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EXPLICAQAO 

O estudo geografico das cidades brasileiras levou-nos, dentro de 

compreensivel desejo de fazer comparagoes, a indagar qual o pa- 

norama urbano do Brasil de outros tempos. Infelizmente, as fontes 

consultadas nao conseguiram satisfazer, nem de longe, a nossa curio- 

sidade como geografo. Tentamos, entao, num esforgo ingente, rea- 

lizar a tarefa, que melhor e com maiores razoes deveria caber a um 

historiador. Evidentemente, nao procuramos fazer um estudo de 

carater historico. Embora diga respeito ao passado — nao ao pas- 

sado em si mesmo, mas estreitamente ligado ao presente, como base 

para indispensaveis comparagoes e como element© fundamental da 

evolugao de fatos geograficos —, estamos convencidos de que rea- 

lizamos um trabalho que, pelo assunto e sobretudo pelo metodo 

seguido, e de Geografia. Trata-se, como esclarece seu sub-titulo, de 

um modesto ensaio de Geografia Urbana retrospectiva, apresenta- 

do a Decima Assembleia Geral Ordinaria da ASSOCIAQAO DOS 

GE6GRAFOS BRASILEIROS, reunida na cidade de Garanhuns 

(Pernambuco), em julho de 1955, onde recebeu a desejada critica 

e mereceu a honra de figurar nos "Anais" daquela entidade cientifica. 

Publicando-o sob a forma de "Boletim" de nossa Faculdade, fa- 

zemo-lo por duas importantes razoes: em primeiro lugar, porque foi 

no exercicio da catedra de Geografia do Brasil que tivemos oportu- 

nidade de arquiteta-lo e, em seguida, elabora-lo; em segundo lugar, 

para que possa receber a critica de outros conhecedores do assunto, 

uma vez que apenas desejamos sejam sanadas suas falhas e incor- 

regoes. 

AROLDO DE AZEVEDO 

Catedratico de Geografia do Brasil 
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I 

UM ESTUDO DE GEOGRAFIA URBANA 

RETROSPECTIVA 

Kepartigao geogra- De acordo com o censo de 1950, existiam 

fica das cidades em nosso pais 1.890 municipios, o que signi- 

brasileiras fica que, no ponto de vista politico-adminis- 
trativo, o Brasil possuia, naquele ano, nada 

menos de 1.890 cidades, uma vez que "a sede do municipio tern 

a categoria de cidade e Ihe da o nome", conforme o estatuido pelo 

Decreto-lei n.0 311, de 2 de margo de 1938, em seu artigo 3.°. 

Dentro desse total e levando em conta apenas a populagao 

urbana, assim se repartiam tais aglomerados: 

Cidades 

Ate 5.000 hab  1.453 

De 5.001 a 10.000   230 

De 10.001 a 20.000   108 

De 20.001 a 50.000   64 

De 50.001 a 100.000   21 

De 100.001 a 200.000   3 

Com mais de 200.000 hab  8 

Evidentemente, seria um erro afirmar que esses 1.890 centres 

urbanos devem ser considerados verdadeiras cidades, de acordo com 

o conceit© geografico desta palavra, pois a grande maioria nao apre- 

senta as caracteristicas culturais e sociais, a estrutura, as caracte- 

risticas demograficas e as fungoes geralmente apontadas pelos geo- 

grafos para que possam ser como tais classificados (1) . 

(1) — Consultem-se, a proposito, principalmente: LAVEDAN (Pierre), Goographie des 
Villes, Lib. Gallimard, Paris, 1936; MONBEIG (Pierre), O estudo geografico 
das cidades, em "Revista do Arquivo Municipal', n.0 LXXIII, Sao Paulo, 1941; 
CHABOT (Geqrges), Les Villes, L:b. Armand Colin, Paris, 1948; TAYLOR 
(Griffith), Urban Geography — A study of site, evolution, pattern and classifi- 
cation in Villages, Towns and Cities, ed. Methuen, Londres, 1949, de que existe 
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Acreditamos estar mais proximos da realidade se tomarmos 

como limite mmimo para a conceituagao das cidades (na falta de 

outro criterio) a populagao urbana de 10.000 hab. Nesta hipotese, 

existiriam, em 1950, apenas 204 aglomerados urbanos que merece- 

riam aquela designagao, no ponto de vista da Geografia. 

Ora, se procurarmos verificar como se realizava a reparticao 

geografica dessas duas centenas de cidades, chegaremos as seguintes 

conclusoes: 

a) nada menos de 95% daquele total achavam-se concentra- 

dos em apenas tres regioes brasileiras — o Sul, o Leste e o Nordeste; 

b) 79% daquele total encontravam-se nas duas primeiras 

das regioes citadas: o Sul, com 92 cidades (45%) e o Leste com 

70 cidades (34%); 

c) apenas cinco Estados brasileiros congregavam 69% da- 

quelas cidades, a saber: Sao Paulo com 56 (27%), Minas Gerais 

com 35 (17%), Rio Grande do Sul com 23 (11%), Pernambuco 

e Rio de Janeiro com 15 cada um (7%); 

d) o Sul e o Leste podem ser considerados as regioes mais 

urbanizadas do nosso pais, o que esta de acordo com a excepcional 

posigao ocupada por essas regioes quanto a populagao e ao poderio 

economico. 

Se examinarmos o assunto sob o prisma da concentragao urba- 

na, sera possivel fazer as seguintes constatagoes: 

a) em 1950, 11.840.195 habitantes (22% do total brasileiro) 

viviam naquelas 204 cidades; 

b) desse total, porem, 74% viviam em apenas 32 cidades, 

isto e, as que possuiam mais de 50.000 hab. em sua populagao ur- 

bana, correspondendo a 8.434.220 hab. (16% do total brasileiro); 

c) nao e so: 58% da populagao urbana do pais (6.873.253 

hab.) estavam concentrados em apenas 11 cidades, isto e, as de 

mais de 100.000 hab. 

Em face dos ultimos dados citados, verifica-se que constitui 

uma realidade a irresistivel atragao exercida pelas medias e gran- 

uma versao espanhola, sob o titulo de Geografia Urbana, ed. Omega, Barcelona, 
1954; GEORGE (Pierre), La Ville — Le fait urbain a travers le Monde, 
ed. Presses Universita res de France, Paris, 1952; e SORRE (Max.), Les Fon- 
dements de la Geographic Humaine, tomo III — L'habitat, Lib. Armand Colin, 
Paris, 1952. 
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des cidades, a exemplo do que tambem se registra noutros paises de 

formagao recente e de fraca densidade demografica, como o Canada, 

a Australia e os Estados Unidos. 

Uma tarefa ardua, Uma vez constatados tais fatos, cumpre 

mas necessaria verificar desde quando comegaram eles a ser 

registrados. Impoe-se, no caso, um estudo 

retrospective, atraves de sucessivos recuos no tempo, tarefa que po- 

deria caber tanto ao historiador como ao geografo. Infelizmente, cs 

que se dedicam a nossa Historia nao se tern preocupado com o as- 

sunto; continuamos a espera que aparegam os emulos brasileiros de 

um Fustel de Coulanges ou de um Henri Pirenne, que nos viessem 

brindar com estudos descritivos e interpretativos da vida urbana 

em nosso tao curto passado, informando-nos a respeito da fisiono- 

mia, da estrutura, das fungoes e da importancia dos centros urba- 

nos do Brasil colonial. Praticamente nada foi feito num setor tao 

palpitante (2) e o geografo sente-se no vacuo e inteiramente as 

cegas quando pretende, no desejo de fazer comparagoes, remontar 

ao passado. 

Perante tal dificuldade, nao tivemos duvidas em tentar rea- 

lizar nao propriamente um estudo historico (para o qual nao temos 

vocagao e nos falece competencia), mas o que poderemos chamar 

de geografia urbana retrospectiva, da mesma maneira que ROGER 

DION nao tern duvidas em realizar a Geografia Humana Retrosr- 

pectiva, quando procura reconstituir a paisagem natural e a paisa- 

gem humanizada correspondentes ao passado, interpretando-as a luz 

dos ensinamentos da Geografia moderna (3). 

Nossa tarefa seria bem mais facil se nos limitassemos aos ulti- 

mos 80 anos, a respeito dos quais existem dados censitarios. Pre- 

ferimos, porem, tentar uma tarefa mais ousada e complexa, abor- 

dando o tema em relagao aos 322 anos do periodo colonial, no de- 

sejo de trazer nao apenas uma contribuigao, modesta embora, para 

a melhor compreensao dos fatos da Geografia Urbana brasileira, co- 

mo tambem despertar o interesse dos mais capazes, dos especialis- 

(2) — JOAQUIM RIBEIRO reconheceu tal fato, ao escrever estas palavras: "Infe- 
lizmente ainda nao se escreveu a historia geral das origens das cidades do nosso 
interior e poucas sao as que tem merecido a aten^ao dos nossos historiadores" 
(em Folklore dos Bandeirantes, pag. 146, Liv. Jose Olimpio, Rio, 1946) . 

(3) — Cf. DION (Roger), La Geographic Humaine Retrospective, em "Cahiers In- 
ternationaux de Sociologie", vol. VI, Paris, 1949. 
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tas em nossa Historia, para um assunto tao sedutor e ate hoje con- 

denado ao esquecimento. Nossa curiosidade maior se tornou quan- 

do viemos a constatar que o Brasil, no momento em que passou a 

ser um pais independente, so possuia 12 cidades, oficialmente as- 

sim designadas, para tao vasto territorio e para uma populagao 

que nao deveria estar muito longe do total de 5 milhoes. 

Nosso objetivo No presente ensaio, em face da lamenta- 

vel escassez bibliografica e na impossibilidade 

de realizar pesquisas aprofundadas de carater exclusivamente his- 

torico, limitar-nos-emos a focalizar principalmente a repartigao 

geografica dos aglomerados urbanos brasileiros, do seculo XVI ao 

primeiro quartel do seculo XIX, como tambem as suas caractens- 

ticas essenciais, naquilo que possam interessar ao geografo. Dei- 

xaremos de lado os aspectos referentes as origens (tocados apenas 

de leve e de passagem), por dois motivos principals: 1. porque 

tal assunto ja tern merecido a atengao dos historiadores, dos socio- 

logos e mesmo dos geografos (4); 2. porque daria oportunidade a 

um estudo tao ou mais extenso que o presente, tendo em vista a 

importancia que apresenta para a Geografia Urbana brasileira. 

(4) — Veja, principalmente: MORAES (Rubens Borba de), Contribuigao para a his- 
toria do povoamento em Sao Paulo ate fins do seculo XV111, em / Geografia", 
I, n.0 1, Sao Paulo, 1935; DEFFONTAlNES (Pierre), The origin and growth 
of the Brazlian network of towns, em "Geographical Review", XXVIII, New- 
York, 1938, de que ha uma versao brasileira, sob o titulo Como se constituiu 
no Brasil a rede de cidades, em "Boletim Geografico", n.0s 14 e 15, Rio, 1944; 
AZEVEDO (Fernando de), A Culture Brasileira, ed. do IBGE, Rio, 1943; 2a. 
edi^ao, Comp. Editora Nacional, Sao Paulo, 1944. 



II 

OS AGLOMERADOS URBANOS NO SECULO XVI 

Feitorias, "cabe^as Os mais remotos embrioes de nossas ci- 

de ponte" do Brasil dades podem ser consideradas as modestas 

quinhentista feitorias surgidas no literal brasileiro, nos 30 

primeiros anos do seculo XVI. Simples pon- 

tos de escala das expedigoes exploradoras enviadas pelo governo de 

Portugal, verdadeiras "cabegas de ponte" aqui plantadas naqueles 

anos incertos que imediatamente se seguiram a descoberta, tais fei- 

torias significavam um sinal de posse, serviam de base para o poli- 

ciamento da costa infestada de contrabandistas franceses, ao mesmo 

tempo que representavam o papel de entrepostos para o incipiente 

trafico do pau-brasil e de local de aguada para as naus que deman- 

davam as Indias ou policiavam nossas aguas, "Simples galpoes, cer- 

cados de estacadas, para prevenir eventuais ataques, ai se deposi- 

tava a habitual mercadoria de escambo: espelhos, avelorios (vidri- 

Ihos), cascaveis (guisos), pentes, tesouras e as ferramentas, como 

o machado e a foice" — ensina HELIO VIANA (5). 

Todavia, cumpre nao exagerar a importancia desses modes- 

tissimos nucleos de povoamento, em que pese a afirmagao de MAX 

FLEIUSS, quando os considera "um esbogo dos nossos primeiros 

nucleos de organizagao politico-administrativa" e quando afirma 

que, "pouco a pouco, com a arribada de novas naus e novos colonos 

e a hospitaleira acolhida dos naturais, a feitoria se ia convertendo 

em, aldeiamento ou povoado, florescia em vila ou cidade, com a 

construgao de casas» coloniais, de taipa e pau-a-pique, edificios pu- 

blicos" (6). 

Em primeiro lugar, torna-se necessario acentuar que tais fei- 

torias caracterizavam-se pelo seu carqter principalmente militar, 

(5) — VIANA (Helio), Historia do Brasil Colonial, pag. 43, Comp. Ed tora Nacional 
Sao Paulo, 1945. 

(6) — FLEIUSS (Max), Historia Administrativa do Brasil, pag. 4, 2a. ediglo, Comp. 
Melhoramentos de Sao Paulo. 



Uin embriao de cidade 

Iniciada a colonizagao do Brasil, na decada dc 1530-40, come- 
?aram a surgir em trechos esparsos do litoral sul-oriental os prl- 
m^ii os e nvodestissipios pouoados, que depois haveriam dc se trans- 
f or mar n vilas; foram os em brides de muitas de nossas atuais ci- 
dades. Sao obedeciam a nenlium piano pre-estabelecido e as futuras 
ruas, variaveis na largura, nao passavam, inicialmcnte, de simples 
caminhos, ao longo dos quais se alinhavam as habitaQoes de paiha 
on de pau-a-pique, construidas muitas vezes com o auxilio dos pro- 
pnos in ligenas catequisados. A Capela tdsca estava sempre pre- 
sente, assegurando a estabiiidade do niicleo urbano nascente e ser- 
vindo de elo permanente para sua escassa populagao. Tudo isso con- 
seguiu representar o desenhista Seth na gravura que aqui repro- 
duzimos. 
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bem definido pela presenga de "uma casa-iorte defendida por uma 

caigara ou paligada", sob o comando de um capitao de vigia, de 

acordo com os ensinamentos do proprio MAX FLEIUSS (7). Alem 

disso, apresentavam extrema precariedade, tinham insignificante 

fungao economica como simples entrepostos de trocas em especie 

e nao se enraizavam no lugar em que eram fundadas. Por outro 

lado, cumpre lembrar que sen numero foi muito reduzido, nao che- 

gando talvez a meia duzia, embora seja este.um dos pontos mais 

obscuros e controversos da nossa historia quinhentista (8) . 

Embora reduzidas em numero, tais sementes poderiam ter ger- 

minado, transformando-se em vilas e cidades. Eis aqui, porem, 

um fato que necessita de comprovagao. Conhecemos apenas dois 

exemplos, se bem que nao muito convincentes, em que parece se 

ter registrado uma tal evolugao, sem solugao de continuidade: Cabo 

Frio, que as circunstancias historicas transformaram em cidade no 

primeiro quartel do seculo XVII; e Igaragu, pequeno aglomerado ur- 

bane de Pernambuco, que conseguiu arrastar-se obscuramente atra- 

ves dos seculos e ainda hoje existe como simples reliquia historica. 

Nao fora tudo isso uma verdade e certamente o governo de 

Portugal teria prosseguido, por muito mais tempo, a semear feito- 

rias nas costas brasileiras. ■ 

As vilas e cidades A urbanizagao do nosso pais so teve ini- 

do seculo XVI cio, realmente, depois que se iniciou a colo- 

nizagao e foi instituido o regime das Capi- 

tanias. De fato, conforme rezavam as cartas-regias, os Donatarios 

tinham o direito de "fazer todas e quaisquer povoagoes que se cha- 

marao Vilas", as quais possuiriam "termo, jurisdigao, liberdades e 

insignias de Vilas, segundo a forma e costume de meus Reinos" (9). 

A mais antiga, a primeira vila oficialmente instalada no Bra- 

sil — e bem sabido — foi a de Sao Vicente, no ano de 1532, no 

literal paulista. Coube a Martim Afonso de Sousa demarcar-lhe o 

(7) — FLEIUSS (Max), obra c:t., pag. 4. 
(8) — Entre os nucleos de origem europeia existentes no periodo anterior a 1530, os 

historiadores citam os segu ntes: Igaragu e Conceigao de Itamaraca, em Per- 
nambuco; Santa Cruz, na Bahia; Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro, fun- 
dado em 1503; e o do Rio de Janeiro, cujos vestigios teriam sido encontrados 
por Fernao de Magalhaes, quando passou pela baia de Guanabara, em 1519. 

(9) — Cf. MAIA (Joao de Azevedo Carneiro), O Munictpio, pag. 28, Tip. Leuzinger, 
Rio, 1883. 
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terreno, arrua-lo, lotea-lo, distribuindo os lotes aos sesmeiros; fez 

levantar um forte, a casa da Camara, a cadeia, a igreja, a alfande- 

ga; e, dando-lhe uma organizagao politico-administrativa, nomeou 

os administradores da justiga e convocou os "homens bons" para 

procederem a elei^ao dos primeiros Vereadores (10). 

