqueire de sal no Brasii (sec. XVII e sec. XVT1I), para saber- 
mos quais seriam os pregos daquelas medidas em 1937. O resultado obtido foi multl- 
plicado pof 100 e dividido por 14,8, este Ultimo, tndice de poder aquisitivo do cruzeiro 
em Sao Paulo, em 1953, tomando como base o ano de 1939. Assim: Cr$ (1953) = 
mil re's (1937) x 100. 

14,8 
Os resultados dessas operagoes nos dao uma ideia de quanto Valeria em nossa moeda atuat, 
um alqueire de sal importado da Metrdpole, nos sdculos em que funcionou o estanque 
no Brasii. 

<50) Publicagoes do Archivo Publico Nacional, R. de Janeiro. Index Alfabetico das Leys, Al- 
varas. Cartas Regias, Decretos e mais Ordens que ha no Archivo da Provedorla da Fazenda 
Real feito por ordem do Ilmo. e Exmo. Snr. Conde de Rezende (R. Janeiro, 19 setembro 
de 1796) pg. 298. Deteftnina-se que o sal vindo de Portugal nao esteja pr. contrato, e 
corra por conta da Fazenda Real e o que a este respeito se deve observer — 2 cartas 
regias de 14 de margo de 1676 — Registro Geral — Livro 10, fls. 27. 

<51) Em vista das chuvas e da falta de sal era esse o prego, com excegao do sal que estivesse 
ja no Brasii, antes da frota de 1693 — D.H. — vol. XXX, pg. 412 — "Registro de uma 
Provisab de sua Magestade por que ha por bem que os Administradores do sal possam 
vender em todas as conquistas este anno o alqueire de sal por 400 rs., except© nas Capi- 
tanias do Sul, donde se vendera somente por prego de 480 rs. sem alteragao alguma com 
declaragao que esta merce se entendera no sal que trouxer dos annos passados. Lisboa, 
15 de janeiro de 1693". 

<52) Em razao da falta de sal no Reino, como nunca houve, o genero poudg ser vendido a 
esses pregos: Isto em relagao ao sal vindo da frota de 1695 — D.H. —• vol. LVII, pg. 
50, "Registro da Provisao porque Sua Magestade ha por bem que os Contratadores do 
Contrato do Sal do Brasii possam mandar vender na praga da Bahia, Rio de Janeiro e 
Pemambuco o alqueire do sal que navegar na frota do presente anno a razao de rs. 400" 
por Resolugao de Sua Magestade, de 20 de dezembro de 1695, em consulta do Conselho 
Ultramarine de 28 de novembro do mesmo ano. 

<53) Publicagoes do Archivo Publico Nacional — R o de Janeiro, vol. XXI —- Index Alfabetico 
das Leys, Alvaras, Cartas Regias, Decretos e mais Ordens que ha no Archivo da Provedoria 
da Fazenda Real, feito por ordem do Conde de Rezende. . . pg. 299 — Cartas Regias de 
18 de Margo de 1713. (Rego, Geral... Livro 18, fls. 175 v.), de 18 de Fevereiro de 
1714. (Rego. Geral... Livro 18, fls. 219 v.). 

(54) Nesse ano o Contrato foi dividido em Contratos parciais. Falta-nos o da Bahia. Temos 
o de Pernambuco e Capitan as Anexas, o do R. Janeiro e o de Sao Paulo que nao vigo- 
rou. Todos por 3 anos. 

<55) 550 rs. em Olinda e 5 leguas ao redor. Nos mais lugares da Capitania de Pernambuco, 
o sal Seria vend do a convengao das partes, 550 rs. na medida da cidade, bem entendido. 

(56) O mesmo que para Pemambuco e Olinda. 
(57) Contrato para Pemambuco, Bahia e Santos somente. 
<58) Unificagio do Contrato, 
(59) 960 rs. em Santos, livres para o Contratador e os 400 rs. impostos em cada alqueire 

para pagamento dos soldados, cobrados por um recebedor. 
(60) 720 na cidade do Rio de Janeiro e a 5 leguas ao redor. 
(61) A.T.C L. — Erario Rego — Mago 633 — Livro 7 — Informagoes 1773 — pg. 46. 

(Mans. Ined.) . (Loc. cit.) . 
<62) Pregos ate a quantia de 50.000 alqueires. O excedente seria a prego do Reino mais as 

despezas de transporte ate os armazens. 
(63) A-T.C.L. — Erario Regio — Mago 633 — Livro 7 — Informagoes 1773 — pg. 46. 

(Mans. Ined.). (Loc. cit.). 
<64) O contrato foi encampado em 1757 — A.T .C .L. — Erario Regio — Mago 634 — Livro 

3 — Representagoes —— fls. 42 v. (Mans. Indd.). (Loc. cit.). 
< 65) S6 at£ 50.000 alqueires. O excedente seria a prego do Reino, mais as despezas de trans* 

portc ate os armazens. Isto em relagao a todos os portos de estanque. 
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<66) Para os portos que haviam sido sujeitos ao regime de contrato os pregos nao deviam ex- 
ceder aos estabelecidos — Clausula XII do Alvar& de 24 de abril de 1801 — "Coll. da 
Legisla^ao Portugueza, desde a ultima compila^ao das Ordena^oes" — vol. 1791 a 1801, 
pg. 694 — "Alvar4 de 24 de abril de 1801, concedendo a liberdade de comerdo do sal 
ao Brasil, abolindo os contratos do sal e da pesca das baleias e permitindo a explora^ao 
do ferro no Brasil". 

<67) Sal fornecido pela Real Fazenda. O sal para Santos saia por 1$440 rs. porque alem dos 1$280 
rs. do pre go pelo qual era vendido pelo contrato findo, havia uma taxa de 160 rs. de 
lucro para a Fazenda Real. Nas ilbas de Sao Sebastiao, Ubatuba e em Paranagua saia a 
1$360 o alqueire, incluindo 80 rs. de lucro para a Fazenda Real — Arquivo do Estado 
do Sao Paulo — M. Col. 16 — PI — Doc. 1. 

<68) Ver o mecanismo dos calculos explicado em nota de pe de pagina relative aos pregos do 
frete do sal nos seculos XVII e XVIII. 

<69) £m 1725, era 4$800 rs. o frete do moio de sal para Santos. A.H.U-L. — "Carta de 
Manoel Bemardes ao rei, datada de Lza. Ocid., a 9 de novembro de 1725, sobre nao ser 
o Contratador do sal obrigado a mandar para a "Capitania de Santos", os 6.000 alqueires 
de sal, nao havendo embarcagoes em que se transportassem de acordo com o Contrato 
arrematado em 1724 e, sobre ter enviado para la mais de 7.500 alqueires, pagando de 
frete 4$800 rs. por moio, nao sendo obrigado a pagar mais do que 1$200 rs.". (Mans. 
Ined.) . 

<70) Para Santos era, em 1776, 5$000 por moio — Arquivo do Estado de Sao Paulo — Mago 
col. 45 — Pasta 1 — Document© 68. — Cartas de Joaquim Pedro Quintela ao Sargento 
Mor, Manuel Angelo Figueira de Aguiar. Carta de Lisboa, 3 de fevereiro de 1777. (Mam. 
Ined. Cdpfa). 
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Cl^ncias e LeUas 

Bibti@teca Central 

Grifico dos pregos de arrematacao dos contratos do sal: 1658-1788. 
(1) — £poca dos contratos parciais para cada pdrto de estanque. O numero obtido 6 a m^dia 

dos contratos de Pernambuco, Rio de Janeiro e Santos. Infelizznente nao pudemos con- 
seguir dados da Bahia. O contrato de Pernambuco foi arrematado por 12.000 crurados, 
o do Rio de Janeiro, por 30.500 cruzados, o de Santos, Sao Paulo e todo o sertao de 
Minas, por 18.000 cruzados. £ste ultimo nao vigorou. 

(2) — Prego presumivel, por ser o mesmo Contratador do periodo seguinte. 



Comentdrio do graiico doa prefos de arrematagao do contrato do sol. 

O que mais desperta a atengao no grafico apresentado e que de 1658 a 1788, um periodo 
de cento e trinta anos, os pregos de arrematagao dos contratos do sal apresentam uma notavel 
tendencia ascencional. Os contratos do seculo XVIII ultrapassam de muito os do seculo XVII 
que se mantem mais ou menos estaveis. Isto, porque o seculo XVIII e o seculo do ouro, do 
crescimento da populagao no Brasil, do povoamento de novas areas, do surgimento de grande 
numero de vilas, do desenvolvimento do pastoreio e, portanto, do aumento e valorizagao dos 
mercados brasileiros de consume. Conseqiientemente, major deveria ser o descarregamento de 
sal nos portos de estanque. Maiores interesses para os Contratadores, mais elevados os pregos 
de arrematagao do monopolio e maiores os lucres da Coroa. 