Outras muitas vilas vieram, sem demora, alinhar-se ao lado 

dessa veneravel Sao Vicente, que, sob certos aspectos, pode ser 

considerada a primeira Capital que teve o Brasil, desde que seu 

fundador tinha o titulo de "Capitao-mor e Governador das Terras 

do Brasil". O assunto apresenta uma certa dificuldade, pois algu- 

mas delas tiveram duragao efemera (como e o caso de Santo An- 

dre da Borda do Campo), os cronistas da epoca nao distinguem 

perfeitamente as vilas dos simples povoados (11) e, finalmente, 

existem exemplos de aglomerados que tomaram o titulo de Vilas 

sem que se conhega com exatidao o correspondente ato da me- 

tropole. 

Tudo parece indicar que, ao findar-se o seculo XVI, existiam 

no Brasil pelo menos 14 vilas, a saber: 

Datas Denominagoes (original e atual) Unidade atnal 

REGIAO NORDESTE; 

153G 1. Igara^u   Pernambuco 
1537 2. Olinda  Pernambuco 
1599 3. Natal   Rio Grande do Norte 

REGIAO LESTE: 

1535 1. Porto Seguro   Bahia 
1536 2. S. Jorge dos Ilheus, atual Ilheus Bahia 
1536 3. Santa Cruz, atual Santa Cruz 

Cabralia   Bahia 
1551 4. Espirito Santo   Espirito Santo 
1551 5. Nossa Senhora da Vitoria, atual 

Vitoria  Espirito Santo 
1590 6. Sao Cristovao   Sergipe 

(10) — Cf. FLEIUSS (Max), obra cit., pag. 6. 
(11) — Cf. GANDAVO (Pero de Magalhaes), Historia da Provtncia de Santa Cruz, 

em ASSIS CINTRA, "Nossa primeira Historia", Comp. Melhoramentos, Sao 
Paulo, 1922, pags. 71-76; e SOUSA (Gabriel Scares de), Tratado descritivo 
do Brasil em 1587, 3a. edigao, Comp. Editora Nacional, Sao Paulo, 1938, 
pags. 27-107. 



A MARCHA DO 
POVOAMENTO E A 

URBANIZAQAO 
SECULO XVI 

L E G E N D A 

^ _ front no at oat 

PlLlPeiA(t5051 

Soo C"»»o»oo 11590) 

Sonfo Cuz (1536) Porlo Stguro ((535) 

E»P'rHo Sonfo ((551) N/ 

Sao Fou(o(i550) 
OE JANEIRO ((565) , ^^!Sonto« (1545) . e, 'sQ? SooVic«in»» (4532) 

Povoamento e urbanizagao do Brasil, no seculo XVI 

No quinhentismo, a area efetivamente povoada limitou-se a orla 
litoranea, do Rio Grande do Norte a Sao Paulo, o 'que explica a pre- 
senpa das poucas cidades e vilas exclusivamente nesse trecho da 
costa, salvo uma unica exce^ao: a vila de Sao Paulo de Piratininga, 
localizada no Planalto. 
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Datas Denominagdes (original e atual) Unidade atual 

REGIAO SUL: 

1«532 1. Sao Vicente   
1545 2. Santos   
155S 3. Sao Paulo de Piratininga, atual 

Sao Paulo  
1561 4. Nossa Senhora da Concei^ao de 

Itanhaem, atual Itanhaem .... 
1600 5. Sao Joao Batista de Cananeia, 

atual Cananeia   Sao Paulo 

Sao Paulo 

Sao Paulo 
Sao Paulo 

Sao Paulo 

Muito pelo contrario, raras foram as cidades criadas no qui- 

nhentismo. Conhecemos apenas tres exemplos, todos eles caracte- 

rizados pelo fato de nunca haverem sido Vilas e, muito menos, 

Povoados: 

1. a cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, fun- 

dada por Tome de Sousa em 1549 e que se orgulha, com toda ra- 

zao, de haver sido a primeira cidade surgida em terras brasileiras; 

2. a cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, fundada 

em 1565 e definitivamente instalada em 1567; 

3. a cidade de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, depois 

Paraiba, hoje Joao Pessoa, fundada em 1585. 

Essa extrema pobreza em cidades, que tao bem caracteriza o 

Brasil do seculo XVI, nao so correspondia a modestia de nossa vida 

colonial, dando entao os seus primeiros passes, como tambem era 

um reflexo da tradigao portuguesa da epoca e, mais proximamente, 
resultava do regime dominante das Capitanias hereditarias. Os Do- 

natarios nao tinham o direito de funda-las, porque "as cidades, per- 

petuando em si o antigo Municipio romano, de natureza indepen- 

dente, so assentavam em terras proprias alodiais" (12). Por isso 

mesmo, para que pudesse ser fundada a cidade do Salvador, neces- 

sario se tornou que, primeiramente, revertessem a coroa portuguesa 

as terras da capitania da Bahia, entao pertencentes aos herdeifbs 

de seu malogrado Donatario. 

(12) FLEIUSS (Max), obra cit., pag. 10. 
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A maritimidade dos Era esse, por conseguinte, o panorama 

aglomerados qui- urbano do Brasil quinhentista. Em primeiro 

nhentistas lugar, cumpre-nos ressaltar um trago comum 

a essas vilas e cidades do seculo XVI: com 

apenas uma unica excegao, localizavam-se a beira-mar, eram aglo- 

merados urbanos maritimos. Tal caracteristica nada mais constitma 

do que uma conseqiiencia das condigoes reinantes naquele momenta 

histdrico. 

Antes de tudo, nao nos esquegamos de que os audases pionei- 

ros, que constituiam a populagao desses nucleos urbanos, precisa- 

vam fixar-se no literal a fim de que pudessem manter permanent^ 

contacto com as raras naus procedentes da metropole lusa, vale 

dizer da Europa e do Mundo civilizado de entao. Mais do que 

nunca, o colono quinhentista dependia desses raros e sempre dese- 

jados contactos: de Portugal vinham os tecidos para o seu ves- 

tuario, os mantimentos com que se ha via acostumado, as armas 

e as munigoes essenciais a sua defesa, os modestos instrumentos de 

uso comum ou para a lavoura, as sementes e as cabegas de gado; de 

la vinham as noticias dos membros de sua familia e os ecos amor- 

tecidos dos acontecimentos registrados no pais, quando nao no pro- 

prio continente. 

Fixar-se junto as aguas do Atlantico, dessas mesmas aguas que 

tambem banham as costas lusitanas, constituia, ate certo ponto, um 

gesto de sobrevivencia e manifestagao de uma esperanga; afastar-se 

desse literal e embrenhar-se pelo sertao desconhecido, planalto a 

dentro, era sujeitar-se a perigos de toda ordem e a contratempos 

inimaginaveis, era expor-se ao ataque da indiada hostil e abdicar 

ao minimo de conforto que a civilizagao podia pferecer. Em ultima 

analise, tratava-se de escolher entre a Vida e a Morte. As necessi- 

dades materiais exigiam essa permanencia na costa, fazendo com 

que os colonos a ela se agarrassem como os carangueijos — con- 

forme a tao citada e sugestiva imagem de frei VICENTE DO SAL- 

VADOR; mas e evidente que o fator psicologico representou um 

papel de destaque nessa localizagao de nossos primeiros aglomera- 

dos urbanos. 

Todavia, outras razoes existiam, reforgando a que acabamos 

de citar. Em primeiro lugar, a presenga das escarpas abruptas do 

Planalto Brasileiro, junto ao mar ou nao muito longe dele, em larga 



Vina vila quinhentista 

As cenas de rua, o pelourinho (no primeiro piano), a Igreja, os 
tipos de habita?5es e os personagens que aparecem neste desenho 
de Seth sintetizam muito bem o aspecto e um pouco da vida do que 
provavelmente seria uma vila quinhentista de nosso litoral Olii i 
ou Sao Vicente, Sao Jorge dos Ilheus ou Sao Joao Batista de Cana- 
neia, por exemplo. 



VILAS E CIDADES DO BRASIL COLONIAL 17 

extensao do literal sul-oriental, constituindo so por si uma barreira 

natural, de acesso dificil e que dava a impressao de esconder, atras 

delas,. uma regiao extremamente montanhosa e intranspomvel. 

Tornando ainda mais serio esse obstaculo criado pela Natureza, 

aparecia aos olhos daqueles homens do quinhentismo o manto com- 

pacto, impenetravel, grandioso mas amedrontador da Mata Atlan- 

tica, a encobrir os vales e as escarpas da serrania madtima. Alem 

disso, as vias de acesso ao Planalto eram muito escassas, deficien- 

tissimas e cheias de perigos; imagine-se o que nao acontecia nas 

terras de "Serra Acima", onde os caminhos eram inexistentes e nao 

se dispunha nem mesmo dos mais rudimentares meios de trans- 

porte. 

Havia mais, porem: se o Tupi da costa dava margem a cuida- 

dos e preocupagoes, maior era o temor que se apoderava dos pri- 

meiros povoadores em relagao ao Je ou Tapuia, que habitava o 

Planalto e que se notabilizara por sua belicosidade e selvageria. 

Finalmente, tambem conseqiiencia de tais fatores, mas causa da 

concentragao urbana, era na costa ou em suas proximidades que 

se situavam os unicos centres economicos da epoca, baseados na 

cultura da cana de agucar e importantes fatores para a fixagao 

do povoamento. 

Tudo contribuiu, pois, para que nossos primeiros aglomerados 

urbanos fossem maritimos; e as razees do fato prevaleceram em 

grande parte ainda no seculo XVII. 

A vila de Sao Paulo de Piratininga aparecia como verdadeira 

e unica excegao, desde que, embora tambem surgida no primeiro 

seculo de nossa colonizagao, foi plantada no Planalto, a mais de 

700 m de altitude sobre o nivel do mar e deste separada nao ape- 

nas por algumas dezenas de quilometros, mas sobretudo pelas es- 

carpas da Serra do Mar. No decurso de todo o quinhentismo, foi 

a mais avangada "bdea de sertao" estabelecida pelos colonizadores 

a entrada daquele mundo desconhecido, que era o interior do nosso 

pars. 

Tal exemplo, no entanto, nao basta para invalidar a regra geral: 

fundada em 1554 e feita vila em 1558, teve a seu favor o fato de 

poder dispor de uma das raras e mais antigas vias de acesso ao 

litoral (utilizada pelos indios antes mesmo da chegada dos Portu- 

gueses) e de contar com a preciosa colaboragao de chefes indige- 
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O Rio de Janeiro no qiunhentismo 

Pun dad a em 1565 por Estacio de Sa junto ao morro da ara de 
Cao, logo a entrada da baia de Guanabara, foi a cidade de Sao Se- 
bastido do Rio de Janeiro transferida, em 1567, para o morro de 
Sao Januario ou do Castelo, local menos vulneravel que o pruneiro 
escolhido, Constituia, por essa epoca, um verdadeiro cxcmplo de 
cidade em acropole, que podia se defender com vantagem dos inimi- 
gos, viessem eles do mar ou da terra: a elevaQao (que dominava a 
entrada da barra e ambas as margens da baia) tioha, em tor no de si, 
muitos obstaculos naturals — lagoas, terrenos alagadigos, manguesais. 
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nas, gragas ao prestigio de Joao Ramalho. Nao fora isso, tal ex- 

cegao certamente deixaria de aparecer no quinhentismo; e, para 

comprovar nossa assertiva, basta recordar que as demais vilas pla- 

naltlnas, instaladas no decorrer do seculo XVII, foram em reduzido 

numero, como teremos ^ oportunidade de verificar. 

Repartigao geogra- Os aglomerados urbanos, no seculo XVI, 

fica dos aglomera- alem de tipicamente mantimos, surgiam de 

dos quinhentistas maneira isolada e esparsa, constituindo ver- 

dadeiros "nodulos" de populagao no imenso 

"deserto" humano do Brasil de entao. 

Todavia, percebe-se uma relativa concentragao das vilas e ci- 

dades quinhentistas em duas areas distintas: no que poderemos 

denominar de regiao vicentina, atual territorio paulista, onde exis- 

tia a maior concentragao de aglomerados urbanos, embora nenhum 

gozasse das honras de cidade, num total de 5 vilas, o que equivale 

a 29%; e no que chamaremos de regiao pernambucana, no literal 

oriental do Nordeste, onde apareciam 4 aglomerados urbanos 

(22%). Os sete nucleos urbanos restantes (41%) distribuiam-se 

esparsamente: alem da cidade do Rio de Janeiro, existiam 3 em 

terras baianas, 2 no Espirito Santo e 1 no atual Sergipe. Percebe- 

se que se esbogava, assim, uma terceira area — a que chamariamos 

de regiao baiana, tendo por centro a cidade do Salvador e situada 

entre as duas outras regioes ja mencionadas. 

Tal repartigao geografica reflete, de maneira muito nitida, a 

realidade demografico-economica da epoca, pois e bem sabido que, 

de todas as Capitanias quinhentistas, duas apenas conseguiram pros- 

perar — exatamente as de Sao Vicente e de Pernambuco. 

Com a competencia e o espirito de sintese proprios dos Mes- 

tres, CAPISTRANO DE ABREU descreveu, de maneira sugestiva, 

o quadro do povoamento no Brasil ao completar-se um seculo apos 

a viagem de Cabral: Natal estava nascendo, a sombra do forte dos 

Tres Reis Magos; na cidade da Paraiba, a atual Joao Pessoa, as 

casas "se alongavam pelo morro pitoresco, com os engenhos que se 

irradiavam pelas varzeas ubertosas"; ver-se-iam "Igaracu, a antiga^ 

Olinda, a orgulhosa, e Recife, simples morada de Pescadores, que 

nao tardaria a eclipsar todas"; ja existiam Porto Calvo e Sao Cris- 

tovao, em terras hoje alagoano-sergipanas; ja brilhava "a cidade 
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do Salvador, com o seu Reconcavo, em que prosperavam numero- 

sos engenhos e vicejavam por leguas e leguas os canaviais verde- 

jantes", tendo ainda "os seus campos, em que o gado pascia as ma- 

nadas, aos milheiros"; seguiam-se Ilheus, Santa Cruz, Porto Seguro 

e, um tanto isolada, Espirito Santo; depois, "o Rio de Janeiro, assen- 

tado no meio de um anfiteatro imenso", "com as suas ilhas feiti- 

ceiras, com sua baia sem par"; mais ao sul, "Sao Vicente, a obra de 

Martim Afonso, Santos, obra de Bras Cubas, Itanhaem, mais tarde 

efemera cabega de capitania, Cananeia, semente de Joao Ramalho, 

porto franco para os campos de Curitiba, do Viamao e da Vacaria"; 

e, finalmente, "a dez leguas do oceano", encarapitada no planalto, 

"a vila de Sao Paulo, obra dos Jesuitas" (13). 

Os maiores centres Tudo parece indicar que, das 3 cidades e 

urbanos do seculo 14 vilas existentes ao encerrar-se o quinhen- 

XVI tismo, quatro ocupariam um lugar de maior 

destaque: a cidade do Salvador e a cidade do 

Rio de Janeiro, principalmente por sua fungao politico-administra- 

tiva, pois ambas serviram como sede do Governo Geral, a segunda 

por um curto prazo, mas a primeira por meio seculo, ininterrupta- 

mente, o que Ihe valeu a incontestavel posi^ao de melropole colo- 

nial; e as vilas de Olinda e de Sao Vicente, em virtude do seu pa- 

pel de "cabega" das duas mais importantes e prosperas Capitanias, 

unicos centros economicos de destaque, a par com o Reconcavo 

baiano. Os demais aglomerados urbanos seriam bastante modes- 

tos, inclusive a cidade de Filipeia ou Paraiba, que evidentemente 

nao deveria ter recebido semelhante honraria, nao fossem motives 

fortuitos e ocasionais. 

A cidade do Salvador, a metropole desse Brasil quinhentista, 

teve em GABRIEL SOARES DE SOUSA o seu geografo, a manei- 

ra da epoca (14). Descreveu-nos o sitio da cidade, em poucas mas 

sugestivas palavras, como forneceu detalhes a respeito da baia de 

Todos os Santos e o clima ali reinante, demonstrando conhecer mui- 

to bem o papel representado pelos ventos aliseos. Deu-nos um re- 

late da maneira pela qual foi fundada a cidade, as razoes que jus- 

tificaram a escblha do local e o abandon© da Vila Velha, pormenori- 

(13) — C£. LYRA (A. Tavares de), Organizagao Politica e Administrativa do Brasil, 
pags. 24-26, Comp. Editora Nac'onal, Sao Paulo, 1941. 

(14) — SOUSA (Gabriel Soares de), obra cit., pags. 128-143. 
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zando as providencias tomadas por Tome de Sousa: o arruamento 
"por boa ordem com as casas cobertas de palma ao modo do gen- 

tio"; a construgao de "muros do taipa grossa", "com dois baluartes 

ao longo do mar e quatro da banda da terra"; e a fundagao de "um 

colegio dos padres da Companhia, e outras igrejas e grandes casas, 

para viverem os Governadores, casas da Camara, cadeia, alfandega, 

contos, fazendas, armazens, e outras oficinas convenientes ao ser- 

vi^o de Sua Alteza". Ao tempo em que escreveu (1587), Salvador 

teria "800 vizinhos, pouco mais ou menos", ao passo quo mais de 

2.000 viveriam na regiao do Reconcavo, isto sem falar nos 2.500 

soldados de sua guarnigao. Demonstrando um admiravel espirito 

de observagao, deixou-nos detalhada descrigao da cidade: sua parte 

Central, onde ficava "uma honesta praga, em que se correm touros 

quando convem" e onde se erguiam os principals edificios publicos, 

as mais importantes ruas comerciais, a Se e o colegio dos Jesuitas; 

os arrabaldes residenciais, com seus quintais cheios de arvores; os 

caminhos que conduziam a atual Cidade Baixa, onde se localiza- 

vam os desembarcadouros, proximos de tres fontes "em as quais 

os mareantes fazem sua aguada bem a borda do mar"; a zona rural 

circunjacente, verdadeiro "cinturao verde", pois a terra, "uma e duas 

leguas a roda, esta quase toda ocupada com rogas, que sao como 

os casais de Portugal", onde se cultivavam "muitos mantimentos, 

frutas e hortaligas", destinados ao abastecimento da populagao. Nao 

se esqueceu, enfim, de referir-se aos habitantes da cidade, especial- 

mente a gente rica, a respeito de cuja maneira de viver forneceu 

detalhes preciosos. 

Se a este depoimento acrescentarmos as informagoes de outros 

cronistas da epoca e tudo quanto ja conseguiram reunir os histo- 

raidores (15), acabaremos por fazer uma ideia o mais possivel 

fiel da metropole do Brasil quinhentista: um burgo que teria um 

milhar de habitantes, fortemente ligado a regiao agricola do Re- 

concavo, tendo na fungao politico-administrativa e na fungao reli- 

giosa as principals razoes de ser de sua existencia. Podemos bem 

avaliar, por isso, a reduzida importancia e a modestia da vida ur- 

bana dos demais aglomerados brasileiros ,ao findar o seculo XVI. 

(15) — Consultem-se, entre outros: SILVA (Alberto), A Cidade de Tome de Souza 
— Aspectos quinhentistas, ed. Irmaos Pongetti, Rio, 1949; AZEVEDO (Thales 
de), Povoamento da Cidade de Salvador, 2a. edigao revista, Comp. Editora 
Nacional, Sao Paulo, 1955. 
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OS CENTROS URBANOS NO SEISCENTISMO 

As cidades No seculo XVII, o panorama urban© do 

seiscentistas Brasil nao sofreu alteragoss substanciais, se 

bem que um numero avultado de vilas passas- 

se a figurar ao lado das 14 quinhentistas, 

Salvo na porgao meridional do Planalto Atlantico, a maritimidade 

dcs aglomerados urbanos continuou a ser a caracteristica marcante, 

pois ainda persistiam, embora de forma mais atenuada, as razoes 

que justificavam e impunham o contacto com o oceano. 

No que se refere as cidades, quatro novas vieram se juntar 

as tres do quinhentismo: 

1. Sao Luis do Maranhao, fundada em 1612 pelos franceses 

de Daniel de la Touche, por ocasiao da fracassada tentativa de es- 

tabelecimento da "Franga Equinocial"; 

2. Nossa Senhcra da Assungao do Cabo Frio, antiga feitoria, 

elevada a categoria de cidade em 1615, sem razoes poderosas que 

justificassem a medida (16); 

3. Nossa Senhora de Belem, fundada na embocadura do 

Amazonas em 1616, logo apos a expulsao dos franceses do Mara- 

nhao, para servir de sinal de posse e como baluarte de defesa da 

imensidao amazonica; e 

4. Olinda, elevada a essa categoria em 1676 como homena- 

gem a sua posigao de "celula mater" da zona agucareira do Nordes- 

te, embora estivesse profundamente ferida em conseqiiencia das lu- 

tas contra os invasores holandeses e tendo ja como rival o prospero 

povoado do Recife. 

(16) — Referindo-se a inexplicavel elevagao de Cabo Frio a categoria de cidade, AIRES 
DE CASAL esclarece que, naquela epoca, "muitas povoagoes tomavam de pr'n- 
cipio o titulo de cidade" (Corografia Brastlica, II, pag. 31, ed. Cultura, Sao 
Paulo, 1943). 
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As vilas No que se refere as vilas, nada menos de 

seiscentistas 37 foram criadas durante o seculo XVII, par- 

ticularmente em sua segunda metade (sob os 

reinados de D. Afonso VI e D. Pedro II), o que fez com que se 

elevasse para 51 o total das vilas brasileiras., 

Registrou-se uma verdadeira proliferagao de vilas ao longo do 

literal, de maneira especial em dois trechos: entre a cidade da 

Paraiba e a vila de Ilheus, como tambem da vila de Vitoria ao ex- 

tremo norte do atual literal catarinense. Percebe-se, por conse- 

guinte, que os dois importantes centres economicos do quinhentis- 

mo — Olinda e Sao Vicente — continuavam a exercer sua hege- 

monia, reforgado o primeiro pela importancia crescente da cidade 

do Salvador e do Reconcavo baiano. 

Dai a existencia de duas areas de maior concentragao urbana: 

a) a que poderemos chamar de regiao baiano-pernambucana, tendo 

por base a economia agucareira e resultante, em parte, da luta 

contra os flamengos; b) a regiao paulista-fluminense, girando em 

torno da vila de Sao Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, tendo 

por fundamen.os de sua prosperidade economica dois fatores diver- 

sos: a criagao de gado e os engenhos de agucar, no trecho flumi- 

nense; e o preamento de indios, no trecho paulista (17). A par 

de tais areas, modestamente esbogavam-se duas outras, onde tam- 

bem se registrava uma certa concentragao urbana: a regiao pa- 

raense, mais importante, e a regiao maranhense. De qualquer ma- 

neira, o fato e que a fachada atlantica, desde a foz do rio Tapajos 

ate a ilha de Sao Francisco (Santa Catarina), passara a ser balisada 

por vilas e cidades, numa extensao quase duas vezes maior do que 

a registrada no seculo anterior. 

Por outro lado, a fase inicial da conquista do Planalto Brasi- 

leiro pelos desbravadores refletiu-se na instalagao de novas vilas. 

Sao Paulo deixou de ser a unica vila planaltina; novos aglomerados 

surgiram na planicie do medio Paraiba do Sul, na rota geralmente 

preferida pelos Bandeirantes que demandavam as "Minas Gerais 

dos Cataguas", como tambem atingiram a zona dos campos da De- 

(17) — A urbanizagio do territorio paulista, no seculo XVII, deve-se tambem a agao 
dos Jesuitas (atraves de numerosos aldeiamentos de indios, que se transformaram 
em vilas) e, possivelmente, a existencia de aglomerados fortemente ligados a 
agricultura, do tipo das aldeias portuguesas ou dos "villages" franceses. 
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Olinda, cidade do srculo XVII 

Fun (I ad a por Duartc Coelho, fcita vila cm 1537, era Olinda o 
niais importantc centro urbane do Nordeste hrasileiro ao findar-sc 
o primeiro quartel do seculo XVII. Teve lugar, em 1(530. a invasuo 
de Pernambuco pelos holandeses e, em conseqiiencia, o quase dcsa- 
parecimento do glorioso nucleo quinhentista. Kxpulsos os invasoics, 
em 1654, reencetou Olinda a sua vida, em bora profundamente ferida 
em virtude do prolongado cativeiro e tendo ja como rival a povoayao 
do Recife, engrandecida com a Cidade Mauricia. Mesmo assim (ou, 
quern sabe, por isso tudo > foi elevada a categoria de cidade no ano 
de 167(5 - - A planta acima nos da uma ideia de Olinda ao tempo da 
ocupaeao flamenga e figura na obra de JOAX XI HI'HOF, "Memora- 
vel Viagem Mari irna e Terrcstre ao Brasil", publicada em Amster- 
dam no ano de 1682. 
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pressao Paleozoica (logo aproveitada pelos que se dirigiam no ru- 

mo do sul ou para o Planalto Central) e o planalto de Curitiba. 

No seiscentismo, a maior concentragao urbana registrava-se em 

terras a^ualmente paulistas: nada menos de 17 vilas para um total 

de 51, isto e, 33%. Tambem chama a atengao a concentragao ur- 

bana verificada nas atuais terras da Bahia (uma cidade e 8 vilas) 

e no Estado do Rio de Janeiro de hoje (uma cidade e 5 vilas) . No 

mais, constata-se uma grande modestia: Para — 4; Maranhao — 

2; Ceara — 1; — Rio Grande do Norte — 1; Paraiba — 1; Per- 

nambuco — 3; Alagoas — 3; Sergipe — 1; Espirito Santo — 3; 

Parana — 2; Santa Catarina — 1. 

Foram as seguintes as vilas criadas no seculo XVII, de acordo 

com as divisoes regionais atualmente admitidas: 

Datas Denominagoes (original e atual) Unidade atual 

REGIAO NORTE: 

1632 1. Vila Vigosa da Santa Cruz do 
Cameta, atual Cameta  

1634 2 . Vila Sousa de Caete, atual Bra- 
ganga   

1661 3. Gurupi (?)   

REGIAO NORDESTE; . 

Para 
Para 

Para 

1627 1. Vila Formosa, atual Sirinhaem 
1636 2. Bom Sucesso do Porto Calvo, 

atual Porto Calvo     . 
1636 3. Santa Maria Madalena da Ala- 

Pernambuco 

Alagoas 

goa do Sul, atual Marechal 
Deodoro   Alagoas 

1636 4. Penedo do Rio de Sao Francis- 
co, atual Penedo   

1637 5. Santo An'onio de Alcantara, 
atual Alcantara  

1700 6. Sao Jose de Aquiras, atual 
Aquiras   

Maranhao 

Alagoas 

Ceara 

REGIAO LESTE: 

1608 1. Angra dos Santos Reis da Ilha 
Grandg, atual Angra dos Reis Rio de Janeiro 
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Povoamento e urbanizagao do Brasil, no scculo XVII 

No seiscentismo, teve inicio a conquista da Amazonia, do Ser- 
tao nordestino, de Minas Gerais, de Goias e do Sul do Brasil, ao 
mesmo tempo que os Jesuitas espanhois criaram "redugoes" no sul 
de Mato Grosso, Noroeste do Parana e no Rio Grande do Sul. Mas 
a obra urbanizadora foi bem mais modesta: salvo no Planalto pau- 
lista-paranaense, limitou-se ainda as vizinhan^as do mar. 



Datas 

1608 
1665 

1667 
1677 

1677 

1689 
1693 

1693 

1693 
1693 

1697 

1697 
1699 

1611 

1625 
1636 
1637 

1645 

1653 

1653 

1655 

1657 
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Denominagoes (original e atual) Unidade atual 

2. Caini   Bahia 
3. Santo Antonio da Itabaiana, 

atual Itabaiana   Sergipe 
4. Parati   Rio de Janeiro 
5. Sao Joao do Paraiba, atual Sao 

Joao da Barra   . Rio de Janeiro 
6. Sao Salvador dos Campos dos 

Goitacases, atual Campos  Rio de Janeiro 
7. Guarapari     Espirito Santo 
8. Nossa Senhora do Rosario de 

Cachoeira, atual Cachoeira .. Bahia 
9. Nossa Senhora da Ajuda de Ja- 

guaripe, atual Jaguaripe   Bahia 
10. Camamu   Bahia 
11. Sao Francisco da Barra do Ser- 

gipe do Conde, atual Sao Fran- 
cisco do Conde  Bahia 

12. Santo Antonio de Sa de Ma- 
cacii, atual Japuiba   Rio de Janeiro 

13. Santo Amaro das Brotas  Sergipe 
14. Igua?u, atual Duque de Caxias Rio de Janeiro 

REGIAO SUL: 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Santana de Mogi das Tres Cra- 
zes, atual Mogi das Cruzes .... Sao Paulo 
Santana de Parnaiba    Sao Paulo 

Sao Sebastiao  ."  Sao Paulo 
Exalta^ilo da Santa Cruz de 
Ubatuba, atual Ubatuba ...... Sao Paulo 
Sao Francisco das Chagas de 
Taubate, atual Taubate  Sao Paulo 
Nossa Senhora da Conceigao do 
Rio Paraiba, atual Jacarei .... Sao Paulo 
Nossa Senhora do Rosario de 
Paranagua, atual Paranagua . . Parana 
Nossa Senhora do Desterro do 
Campo Alegre de Jundiai, atual 
Jundiai   Sao Paulo 
Santo Antonio de Guaratingue- 
ta, atual Guaratingueta   Sao Paulo 

4** 

% #: 
•*» t M 



Aspectos da vila de Sao Paulo no seiscentismo 

Os desenhos acima reproduzidos, de autoria de J. Wasth Rodri- 
gues e de ■ el - nte, mostram-nos como devcriam ser dois dos niais 
importanles edificlos da vila de Sao Paulo no seculo XVII: a Igreja 
Jo Colegio, a sombra da qual, evidentemente com aspecto muitissi- 
mo mais modesto, havia nascido a povoagao em meados do quinhen- 
iismo; e o Pago Municipal, a Camara dos Vereadores de Sao Paulo 
de Piratininga. 
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Datas Denominagoes (original e atual) Unidade atual 

1657 10. Nossa Senhora da Candelaria 
do Outu Guagu, atual Itu .... Sao Paulo 

1660 11. Rio de Sao Francisco do Sul, 
atual Sao Francisco do Sul ... Santa Catarina 

1661 12. Nossa Senhora da Ponte de So- 
rocaba, atual Sorocaba   Sao Paulo 

1665 13. Nossa Senhora das Neves de 
Igqape, atual Iguape   Sao Paulo 

1693 14. Nossa Senhora da Luz dos Pi- 
nhais de Curitiba, atual Curitiba Parana 

Ao terminar o seculo XVII, as vilas que podemos considerar 

"bocas de sertao" e que mais se afastavam da orla litoranea, situa- 

vam-se na porgao meridional do Planalto Atlantico (Curitiba, Soro- 

caba, Itu, Jundiai, Guaratingueta), embora como tal tambem pos- 

samos classificar a vila de Cameta, a entrada do Mundo Amazonico. 

Os maiores centres No panorama urbano do Brasil seiscen- 

urbanos do seculo tista, a cidade do Salvador brilhava, sem ne- 

XVII nhuma duvida, nao encontrando cutro centro 

que Ihe fizesse sombra, pelo menos na se- 

gunda metade do seculo XVII (18). Teria uma popula^ao de uns 

8.000 hab. brancos, alem de alguns milhares de negros e indios, cerca 

de 2.000 casas, 12 grandes igrejas; seria grande o numero de seus 

negociantes (Portugueses na maioria) e a gente rica da cidade, 

"sobretudo as damas, faziam garbo de passear em palanquins pelas 

ruas mais importantes e concorridas, ostentando o luxo que ainda 

refletia o "tempo dourado" dos grandes dias do agucar e que entao 

era mantido pelos lucres do contrabando do ouro recebido das 

Minas em troca de gado, mantimentos, fazendas e negros que se 

remetiam clandestinamente" (19). 

Afora a capital da colonia, destacavam-se alguns poucos aglo- 

merados urbanos: as cidades do Rio de Janeiro e de Olinda, a vila 

(18) — Na prime'ra metade do seculo XVII, ao que parece, Olinda rivalizava com a 
cidade do Salvador. No Dialogo das Grandezas do Brasil (ed, Dois Mundos, 
Rio, 1943), Brandonio, depois de dizer que esta cidade era a sede do governo, 
afirma que, "de poupos anos a esta parte, se ha defraudado este mandate em 
grande maneira; porque se contentam mais os governadores de assistirem na ca- 
pitania de Pemambuco, ou seja por tirarem dela mais proveito ou por estarem 
ma's perto do Reino" (pag. 68) . 

(19) — AZEVEDO (Thales de), Povoamento da cidade do Salvador, pags. 158 e 183. 



0 Rio cle Janeiro no seculo XVII 

No seiscentismo, a cldade do Rio de Janeiro nao tcria mais que 
nns 8 a 10.000 hab. Descendo do morro do Castelo, em que Mem de Sa 
a colocara, passou a ocupar a baixada circunjascente, onde surgiram 
as mas paralelas a linha da costa ou dirigindo-se para o interior, 
muitas das quais ainda hoje existem. Em sua periferia apareciam en. 
genhos de a^iicar, de que alguns bairros guard am ainda a lembran^a 
em seus nomes. "Em torno dos engenhos de a^ucar, reprcsentando 
a vida economica, e das igrejas, centres da vida espiritual, desdo- 
brava-se a trama da eidade" (Vivaldo Coaracy). 
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de Sao Paulo (ja entao transformada na "capital" do Bandeirismo), 

as cidades de Belem e de Sao Luis (que, em periodos diferentes, 

foram a sede do governo do "Estado do Maranhao", administrati- 

vamente independente do "Estado do Brasil"), alem de um povoa- 

do que tinha todo o direito de ser elevado a categoria de vila, se- 

nao de cidade — o Recife, pois fora o grande beneficiario da ocupa- 

cao holandesa, a "Cidade Mauricia" dos flamengos. 