O aqo de 1722 marca uma rapida ascengao dos pregos. Em 1720 fora criada a Capitania 
das Minas Gerais. A queda brusca de 1728 assinalada no grafico e determinada pela divisao 
dos contratos e a cifra apresentada (26.165,6 cruzados) e a media dos pregos dos contratos 
de Pemambuco, Rio de Janeiro, Santos e Sao Paulo. Infelizmente, faltou-nos o contrato da 
Bahia. Dai a queda apontada, que, no grafico passa a ter um valor relative, em comparacao 
com os demais, nao significando na realidade um subito decrescimo no prego da arrematagao. 
O ano de 1732 continue a ascengao iniciada em 1722. Em seguida, surgem duas altas nos anos 
de 1738 (91.000 cruzados) e de 1744 (90.000 cruzados). Em 1738, o arrematante do con- 
trato do sal fora Manuel de Bastos Viana que esperava interessantes lucres. Entretanto, devido 
a problemas de transporte como a supressao dos navios soltos, teve grandes prejuizos, chegando 
a falencia. Seu sucessor, no entanto, manteve no mesmo nivel o prego da arrematagao (1744), 
pois o momento da arrematagao coinc.diu exatamente com a saida das frotas para o Brasil, 
podendo nelas vir o sal em abundancia. 

Os contratos seguintes — 1750 e 1758 — entretanto, ja nao atingiram os mesmos pregos, 
decaindo de tal maneira e chegando ate quase a metade dos anteriores. O contrato de 1756, 
porem, atingiu um prego bastante apreciavel. Mas, no fim de algum tempo nao pode ser cum- 
prido e foi encampado. Havia sido baixado o real decreto de 18 de novembro de 1757, se- 
gundo o qua) os Contratadores do sal eram obrigados a rnedir o genero quando fosse embarcado 
para o Brasil. Alem dlsso, nessa ocasiao as condigoes climaticas em Portugal, devido as conti- 
nuas chuvax e tempestades dificultaram muito o carregamento de sal para os^ navios causando a 
constemagao do Contratador. (Vide nota 513). Em 1758, a baixa do prego do contrato do 
sal foi atribuida as cbuvas que impediram a cultura e a colheita do genero. (Vide nota 584). 

Etn 1764, nova alta se manifesta, compensando a baixa anterior. Em 1765 foram permi- 
tidos Ok navios soltos, pelo alvara de 10 de setembro daquele ano, segundo o qual eram aboli- 
das as frotas e esquadras para o Brasil sendo declarada livre a navegagao. fuste principio foi 
mantic.o ate 1797, quando novamente foram decretadas as frotas e mantidas ate 1801. Mas, o 
contmto do sal ja havia sido arrematado em 1788, por treze anos e tres meses. 

Os mais altos pregos da arrematagao do contrato do sal — pregos que apresentam um 
certo equilibrio, como os da segunda metade do seculo XVII — correspondem aos anos de 
17 09, 1782 e 1788, em que foram os Quintela os arrematantes, Inacio Pedro e Joaquim Pedro, 
rj'.os comerciantes da praga de Lisboa, cujo interesse pelo monopolio do sal vem comprovar a 
importanda daquele comercio. (Vide os capitulos referentes aos "pregos do sal", ao "Contra- 
tador e o problema do transporte do sal para o Brasil", ao "Contratador e os outros problemas 
do comercio do sal", "A crise aguda da carestia do sal no seculo XVIII" e as respectivas notas 
de rodape). 
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sil. Lisboa, 12 de agosto de 1658. 

g) CODICE 51-VIII-2, fls. 333. — Decreto fazendo merce de quarenta 
mil cruzados a Igreja de Santa Engracia, para acabar a capela-mor, 

e que serao pagos em dez anos pela maneira seguinte: mil cruza- 
zados cada ano no Pau Brasil, mil nos direitos do sal... 

h) CODICE 51-VI-5, fls. 3, — Carta do Governo de Portugal a S. M., 

referente a cartas recebidas sobre se fazer estanque do sal para o 

Brasil. Lisboa, 16 de junho de 1632. 
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i) CODICE 51-X-2, fls. 74. — Aviso ao Conselho Ultramarine para 

que mande expedir a Secretaria de Estado, a consulta da mesraa 

Secretaria, sobre o requerimento dos negociantes do Rio Grande, a 

respeito de achar-se aquela parte do Brasil sujeita ou isenla do pri- 

vilegio concedido aos Gontratadores do sal. QUeluz, 30 de setem- 

bro de 1796 (1). 

B1BLIOTECA NACIONAL DE LISBOA: 

a) FUNDO GERAL — MANUSCRITO N.0 238, fls. 162 — Do rei de 
Portugal ao Conde de Sarzedas, Capitao General da Capitania de 

Sao Paulo sobre uma carta que recebera daquele Governador data- 

da de 30 de abril de 1734 narrando a grande falta de sal que havia 

naquela Capitania; pede um parecer sobre a melhor forma de ser 

arrematado o contrato do sal para serem evitadas semelhanles fal- 

tas de sal; refere-se, tambem, a falta de sal corao resultante do au- 

mento de populagao nas Minas da Capitania. Datado de Lisboa, a 

20 de Janeiro de 1735. 

b) IDEM, fls. 177 — Carta de D. Joao V ao governador e Capitao Ge- 

neral da Capitania de Sao Paulo, participando ter Manuel de Bastos 

Yiana rematado o contrato do sal de todo o Estado do Brasil, por 

seis anos, a principiar em 1.° de Janeiro de 1738; e ordena-lhe cum- 

pra as condi^oes que Ihe envia sobre o mesmo contrato. Lisboa, 

26 de abril de 1738. 

■c) IDEM, MANUSCRITO 805, fls. 188 — De D. Rodrigo de Souza Cou- 

tinho ao Conde de Rezende, referindo-se a um aviso do Conselho 

Ultramarino, a respeito de um requerimento dos negociantes do 

Rio Grande do Sul, sobre achar-se aquela regiao do Brasil sujeita 

ou isenta do privilegio concedido aos Gontratadores do sal. Data 
do Palacio de Queluz, a 3 de setembro de 1796. 

d) IDEM, CODICE 4.530, fls. 1 a 5 — Rella^ao do como principio a 

provedoria da capitania de Sao Paulo e do estado della. Pelo Pro- 

vedor da Fazenda da Capitania de Sao Paulo, Jose de Godoy Mo- 

reyra. (Original) S-D. E' da segunda metade do seculo XVIII. 

e) IDEM, MANUSCRITO 4.620 — Observa^oens relativas /i Agricullu- 

ra, Commercio, e Navega^ao do Continente do Rio Grande de Sao 

Pedro no Brasil Por Domingos Alz'. Branco Muniz Barreto, Caval- 

leiro professo na Ordem de S. Bento d'Aviz, e Capm. de Infantra. 

do Regimto, de Estremos. Data de 1778. 

(1) — Os verbetes desses documentos figuram no "Inventario dos Manuscritos da Biblioteca da 
Ajuda referentes a America do Sul", de Carlos Alberto Ferreira (Publicacao subs'diada 
pelo fundo Sa Pinto — Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra. Institute de Estudos Brasileiros; Impress© nas oficinas da "Atlantida" Coim- 
bra, 1946). 
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BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO — Segao de Manuscritos. 

a) DOCUMENTO II — 33, 21, 121 — Projeto de alvara abolindo o con- 
trato de pescaria de baleias e do estanco do sal no Brasil e esta- 

belecendo outros impostos que vigorarao a partir de 1.° de abril 

de 1801. (Copia). 

b) DOCUMENTO II — 33, 20, 40 — Ordem regia ao Conde da Ponte, 

governador da Bahia, para que adiantasse das salinas de Sergipe 

d'El Rei e de outros lugares proprios para a colheita do sal, isento 

ficando este de qualquer direito nao obstante o alvara de 24 de 
abril de 1-802. Palacio do Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1803. 

(Original). 

c) MANUSCRITOS SOBRE S. PAULO — DOCUMENTO II — 35, 24, 
36 — Representa^ao de Antonio Bernardo Bueno da Veiga, Manuel 

de Jesus Costa e Cintra e Joaquim Francisco de Yasconcelos a Ro- 

drigo de Souza Coutinho, solicitando o seu patrocinio para o bom 

despacho da peti^ao que enviaram a rainha D. Maria I sobre a 

concessao de habitos de Cristo aos membros componentes da Ca- 

mara Municipal de Sao Paulo em 1796. Sao Paulo, 1 de janeiro de 

1798. (Original. Com oito documentos anexos) (1). 

1NSTITUTO HIST6RIC0 E GEOGRAFICO BRASILEIRO: 

a) GONSELHO ULTRAMARINO — EVORA — tomo V, Arq. 1.2.24. 

b) CONSELHO ULTRAMARINO — EVORA — tomo VI, Arq. 1.2 25. 

c) CONSELHO ULTRAMARINO — EVORA — tomo XIX, Arq. 1.2.38 
— Codice GXVI-2-13 a 25 — Epitome das vantagens que Portugal 

pode tirar das suas Golonias do Brasil pela liberdade do Gom- 

mercio do sal naquele Continente, 

d) CONSELHO ULTRAMARINO — volume 25 — Arq. 1.2.25. 

e) CONSELHO ULTRAMARINO — BAHIA — Arq. 1.2.18. 

f) CONSELHO ULTRAMARINO — VARIOS — tomo 5.° — Arq. 1.2.12, 

g) CONSELHO ULTRAMARINO — volume 16 — Arq. 1.1.16. 

h) GONSELHO ULTRAMARINO — volume 23 — Arq. 1.2.23. 

i) LATA 19, MANUSCRITO 410 — Memoria sobre as salinas da Ca- 
pitania de Minas, por Joze Vieira do Couto. (1801). 

J) LIVRO 7, n.0 721 — Informagao Original e mais papeis sobre o 

sal — 1631. (Acompanhado de alguns impresses). 

(1) — Os verbetes destes documentos sobre Sao Paulo figuram no Cat41ogo de Manuscritos 
sobre Sao Paulo, existentes na Biblioteca Nacional, ANAIS da Biblioteca Nacional, 
vol. 74. Divisao de Obras Raras e Publicagoes. Departamento de Imprensa Nacional, 
Rio de Janeiro, 1953, pg. 49 e segtes. Doc. 99. 
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LIVBO DE BEGISTBO DE ORDENS R&GIAS DO RIO GRANDE DO 

NORTE — Cidade de Natal — 1806-1814 (1). 

T6RRE DO TOMBO : 

a) JUNTA DE GOMfiRGIO — MA^O 67 — Consulta da Junta de Co- 

mercio de 15 de novembro de 1757. 

b) MINISTERIO DO REINO — LIVRO 360 — Colecgao de Leis e Or- 

dens que proibem os navios estrangeiros assim os de guerra, como 

os mercantes nos portos do Brasil... 

c) MINISTERIO DO REINO — CONSELHO DA FAZENDA — MAGO 

294. 

d) MINISTERIO DO REINO — CONSELHO ULTRAMARINO — MA- 

gO 317. 
e) MINISTERIO DO REINO — CONSULTAS DO CONSELHO DA FA- 

ZENDA — MAgO 304. 

f) MINISTERIO DO REINO — CONSULTAS DO CONSELHO ULTRA- 

MARINO — MAgO 313. 
g) MINISTERIO DO REINO — CONSULTAS DO CONSELHO ULTRA- 

MARINO — MAgO 315. 
h) MINISTERIO DO REINO — MAgO 321. 

i) MINISTERIO DO REINO — MAgO 323. 

<i) — Cedido, gentilmente para consulta, pelo Dr. Luis da Camara Cascudo. 



DOCUMENTOS IMPRESSOS 

AT AS DA CAM ADA — DOCUMENTOS HIST6RIC0S DO ARQUIVO 

MUNICIPAL — Prefeitura do Municipio de Salvador, Bahia. Diret. do 

Arq., Divulgagao e Estatistica da Prefeitura — cidade do Salvador, Bahia, 

Tip. Beneditina. 
a) 2.° volume — 1641-1649. (ed. 1949). 

b) 3.° volume — 1649-1659. (ed. 1949). 

c) 4.° volume — 1659-1669. (ed. 1949). 

d) 5.° volume — 1669-1684. (ed. 1950). 

e) 6.° volume — 1684-1700. (ed. 1950). 

ACT AS DA CAM ABA MUNICIPAL DE S. PAULO — Publica^ao do 

Archivo Municipal de Sao Paulo. 

a) 1701-1719 — VIII — (Seculo XVIII). S. Paulo, 1916. Typ. Pi- 

ratininga. 

b) 1730-1736 — vol. X — (Seculo XVIII). Sao Paulo, 1915. Typ. Pi- 
ratininga. 

c) 1744-1748 — vol. Xll — (Seculo XVIII). Sao Paulo, 1918. Typ. Pi- 

ratininga. 

d) 1765-1770 — vol. XV — (Seculo XVIII) Sao Paulo, 1919. Typ. Pi- 

ratininga. 

e) 1788-1796 — vol. XIX _ (Seculo XVIII). Sao Paulo, 1921. Typ. Pi- 

ratininga. 

f) 1797-1809 — vol. XX — (Seculo X\TII-XIX) . Sao Paulo, 1921. Typ. 
Piratininga. 

ACT AS DA CAMARA DA VILLA DE S. PAULO — 1629-1639. — Vo- 

lume IV, seculo XVII. Public&^ao Official do Archivo Municipal de Sao 

Paulo. Sao Paulo, 1915. Duprat. 

AVISOS E CARTAS REGIAS — 1714-1729 — DOCUMENTOS INTERES- 

SANTES PARA A HIST6RIA E COSTUMES DE S. PAULO, vol. XVIII. 
Arch. Est. S. Paulo. Sao Paulo, 1896. T\p. Aurora 

CARTAS PARA A BAHIA — 1724-1726 — DOCUMENTOS HIST6RIC0S, 

vol. LXXII, Ministerio da Educa^ao e Saude, Biblioteca Nacional. Typ. Bap- 
tista de Souza, Rio de Janeiro, 1946. 

CARTAS, PATENTES E PROVISOES — 1725-1728; PORTARIAS, OR- 

JENS REGIAS, REGIMENTOS — 1732-1743. — DOCUMENTOS HISTCIU- 
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COS, vol. LXXV. Ministerio de Educa^ao e Saude. Bibliot. Nac. Typ. Bap- 

tista de Souza. Rio de Janeiro, 1947. 

CABTAS REGIAS — 1624-1651, — DOCUMENTOS HIST6RIC0S, vol. 
LXV. Minist, Ed. e Saude. Bibl. Nac. Typ. Bapthta de Souza. Rio de Ja- 

neiro, 1944. 

CAKTAS REGIAS — 1667-1681. — DOCUMENTOS HIST6RIG0S, vol. 

LXVII. Minist. Ed. e Saude. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 1945. Typ. Baptista 

de Souza. 

CART AS REGIAS — 1681-1690. — DOCUMENTOS HIST6RIC0S, vol. 

LXVIII. Minist. Ed. e Saude, Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 1945. Typ. Bap- 

tista de Souza. 

CART AS REGIAS E PROVISOES — 1730-1738. — DOCUMENTOS IN- 

TERESSANTES, vol. XXIV. Arch. Est. S.'Paulo. Typ. da Casa Ecletica. 

Sao Paulo, s-d. 

CARTAS REGIAS SOBRE A CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE. 

REVISTA DO INSTITUTO HIST6RIC0 E GEOGRAPHICO DO RIO GRANDE 

DO NORTE, volume XI, XII, XIII, 1913 a 1915. Atelier Typographico M. 
Victorino e Cia. Natal, 1916. 

CARTAS DO SEN ADO, 1673-1684. — DOCUMENTOS HIST6RICOS DO 
ARQUIVO MUNICIPAL. Prefeitura do Municipio de Salvador, 2.° volume. 
Bahia, Salvador, 1952. 

CATALOGO DE CARTAS REGIAS, PROVISOES, ALVARAS E AVISOS. 
— PUBLICACOES DO ARCHIVO PUBLICO NACIONAL DO IMPERIO, sob 

a diregao de Joaquim Pires Machado Portella, vol. 1.°. Rio de Janeiro, 
Impr. Nac. MDCCCLXXXVI. 

CATALOGO DOS DOCUMENTOS SOBRE SAO PAULO EXISTENTES 

NO ARQUIVO DO INSTITUTO H1ST6R1CO E GEOGRAFICO BRASILEIRO. 
Edicao subvencionada pela Comissao do IV Centenario da cidade de Sao 
Paulo. Sao Paulo, 1954. 