Com uma populagao comparavel com a da cidade do Salvador, 

no ponto de vista numerico, o Rio de Janeiro seiscentista desenvol- 

veu-se gragas aos engenhos de agucar "que Ihe esbogaram a rique- 

za e Ihe dividiram as terras das primeiras glebas, radicando as fa- 

milias originarias que haviam de constituir o nucleo de sua popu- 

lagao. E' o tempo em que a cidade, na ansia de crescimento, rom- 

pe os limites estreitos do morro onde a localizara Mem de Sa, e 

desce para a Varzea, derrama-se pelos vales apertados entre os 

montes, firmando as diretrizes materiais do seu desenvolvimento 

urbano, tragando as ruas primitivas que ate hoje perduram. Erguem- 

se os templos e conventos, expressao do espirito religiose da epoca, 

antes de serem construidos palacios. Em torno dos engenhos de 

agucar, representando a vida economica, e das igrejas, centros da 

vida espiritual, desdobra-se a trama da cidade. Ao longo da ribeira 

do mar, plantam-se os antigos trapiches, portas de comercio. E pa- 

ra a defesa contra os inimigos que viriam do mar, levantam-se as 

fortificagoes primitivas, que foram as bases das que ainda hoje guar- 

dam a cidade" (20). 

Em relagao aos dois centros urbanos rivais — Olinda e Recife 

temos, para os meados do seculo XVII, pelo menos os valiosos 

depoimentos de CASPAR BARLfiU (21) e JOAN NIEUHOF 

(22). A primeira — com o seu sitio acidentado, "por amor das co- 

linas que ela abrange no seu perimetro" — teria mais de 2.000 hab., 

sem contar os escravos e os membros do clero, sendo que daqueles 

"cerca de duzentos passavam por ser muito ficos", notabilizando-se 

"por belos edificios e templos". Depois da tomada de Olinda pelos 

(20) — COARACY (Vivaldo), O Rio de Janeiro no Seculo 17, pag. 9, Liv. Jose OHm- 
pio, Rio, 1944. 

(21) — BARLfeU (Gaspar), Historia dos ieitos recentemente praticados durante oito 
anos no Brasil e noutras partes sob o govemo do ilustrissimo Joao Mauricio, 
Conde de Nassau, trad, brasileira de Claudio Brandao, ed. Min sterio da Edu- 
cagao, Rio, 1940. 

(22) — NIEUHOF (Joan), Memoravel viagem maritima e terrestre ao Brasil, trad. 
brasileira de Moacir Vasconcelos, Liv. Martins, Sao Paulo, 1942. 



0 povoado do Recife e a C id ad e Mauricia 

As origens do Recife reniontam ao seculo XVI, quando na pe- 
quena ilha (bem defendida por unia linha de recifes) veio a surgir 
unia povoagao de Pescadores. Depots da invasao dos holandeses, 
para ali afluiii grande parte da popula^ao de Olinda, aunientando-Ihe 
a importancia. Todavia, o que alterou completamente o seu destino 
foi a constru^ao da Cidade Mauricia ou Mmiritistadt na ilha vizinha 
— a de Antonio Vaz, com seu piano geonietrico e seu faustoso Pa- 
lacio de Friburgo, residencia oficial do Conde Mauricio de Nassau. 
Apos a expulsao dos invasores, teve lugar a fusao dos dots nuclcos 
num so aglomerado, o qual, em 1709, obteve as honras de vila, sob 
o nome de Santo Antonio do Recife, dando niargeni ao episodio cruen- 
to da chamada "Guerra dos Mascates". — A planta acima, correspon- 
dente aos meados do seculo XVII, figura na obra de JOAN > IKi HOF. 
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holandeses, muitos de seus habitantes, especialmente comerciantes, 

estabeleceram-se no Recife, "onde levantaram magnificas constru- 

goes", cujo numero chegou a ser de 2.000; na face oriental da ilha 

de Antonio Vaz fez erguer Mauricio de Nassau um outro aglome- 

rado — a Cidade Mauricia, bem defendida por fortificagoes, que 

foi ligada por meio de pontes ao nucleo primitivo e ao continente. 

Dispunha de um vasto parque (repleto de coqueiros, limoeiros, ci- 

dreiras, romanzeiras e figueiras), no centre do qual elevava-se o 

Palacio de Friburgo, "edificio de aspecto nobre que, ao que se diz, 

custou 600.000 florins". Fronteiro a ilha de Antonio Vaz, no con- 

tinente, ficava o Palacio da Boa Vista, "agradabilissima residencia 

de verao" do governador holandes. No ano de 1654, quando se 

inventariou o material belico deixado pelos invasores recem-expul- 

sos, registrou-se a presenga de 464 predios, dos quais 242 assobra- 

dados (23), o que nos leva a supor que o Recife desta epoca teria, 

provavelmente, uma populagao de 3 a 4.000 hab. 

Muito longe desse esplendor estariam os demais centros ur- 

banos atras citados — Sao Paulo, Belem e Sao Luis. Basta dizer 

que a "capital do Bandeirismo", nao passava de um lugarejo hu- 

milde, um "arraial de sertanistas" — como a definiu ERNANI SIL- 

VA BRUNO (24); "o que se chama hoje centro era, por assim 

dizer, toda a cidade de entao, com suas tortuosas ruas serpenteando 

no cabego da colina, estreitas num ponto, largas noutro, recortadas 

de casas baixas de enormes beiradas de telhados a protegerem as 

paredes de taipa, branqueadas, quando o eram, de tabatinga" (25). 

Sao Paulo seiscentista nao teria alcangado, em sua populagao, a 

(23) —< Cf. CASTRO (Josue de), A cidade do Recite, pag. 157, Liv. Ed. Casa do 
Estudante do Brasil, Rio, 1954. 

(24) —• BRUNO (Ernani Silva), H.storia e Tradigoes da Cidade de Sao Paulo, vol. 
I, Liv. Jose OHmpio, Rio, 1953. 

(25) — LUIS (Washington), Capitania de Sao Paulo, pags. 25-26, Comp, Editora Na- 
cional, Sao Paulo, 1938. 

cifra de 2.000 hab. 



IV 

VILAS E CIDADES NO SECULO XVIII , 

A obra de urbani- Ao contrario do que acontecera no seculo 

zagao alcanna o XVII, registraram-se modificagoss substan- 

interior ciais no panorama urbano do Brasil no de- 

correr do setecentismo. A obra de urbaniza- 

gao conseguiu libertar-se definitivamente da orla atlantica, em con- 

seqiiencia da expansao povoadora e da conquista de larga porgao 

do Planalto Brasileiro e da propria Amazonia. A analiss do mapa 

das vilas e cidades*do seculo XVIII demonstra, de maneira eviden- 

te, a penetragao do Bandeirismo, o povoamento da Chapada Dia- 

mantina e do vale medio do rio Sao Francisco, a expansao pastoril 

no sertao do Nordeste, a obra dos missionaries na Amazonia e, em 

menor escala, a influencia do chamado "ciclo do muar" e da con- 

quista de carater militar levada a efeito no extremo sul. 

No Planalto Brasileiro, as vilas "bocas de ser'ao" chegaram a 

fixar-se a 400 e 500 km do oceano, particularmente em terras mi- 

neiras e baianas, se bem que "sentinelas" avangadas mas isoladas 

da onda urbanizadora pudessem ser encontradas a mais de 1.000 

km, em terras de Goias e de Mato Grosso". Por outro lado, na con- 

quista da Amazonia, esses postos vanguardeiros do povoamento 

atingiram a margem direita do baixo Javari, na atual fronteira com 

o Peru, 2.000 km continente a dentro. Se deixarmos de lado os 

casos das vilas isoladas do extremo sul (Sao Pedro do Rio Gran- 

de) e dos sertoes do Planalto Central, como tambem o caso espe- 

cial do povoamento da Amazonia, nitidamente linear porque flu- 

vial, poderemos considerar como bocas do sertao, verdadeiras ba- 

lisas do povoamento, as seguintes vilas do setecentismo: Lajes, Cas- 

tro, Itapeva, Porto Feliz, Mogi-Mirim, Campanha, Itapecerica (an- 

tigo arraial de Sao Bento do Tamandua), Pitangui, Serro, Minas 

Novas, Jacobina, Senhor de Bonfim, Crato, Vigosa do Ceara e 

Mongao. 
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Dentre as areas de mais intensa urbanizagao, duas se desta- 

cavam por apresentarem uma relativa continuidade: I. a que po- 

deremos denominar de regiao baiano-nordestina, estendendo-se des- 

de a Baixada Maranhense ate o baixo Mucun, com maior pene- 

tragao no sertao do Nordeste Oriental e no trecho situado ao norte 

do Reconcavo baiano; 2. . a que poderemos chamar de regiao pau- 

lista-mineiro-fluminense, estendendo-se desde a foz do rio Doce 

ate a ilha de Sao Francisco, com maior penetragao na area aureo- 

diamantifera de Minas Gerais e no planalto paulista-paranaense. 

As demais areas de urbanizagao apareciam como se fossem "ilhas", 

sendo numerosos e expressivos os exemplos, tanto na orla mariti- 

ma, como no Planalto Brasileiro e na Planicie Amazonica. 

Outro aspect© que impressiona e a extraordinaria proliferagao 

das vilas, pois nada menos de 118 foram criadas no seculo XVIII, 

de maneira particular no terceiro quartel desta-^e^yiria, sob o rei- 

nado de D. Jose I, quando 57 povoagoes viram-l^ elevadas a cate- 

goria.de vilas. Por isso mesmo, teve razao FERNANDO DE AZE- 

VEDO quando afirmou: 

. .se o seculo XVII, o das Bandeiras, foi o se- 

culo da expansao territorial, da conquista e do povoa- 

mento, o seculo do ouro, o XVIII foi, com o declinio do 

patriarcalismo rural, no norte, e do movimento das Ban- 

deiras, ao sul, o seculo do desenvolvimento das cidades, 

onde se formara e ja ganhava corpo a nova classe bur- 

guesa, ansiosa de dominio, e ja bastante forte para en- 

frentar o exclusivismo das familias de donos de terras". 

(26). 

As cidades do No que se refere as cidades, parcimonio- 

seculo XVIII sa continuou a ser a metropole portuguesa. 

Apenas tres novas foram criadas: 
> * 

1. Sao Paulo, em 1711, como reflexo da importancia terri- 

torial que passara a ter a Capitania em virtude da expansao banr 

deirante, que Ihe assegurara o dominio de quase um tergo do atual 

territorio brasileiro; 

# 
(26) — AZEVEDO (Fernando de), A Cultura Brasileira, 2a. ed., "pag. 68. 



Mariana, primeira cidade de Minus G era is 
X mi aprazivel anfiteatro criado pelas montanhas e atraves do 

qual rum ore] a o ribeirao do Carnio, veio a se formar um movinienta- 
do arraial de niineradores, ao findar-se o seculo XVII. Xo mes de 
abril de 1711, tao rapido fora sen crescimento, transformou-se na 
Vila Leal de Xossa Senhora do Carmo. Apesar de decadente em vir- 
lude das periodicas inunda^oes do curso dagua a que se Ugara, foi 
escolhida como sede de Bispado e, para tal fim, elevada a categoria 
de cidade, em abril de 1745, com o nome de Mariana, em homenagem 
a Bainha Dona Maria Ana d'Anstria, esposa de Dom Joao V, Rei de 
Portugal. Quis o destino que Ihc tocasse, assim, a honra de scr a 
primeira cidade criada em Minas Gerais e nessa posigao de destaque 
se man I eve ate 1823, quando Vila Rica passou a ser a cidade de Ou- 
ro Preto. Amda ho.je a!i se respira a atmosfera dos tempos colo- 
nials, nao apenas por suas igrejas e sobrados, como tarnbem pelas 
numerosas oficinas de ferreiros, seleiros, sapateiros, al aiates, etc., 
que Ihe garantem a sobrevivencla e dao-lhe um tra^o particular, 
que Ouro Preto desconhece (Fotos do autor — 1955) , 
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2. Mariana, em 1745, em plena area da mineragao, tres de- 

cadas antes transformada de simples arraial na "Vila Leal de Nos- 

sa Senhora do Carmo", elevada a categoria de cidade menos por 

sua importancia regional (Vila Rica a sobrepujava), do que pelo 

fato de haver sido escolhida como sede de urn Bispado, o que exi- 

gia aquela condi^ao; 

3. Oeiras, em 1761, a antiga Vila do Mocha, sede do grande 

latifiindio pastoril que os Jesuitas haviam recebido por heran^a 

de Domingos Afonso Mafrense, o "Sertao", mas que a dissolugao 

da Companhia de Jesus havia feito passar para o dominio da Coroa, 

no momento sob a influencia do Conde de Oeiras, futuro Marques 

de Pombal. 

Por conseguinte, a vaidade de um poderoso ministro e as exi- 

gencias da Igreja foram as responsaveis pela elevagao algo imere- 

cida de duas vilas brasileiras a categoria de cidades, em detrimento 

de cutras que maiores razoes possuiam para receber tal galardao. 

Apenas o caso de Sao Paulo parece-nos perfeitamente justificado, 

quando se analisa com frieza tais medidas da metropole; tinha mais 

de 150 anos de existencia e era, no momento, a "cabega" de um 

vastissimo territorio, que seus filhos haviam desbravado e conquis- 

tado a custa de sacrificios inauditos. 

Encerrou-se o seculo XVIII com a presenga de somente 10 

cidades em toda a enorme extensao do territorio brasileiro, cujas 

fronteiras praticamente coincidiam com as que hoje possuimos. 

Repartigao geogra- No que diz respeito as vilas, foi a seguin- 

fica das vilas sete- te a sua repartigao tendo em vista as regioes 

centistas brasileiras hoje admitidas: 

Datas Denomindgoes (original e atual) Uniddde dtudl 

REGIAO NORTE; 

1752 1. Macapa 
1753 2. Ourem 

Amapa 

1754 3. Santarem 
Para 
Para 

1756 4. Borba . 
1757 5. Barcelos 
1758 6. Obidos . 

Amazonas 
Amazonas 
Para 
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Datas 

1758 
1758 
1758 
1758 

1758 
1759 
1759 

1759 
1759 

1790 

1798 

1709 

1712 
1726 

1736 
1747 

1755 
1757 
1757 
1758 
1758 
1758 
1759 
1759 

1759 

1760 
1762 

AROLDO DE AZEVEDO 

Denominagoes (original e atual) Unidade atual 

7. Vila Nova del Rei, atual Curu?a Para 
8. Monte Alegre  Para 
9. Alenquer   Para 

10. Sao Joao Ratista de Faro, atual 
Faro  Para 

11. Chaves .    Para 
12. Serpa, atual Itacoatiara   Amazonas 
13. Olivenc^a, atual Sao Paulo de 

Oliven^a   Amazonas 
14. Ega, atual Tefe   Amazonas 
15. Sao Jose do Javari, atual Ben- 

jamim Constant  Amazonas 
16. Vila da Barra do Rio Negro, 

atual Manaus   Amazonas 
17. Vila Nova da Rainha, atual 

Maues   Amazonas 

REGIAO NORDESTE: 

1. Santo Antonio do Recife, atual 
Recife   Pernambuco 

2. Vila do Mocha, atual Oeiras .. . Piaui 
3. Fortaleza de Nossa Senhora da 

Assuncao do Ceara Grande, 
atual Fortaleza   Ceara 

4. Ico   Ceara 
5. Sao Jose do Aracati, atual Ara- 

cati   Ceara 
6. Soure   Ceara 
7. Mongao   Maranbao 
8. Viana   Maranbao 
9. Vila Vigosa, atual Tutoia  Maranbao 

10. Mecejana   Ceara 
11. Vila Real do Crato, atual Crato Ceara 
12. Porangaba   Ceara 
13. Vila Nova de Arronches, atual 

Arronches  Ceara 
14. Vila Vi^osa Real d'America, 

atual Vi^osa do Ceara  Ceara 
15. Estreraos  • . . . . Rio Grande do Norte 
16. Sao Joao do Parnaiba, atual 

Parnaiba   Piaui 
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Povoamento e urbanizagdo do Brasil, no seculo XVIII 

Comparados com o seculo anterior, o povoamento e a urbaniza- 
Cao apresentaram notaveis diferen^as no setecentismo. Prosseguiu 
em ritmo acelerado a conquista da Amazonia e do Planalto Brasileiro, 
multiplicando-se as vilas atraves de ambas essas grandes regioes. 
A orla litoranea perdeu o privilegio de ser a principal area de ur- 
baniza^ao do pais. 
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Datas Denominagbes (original e atual) Unidade atual 

1762 17. Sao Jose do Rio Grande, atual 
Sao Jose de Mipibii   Rio Grande do Norte 

1764 18. Monte Mor o Novo da America, 
atual Baturite   Ceara 

1764 • 19. Vila Real de Bragan^a, atual 
Atalaia   Alagoas 

1766 20. Vila Nova da Princesa, atual 
Agu   Rio Grande do Norte 

1772 21. Pombal      Paraiba 
1773 22. Sobral   Ceara 
1776 23. Granja      Ceara 
1789 24. Campo Maior de Santo Antonio 

de Quixeramobim, atual Quixe- 
ramobim  Ceara 

1790 25. Vila Nova da Rainha, atual 
Campina Grande  Paraiba 

1799 26. Poxim ..-  Alagoas 
1800 27. Vila Real de Sao Joao, atual 

Sao Joao do Cariri   Paraiba 
1800 28. Vila Nova de Sousa, atual Sousa Paraiba 

REGIAO LESTE: 

1701 1. Santo Antonio do Rio das Ca- 
ravelas, atual Caravelas   Bahia 

1711 2. Vila Leal de Nossa Senbora do 
Carmo, atual Mariana  Minas Ge 'ais 

1711 3. Vila Real de Sahara, atual Sa- 
hara   Minas Gerais 

1711 4. Vila Rica, atual Ouro Preto . . Minas Gerais 

1712 5. Sao Joao del Rei   Minas Gerais 

1714 6. Vila do Principe, atual Serro . Minas Gerais 

1714 7. Vila Nova da Rainha do Caete 
do Mato Dentro, atual Caete . Minas Gerais 

1715 8. Vila Nova do Infante, atual 
Pitangui   Minas Gerais 

1716 9. Vila Nova de Benevente, atual 
Anchieta   Espirito Santo 

1718 10. Sao Jose del Rei, atual Tira- 
dentes   Minas Gerais 

1722 11. Jacobina   Bahia 



Datas 

1724 

1725 
1727 

1728 
1728 

1728 
1730 

1732 

1733 

1745 

1746 
1748 
1752 

1754 

1755 
1755 
1758 

1758 

1758 

1758 
1759 

1759 
1760 

1761 
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Denominagoes (original e atual) XJnidade atual 

12. Nossa Senhora do Livramento 
das Minas do Rio de Contas, 
atual Livramento do Brumado Bahia 

13. Maragogipe   Bahia 
14. Santo Amaro da Purificagao, 

atual Santo Amaro   Bahia 
15. Cachoeira da Abadia   Bahia 
16. Itapicuru de Cima, atual Ita- 

picuni  Bahia 
17. Inhamhupe  Bahia 
18. Nossa Senhora do Bom Sucesso 

das Minas do Fanado, atual Mi- 
nas Novas   Minas Gerais 

19. Barra do Rio de Contas, atual 
Itacare   Bahia 

20. Vila Nova de Santo Antonio do 
Rio de Sao Francisco, atual 
Neopolis   Sergipe 

21. Minas do Rio de Contas, atual 
Rio de Contas   Bahia 

22. Uruhu, atual Paratinga   Bahia 
23. Vila Vigosa, atual Vi^osa .... Bahia 
24. Sao Francisco das Chagas da 

Barra do Rio Grande, atual 
Barra  Bahia 

25. Pombal, atual Riheira do Pom- 
bal   Bahia 

26. Alcobaga   Bahia 
27. Soure, atual Nova Soure   Bahia 
28. Espirito Santo de Nova Abran- 

tes, atual Abrantes-  Bahia 
29. Vila Nova de Oliven^a, atual 

Olivenpa ..    Bahia 
30. Vila Nova de Tomar, atual La- 

garto   Sergipe 
31. Santarem, atual Ituberd   Bahia 
32. Espirito Santo da .Vila Verde, 

atual Vale Verde   Bahia 
33. Trancoso   Bahia 
34. Vila Nova de Almeida, atual 

Nova Almeida   Espirito Santo 
35. Marau   Bahia 
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Datas Denominagbes (original e atual) Unidade atual 

1764 36. Vila do Prado, atual Prado ... Bahia 
1765 37. Belmonte   Bahia 
1769 38. Sao Jose do Porto Alegre, atual 

Mucuri   Bahia 
1772 39. Vila Nova de Sao Jose del Rei, 

atual Sao Barnabe (?)   Rio de Janeiro 
1789 40. Mage .    Rio de Janeiro 
1789 41. Itapecerica   Minas Gerais 
1790 42. Vila Real de Queluz, atual Con- 

selheiro Lafaiete   Minas Gerais 
1791 43. Barbacena   Minas Gerais 
1797 44. Vila Nova da Rainha, atual Se- 

nhor do Bonfim   Bahia 
1798 45. Vila da Princesa da Beira, atual 

Campanha   Minas Gerais 
1798 46. Paracatu do Principe, atual Pa- 

racatii   Minas Gerais 
1799 47. Valen^a   Bahia 
1800 48. Propria   Sergipe 

REGIAO SUL: 

1705 1. Nossa Senhora do Bom Suces- 
so de Pindamonhangaba, atual 
Pindamonhangaba   Sao Paulo 

1714 2. Laguna   Santa Catarina 
1726 3. Nossa Senhora do Desterro, 

atual Florianopolis   Santa Catarina 
1751 4. Sao Pedro do Rio Grande, atual 

Rio Grande   Rio Grande do 
1767 5. Sao Jose do Paraiba, atual Sao 

Jose dos Campos  .-  Sao Paulo 
1769 6. Itapeva da Faxina, atual Ita- 

peva  Sao Paulo 
1769 7. Sao Joao Batista de Atibaia, 

atual Atibaia   Sao Paulo 
1769 8. Sao Jose de Mogi Mirim, atual 

Mogi-Mirim   Sao Paulo 
1770 9. Nossa Senhora dos Prazeres de 

Itapetininga, atual Itapetininga Sao Paulo 
1770 10. Paraitinga, atual Sao Luis do 

Paraitinga   Sao Paulo 
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A cidade do Salvador, metropole brasileiru 

Xa primeira metade do seculo XVIII, a cidade do Salvador con- 
tinuava a brilhar, sem competidor, no panorama urbano do Brasil, 
com uma popula^ao de cerca de 30.000 hab. O map a acima (que fi- 
gura no vol. II da "Historia Economica do Brasil" de Roberto Si- 
monsen) mostra-nos, perfeitamente, que Salvador era uma cidade 
fortificada. For outro iado, a par do elevado numero de suas igre- 
jas, observa-se o contraste do piano geometrico do nucleo mais an- 
tigo com o piano irregular das areas per fencas. A "Cidade Alia" 
constituia, em ultima analise, a verdadeira cidade de entao, sendo 
muito restrita a "Cidade Baixa", conformc o a test am a planta c o 
admiravel "eroquis" que a encima; e o espelho da falha ali cxis- 
tente mostra-se praticamente livre de habita^oes, sendo apenas cor- 
tados pelas ingremes ladeiras que procuravam veneer a forte cscarpa. 
I'm documento realmente precioso e expressive este, que aqui vai 
reproduzido. 
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Datas Denominagdes (original e atual) Unidade atual 

1771 11. Santo Antonio das Minas de 
Apiai, atual Apiai  Sao Paulo 

1771 12. Vila Nova de Sao Luis de Gua- 
ratuba, atual Guaratuba   Parana 

1774 13. Lajes    Santa Catarina 
1785 14. Cunha   Sao Paulo 
1788 15. Nossa Senhora da Piedade de 

Lorena, atual Lorena   Sao Paulo 
1797 16. Sao Carlos, atual Campinas . . . Sao Paulo 
1797 17. Porto Feliz   Sao Paulo 
1797 18. Nova Braganga, atual Braganga 

Paulista  Sao Paulo 
1797 19. Antonina  Parana 
1798 20. Castro   Parana 

REGIAO CENTRO-OESTE: 

1727 1. Vila Real do Senhor Bom Je- 
sus do Cuiaba, atual Cuiaba . . Mato Grosso 

1736 2. Vila Boa, atual Goias   Goias 
1752 3. Vila Bela da Santissima Trinda- 

de do Mato Grosso, atual Mato 
Grosso  Mato Grosso 

1778 4. Vila Maria do Paraguai, atual 
Caceres   Mato Grosso 

1780 5. Sao Pedro del Rei, atual Po- 
cone  Mato Grosso 

Se confrontarmos esta longa, talvez cansativa mas impressio- 

nante relagao com a referente ao seculo XVII, alguns fatos ressal- 

tarao sem demora. Em primeiro lugar, a urbanizagao do Centro- 

Oeste, ausente em todo o seiscentismo, e, dentro dessa regiao, a 

posigao destacada de Mato Grosso, com suas 4 vilas. Alem disso, 

impressiona sem nenhuma duvida a transformagao verificada em 

relagao a Regiao Norte: das 3 vilas criadas no seculo XVII passou 

a possuir um total de 20, testemunhando a existencia de uma po- 

V litica urbanizadora (um tanto forgada e quase sempre artificial) 

da metropole portuguesa em face da vastidao amazonica, certamen- 

y te inspirada por motives que hoje classificariamos como geo-poli- 

ticos :a confirmagao do principio do "uti-possidetis", que o tratado 



Sao Paulo no seculo A VIII — "formosa, mas sem dote" 

A vlla de Sao Paulo, transformada no seculo XVII em "capifal" 
do Bandeirismo, foi elevada a categoria de cidade cm 1711 e passou 
a ser a "cabe^a" de um territorio eqiiivalente a uma ter^a parte do 
Brasil atual. Nem por isso desenvolveu-se on conhcceu dies de ri- 
queza e de gloria. Pelo contrario, viu seus filhos (sobretudo os mo- 
qos e os bom ens maduros) partirem em busca de ouro e de pcdra- 
rias, sem que inumeros deles jamais regressasscm, "mortos no ser- 
tao". Visilando-a por volta de 1737, GO VPS FREIHE DE AISDRADE 
considerou-a simplesmente "formosa, mas sem dote". . . No desenho 
que acima reproduzlrnos, Selh conseguiu dar-nos uma ideia do que 
seria essa cidade sem -despovoada, onde so se viam velhos, mulheres 
e criangas. 
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de Madri (1750) consagrara. Todavia, mais fortemente fere nos- 

sa atengao a intensa obra de urbanizagao registrada na Regiao Nor- 

deste (que somente possma 3 vilas no seculo XVI, 9 no seculo XVII 

e que passou a contar com 37 no seculo XVIII, alem de 4 cidades) 

e, sobretudo, a que se verificou na Regiao Leste, que passou de 6 

vilas no quinhentismo para 20 no seculo XVII e nada menos de 

68 no setecentismo, ao lado de suas 4 cidades. 

O fato que acabamos de assinalar e mais chocante se lembrar- 

mos que o Leste e o Sul se haviam equilibrado no seculo XVII 

(quando foram criadas 14 vilas, em cada uma dessas regioes), em- 

bora a Regiao Leste estivesse a frente quanto ao total, com uma 

diferenga minima (20 no Leste e 19 no Sul) . Ora, no seculo XVIII, 

a Regiao Sul assis|tiu a criagao de apenas 20 novas vilas, isto e, 

bem menos da metade do total registrado no Leste, que foi de 48. 

Demonstra tal circunstancia aquilo que a Historia ja constatou: des- 

locara-se para o Leste brasileiro o eixo economico, social e demo- 

grafico da entao Colonia, gragas ao ciclo do ouro e das pedras pre- 

ciosas, tornando-se a cidade do Rio de Janeiro, em virtude de con- 

tingencias inevitaveis, o centro da vida colonial, em detrimento da 

cidade do Salvador. "Nenhuma atividade economica teve maior 

influencia na criagao e no desenvolvimento das cidades do interior 

e, portanto, na produgao do fenomeno urbano — observa, com ra- 

zao, FERNANDO DE AZEVEDO — do que a industria minerado- 

ra, nao so na regiao das "minas gerais", como, pelas suas repercus- 

soes, sobre o centro comercial e politico que deslocou para o Rio 

de Janeiro e contribuiu para desenvolver e diferengar, no sentido 

urbano" (27). 

A posigao relativamente fraca da Regiao Sul nessa obra de 

urbanizagao (o que, sob certos aspectos, deve ser considerado um 

indice de decadencia) pode ser facilmente explicada: nao possuia 

ela, no setecentismo, nenhuma riqueza economica que justificasse 

a manutengao do ritmo anterior de seu crescimento demografico e 

urbano e, muito menos, que pudesse se ombrear com a pujanga da 

Regiao Leste; alem disso, o povoamento de largo trecho do Leste e 

do Centro-Oeste foi realizado gragas aos elementos humanos par- 

tidos de Sao Paulo, atraves das sucessivas levas que deixaram o. 

(27) — AZEVEDO (Fernando de), obra clt., pag. 69. 



■  

O Rio de Janeiro no setecentismo 

O seculo XVIII foi decisive para a cidade do Rio de Janeiro: 
passou a contar com o Palacio dos Governadores e o aqueduto da Ca- 
rioca, viu multiplicarem-se os sens chafarizes, arrazar-se o morro das 
Mangueiras, aterrarem-se as lagoas da Pavuna e do Boqueirao, abri- 
rem-se novas ruas (no rumo da Gloria e, sobretudo, para oeste); o 
Passeio Publico tomou o lugar da lagoa do Boqueirao, para gaudio 
de seus habitantes; e, a partir de junho de 1763, tornou-se a residen- 
cia dos Vice-Reis e passou a ser a capital brasileira. Ao findar o 
setecentismo teria pouco mais de 40.000 hab. 
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planalto, a partir de fins do seculo XVII, em busca do ouro e das 

pedras. Sao Paulo setecentista enfraqueceu-se em beneficio das no- 

vas areas abertas ao povoamento, dando-lhes preciosa parcela de 

suas energias vitais — os homens mogos e maduros do Bandeiris- 

mo; sua obra urbanizadora fez-se sentir nao apenas dentro das 

frpnteiras de seu atual territorio, mas no vasto ambito da entao 

Capitania, isto e, em Minas Gerais, Goias, Mato Grossq^Parana e 

Santa Catarina, onde 25 novas vilas foram criadas no sedOlo XVIII. 

Do total das vilas criadas no decorrer do setecentismo,-s6men- 

te o atual territorio da Bahia foi aquinhoado com 27, o que equi- 

vale a quase 23% do total. Minas Gerais recebeu 14, Sao Paulo 

e o Ceara passaram a contar com 13, cada um, e o Para e o Ama- 

zonas com 8, cada um. Em contraposigao, choca-nos a fraquissima^ 

urbanizagao de Pernambuco: uma so vila — a do Recife, no de- 

curso de todo um seculo, fato realmente impressionante para o 

qual nao conseguimos encontrar explicagao satisfatoria (mesmo le- 

vando em conta o carater anti-urbano dos engenhos de agucar), 

mormente se verificarmos o que se registrou no Ceara e, em escala 

menor, nos demais atuais Estados do Nordeste Oriental. 

Os maiores centres Quando se procura verificar quais te- 

urbanos do seculo riam sido os mais importantes centros urba- 

XVIU nos do Brasil setecentista, torna-se indispen- 

savel fazer uma distingao preliminar: exami- 

nar separadamente as duas metades do seculo XVIII, tamanhas e 

tao profundas foram as alteragoes ocasionadas pelo ciclo da mi- 

neragao. 

Na primeira metade do seculo, a cidade do Salvador continua- 

va a brilhar sem competidor; segundo ROCHA PITTA, que pu- 

blicou a "Historia da America Portuguesa" em 1730, sua popula- 

gao seria de 28.000 hab., sendo ainda, incontestavelmente, a ver- 

dadeira metropole do Brasil de entao. De acordo com os dados do 

citado historiador coevo, seguir-se-lhe-iam: a cidade do Rio de Ja- 

neiro, com 10.000 hab.; a vila do Recife, com 7.000; a cidade de 

Belem do Para, com 4.000; as cidades de Sao Luis e de Olinda, co- 

mo tambem a vila de Santos, todas com populagao entre 2.000 e 

3.000 hab. Sao Paulo nao aparece nesta relagao; depauperada pelo 

exodo de seus filhos, era aquela cidade "formosa, mas sem dote" a 



Uma visao do Rio de Janeiro no secnlo XVIH 

No Rio de Janeiro setecentista, ao lado das casas terreas (que 
eram as niais comuns), multiplicaram-se os sobrados de um e dois 
andares, com balcoes de frente e agua furtada. For suas mas anda- 
vam as "traquitanas", as "scges", as "cadeirinhas" e os "palan- 
quins". Os fidalgos usavam o chapeu armado, a rabona de veludo e 
sapatos que ostentavam fivelas de ouro ou prata, ao mesmo tempo 
que exibiam diamantes e topasios no lago das jarreteiras. — O de- 
senho acima e de autoria de Seth e, como outros reproduzidos neste 
trabalho, figura na obra intitulada "O Brasil pela Imagcm" (ed. In- 
dustrie do Livro Ltda., Rio, 1943) . 
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que se referiu GOMES FREIRE DE ANDRADE, pela mesma 

epoca. 

Na segunda metade do setecentismo, a cidade do Salvador 

veio encontrar no Rio de Janeiro sua grande rival, nao tendo po- 

dido evitar a "capitis diminutio" que significou a transferencia da 

capital da Colonia, levada a efeito em 1763. Todavia, ao findar o 

seculo, talvez ainda a sobrepujasse, com cerca de 50.000 hab., ao 

passo que o Rio de Janeiro teria pouco mais de 40.000 Ao lado 

dessas duas cidades rivais — que eram, sem sombra de duvida, as 

"cabegas" do Brasil setecentista —, outros aglomerados ocupavam 

posigao de relative destaque: Vila Rica, que teria chegado a abri- 

gar 30.000 hab. no periodo aureo da mineragao, embora estivesse 

a morrer lentamente, ao findar o seculo; Cuiaha, Sao Luis do Ma- 

ranhao e Belem do Para, todos com mais de 10.000 hab. A essa 

relagao talvez pudessemos acrescentar alguns outros centros ur- 

banos: Recife, Olinda, Sao Joao del Rei, Mariana, Sao Paulo, Des~ 

terro. A capital paulista continuava a ser, apenas, "formosa, mas 

sem dote".. . (28) . 