CATALOGO DOS MANUSCRITOS DA BIBLIOTECA GERAL DA UNl- 
VERSIDADE DE COIMBRA RELATIVOS AO BRASIL. — (Extractos do Ca- 

talog© de Manuscritos da Biblioteca da Universidade de Coimbra por Fran- 

cisco Morais) . Coimbra, 1941, Publicagao do Institute de Estudos Brasilei- 

ros da Faculdade de Letras de Coimbra. 

CATALOGO DOS MANUSCRITOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO 
DE JANEIRO. Tomo I. — (Extr. do vol. IV dos Annaes da mesma Biblio- 
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teca publicado sob a dire^ao do bibliotecario Dr. B. F. de Ramiz Galvao). 

Rio de Janeiro. Tip. de G. Leuzinger e Filhos. 1878. 

CATALOGO DE MANUSCRITOS S6BRE SAO PAULO EXISTENTES NA 

BIBLIOTECA NACIONAL. vol. 74. ANAIS DA BIBUOTEGA NACIONAL. 
Divisao de Obras Raras e Publica?6es. Departamento da Impresa Nacional. 

Rio de Janeiro, 1953. 

COLLECQAO CHRONOLOGICA DE LEIS EXTRAVAG ANTES POSTE- 
RIORES A NOVA COMPILACAO DAS 0RDENAQ6ES DO REINO — publi- 

cadas em 1603. 

a) Tomo II, Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1819. 

b) Tomo III, Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1819. 

c) Tomo IV, Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1819. 

COLLECQAO DE LEGISLAQAO PORTUGUEZA DESDE A ULTIMA 

COMPILAQAO DAS 0RDENAQ6ES — REDEGIDA PELO DESEMBARGADOR 

ANTONIO DELGADO DA SILVA. 

a) volume de 1750 a 1762 

b) volume de 1763 a 1774 

c) volume de 1775 a 1790 

d) volume de 1791 a 1801 

e) volume de 1802 a 1810 

f) volume de 1811 a 1820 

— Lisboa, 1830. Typ. Maigrense. 

— Lisboa, 1858. Typ. Maigrense. 

— Lisboa, 1828. Typ. Maigrense. 

— Lisboa, 1828. Typ. Maigrense. 

— Lisboa, 1826. Typ. Maigrense. 

— Lisboa, 1825. Typ. Maigrense. 

COLLECQAO DE LEGISLAQAO PORTUGUEZA DO DESEMBARGA- 

DOR ANTONIO DELGADO DA SILVA, PELO MESMO {SUPPLEMENTO A 

COLLECQAO DE LEGISLAQAO..,) 
a) volume de 1750 a 1762 — Lisboa, 1842, Typ. Luiz Correa da Cunha. 

b) volume de 1763 a 1790 — Lisboa, 1844. Typ. Luiz Correa da Cunha. 

c) volume de 1791 a 1820 — Lisboa, 1847. Typ. Luiz Correa da Cunha. 

COLEQAO DE REGIMENTOS REAIS. TOMO 2.° da COLECAO DE LE- 

GISLAQAO DE J. J. DE ANDRADE E SILVA, vol. de 1627. — Imprensa de 

J. J. A. Silva. Lisboa, 1855. 

CONTRATO DO SAL DESTE REYNO PARA O ESTADO DO BRAZIL 

QVE SE FEZ NO CONSELHO ULTRAMARINO COM BALTHESAR LOPES 

DA PAZy PGR TEMPO DE TRES ANN OS, QUE BAD DE PRINCIPIAR DO 

DIA EM QUE SE ACABAREM AS TRES FROTAS DO CONTRATO ANTE- 

CEDENTE, PARA CADA'flUM DOS PORTOS DO BRAZIL; E HAO DE ACA- 

BAR EM OUTRO TAL DIA. — Lisboa Occidental. Xa Officina de Joseph 

Menescal, Impressor da Serenissima Casa de Bragan^a. Anno de 1722. AR- 

QUIVO HISTORICO ULTRAMARINO DE LISBOA, doc. n.0 5.071. 
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CONTRATO DO SAL (Auto de arrematagao) EXPORT ADO PARA O 

RIO DE JANEIRO ADJUDICANDO A FRANCISCO MENDES. ARQUIVO HIS- 

TRICO ULTRAMARINO DE USBOA. Doc. 7.442. 

CONTRATO DO SAL DE TODO 0 ESTADO DO BRASIL QUE SE FEZ 

NO CONSELHO ULTRAMARINO, COM BENTO DA CUNHA LIMA; POR 

TEMPO DE SEIS ANNOS, E PREQO EM CAD A HUM DELLES DE SINCOEN- 

TA MIL CRUZ ADOS, E TREZENTOS MIL REIS LIVRES PARA A FA- 

ZENDA REAL. Lisboa Occidental. Na Officina de Manoel Fernandes da 
Costa. Anno de M.DGC.XXX. ARQUIVO HISTORICO ULTRAMARINO DE 

LISBOA — Reservados da Biblioteca. 

CONTRATO DO SAL DE TODO 0 ESTADO DO BRASIL, QUE SE FEZ 

NO CONCELHO ULTRAMARINO COM MANOEL DE BASTOS VIANNA, POR 

TEMPO DE SEIS ANNOS, E PREQO EM CADA HUM DELLES DE NO- 
VENT A E HUM MIL CRUZ ADOS LIVRES PARA A FAZENDA REAL. — 

Lisboa Occidental. Na Officina de Manoel Fernandes da Costa, Impressor 

do Santo Officio. Anno MDCCXXXVIII. ARQUIVO HISTORICO ULTRA- 

MARINO DE LISBOA. Doc. n.0 10.750. 

CONTRATO DO ESTANCO DO SAL DO BRASIL, QUE SE FEZ NO 

CONSELHO ULTRAMARINO COM JOZK ALVARES DE SA', POR TEMPO 
DE SEIS ANNOS, QUE HAO DE TER PR1NCIPIO NO PRIMEIRO DE JA- 

NEIRO DE MIL SETECENTOS E SINCOENTA E SEIS EM PREQO CADA 
ANNO DE CENTO E VINTE E DOIS MIL CRUZADOS, E CEM MIL REIS 

LIVRES PARA A FAZENDA REAL. Lisboa, M.DGC.LV. ARQUIVO HIS- 

TORICO ULTRAMARINO DE LISBOA, Doc. n.0 19.105. 

CONTRATO DO ESTANCO DO SAL DO BRAZIL QUE SE FEZ NO 
CONSELHO ULTRAMARINO COM JOSEPH ALVAREZ DE M1RA PARA 

ELLE E PARA SEUS SOCIOS MANOEL FERNANDES CRUZ, MANOEL 

GOMES DE CAMPOS, DOM1NGOS DE OLIVE1RA BRAGA, POR TEMPO 

DE SEIS ANNOS QUE HAO DE TER PRINCIP10 EM O PRIMEIRO DE 

JANEIRO DE MIL SETTECENTOS SESSENTA E QUATRO, POR PREQO 

EM CADA HUM DOS D1TOS ANNOS DE QUARENTA E HUM CONTOS E 

CINCO MIL REIS LIVRES PARA A FAZENDA REAL- Lisboa, na Officina de 

Joam Antonio da Costa, Impressor do Serenissimo Senhor Infante D. Pe- 

dro, e da Sagrada Religiao de Malta. Anno MDCGLXIV. ARQUIVO PUBLI- 

CO DO ESTADO DE S. PAULO, Livro 169 (T. Col.). — Avisos e Gartas 
Regias 1765-1767, fls. 44. 

CORRESPONDENCIA DO CAPITAO-GENERAL DOM LUIZ ANTONIO 

DE SOUZA — 1767-1770. — DOCUMENTOS INTERESSANTES. . . vol. XIX. 
Arch. Est. S. Paulo, 1896. Typ. Cia. Industrial Sao Paulo. 
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CORRESPONDENCIA DO CAPITAO GENERAL ANTONIO MANOEL DE 
UELLO CASTRO E MENDONQA — 1797-1803. — DOCUMENTOS INTERES- 

SANTES, vol. XXXIX. Arch. Est. S. Paulo. Sao Paulo, Typ. Diario Offic- 

1902. 

CORRESPONDENCIA DO CONDE DE SARZEDAS — 1732-1736. — 

DOCUMENTOS INTEHESSANTES..., vol. XL. Arch. Est S. Paulo. Sao 
Paulo, Typ. Andrade e Mello, 1902. 

CORRESPONDENCIA DO CONDE DE SARZEDAS — 1732-1736. — 

DOCUMENTOS INTERESSANTES..., vol. XLI. Arch. Est. S. Paulo. Sao 

Paulo, 1902. Typ. Andrade e Mello. 