De todos esses centros urbanos, no seculo que vimos focali- 

zando, tomaremos dois exemplos bem diferentes, que nos parecem 

simbolicos, representando cada qual um tipo de evolugao, uma es- 

trutura organica e fungoes diversas, que acabaram por se refletir 

nos seus proprios destines. 

Rio de Janeiro simbolizava a cidade-porto, que crescera paula- 

tinamente desde os dias longinquos de Mem de Sa, no seculo XVI, 

quando nao tinha mais de 150 habitantes brancos e se encarapitava 

no morro do Castelo. Conquistou, depois, pouco a pouco, a plani- 

cie sedimentar circunvizinha e comegou a expandir-se no rumo de 

oeste, exatamente onde podia encontrar espagos livres, por entre a 

morraria do Macigo Carioca. O seculo XVIII foi-lhe decisive: viu 

erguer-se o Palacio dos Governadores e o belissimo aqueduto que 

ainda hoje podemos admirar; multiplicaram-se os seus chafarizes, 

arrazou-se o morro das Mangueiras, aterraram-se as lagoas da Pa- 

vuna e do Boqueirao, abriram-se novas ruas e o Passeio Publico for 

(28) — JOHN MAWE, viajante ingles que nos visitou por volta de 1810, apresenta 
os seguintes dados referentes a populs^ao dos principals centros urbanos; Rio 
de Janeiro — 100.000 hab.; Salvador — 70.000; Cuiaba -— 30.000; Sao 
Luis —i 20.000; Vila Rica —■ 20.000; — Sao Paulo — 15 a 20.000; Belem 
—< 10.000; Sao Joao del Rei — 5.000 (cf. Viagens ao interior do Brasil, ed. 
Zelio Valverde, Rio, 1944). 



Vila Rica no apogeu de stra gloria 
Com a arte e a seguranga nos detalhes, que caracterizam suas ilustragoes, Seth pro- 

curou reconstituir aspectos significativos da vida de Vila Rica, em pleno seculo XVIII, 
quando alcan^ara o zenite de sua gloria: um de seus saloes, onde o sociedade da epoca 
cult vava a musica e a literatura, ao mesmo tempo que discutia politica; e uma de sual 
inumeras ladeiras, por onde passa um fidalgo em sua tipica "cadeirinha", conduz da 
por escravos. 



VILAS E CIDADES DO BRASIL COLONIAL 53 

entregue ao uso e gozo da populagao. A partir de junho de 1763, 

tornou-se a residencia" dos Vice-Reis e passou a ser a capital bra- 

sileira. "No centro, onde as ruas continuavam ainda muito estreitas 

— o que nao era de todo desaconselhavel num clima tropical — 

ja as construgoes se faziam melhores, mais solidas, mais acabadas; 

e nos bairros, embora as casas traissem certo grau de rusticidade, 

muitas vezes com telhado de palha, amiudavam-se as chacaras e 

vivendas ajardinadas, onde se buscavam, pelo menos nos domingos 

e feriados, vida mais desafogada e ar mais desafogada e ar mais 

livre" (29). Ao lado das casas terreas (que eram as mais comuns), 

multiplicavam-se os sobrados de um e dois andares, com balcoes de 

frente e agua furtada. For suas ruas andavam as "traquitanas" (de 

duas rodas), as "seges" (4 rodas), "cadeirinhas", serpentinas" e pa- 

lanquins". Os fidalgos usavam o chapeu armado, a rabona de ve 

ludo e sapatos que ostentavam fivelas de ouro ou prafta, ao mesmo 

tempo que exibiam diamantes e topazios no lago das jarreteiras 

(30). As impressoes dos poucos viajantes estrangeiros que visita- 

ram o Rio de Janeiro, no seculo XVIII, de que TAUNAY nos deu 

uma sumula preciosa (31), e a reconstituigao algo imaginosa feita 

por LUIS EDMUNDO (32) habilitam-nos a fazer uma ideia mais 

ou menos fiel do que seria a capital brasileira de entao — cheia 

dos mais inesperados contrastes, principal centro politico-adminis- 

trativo e escoadouro das riquezas procedentes de Minas Gerais. 

Vila Rica simbolizava, pela mesma epoca, outro tipo inteira- 

mente diferente de aglomerado urbano. Situada em pleno Planalto 

Atlantico, nas terras altas de Minas Gerais, a uns 300 km do ocea- 

no (vencidos em longas e penosas jornadas), era uma jovem pe- 

rante os 200 e tantos anos do Rio de Janeiro: nao fora o resultado 

de uma fundagao deliberada, como a cidade de Estacio de Sa; sur- 

gira espontaneamente, no limiar do proprio seculo XVIII, como 

resultado da aglutingaao de arraiais de mineradores, enlouquecidos 

pela ansia de extrair o ouro do cascalho fluvial. Dois desses arraiais 

acabaram por constituir as bases do aglomerado, transformado em 

vila no ano de 1711 — ode Ouro Preto e o de Antonio Dias, "na- 

(29) — CRULS (Gastao), Aparencia do Rio de Janeiro (Notxcia historica e descritiva 
da cidade), vol. -pag. "194, Liv. Jose Olimpio, Rio, 1949. 

(30) — Cf. CRULS (Gastao), obra cit., pags. 195, 199 e 200 do vol. I. 
(31) — TAUNAY (Afonso de E.), Rio de Janeiro de antanho (Impressoes de viajan- 

tes estrangeiros), Comp. Editora Nacional, Sao Paulo, 1942. 
<32) — EDMUNDO (Luis), O Rio de Janeiro no tempo dos Vice-Re'rs, Imprensa Na- 

cional, Rio, 1932. 
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quele tempo separados p01" meia legua de mataria brava", rivais 

pelos que Ihes deram origem e pelos que, mais tarde, passaram a 

viver neles. Gente de toda especie, fidalgos e aventureiros do pior 

quilate, entulhavam a vila recem-criada, pequenina demais para 

aquela populagao de adventicios; e o ouro corria a granel, nas 

maos dos habitantes livres, nas transagoes feitas pelos escravos, nas 

joias e na indumentaria, nas imagens e no revestimento interne das 

igrejas. Foi somente na segunda metade do seculo XVIII que Vila 

Rica passou a apresentar o aspecto que ainda hoje oferece e que 

faz dela uma verdadeira reliquia nacional; ergueu-se o novo Pala- 

cio em pedra argamassada, construiram-se as principais pontes e 

chafarizes, como tambem algumas de suas mais famosas igrejas (do 

Carmo, de Sao Francisco de Assis, do Rosario). Mas todo esse 

frenesi teve pouca duragao, porque nao tardou chegasse a decaden- 

cia da mineragao; na boca dos insatisfeitos, ao tempo de Tiraden- 

tes, seu nome foi alterado para o de Vila Pobre. . . Em menos de 

50 anos havia atingido a populagao que o Rio de Janeiro levara 

dois seculos para alcangar. Em compensagao, em menos de 100 

anos de existencia passara do nada ao zenite e deste a decadencia, 

que os anos posteriores so vieram acentuar; ao passo que o Rio 

de Janeiro prosseguiu lenta mas seguramente em sua marcha as- 

cencional. Diferentes quanto a situagao geografica, no que diz res- 

peito ao sitio urbano (Rio de Janeiro fixando-se na planicie, a evi- 

tar cs morros; Vila Rica a corcovear por sobre o atormentado relevo 

do local em que se plantou), como diferentes em sua evolugao, em 

suas fungdes, em seus proprios destines (33). 

(33) — A respeito da Ouro Preto continua a ocup^r uma posigao impar: BANDEIRA 
(Manuel), Guia de Ouro Preto, ed. Serv'50 do Patrimonio Historico e Arstistico 
Nacional, Rio, 1938. 



V 

NO CREPlJSCULO DO PERfODO COLONIAL 

As cidades da pri- Nos primeiros 22 anos do seculo XIX, 

meira vintena do que podemos considerar a derradeira etapa do 

seculo XIX periodo colonial, fez-se mais, no que concer- 

ne a urbanizagao, do que em todo o seculo 

XVII: duas novas cidades e 44 vilas novas surgiram no panorama 

urbano do Brasil. 

As duas novas cidades, que vieram totalizar o numero de 12, 

situavam-se na Regiao Centre-Oeste e foram ambas elevadas a es- 

sa categoria no ano de 1818, epoca em que o nosso pais ja osten- 

tava o titulo de Reino, unido a Portugal e aos Algarves: 

1. Cuiaba, a antiga Vila Real do Senhor Bom Jesus do 

Cuiaba, que conseguira, por sua situagao geografica, ofuscar a pro- 

pria capital da capitania de Mato Grosso — Vila Bela; 

2. Goias, a antiga Vila Boa, capital da capitania de Goias, 

surgida como a anterior em conseqiiencia do Bandeirismo minera- 

dor, havia menos de um seculo. 

Dessa maneira, ao encerrar-se o periodo colonial, assim se 

distribuiam as nossas cidades, sob o ponto de vista regional: 

Cidades 

Regiao Norte   1 

Regiao Nordeste    4 

Regiao Leste   4 

Regiao Sul   1 

Regiao Centro-Oeste   2 

Por mais que procuremos encontrar uma explicagao para essa 

repartigao geografica das cidades brasileiras, nao o conseguimos 

dentro da evolugao historica e economica ou da propria logica. Afi- 

gura-se-nos profundamente injusta a posigao do Sul — com seu po- 



O Bio de Janeiro na primeira decada do seculo XIX 

Na primeira decada do seculo passado, a cidade do Rio de Ii- 
neiro estendia-se decididamcnte no rumo de ocste (onde surmr j a 
chamada "Cidade Nova", em subStitui?ao aos Intiao" „,an™is? 

ruPdrpaih0 SU ' ul.traPasfara « outeiro da Gloria, atingindo o Flamengo. Os melhorijmentos e teneficios que recebeu, com a chegada da fa- 

me/ror^l portllgu^sa (1808), asseguraram-lhe definitivamente o pri- meiro posto entre as cidades brasileiras da epoca. 
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voamento antigo e suas quatro dezenas de vilas —, colocado no- 

mesmo pe de igualdade com a Regiao Norte — com sua popula- 

^ao rarefeita e suas escassas 20 vilas, na maioria simples lugarejos . 

E a injustiga maior se torna se atentarmos para o caso do Centro- 

Oeste, um "deserto" humano como a Amazonia, mas possuidor de 

duas cidades. O capricho dos governantes ou, quern sabe, circuns- 

tancias eventuais podem explicar a repartigao geografica dessas 12 

cidades brasileiras. 

Cumpre assinalar que a vila de Porto Alegre foi elevada a ca- 

tegoria de cidade no ano de 1822, mas ja sob o Imperio. Alias, 

percebe-se que nossa emancipagao politica abriu excelente oportu- 

nidade para a eregao de novas cidades, dentro de uma compreen- 

sivel politica de fortalecimento da unidade nacional ou no desejo 

de sanar algumas injustigas. Basta lembrar que, no ano de 1823, 

passaram a essa categoria nada menos de 6 vilas, todas capiitais de 

Provincias: Ouro Preto (a antiga Vila Rica), Recife, Natal, Desterro 

(atual Florianopolis), Fortaleza e Sao Cristovao (entao capital de 

Sergipe), modificando de algum modo aquela repartigao geografica, 

que passou a ser a seguinte (em 1823): 

Cidades 
Regiao Norte   1 

Regiao Nordeste   7 

Regiao Leste   6 

Regiao Sul   3 

Regiao Centro-Oeste  2 

Repartigao geogra- ^ No que se refere as vilas, foram as se- 

fica das vilas em guintes as que passaram a existir na ultima 

1822 etapa do periodo colonial: 

Datas Denominagoes (original e atual) Unidade atual 

REGIAO NORDESTE; 

1801 1. Sao Bernardo das Russas, atual 
Russas  Ceara 

1801 2. Vila. Nova de Sao Joao da Ana- 
dia, atual Anadia   Alagoas 
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Datas 

1803 

1810 
1811 

1811 

1811 
1811 
1811 

1814 

1815 
1815 

1815 

1816 

1817 
1820 
1820 

1801 
1806 

1810 

1810 
1811 

1811 
1813 

1814 

1814 

AROLDO DE AZEVEDO 

Denominagdes (original e atual) Unidade atual 

3. Sao Joao do Principe, atual 
Taua   Ceara 

4. Flores do Pajeu, atual Flores Pernambuco 
5. Caxias das Aldeias APas, atual 

Caxias   Maranhao 
6. Cabo de Santo Agoslinho, atual 

Cabo   Pernambuco 
7. Limoeiro   Pernambuco 
8. Pan d'Alho, atual Paudalho .. Pernambuco 
9. Santo Antao, atual Vitoria de 

Santo Antao  Pernambuco 
10. Santo Antonio do Jardim, atual 

Jardim   Ceara 
11. Maceio   Alagoas 
12. Porto das Pedras, atual Pono 

de Pedras    Alagoas 
13. Vila Real do Brejo da Areia, 

atual Areia   Paraiba 
14. Sao Vicente das Lavras, atual 

Lavras da Mangabeira   Ceara 
15. Simbres   Pernambuco 
16. Pastos Rons  • • . . Maranhao 
17. Sao Bernardo do Parnaiba, 

atual Sao Bernardo   Maranhao 

REGIAO LESTE: 

1. Resende   Rio de Janeiro 
2. Vila Nova do Conde, atual 

Conde   Bahia 
3. Vila Nova do Principe, atual 

Caetite    Bahia 
4. Pilao Arcado   Bahia 
5. Sao Joao do Principe, depois 

Sao Joao Marcos   Rio de Janeiro 
6. Boipeba, atual Nilo Peganha . Bahia 
7. Sao Joao de Macae, atual Ma- 

cae   Rio de Janeiro 
8. Sao Pedro do Cantagalo, atual 

Cantagalo   Rio de Janeiro 
9. Santa Maria de Marica, atual 

Marica  Rio de Janeiro 
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A MARCHA DO 
POVOAMENTO E A 

URBAN1ZACAO 
t80t - 22 

L E G E N D fl 
,"0 de janeiro 

Xk »•*-_ Frvn/ftro atuo! 

Povoamento e urbanizagdo do Brasil ao proclamar-se a independencia 

Quando o Brasil se tornou Imperio, em 1822, apenas 12 eram os 
aglomerados urbanos que ostentavam o titulo de cidades: Belem, 
Sao Luis, Oeiras, Paraiba (atual Joao Pesspa), Olinda, Salvador, Ma- 
riana, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Goias e Cuiaba. 
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Datas Denominagoes (original e atual) Unidade atual 

1814 10. Sao Carlos do Jacui, atual Ja- 
cui   Minas Gerais 

1814 11. Santa Maria de Baependi, atual 
Baependi  Minas Gerais 

1815 12. Itapemirim  Espirito Santo 
1818 13. Sao Francisco Xavier do Ita- 

guai, atual Itaguai   Rio de Janeiro 
1819 14. Vila Real da Praia Grande, 

atual Niteroi    Rio de Janeiro 
1820 15. Campo Largo, atual Cotegipe . Bahia 
1820 16. Nova Friburgo   Rio de Janeiro 
1820 17. Pati do Alferes   Rio de Janeiro 

REGIAO SUL: 

1806 1. Vila Nova do Principe, atual 
Lapa   Parana 

1806 2. Vila Bela da Princesa, atual 
Ilhabela   Sao Paulo 

1808 3. Porto Alegre   Rio Grande do Sul' 
1809 4. Santo Antonio da Patrulha .. Rio Grande do Sul 
1812 5. Rio Pardo   Rio Grande do Sul 
1816 6. Sao Miguel das Areias, atual 

Areias   Sao Paulo 
1817 7. Sao Luis da Leal Bragan^a, 

atual Sao Luis Gonzaga  Rio Grande do Sul 
1819 8. Sao Joao da Cachoeira, atual 

Cachoeira do Sul   Rio Grande do Sul 

REGIAO CENTRO-OESTE; 

1814 1. Sao Joao da Palma, atual Pa- 
rana   Goias 

1820 2. Nossa Senhora da Concei^ao do 
Alto Paraguai Diamantino, atual 
Diamantino   Mato Grosso 

Bastante significativa, parece-nos, tal relagao. Note-se, antes 

de tudo, a ausencia da Regiao Norte, o que confirma o artificialis- 

mo (ou a malicia) da politica urbanizadora registrada no seculo 

anterior, que elevou a categoria de vilas quase uma vintena de pcK 



VILAS E CIDADES DO BRASIL COLONIAL C1 

voados insignificantes, que positivamente nao mereciam receber tal 

honraria. For outro lado, fere nossa atengao o absolute equilibrio 

€ntre o Nordeste e o Leste, ao contrario do que acontecera no se- 

tecentismo, demonstrando a ocupagao efetiva da area sertaneja da 

primeira dessas regioes; Pernambuco aparece, afinal, numa posigao 

de destaque (com 6 novas vilas), da mesma maneira que, no Leste, 

o atual Estado do Rio de Janeiro viu-se aquinhoado com 9 vilas 

novas, patenteando sua importancia demografica e economica, que 

o ciclo do cafe ainda mais acentuou nos anos que se seguiram. Mi- 

nas Gerais, vindo a ter apenas 2 novas vilas, refletia o marasmo 

e a decadencia economica em que mergulhara apos o fastigio da 

mineragao. Na Regiao Sul, Sao Paulo nao apresentava nenhum 

destaque (2 vilas novas), ao passo que o Rio Grande do Sul assis- 

tiu a uma verdadeira floragao urbana, pois passou a contar com 5 

novas vilas, quando no seculo anterior possuia apenas uma. Ja 

o Centro-Oeste, com sua populagao rarefeita e economicamente de- 

cadente, em virtude do rapido esgotamento da riqueza aurifera, 

somente viu acrescentarem-se-lhe duas novas vilas — uma em 

Goias, outra em Mato Grosso. 

No instante em que o Brasil passava a figurar cntre as na- 

goes livres, com a instalagao do Imperio, existiam no pais 213 vilas, 

que assim se repartiam: 

Ao contrario do que se dava em relagao as cidades, parece-nos 

perfeitamente razoavel essa repartigao geografica das vilas, face a 

evolugao do povoamento e da economia regionais, salvo quanto a 

Regiao Norte. Em 1822, a Bahia aparecia como a provincia mais 

urbanizada, com suas 40 vilas, isto e, mais de 18% do total do 

pais. Em segundo lugar, destacava-se Sao Paulo, considerado em 

seus atuais limites politico-administrativos, com 31 vilas. Seguiam- 

se-lhes mais outras cinco provincias, se bem que sensivelmente dis- 

tanciadas daquelas duas primeiras; Ceara, com 18; Rio de Janeiro, 

Regiao Norte . . 

Regiao Nordeste 

Regiao Leste 

Regiao Sul . 

Regiao Centro-Oeste 

Vilas 

20 

54 

85 

47 

7 



Rio de Janeiro no primeiro quartel do seculo XIX 
Joao Mauricio RUG END AS esteve no Brasil na decada de 1820-30, 

deixando-nos a preciosa e inconiparavel obra "Viagem Pitoresca atra- 
ves do Brasil", publicada em 1835. Sao de sua auloria os dois desenhos 
aqui reproduzidos: uma vista da enseada de Botafogo, tendo a domina- 
la a silhueta inconfundivel do Corcovado; e um aspecto da Rua Direi- 
ta (atual 1.° de Mar^o), intensamente comercial, onde se ve a Cale- 
dral e, ao fundo, o morro do Castelo. 
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com 17; Minas Gerais, com 16; Para, com 11; e Pemamhuco, com 10. 

De acordo com AIRES DE CASAL, bem maior seria o total 

das vilas brasileiras em 1817, ano em que concluiu sua famosa Co- 

rografia Brasilica; alcangaria 258, assim distribuidas (34): 

Vilas (1817) 

Regiao Norte   57 

Regiao Nordeste   68 

Regiao Leste   87 

Regiao Sul   42 

Regiao Centro-Oeste   4 

Acreditamos, porem, que o chamado "pai da Geografia brasi- 

leira" haja usado de maneira indevida, por diversas vezes, o termo 

"vila", ao designar inumeros povoados, sobretudo quando estudou 

a regiao amazonica. Dai a discordancia entre as suas cifras e as 

nossas, resultantes estas ultimas de demorada e cansativa coleta em 
fontes autorizadas e as mais diferentes. 

.( 
Os maiores centres Se procurarmos reunir os dados espar- 

urbanos quando o sos referentes a populagao e os informes 

Brasil se tornou dos viajantes que visitaram o Brasil nas duas 

Imperio primeiras decadas do seculo XIX, estaremos 

habilitados a ter uma ideia de quais seriam 

os mais importantes centres urbanos de nosso pais no momento em ♦ 
que se transformou em Imperio. 

Nao resta duvida que os dados numericos fornecidos pelos 

viajantes se contrariam quase sempre, embora houvessem eles per- 

corrido o Brasil na mesma epoca ou com uma pequena diferenga 

de tempo. Basta que citemos uns poucos exemplos: 

Viajantes Salvador Rio de Ja- Sao Luis Vila Rica 
neiro 

J. Mawe (1810)   ^0 .000 100 .000 20, ,000 20 .000 
H. Koster (1816)   12. ,000 
Spix e Martius (1820) 150 .000 110 .000 30 .000 8, .500 
J. Luccock (1818) .... 60, .000 20 .000 
E. Pohl (1821)   82, .000 

(34) — Cf. CASAL (Padre Manuel Aires de), Corografia Brasilica ou Relagao Historico- 
Geografica do Reino do Brasil (1817), ed. Cultura, Sao Paulo, 1943. 



Aspectos da vida urbana no crepiisculo do Brasil colonial 

Sao ainda de autoi ia de Seth os desenhos acima reproduzidos, 
atraves dos quais podemos imaginar algumas cenas da vida urbana, 
numa das grandes cidades brasileiras da epoca (primeira vintena 
do seculo XIX). 
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Todavia, se tentarmos obter um meio-termo dentro do anta- 

gonigmo dos dados, poderemos chegar a certas conclusoes que, su- 

pomos, aproximar-se-ao da realidade. 

• Rio de Janeiro e Salvador continuavam a ser, sem nenhuma 

duvida, as duas mais populosas e importantes cidades brasileiras, 

girando sua populagao em torno de 100.000 hab. No entanto, ao 

passo que a antiga capital como que estagnara, o Rio de Janeiro 

continuava a progredir e a expandir-se, usufruindo das excepcio- 

nais vantagens recebidas desde a chegada da familia real portu- 

guesa, em 1808. 

Em seguida, e provavel que viesse o grupo que poderemos 

classificar como aglomerados medios, com uma populagao entre 

30.000 e 10.000 hab.: seria o caso de algumas cidades — como 

Cuiaha, Sao Paulo, Sao Luis, Belem e Oeiras, e de algumas vilas 

— como Recife, Vila Rica e Porto Alegre. 

Fora dessas, com populagao inferior a 10.000 hab. e superior 

a 5.000, talvez aparecessem: a vila de Cachoeira, na Bahia; a ci- 

dade de Mariana, as vilas de Sao Joao del Rei e Sahara e a po- 

voagao de Santo Antonio do Tijuco (atual Diamantina), todas em 

Minas Gerais; a gloriosa cidade de Olinda, em Pernambuco. 

Salvo Rio de Janeiro e Salvador, tais centres urbanos nao me- 

reciam realmente a classificagao como cidades, no sentido rigoroso 

e moderno da palavra; eram simples vilas, quando muito vilas 

grandes, "acanhadas e sujas, atropeladas de becos e vielas, de de- 

signagoes pitorescas, e espreguigando-se, na periferia, nos seus ran- 

ches e caminhos de tropas, nas suas chacaras e sitios que marcam 

a transigao entre a paisagem urbana e a solidao envolvente dos 

campos, das chapadas ou das serras. A vida urbana, sonolenta e 

obscura, chocada no funcionalismo burocratico e parasitario e num 

comercio "desconfiado e ratinhao", arrasta-se na monotonia das ruas 

e das estradas, cujo silencio e apenas quebrado de longe em longe 

pelo chiar de carros de bois, pelo tropel de cavalos e burros de 

carga e pelas cantigas de africanos e de tropeiros, E' toda primi- 

tiva, na sua simplicidade rustica, a vida dessas cidades: negras la- 

vando roupas nas bicas do centre, muares de cangalhas, junto as 

lojas, e animais soltos pelas ruas, tortuosas e estreitas". . . (35). 

(35) — AZEVEDO (Fernando de), obra cit., pag. 72. 
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Para uma simples comparagao, parece-nos interessante alinhar 

a provavel populagao de algumas cidades do Mundo na decada de 

1820-30 (36): 

Seria esse o panorama urbano do Brasil no momento em que 

se libertou do dominio portugues: 12 cidades e 213 vilas, forte- 

mente concentradas na Regiao Leste, onde indubitavelmente se si- 

tuava o "cora^ao" do pais, num amplo triangulo isosceles, cujos ver- 

tices poderiam ser representados por Salvador, Rio de Janeiro e 

Vila Rica. 

Londres .... 

Paris .*..... 

Viena   

Moscou .... 

Lisboa   

Bedim  

Nova York . 

Filadelfia . . 

Roma   

Porto  

Buenos Aires 

1.400.000 

800.000 

300.000 

250.000 

245.000 

240.000 

200.000 

160.000 

150.000 

65.000 

60.000 

(36) — Cf. URCULLU (D. Jose de), Tratado Elementar de Geogralia Astronomica, 
Fisica, Historica ou Politica, Antiga e Moderna, 3 vols., Tip. Comerc al Por- 
tuense, Porto, 1837-41. 



VI 

ALGUMAS CARACTER1STICAS DOS AGLOME- 

RADOS COLONIAIS 

Os centros urbanos Uma vez estudada a repartigao geogra- 

coloniais e o fator fica dos nucleos urbanos do Brasil colonial, 
estrategico-militar atraves dos escassos recursos de que pude- 

mos dispor, tentaremos examinar outros ca- 

ractensticos desses aglomerados, focalizando-os sempre a luz da 

Geografia Urbana. 

As vilas e cidades do seculo XVI, alem de seu contacto com o 

mar e sua natural pequenez, refletiam em seus sitios urbanos uma 

grave preocupagao; a defesa contra os ataques de inimigos, que 

poderiam ser os indios, mas tambem o invasor estrangeiro. Escre- 

vendo em 1576, informava GANDAVO que os Donatarios "edifi- 

caram suas povoagoens, ao longo da costa nos logares mais conve- 

nientes e accomodados que Ihes pareceo para a vivenda dos mora- 

dores", e esclarecia que todas elas, naquela segunda metade do qui- 

nhentismo, eram "ja muy povoadas de gente, e nas partes mais im- 

portantes guarnecidas de muita e muy groga artilharia que as de- 

fende e as segura dos inimigos assi da parte do mar como da ter- 

ra" (37). 

Dai o aparecimento de verdadeiras cidades em acropole, como 

Rio de Janeiro, Salvador ou a propria vila de Sao Paulo. Sob este 

aspect^o Rio de Janeiro quinhentista talvez possa ser considerado 

o melhor exemplo, pois se limitava praticamente ao morro de Sao 

Januario ou do Castelo, baluarte natural que se erguia bem pro- 

ximo ao mar e estava circundado por terrenos alagadigos, lagoas e 

manguesais. Por sua vez, a vila de Sao Paulo permaneceu por lon- 

gos anos enclausurada num esporao alongado, pequena colina cujo 

extreme cai abruptamente por sobre a varzea inundavel do Taman- 

(37) — GANDAVO (Pero de Magalhaes), Historia da Provincia de Santa Cruz, pag. 
69, Comp. Melhoramentos, Sao Paulo, 1922. 
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Sao Paulo, vila fOitificala 

> ) seculo XVI, a vila de Sao Paulo de Piratininga possuia torti- 
ficagoes, cnibora modestas, que serviam para defende-la contra os 
ataques dos iodios inimigos. Seriam constituidas por niuros de taipa, 
que circundavam o esporao da colioa onde nasceu (e onde erguiam- 
se a Igre.ja e o Colegio dos Jesuitas), de maneira a ficar a cavaleiro 
da varzea inundavel do Tamanduatei — conforme a interessante re- 
constitui^ao de autoria de Belmonte, aqui reproduzida. 
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duatei (o atual Parque Dom Pedro II) e cuja vertente meridio- 

nal, tambem escarpada, achava-se voltada para o vale do Anhan- 

gabau, local privilegiado sob o ponto de vista defensive, cujo valor 

foivbem demonstrado por ocasiao do ataque dos Tamoios, em mea- 

dos do seculo XVI. Tanto para um como para outro dos exemplos 

citados aplicam-se, inteiramente, estas palavras de CHABOT: 

"Les hommes etaient un ennemi aussi redoutable 

que les eaux. La butte, qui preservait des marecages 

et de I'inondation, etait en meme temps un lieu de de- 

fense, facile a fortifier" (38) . 

Aquela mesma necessidade de defesa explica, por outro lado, o 

aparecimento de nucleos urbanos fortificados, algo que nos leva em 

pensamento as cidades-fortalezas da Europa medieval ou, quern sa- 

be, aos velhos "castros" ou "citanias" da primitiva Lusitania. Toda- 

via, o que se conheceu no Brasil quinhentista nao passava de rus- 

ticas e modestissimas defesas, que espelhavam o meio em que foram 

construidas, simples palicadas ou frageis muros de taipa, cujo valor 

talvez fosse mais psicologico do que real, por detras dos quais po- 

diam se abrigar a populagao civil e os seus defensores, sempre que 

algum perigo os ameagava. Salvador, Rio de Janeiro e Sao Paulo, 

no seculo XVI, e Sao Luis do Maranhao, no seculo XVII, conhe- 

ceram tais sistemas de defesa, que figuram em plantas ,coevas. 

Alem disso, em face das constantes ameagas que pesavam so- 

bre a America portuguesa, viu-se obrigada a metropole a estabe- 

lecer uma verdadeira rede de fortificagoes, que deram nascimento 

a inumeros aglomerados urbanos ou constituiam uma garantia pa- 

ra sua sobrevivencia. O fato se registrou ao longo de toda a imen- 

sa fachada atlantica, bastando criar alguns exemplos: Rio Grande, 

Bertioga, Rio de Janeiro, Salvador, Sao Cristovao, Recife, Paraiba 

(Joao Pessoa), Cabedelo, Natal, Fortaleza, Sao Luis. Estendeu-se 

a Amazonia, onde Belem foi fundada a sombra do Forte do Pre- 

sepio e, em cujo interior, mais tarde, multiplicaram-se os lugares 

fortificados as margens do grande rio e de alguns de seus maiores 

afluentes, como Santarem, Obidos e Manaus. E atingiu as pro- 

prias lindes da colonia, quer em areas de simples fronteiras "esboga- 

(38) — CHABOT (Georges), Les Villas, pag. 100. 
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Passado e presente, unidos 

No alto, um pouso de tropeiros, tal como o viu o genio artistico 
de RUGENDAS. Em baixo, uma tropa de burros, fotografada pelo 
autor na principal rua de Ouro Preto, em Janeiro de 1955. 
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das", como as norte-ocidentais (com os fortes de Marabitanas, Sao 

Gabriel, Tabatinga, Principe da Beira, Vila Bela), quer em areas 

de fronteiras "vivas" ou de "tensao", como as da Bacia do Prata, 

em terras matogrossenses (Albuquerque, atual Corumba) e em ter- 

ras sul-riograndeses (Acampamento de Santa Maria, hoje Santa 

Maria). 

O papel dos cursos A proporgao que se processava o avan- 

dagua e das vias go do povoamento para o interior, na con- 

terrestres quista do Planalto Brasileiro, outra preo- 

cupagao tornou-se patente na^escolha dos si- 

tios urbanos: a presenga da agua e a facilidade de comunicagoes, 

isito e, dois elementos vitais para a existencia e a sobrevivencia dos 

aglomerados. 

No Brasil colonial, raro era o nucleo urbano que nao se acha- 

va associado a um curso dagua, grande, me'dio ou pequeno. E mui- 

tas foram as causas dessa preferencia: o fornecimento de agua para 

o uso domestic©, a facilidade de obtengao de alimento atraves da 

pesca, as vantagens oferecidas no que se refere aos contactos regio- 

nais e, no caso especifico das areas de mineragao, a presenga de 

ouro e de pedras preciosas no cascalho dos leitos fluviais. Tudo isso 

nao significa, porem, que hajam sido muito numerosos os verdadei- 

ros aglomerados fluviais, isto e, aqueles que tern sua vida presidida 

pelos rios a que se acham ligados; os mais tipicos exemplos so apa- 

recem na Amazonia, no vale do Sao Francisco e na bacia do Alto 

Paraguai, onde vieram a surgir as margens dos cursos dagua, como 

se fossem as contas de um rosario. 

Para um pais tao extenso, como o nosso, com uma populagao 

tao rarefeita, de^de logo se tornou vital o problema da facilidade 

das comunicagoes; dai a localizagao de aglomerados urbanos nas 

vias naturais de passagem e ao.longo dos precarios caminhos da era 

colonial, que as tropas de burros, em penosas e longas caminhadas, 

sabiam bem aproveitar. Por isso mesmo, os caminhos coloniais 

constituiram a espinha dorsal da rede urbana, quer se dirigissem 

do literal para os sertoes do Nordeste ou para a Chapada Diaman- 

tina, quer procurassem atingir as areas mineradoras de Minas Ge- 

rais, Goias ou Mato Grosso, quer demandassem as regioes meridio- 

nais. Foram os pousos de viajantes, em conseqiiencia, o tipo mais 
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comum de embrioes de cidades em largo periodo de nossa vida co- 

lonial e, ate mesmo, ao tempo do Imperio, o que Ihes valeu o lugar 

de destaque que ocupam no relato da maioria dos viajantes estran- 

geiros do seculo XIX. 

Os aglomerados co- Ainda esta para ser feito um estudo ana- 

loniais e seu piano Htico e circunstanciado da estrutura de nos- 

urbano sas cidades coloniais e, de maneira particular, 

as caracteristicas de seu piano. 