CORRESPONDENCIA DOS GOVERNADORES GERAES, CONDE DE 

CASTELLO MELHOR, CONDE DE ATHOUGUIA, FRANCISCO BARRETTO, 

1648-1661. — DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. III. Bibliot. Nac. do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 1928; August© Porto e Cia. 

CORRESPONDENCIA DOS GOVERNADORES GERAES, CONDE DE 
CASTELLO MELHOR, CONDE DE ATHOUGUIA, FRANCISCO BARRETTO, 

1648-1672. — DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. IV. Bibliot. Nac. Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, 1928. Typ. August© Porto. 
CORRESPONDENCIA DOS GOVERNADORES GERAES, 1705-1711. — 

DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. XLI. Minist. Educ. e Saiide. Bibl. Nac. 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1938. Typ. Baptista de Souza. 

CORRESPONDENCIA DOS GOVERNADORES DO PARAf COM A ME- 

TROPOLE — 1752-1757. — ANNAES DA BIBLIOTEGA E ARCHIVO PUBLI- 

CO DO PARA', tomo III. Para, 1904. Typ. e Encaderna^ao do Instituto Lau- 
ro Sodre. 

CORRESPONDENCIA DO VICE-REI CONDE DE OBIDOS. DOS GO- 

VERNADORES GERAES.,, E DA JUNTA TRINA, _ 1663-1685. — DO- 
CUMENTOS HISTORICOS, vol. IX. Bibliot. Nac. R. Janeiro. Rio de Ja- 

neiro, 1929. Augusto Porto e Cia. 

DIVERSOS. DOCUMENTOS INTERESSANTES..., vol. III. Arch. Est. 

S. Paulo. Sao Paulo, 1894. Typ. da Cia. Indust. de Sao Paulo. 

DIVERSOS. DOCUMENTOS INTERESSANTES..., vol. XLIV. Arch. Est. 

S. Paulo. Sao Paulo, 1915. Typ. Cardozo Filho e Cia. 

DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CASA DOS CONTOS, copiados e ano- 

tados por Jose Afonso Mendon^a de Azevedo. ANAIS DA BIBLIOTECA NA- 

CIONAL DO RIO DE JANEIRO, vol. LXY. Rio de Janeiro, 1945. Imprensa 
Nacional. 
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DOCUMENTOS DOS ARQU1V0S PORTUGUESES QUE IMPORT AM AO 
BRAS1L, n.0 2, Sec^ao Brasileira do S.P.M. Ofic. Grafica Lda. Lisboa, S-D», 

pg. 5; trechos do "Epitome das vantagens que Portugal pode tirar das suas 

Colonias do Brasil pela liberdade do comercio do sal naquelle continente,^ 

(Bibl. de Evora, caderno 25 do Codice GXVI-2-3). 

DOCUMENTOS OFICIAIS INEDITOS RELATIVOS AO ALVARA* DE 5 

DE JANEIRO DE 17«5, QUE EXTINGUIU NO BRASIL TODAS AS FABRI- 

CAS E MANUFA TURAS DE OUROy PRAT A, SEDAS, ALGODAO, LINHO E 
La, revista do instituto historico e geografigo brasileiro, 

vol. X, 2a. ed., 1870. Tip. Joao Liicio da Silva. 

DOCUMENTOS PARA A HISTORIA DO BRASIL ESPECIALMENTE A 
DO CEARA' — 16084625. 4 volumes. Ceara. Fortaleza. Tipog. Minerva, 

1910. 3.° vol. 

DOCUMENTOS RELATIVOS AO ttBANDEIRISMO,, PAULISTA E QUES- 
T6ES CONEXAS, NO PERIODO DE 1674 a 1720... DOCUMENTOS INTE- 
RESSANTES..., vol. LIII. Arch. Est. S, Paulo. Sao Paulo, 1931. Impr. 

Official. 

DOCUMENTOS RELATIVOS AO "BANDEIRISMO" PAULISTA E QUES- 

T6ES CONEXAS, NO PERIODO DE 1711 a 1720... DOCUMENTOS INTE- 
RESSANTES..., vol. XLIX. Arch. Est. S. Paulo. Sao Paulo, 1929. Esta- 

beleciraento Graph. Irmaos Ferraz. 

DOCUMENTOS RELATIVOS A CREAQAO, EXTINQAO, E DESMEM- 
BRAMENTO DAS CAPITANIAS PE QUE RESULTOU S. PAULO... — 
DOCUMENTOS INTERESSANTES. . ., vol. XLVII. Arch. Est. S. Paulo. 

Sao Paulo, 1929. Casa Vanorden. 

GOVERN ADORES DO RIO DE JANEIRO — CORRESPONDENCIA AC- 
TIVA E PASSIVA COM A C6RTE. Livro 1.° — 1718-1725. — PUBLIGACGES 

DO ARQUIVO PUBLICO NACIONAL, volume X. Rio de Janeiro, 1910. Typ. 

do Arch. Putl. Nacional. 

GOVERN ADORES DO RIO DE JANEIRO — CORRESPONDENCIA AC- 
TIVA E PASSIVA COM A C6RTE. Livro II — 172'5-1730. PUBLIGACoES 

DO ARCHIVO PUBLICO NACIONAL, volume XV. Rio de Janeiro, 1915. 

Ofs. Graphs. Arch, Nac. 

INDEX ALFABETICO DAS LEYS, ALVARAS, CART AS REGIAS, DE- 

CRETOS E MAIS ORDENS QUE HA NO ARCHIVO DA PROVEDORIA DA 

FAZENDA REAL FEITO POR ORDEM DO ILLM,0 SNR. CONDE DE RE- 

ZENDE... PUBLIGAgOES DO ARCH. PUBLICO NACIONAL, vol. XXI. 

Rio de Janeiro, 1923. Ofs, Graphs. Arch. Nac 
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INDICE CHBONOLOGICO REMISSIVO DA LEGISLAQKO PORTUGUE- 
ZA POSTERIOR A PUBLICAQAO DO CODICE FILIPINO. COM HUM AP- 

PENDICE (...) DADO A LUZ POR ORDEM DA ACADEMIA REAL DAS SCI- 

ENCIAS DE LISBOA PELO SEU SOCIO JOAO PEDRO RIBEIRO. Segunda im- 
pressao. Lisboa, Na Typ. da mesma Academia. Anno de 1805. 6 volumes. 

INDICE DE CORRESPONDENCIA DA CORTE DE PORTUGAL COM 

OS VICE-RE IS DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO DE 1763 a 1807. PUBLI- 

CANOES DO ARCH. PUBL. NAC., vol. III. Rio de Janeiro, 1901. Impr. 

Nacional. 

INDICE DE LEGISLAQAO DE JOSE' JUSTING DE ANDRADE E SI EVA, 

vol. 3.°, Lisboa, 1855. Impr. J. J. A. Silva. 

INDICE DOS OFICIOS DIRIGIDOS A CORTE DE PORTUGAL PELOS 

VICE-RE1S DO BRAZIL NO RIO DE JANEIRO DE 1763 d 1808. PUBLI- 
CAQOES DO ARCH. PUBL. NACIONAL, vol. II. Rio de Janeiro, MDCCC- 

LXXXIX. Impr. Nac. 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS INEDITOS DE INTERESSE PARA 

A HISTORIA DE S. PAULO- Biblioteca Nacional de Lisboa — Fundo Ge- 

ral. E. Simoes de Paula. REVISTA DE HISTORIA: 

n.® 9 — Janeiro-mar^o de 1952. Ano III, pg. 195. Inds. Graf. Jose 

Atagalhaes Ltda. Sao Paulo. 

n.® 10 — Abril-junho de 1952. Ano III, pg. 477. Idem. 

n.® 11 — Julho-setembro de 1952. Ano III, pg. 213. Idem. 

n.® 12 — Outubro-dezembro de 1952. Ano III, pg. 477. Idem. 

INVENTARIO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO BRASIL EXIS- 
TENTES NO ARQUIVO DA MARINHA ULTRAMAR DE LISBOA ORGAN!- 

ZADO POR EDVARDO DE CASTRO E ALMEIDA. ANNAES DA BIBLIO- 
TECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, volumes: 

a) XXXI — I. Bahia — 1613-1762. (Rio de Janeiro. Off. Graph. BibL 

Nac., 1913). 

b) XXXIT — II. Bahia — 1763-1786. (Rio de Janeiro. Off. Graph. BibL 
Nac., 1914). 

c) XXXIV — HI. Bahia — 1786-1798. Rio de Janeiro. Off. Graph. Bibl. 

Nac., 1914). 

d) XXXVI — IV. Bahia — 1798-1800. (Rio de Janeiro. Off. Graph BibL 
Nac. 1916). 

e) XXXVII — V. Bahia — 1801-1807. (Rio de Janeiro. Off. Graph. BibL 

Nac., 1918). 

f) XXXIX — VI. Rio de Janeiro — 1616-1729. (Rio de Janeiro. Off. 

Graph. BibL Nac., 1921). 
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g) XLVI — YII. Rio de Janeiro. 1747. (Rio de Janeiro. Off. Graph. 

Bibl. Nac., 1934). 

h) L — VIII. Rio de Janeiro. 1747-17.55). (Rio de Janeiro. Off. 
Graph. Bibl. Nac., 1936). 

INVENTARIO DOS MANUSCBITOS DA BIBLIOTECA DA AJUDA RE- 

FERENTES A AMERICA DO SUE. Carlos Alberto Ferreira. Publica^ao sub- 
sidiada pelo fundo Sa Pinto — Universidade de Coimbra. Faculdade de Le- 

tras da Universidade de Coimbra. Instituto de Estudos Brasileiros. — 

Impresso nas oficinas da "Atlantida", Coimbra, 1946. 

JNVENTARIOS E TESTAMENTOS {PAPEIS QUE PERTENCERAM AO 
1.° CARTORIO DE ORFAOS DA CAPITAL). Publicacao Off. do Archivo do 

Estado de Sao Paulo. Typ. Piratininga. Sao Paulo, 1921, 

LEGISLAQAO PORTUGUEZA RELATIVA AO BRASIL PELO DESEM- 

BARGADOR VIEIRA FERREIRA. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO 

E GEOGRAPHTCO BRASILEIRO, tomo 105, vol. 159. Rio de Janeiro, 1929, 
Impr. Nac. 

LIVRO 1.° DE REGIMENTOS — 1548-1653. DOCUMENTOS HISTORI- 

COS, vol. LXXVIII. Minist. Ed. e Saiide. Bibl. Nacional Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro, 1947. Tip. Baptista de Souza. 

LIVRO DOS TERMOS, HOMENAGENS E ASSENTOS EM 0 ANNO DE 

1709, O PRM.0 DO GOVERNO DO SNR. ANT.0 DE ALBUQUERQUE COELHO 
DE CARV.0. PUBLICAGOES DO ARCH. PUBL. NAC., vol. YII. Rio de Ja- 

neiro, MDCGCCVII. 

NOVOS DOCUMENTOS PARA A HIST6RIA COLONIAL. F. Borges de 
Barros. Bahia. Impr. Oficial do Estado. 1931. 

OFFICIOS DO GENERAL BERNARDO JOSE' DE LORENA AOS DIVER- 

SOS FUNCIONARIOS DA CAPITAN1A, 1788-1795. DOCUMENTOS INTERES- 
SANTES..., vol. XLVI. Arch. Est. Sao Paulo. Sao Paulo, 1924. Duprat e 

Cia. 

ORDENS BEAES, 1700-1725. REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL DE 
S. PAULO, Ano I, vol. II. Publ. da Diret. do Protoc. e Arq. da Prefeitura. 
Sao Paulo, 1934, Impr. Of. do Estado de Sao Paulo. 

ORDENS REGIAS, 1721-1730. REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, 

vol. XXXIII, Ano II, mar^o, 1937. Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, 

t)ept.0 de Cultura. Sao Paulo, 1937. 
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ORDENS REGIAS, 1721-1730. REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, 
vol. XXXVI, Ano III, junho, 1937. Prefeitura do Municipio de Sao Paglo, 

Dept.® de Cultura, Sao Paulo, 1937. 

ORDENS REGIAS. REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LVIIr 

Ano V, maio de 1939. Prefeitura do Municipio de Sao Paulo. Dept.* de Cul- 

tura. Sao Paulo, 1939. 

ORDENS REGIAS. REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. XCII, 

Ano IX, agosto-setembro de 1943. Prefeitura do Municipio de Sao Paulo. 

Departamento dc Cultura. Sao Paulo, 1943. 

ORDENS REGIAS. REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. XCIII„ 

Ano IX, outubro-novembro-dezembro de 1943. Prefeitura do Municipio dc 

Sao Paulo. Departamento de Cultura. Sao Paulo, 1943. 

ORDENS REGIAS, 1740. REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, noL 

XGVII, Ano X, julho-agosto de 1944. Prefeitura do Municipio de Sao Paulo. 

Departamento de Cultura, Sao Paulo, 1944. 

PATENTES. PROVISOES E ALVARAS — 1631-1637. DOGUMENTOS 

HISTORICOS, vol. XVI .Biblfot. Nac. R. Janeiro.' Rio de Janeiro, 1930. 

Typ. Monroe. 

PA TENTHS, PROVISOES E ALVARAS — 1637-1639. DOCUMENTOS 

HISTORICOS, vol. XVII. Bibl. Nacional. R. Janeiro. Rio de Janeiro, 1930- 

Typ. Monroe. 

PATENTES (1677-1678), FORAES, DOAQOES, REGIMENTOS E MAN- 

DADOS (1534-1551). DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. XIIT. Bibl. Nnc, 

R. Janeiro. Rio de Janeiro, 1929. Augusto Porto e Cia. 

PORTARIAS 1720-1721. DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. LXIX, Mi- 

nist. Ed. e Saiide. Bibl. Nac. H. Janeiro. Rio de Janeiro, 1945. Typ. Bap- 

tista de Souza. 

PORTARIAS E CART AS DOS GOVERN ADORES GERAES E GOVERNO 

INTERINO. 1670-1678. DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. VIII. Bibl. Nac. 

R. Janeiro. Rio de Janeiro, 1929. Augusto Porto e Cia. 

PORTARIAS DOS GOVERNADORES GERAES. FRANCISCO BARRETO. 

CONDE DE OB I DOS, ALEXANDRE DE SOUZA FpEIRE, 1660-1670. DO- 

CUMENTOS HISTORICOS, vol. VH. Bibl. Nac. R Janeiro. Rio de Janeiro, 

1929. Augusto Porto e Cia. 
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PROVEDORIA DA FAZENDA REAL BE SANTOS, LEIS, PROVISOES, 

ALVARAS, CARTAS E ORDENS REAES. DOGUMENTOS HISTORICOS, vol. 

I. Archive NacionaL R. Janeiro, 1928. Braggio c Reis. 

PROVEDORIA DA FAZENDA DE SANTOS: I — LEIS, PROVISOES, 

ALVARAS, CARTAS E ORDENS REAES; II — LlVRO DA JUNTA DE ARRE- 

CADAQAO DA FAZENDA REAL. DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. II; 

Arch. Nac. R. Janeiro, 1928. Augusto Porto e Cia. 

PROVISOES — 1717. DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. LII. Minist. 
Ed. e Saiide. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio de Janeiro, 1941. Typ. Baptista 
de Souza. 

PROVISOES — 1722-1725. DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. XLVI. 
Minist. Ed. e Saiide. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio de Janeiro, 1939. Typ. 

Baptista de Souza. 

PROVISOES — 1725-1727 — DOCUMENTOS HISTORICOS, vol. XL VIE 

Minist. Ed. e Saude. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio de Janeiro, 1940. Typ. 

Baptista de Souza. 

PROVISOES, PATENTES, ALVARAS — H390-1G93. — DOCUMENTOS 

HISTORICOS, vol. XXX. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio de Janeiro, 1935. Typ. 
Arch. Hist. Brasileira. 

PROVISOES, PATENTES, ALVARAS — 1095-1697 — DOCUMENTOS 

HISTORICOS, vol. LVII. Minist. Ed. e Saude. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio 

de Janeiro, 1942r Typ. Baptista de Souza. 

PROVISOES, PATENTES, ALVARAS, CARTAS — 1648-1711 _ DO- 

CUMENTOS HISTORICOS, vol. XXXIII. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio de Ja- 
neiro, 1936. Typ. Arch, de Hist. Brasileira. 

PROVISOES, PATENTES, ALVARAS, CARTAS — 1692-1712 _ DO- 

CUMENTOS HISTORICOS, vol. XXXIV. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio de Ja- 

neiro, 1936. Typ. Arch, de Hist. Brasileira. 

PROVISOES, PATENTES, ALVARAS. M AND ADOS, 1651-1693. — DO- 

CUMENTOS HISTORICOS, vol. XXXII. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio de Ja- 

neiro, 1936. Typ, Arch, de Hist. Brasileira. 

PROVISOES, PATENTES, ALVARAS, SESMARIAS, MANDADOS, etc 

— 1662-1664. DOCUMENTOS HISTORICOS, voi XXI. Bibl. Nac. R. Ja- 

neiro. Rio de Janeiro, 1933. Typ. Arch, de Hist. Brasileira. 

PROVISOES, PATENTES, ALVARJLS, SESMARIAS, MANDADOS, etc 

— 1670-1672. — DOCUMENTOS HISTORICOS. vol. XXIV. Bibl. Nac. R. 

Janeiro. Rio de Janeiro, 1934, Typ. Arclv Hisl. Brasileira. 
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PROVISOES, PATEKTES, ALVARAS, SESMARIAS, MAyDADOS, etc. 

— 1678-1681. DOCUMENTOS HISTORIGOS, vol. XXVII. Bibl. Nac. R. 

Janeiro. Rio de Janeiro, 1934. Typ. Arch, de Mist. Brasileira. 

REGISTO DE CARTAS REGIAS, 1678-1684. L. 2. Cod. 1-19-17-2. — 

DOCUMENTOS HISTORIGOS, toI. LXXXII, Minist. Ed. e Saiide. Bibl. Nac. 
R. Janeiro. Rio de Janeiro, 1948. 

REGISTO DE CARTAS REGIAS, 1683-1697 — DOCUMENTOS HISTO- 
RIGOS, vol. XXXIII. Minist. Ed. e Saiide. Bibl. Nac. R. Janeiro. Rio dc 

Janeiro, 1949 

REGISTO DE CARTAS REGIAS... 1697-170:). — DOCUMENTOS HIS- 

TORIGOS, vol. LXXXIV. Minist. Ed. e Satide. Bibl. Nac. R. Janeiro. Di- 

visao de Obras Raras e Publica^oes. Rio de Janeiro, 1949. 

REGISTO DO CONSELHO DA FAZENDA — BAHIA, 1670-1699. — DO- 

CUMENTOS HISTORIGOS, vol. LXIV. Minist. Ed. e Saiide. Bibl. Nac. R. 

Janeiro. Rio de Janeiro, 1944. Typ. Baptista de Souza. 

REGISTO GERAL DA CAMARA MVyiClPAL DE S. PAULO — 1796- 

1803. — PUBLICAGaO DO ARCH. MUNICIPAL DE S. PAULO, vol. XII 

(seculos XVIJI-XIX) . Sao Paulo, 1921. Typ. Piratininga. 

TRASLADO DO LIVRO COPIADOR, QUE SERVIO AO .LVAO DE MIL 
SETE CENTOS E TRINTA ANN OS ATHE 0 DE MIL SETECEXTOS SIX- 

COENTA E DOUS MAXDADO COPIAR POR ACORDAO DE VEREAXCA DE 

JANEIRO DE 1807... — ARQUIVO DO DISTRUO FEDERAL — REVIS- 
TA DE DOCUjMENTOS PARA A HISTORIA DA CIDADE DO RIO DE JA- 

NEIRO. 

a) vol. 3.°, 1896 —- Rio de Janeiro, Typ. Carvalhaes — 1896, Redacao- 
e Adniinistra(;ao do Arq Municipal. 

b) vol. i.\ 1897 — Rio de Janeiro, Typ. Car\alhaes — 1897. Reda^ao 
e Administracao do An;. Municipal. 

c) vol. 1.°, 1950 — Rio de Janeiro, 1951. Prefeitura do Distrito Fe- 
deral, Departamento de Historia e Documcntagao. 

Departamento da Imp. Nac. Rio de Janeiro. 

VERBETES PARA A HISTORIA DO BRASIL (pertencentes a Biblioteca 

Nacional de Lisboa. Fundo Geral). ANAIS D\ BIBLIOTECA NACIONAL 

DO RIO DE JANEIRO, volume LI, pg. 391. 1929 Ministerio de Educacaa 
e Saiide. M. E. S. — Servi^o Grafico. Rio de Janeiro, 1938. 





CRONISTAS, INFORMANTES E VIAJANTES 

ABREU, MANOEL CARDOSO DE — Divertimenlo Admiravel — para os 

hisloriadores observarem as machinas do mundo reconhe- 

cidas nos sertoes da navega(?ao das Minas de Cuyaba e Matto 

Grosso. Anno de 17S3. Revista do Instituto Historico e Geo- 

g rap hi co de Sao Paulo — volume VI — Sao Paulo, 1900- 

1901. 

AMBAUER, HEXRIQUE SCHUTEL — A Provincia do Rio Grande do Sul 
— Descrip^ao e Viagens — Revista do Instituto Historico e 

Geographico Brasileiro — tomo II, Kio de Janeiro, 1888. 

AN6XIM0 — Almanaques da Cidade do Rio dc Janeiro para os anos de 
1792 e 1794. AXAIS da Bibliotccu Nacional do Rio de Ja- 

neiro — vol. LIX-1937. Ministerio da Educa^ao. Rio de Ja- 
neiro, 1940. 

ANONIMO — Descobrimento das Minas Geraes — Relato sobre a Gapi- 
tania — Revista do Instituto Historico e Geographico e Et- 

nographico do Brasil — tomo XXI\ — vol. 32. Rio de Ja- 

neiro, 1866. 

ANONIMO —- Descripgao Geographica da Capitania de Matto Grosso. 
Anno de 1797 — Revista do Instituto Historico e Geographico 

Brasileiro —tomo XX — Rio de Janeiro, 1857. — 2.° trimcstre. 

ANONIMO — Descrip^ao Geographica, topographica, historica e politica 
da Capitania das Minas Geraes — seu descobrimento, estado 

civil, politico e das rendas reaes. (1781). (Documento da 

Real Biblioteca da Ajuda) — Revista do Instituto Historico e 
Geographico Brasileiro — tomo lAXJ — parte la. Rio de Ja- 

neiro, 1909. 

ANONIMO — - Descripgao dos Sertoes de Minas, Despovoa^ao^suas causas 
e, meios de os fazer florentes — Remsta do Instituto Historico 

r Geographico Brasileiro — tomo XXV — Rio de Janeiro, 

1N62. 1.° trimestre. 

ANONIMO - Discurso sobre a conveniencia dr se fortificar a cidade da 

Babia capital do Brazil —• (Copia da Biblioteca Publica Ebo- 
rense) — Revista do Instituto Historico e Geographico Bra- 

sileiro — tomo LVI — parte la. Rio de Janeiro, 1893. 

ANONIMO — Informa?ao do Estado do Brasil e de suas necessidades — 
Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro — 

tomo XXV. Rio de Janeiro, 1862 — 1.° trimcstre, 

ANONIMO — Informa^ao sobre as minas do Brasil (Manpscrito da Bi- 
blioteca de Ajuda, s-d) — AXAIS da Biblioteca Xarional do 

Rio de Janeiro, vol. LVII — Rio de Janeiro — 1935. 
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ANON1MO — Memoria Historica da Gapitania de Minas Geraes — Eevista 
do Archivo Publico Mineiro. Belo Horizonte, 1897 — Anno 11. 

AN6NIM0 —■ Memoria Historica da Cidade de Cabo Frio e de todo o. sen 
distrito compreendido no termo de sua jurisdic^ao. Anno de 

1797 — Eevista do Instituto Historico e Geographico Brasi- 
leito — Tomo XLYI — parte la — - Rio de Janeiro, 1873. 

AN ON 1M 0 — Memorias Publicas e Economicas da Cidade de Sao Sebas- 

tian do Rio de Janeiro — para nso do vice-rei Luiz de Vas- 

concellos — Por observa^ao curiosa dos annos de 1779 ale 

o de 1789. Eevista do Instituto Historico e Geographico Bra- 
sileiro — Tomo XLVII — parte la. Rio de Janeiro, 1884. 

AN6NIMO — Rcteiro do Maranhao a Goiaz pcla Gapitania do Piauhi. Ee- 

nsfa do Instituto Historico e Geographico Brasileiro — vol. 

99 — tomo LXII — parte la. (1.° e 2.° trimestres) — Rio de 
Janeiro, 1900. 

ANTONIL, ANDRE' JO AO — (Joao Antonio Andreoni) — Cultura e opu- 

learia do Brasil (com estudo bic-oibliographico por Affonso 

de Taunay) — Editora Companhia Meihoramentos de Sao 

Paulo, 1923. 

AEAUJO, JOSE' DE SOUZA AZEVEDO PIZAEEO E — Memorias Histo- 

ricas do Rio de Janeiro — prefacio de Rubens Borba de Mo- 

raos. Ministerio de Educagao e Sadde. Instituto Nacional do 

Livro. Biblioteca Popular Brasileira. Imprensa Nacional. 

Rio de Janeiro. 2.° vol., 1945; 7.° vol., 1948; 8.° vol., tomos 1 

o 2, 1948 e 9.° vol., 1948. 

BEEEEDO, BEENAEDO PEEEIEA — ANNAES Historicos do Estado do 
Maranhao em que se da noticia do seu descobrimento, e tudo 

o i.iais que nelle tern succedido deide o anno em que foy des- 

cuberto ate o de 1718: oferecidos ao Augustissimo monarca 

D. Joao V nosso Senhor. Escrito por Bernardo Pereira de 

Bcrredo, do Conselho de S, Magcstade, Governador, e Capi- 
tao General, que foy do mesmo Estado, e de Mazagao. Lisboa. 

Na cfficina de Francisco Luiz Amcno, Impressor da Congrega- 

gao Cameraria da Santa Igieja de lasboa. M.DCG.XLIX. 

BETTENDOBF, JOAO FELIPE — Gronica dos padres da Companhia de 

Jesus no Estado do Maranhao. Eevista do Instituto Historico 

c Geographico Brasileiro. LXXH parte la., 1909. Rio de 

J'jneiro. Imprensa Nacional, 1910. 

BE1TO, PAULO JOZE MIGUEL DE — Memoria Politica sobre a Gapitania 

de Santa Catharina, escripta no R:o de Janeiro em o anno de 

1810 por Paulo Joze Miguel de Biito, Ajudante de Ordens, 

que foi, do Governo da mesma Gapitania. Lisboa. Na Typo- 

grafia da mesma Academia 1829 . 
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CARDIM, FERyfAO P. — Tratados da Terra ** Gente do Brasil — (Intro- 

du^ao e notas de Baptista Caetano. Capistrano de Abreu e 

Rodolfo Garcia) — Editora Nacional, Sao Paulo, 1939. 

CASTRO, MARTINHO DE MELLO E — Instmc^ao para o Visconde de 

Rarbacena: Luiz Antonio Furtado de Alendon^a, Governador 

e Capitao General da Capitania de Minas Geraes. Revista do 

Inslituto Historico e Geographico Brasileiro — Tomo VI —- 

n.® 21, Hio de Janeiro, 1844. 

CLETO, MARCELLINO PEREIRA — Di5>sertai;ao a respeito da Capitania 

de Sao Paulo, sua decadencia e modo de restabelecel-a, es- 

cripta por Marcelino Pcreira Clctn, em 25 de Outubro de 
1782. ANNAES da Biblioteca Xo -ional do Rio de Janeiro, 

v jkune XXI; 1899. Rio de Janeiro, 1900. 

CHAVES, ANTONIO JOSE' GONQALVES —- Memorias Economo-Politicas 

de \ntonio Jose Gon^alves Chaves. Revista do Inslituto His- 

loiico do Rio Grande do Sul — He III trimestres. Porto 

Alegre, 1922. Ano II. 

COELHO, JOSE' JOaO TEIXEIRA — Instrucgao para o Governo da Gapi- 

iania de Minas Geraes por Jose Joao Teixeira Coelho — i)c- 
sembargador da Relagao do Porto, 1780. Revista do Inslituto 

Historico e Geographico do Brasil — tomo XV — 1.° trimes- 

tre de 1852, 2a. edi^ao. Rio de Janeiro, 1888". 

FONSECA, JOSE' GONCALVES DA — Noticia da Silua^ao de Mato Grosso 

e Cnyaba: Estado de Minas e Outras Minas e Xovos Dosco- 

briiiientos de Ouro e Diamantes -- Revista do Inslituto His- 

lorico e Geographico Brasileiro - - tomo XXIX — vol. 32. 

Rio de Janeiro, 1866. 

HERIARTE, }IAERIClO DE — Descrip^am do Maranham, Para, Corupa e 

Rio das Amazonas, feita por Mamicio de Heriarte, Ouvidor 

Geval, Provedor-mor e Auditor, quc foi pelo Governador 0. 

Pedro de Mello, no anno de 1662. Vienna D'Austria — Ini- 

nrcnsa do filho de Carlos Gerold - 1874. 

JONGE, GEDEON MORRIS DE — Relatorios e Cartes de Gedeon Morris de 

Jonge no tempo do domlnio holandez no Brasil — Revista do 

inslituto Historico e Geographico B-osileiro — vol. 91 — to- 

mo LVHI — Rio de Janeiro, 1895. 

LAVAL, PYRARD DE — Viagem de Francisco P>rard de Laval contendo a 

no'.icia de sua navega^ao as Indias orientals, ilhas de Maldi- 

Va, Maluco e ao Brasil (160J a Kill,1. Versao portuguesa cor- 

reeta e anotada por Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara. Ed. 

Revista e actualizada por A. de Magalhaes Basto. Livraria 

Civiiiza^ao Editora — Porte (1944) — 2.° volume. 

LAVAL, FRANCISCO PYRARD DE — Extracto das Viagens de Francisco 
Pyrard de Laval, relative a es-ada drste navegante no Brasil, 
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em 1610. Revlsta do Institute Historico e Geographico de S. 

Pauio, vol. XIII — 1908. Sao Paulo, 1911. 

MACHADO, FRANCISCO XAVIER — Memoria Relitiva as Gapitanias do 

Piauhy e Maranhao — Revista do Instituto Historico e Geo- 

graphico Brasileiro — tomo XYIl. Uio de Janeiro, 1854. 

MATTOS, RAYMUNDO JOSE, DA CUNHA — Ghorographia Historica da 

Provincia de Goyaz por Raymundo Jose da Gunha Mattos, ca- 

valheiro da ordem de S. Bento de Aviz, brigadeiro dos exer- 

citos nacionaes e imperiaes, e governador das armas da mes- 

ma provincia. Revista do Instituto Historico e Geographico e 

Etnographico do Brasil. Tomo XXXVII — Rio de Janeiro, 
1874 — 2.° trimestre. 

MENEZES, JOZE' CEZAR DE — Ideia da Popula^ao da Capitania de Per- 

nambuco e das suas annexas, exten^ao de suas costas. Rios 

o Povoagoes notaveis. Agricultura, ndmero dos Engenhos, 
Conlractos, e Rendimentos Reaes, augmento que estes tem li- 

do etc. desde o anno de 1771 em que tomam posse do governo 

oas mesmas Gapitanias o governador e Gapitam General. AN- 

NAES da Biblioteca Nacional — vol. XL (1918). Rio de Ja- 
neiro, 1923. 

MENEZES, D. RODRIGO JOZE' DE — Exposi^ao do Governador D. Rodrigo 

Jose de Menezes sobre o estado da dccadencia da Capitania 
de Minas Geraes e meios para remedial-o. Revista do Archivo 

Publico Mineiro — Belo Horizonte, 1897. Ano II. 

MENEZES, LJJIZ BARBA ALARDO DE — Memoria sobre a Capitania do 

Ceara. (Copia d'um documento existente no Archivo). Re- 

vista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro — Tomo 
XXIV — parte la. — Rio de Janeiro, 1871. 

NOTICIA PARTICULAR DO CON TIN EN TE DO RIO GRANDE DO SUL — 

(Copia de urn manuscrito original existente no Archivo do 

Imperio). Revista do Instituto Historico e Geographico Bra- 

sileiro — Tomo XXI — Rio de Janeiro, 1858 — 3.° trimestre. 

NUNES, ANTONIO DUARTE — Almanac Historico da Gidade de Sao Se- 

Lastiao do Rio de Janeiro composto por Antonio Duarte Nu- 

nes, tenente de Bombeiros do regimento de Artilharia desta 

Pra^a — Anno de 1799. Revista do Instituto Historico e Geo- 
graphico Brasileiro — Tomo XXI —- Rio de Janeiro, 1858. 

OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGUES VELLOSO DE — Memoria sobre o 

Melhoramento da Provincia de Sao Paulo applicavel em 

grande parte as Provincias do Brasil. Revista do Instituto 

Historico e Geographico Brasileiro — Tomo XXXI — Rio de 

Janeiro, 1868. 

OTTONI, JOSE* ELOI — Memoria sobre o estado actual da Capitania de 

Minas Geraes por Jose Eloi Ottoni, estando em Lisboa, no 
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anno de 1798. ANNAES da Biblioteca Nacional do Bio de 

Janeiro, vol. XXX (1848). Rio de Janeiro, 1908. 
PERE1RA, JOSE' SATURNINO DA COSTA _ Apontamentos para a for- 

ma^ao de um roteiro das costas do Brasil. Rio de Janeiro, 

Tipographia Nacional, 1848. 
PITTA, SEBASTIAO DA ROCHA — Historia da America Portugueza — 
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