Tudo parece indicar que os aglomerados "criados", que resul- 

taram de um proposito deliberado das autoridades coloniais obe- 

deciam, em suas origens, a um piano regular e geometrico, se bem 

que adaptado as caracteristicas topograficas. Sem demora, porem, 

deixava-se de lado essa preocupagao urbanistica e a expansao pas- 

sava a se realizar de maneira espontanea, sem obedecer a nenhuma 

diretriz, dai resultando a irregularidade no tragado das ruas, tor- 

tuosas quase sempre. O caso da cidade do Salvador parece-nos bem 

expressive, pois uma planta datada do seculo XVIII (e que RO- 

BERTO SIMONSEN incluiu em sua "Historia Economica do Bra- 

sil", tomo H) mostra claramente que o centro primitive, na "Ci- 

dade Alta", era regular e as ruas cortavam-se em angulo reto, cons- 

tituindo um verdadeiro tabuleiro de xadrez, bem ao contrario do 

que se passava no resto da cidade. For outro lado, referindo-se ao 

Recife holandes, a Cidade Mauricia, observa JOSUE' DE CAS- 

TRO: "O que, desde logo, chama atengao no piano e a sua precisao 

geometrica. De forma retangular, ccmo c piano de Batavia, ele e 

igualmente cortado em quase toda a sua extensao por um largo 

canal, que, partindo das proximidades do Forte Frederico Henri- 

que, alcanca na ilha um ponto correspondente a atual igreja do 

Rosario" (39); e acrescenta mais alem que as linhas de orienta- 

cao das pontes marcavam a diregao da expansao da cidade "e, quan- 

do depois, com a expulsao dos holandeses, o piano nassoviano foi 

abandonado e voltou-se ao desarranjo e ao a vontade do cresci- 

mento a portuguesa, ficou sempre uma diretriz nesse crescimento, 

do qual resultou ser o Recife ainda hoje uma cidade de disposigao 

(39) — CASTRO (Josue de), A cidade do Recife, pag. 123. 
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radioconcentrica, como a planejaram tornar no futuro os grandes 

urbanistas dos Paises Baixos" (40). 

Todavia, o mesmo ja nao podemos observar em relagao a ci- 

dade do Rio de Janeiro, mesmo se levarmos em consideragao ape- 

nas o trecho desenvolvido na planicie, ao pe do morro do Castelo; 

os quarteiroes eram desiguais e as mas nem sempre retas. Natu- 

ralmente, no que tange aos aglomerados "espontaneos" ou "natu- 

rais", a irregularidade do piano e o tragado tortuoso das ruas cons- 

tituiam a regra geral, gerando estruturas inorganicas como as do 

nucleo primitive da cidade de Sao Paulo. 

Visitando o nosso pais por volta de 1850, TOMAS DAVATZ 

escreveu que "as cidades brasileiras, conforme pude apreciar, obe- 

decem no tragado das ruas e pragas a um piano regular" (41). 

Acreditamos que o arguto colono suigo da Fazenda Ibicaba gene- 

ralizou uma observagao isolada ou um caso esporadico, pois sua 

afirmativa contraria a realidade dos fatos, mesmo se admitirmos 

que tivesse em mente algum aglomerado de fundagao moderna, 

cujas origens nao remontassem ao periodo colonial. 

Coube a SERGIO BUARQUE DE HOLANDA demonstrar, 

de maneira muito exata, as diferengas existentes, no que se refere 

ao piano, entre os centres urbanos da America Espanhola e os da 

America Portuguesa. Nos primeiros, em que um zelo minucioso e 

previdente presidiu seus passes iniciais, o tragado das ruas denun- 

ciava "o esforgo determinado de veneer e retificar a fantasia ca- 

prichosa da paisagem agreste", apresentando-se como "um ato de- 

finido da vontade humana". Tendo por base a chamada Praga 

Maior, quadrilatero cuja largura deveria corresponder pelo menos 

a dois tergos do comprimento, estendia-se de maneira rigorosamente 

geometrica o tragado das ruas: as quatro principais saiam do cen- 

tre de cada face da praga, ao mesmo tempo que, de cada angulo, 

partiam outras ruas, chegando-se mesmo ao capricho de determinar 

que os quatro angulos deveriam corresponder aos pontos cardiais 

(42). Desse tipo teriam sido as "reducoos" jesuiticas dos famosos 

Sete Povos das Missoes, construidas no seculo XVII em terras do 

(40) — CASTRO (Josue de), obra cit., pag. 127. 
(41) — DAVATZ (Tomas), Memorias de um colono no Brasil, pag. 56, tradugao bra- 

sileira de Sergio Buarque de Holanda, Liv. Martins, Sao Paulo, 1941. 
(42) — HOLANDA (Sergo Buarque de), Raizes do Brasil, cap. IV, pags. 130-133, 

2a. edigao, Liv. Jose Olimpio, Rio, 1948. 



S i in bo lo do urbanismo colonial 

Tanto em rela^ao as vilas como em rela^ao as cidades do Brasil 
colonial, no quo se refere ao piano urbano, a regra e uma so: a irre- 
gularidade. "Nenhum rigor, nenhum metodo, nenhuma providencia, 
sempre esse ^ignificativo abandono que exprime a palavra desleixo" 
— conforme observou Sergio Buarque de Holanda. A planta da cida- 
de de Sdo Paulo no ano de 1810, aqui reproduzida, e bem um simbolo 
dessa caracteristica dos aglomerados urbanos do periodo colonial. 
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atual Rio Grande do Sul (43); cada uma delas — escreveu AIRES 

DE CASAL — "era uma consideravel ou grande vila, e todas por 

um mesmo risco com ruas direitas e encruzadas em angulos retos", 

"de sorte que, vendo-se uma, se forma ideia verdadeira das ou- 

tras" (44). 

Nada disso teria ocorrido na America portuguesa ou, se nesse 

sentido existiu alguma legislagao, tudo parece indicar que nao foi 

obedecida, nao passando de letra morta. Em meados do seculo 

XVI, ao visitar Sao Vicente e Santos, observou TOME' DE SOU- 

SA que estavam "as casas de tal maneira espalhadas que se nao 

podem cercar senao com muito trabalho e perda dos moradores, 

porque tern casas de pedra e cal e grandes quintais e tudo feito 

em desordem". . . Essa mesma desordem foi notada na propria 

capital da Colonia, em principios do seculo XVIII, por um viajan- 

te: as casas da cidade do Salvador achavam-se dispostas segundo o 

capricho dos moradores, sendo tudo ali de tal modo irregular que 

a praga principal, onde se erguia o palacio do Governador, parecia 

estar no local por mero acaso (45). 

Depois de acentuar que "o tragado geometrico jamais pode 

alcangar, entre nos, a importancia que veio a ter em terras da coroa 

de Castela", conclui o eminente historiador seu interessantissimo 

paralelo com estas palavras: 

"A cidade que os Portugueses construiram na Ame- 

rica nao e o produto mental, nao chega a contradizer 

o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaga na linha 

da paisagem. Nenhum rigor, nenhum metodo, nenhu- 

ma providencia, sempre esse significativo abandono que 

exprime a palavra desleixo". .. (46). 

As fungoes urbanas Como acontece ainda hoje quando apa- 

dos aglomerados nhamos um exemplo isolado de centre urba- 

coloniais no do Brasil, assistimos, no periodo colonial, 

a mutagao de sua principal fungao atraves do 

tempo. E' o aldeiamento de indios, nucleo de catequese, que se 

(43) — Cf. SEPP (Padre Antonio), S. J., Viagem as Missoes Jesuit teas e Trabalhoa 
Apostolicos, tradugao brasileira de A. Reymundo Schneider, Liv. Martins, Sao 
Paulo, 1943. 

(44) — CASAL (Aires de), obra cit., tomo I, pag. 108. 
(45) — Cf, HOLANDA (Sergio Buarque de), obra, cit,, pag. 155. 
(46) — HOLANDA (Sergio Buarque de), obra cit., pag. 157. 
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transforma num lugar fortificado e, depois, num pequeno centro de 

trocas em especie e de comercio — caso tao freqiiente na Ama- 

zonia. E' o arraial de Bandeirantes, que chega a viver dias de agi- 

tagao e de efemera riqueza, no borborinho de uma populagao hete- 

rogenea flutuante, para, poucos anos mais tarde, mergulhar em me- 

lancolico marasmo, sobrevivendo nao se sabe bem porous motivo 

ou desaparecendo quase sem deixar vestigios — como aconteceu, 

tantas vezes, nas areas da mineragao. E' o pouso de tropeiros ou 

de simples viajantes, etapas obrigatorias dos que percorriam os ca- 

minhos coloniais, transformados depois em pequenos centros agri- 

colas e comerciais — de que existem exemplos tao expressivos, so- 

bretudo na porgao centro-meridional do pais. E' o posto militar ou 

o simples acampamento de tropas, que passa a ter um carater 

civil e estavel, vindo a tornar-se vila e, depois, cidade — como se 

verificou tantas vezes em Mato Grosso ou no Rio Grande do Sul. 

Entretanto, se quisermos nos limitar aos casos gerais, sem levar 

em consideragao tais minudencias (que mais interessam ao estudo 

da evolugao dos centros urbanos do que, propriamente, as suas iun- 

coes), poderemos afirmar que nao foram muito numerosas as fun- 

goes urbanas, no decorrer dos seculos coloniais. 

A fungao poVitico-administrativa, a exemplo do que ainda atual- 

mente acontece, representou quase sempre um papel de destaque 

na vida, no grau de importancia e no destino dos aglomerados ur- 

banos. A cidade do Salvador reinou, sem competidor, no panorama 

urbano do Brasil colonial, antes de tudo por ser a capital da Co- 

lonia; no momento em que perdeu tal posigao, teve inicio a rapida 

e ininterrupta ascengao do Rio de Janeiro, que acabou por sobre- 

puja-la. Mas a regra teve muitas excegoes, numa demonstracao de 

que nao era suficiente gozar dessa regalia para que se mantivessem 

intatos o prestigio e a importancia dos centros urbanos. Basta que 

lembremos o exemplo da vila de Sao Paulo ofuscando a veneranda 

Sao Vicente, a luta entre Olinda e Recife, a rivalidade entre Al- 

cantara e Sao Luis, a propria decadencia de Vila Rica cessado o 

fastigio da mineragao, apesar de continuar como sede do governo. 

Duas outras fungoes tiveram, no conjunto das vilas e cidades 

coloniais, importancia bem maior: a fungao comercial e a fungao 

religiosa. Na verdade, os aglomerados urbanos eram, antes de tudo, 

o lugar onde se faziam as compras indispensaveis ao bem-estar dos 
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habitantes e onde se realizavam os negocios, como tambem o pon- 

to de concentragao da vida religiosa. 

Era neles que se encontravam os produtos que vinham da Eu- 

rcpa e para eles lavavam os agricultores e criadores os produtos 

de seus sitios e fazendas. Dai o movimento de suas "vendas" e de 

suas modestas lojas, a realizagao de feiras semanais, a presenga de 

ruas tipicamente comerciais (como aquela "Rua das Casinhas", 

da capital paulista, que tanta impressao parece haver deixado no 

espirito de SAINT-HILAIRE). 

Todavia, afora esse atrativo, era a presenga da Igreja a gran- 

de forga catalizadora, a cuja influencia ninguem ousava resistir. 

Principal fator de coesao para os aglomerados nascentes, jamais 

cessou de constituir um motive para a presenga obrigatoria nao 

apenas da populagao urbana, mas tambem da gente da zona rural 

circunvizinha, que nao titubeava em fazer sacrificios para assistir 

as missas dominicais e nao se furtava ao prazer de tomar parte nas 

festividades do calendario catolico, oportunidades ansiosamente es- 

peradas numa epoca de vida social tao restrita. 

Por isso mesmo, talvez possamos generalizar para todo o pais 

aquele conceito tao exato de JOAO CAM1LO DE OLIVEIRA 

TORRES, referente aos arraiais mineiros: nas vilas e cidades co- 

lonials, dois lugares havia de suma importancia para a populagao 

— "a igreja que era de todos e a venda que era para todos" (47) . 

No mais, so nos cabe lembrar a existencia de outras fungoes 

urbanas bem menos importantes que as citadas. Em primeiro lu- 

gar, uma incipiente fungao industrial, de proporgoes modestissimas 

e de carater rigorosamente domestico, sobretudo depois daquele la- 

mentavel alvara de 5 de Janeiro de 1785, que, sob o pretexto de dar 

maior impulso a agricultura e evitar a falta de bragos nas ativida- 

des da mineragao, pos um ponto final as veleidades de nossa pe- 

quena e nascente industria, ao determinar "que todas as Fabric as, 

Manufaturas, ou Teares de Galoes, de Tecidos, ou de Bordados de 

Ouro, e Prata; de Veludos, Brilhantes, Setins, Tafetas, ou de outra 

qualquer qualidade de Seda; de Belbutes, Chitas, Bombazinas, Fus- 

toes, ou de outra qualquer qualidade de Fazendas de Algodao, ou 

(47) — TORRES (Joao Cam lo de Oliveira), O Homem e a Montanha (Introdugao 
ao estudo das influencias da situa^ao geografica para a formagao do espirito mi- 
neiro), pag. 55, Liv. Cultura Brasileira, Belo Horizonte, 1944. 



A religiao e a vida urbana 
O desenhista Seth, nas gravuras acima reproduzidas, procurou 

focalizar dois aspectos da vida religiosa nas cidades do Brasil colo- 
nial: no alto, uma procissdo, acontecimento que mobilizava a totalida- 
de da populagao; em baixo, a Bandeira do Divino Espirito Santo, por 
todos sempre reverenciada, a exemplo do que ainda se registra cm 
muitas cidades do interior. 
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de Linho, branca ou de cores; e de Panos, Baetas, Droguetes, Sae- 

tas, ou de outra qualquer qualidade de Tecidos de La, ou os ditos 

Tecidos sejam fabricados de um so dos referidos Generos, ou mis- 

turados, e tecidos uns com os outros".., "sejam extintas e aboli- 

das em qualquer parte onde se acharem nos Meus Dominios do 

Brasil, debaixd de pena do perdimento, em itresdobro, do valor de 

cada uma das ditas Manufaturas, ou Teares, e das Fazendas, que 

nelas, ou neles houver". Portugal, representado pela Rainha Dona 

Maria I, curvara-se, submisso, ante a industria de tecidos da In- 

glaterra. . . Por isso mesmo, nossos centres urbanos nao possuiam 

mais do que olarias, selarias, ourivesarias e, ja no seculo XIX, pe- 

quenas forjas do tipo catalao; dessas modestas industrias, algumas 

se concentravam em certas ruas das cidades e vilas, emprestando- 

Ihes a denominagao (Rua dos Ourives, Rua dos Latoeiros, etc.). 

As fungdes de carater economico da cidade do Rio de Janeiro 

no ultimo quartel do seculo XVIII, ao tempo do Vice-Rei D. Luis 

de Vasconcelos, podem ser bem caracterizadas atraves dos seguin- 

tes dados numericos (48): 

Estabelecimentos 

Lojas de fazenda  140 

Casas de comissarios   98 

Ferragens   19 

Lougas finas   14 

Vidros   10 

Livrarias . . .    4 

Sapatarias   128 

Alfaiatarias   89 

Barbearias   48 

Cabelereiros   29 

Boticas   25 

Botequins   21 

Tabernas   196 

Padarias   14 

Agougues   13 

Casas de pasto  14 

(48) — Cf. BARRETO FILHO (Melo) e LIMA (Hermeto), Historia da Policia do* 
Rio de Janeiro (1565-1831), pag. 127, ed. "A Nolte", Rio, 1939. 



A "venda" e o mercado, centros de comercio 

Sao ainda de RUGENDAS os dois desenhos que iluslram esta pa- 
gina: no alto, uma venda na cidade do Recife; em baixo, o mercado 
a beira-mar, no chamado Cais dos Mineiros, na cidade do Rio de 
Janeiro. 
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Barracas de quitandeiras  181 

Comerciantes de escravos  34 

Oficinas de relojoeiros  5 

Fabricas de violas   5 

Casas de alugar seges  6 

Casas de alugar carros   9 

Lojas de guarda-chuvas   10 

Ourivesarias   68 

Bancas de peixe  124 

Tendas de ferreiro  21 

Estanques de azeite de baleia . . 2 

Por outro lado, nao seria possivel deixar no esquecimento uma 

tambem incipiente fungao cultural, representada pelos colegios re- 

ligiosos e, sobretudo a partir do setecentismo e exclusivamente nos 

centres urbanos de maior importancia (como Salvador, Rio de Ja- 

neiro, Vila Rica), por aquelas famosas "academias literarias", cuja 

existencia pode ser considerada um dos sinais da maturidade alcan- 

gada pelo Brasil colonial. 

A nomenclatura A poderosa influencia da Igreja Catolica, 

dos aglomerados tao fortemente radicada em Portugal, nao se 

colonials fez sentir apenas no setor do culto e do ensi- 

no, durante o periodo colonial. Refletiu-se 

marcantemente na propria nomenclatura de nossas vilas e cidades, 

conforme se depreende da simples leitura das relagoes que atras fi- 

guram; e deu margem, em pleno Imperio, aquela critica mordaz 

mas suspeita de DANIEL P. KIDDER, missionario protestante, ao 

declarar-se inconformado com o sistema, "imposto pelo clericalismo", 

de utilizar-se o nome de santos para designar "provincias, cidades, 

vilas, fazendas, fortalezas, baterias, teatros, ruas, etc.", nao sendo, 

por isso, de admirar-se "que Roma tenha feito tao longa lista de ca- 

nonizados".. . (49) . 

Sem pretender fazer estatisticas, tudo parece indicar ter sido 

o nome da Virgem Maria, Nossa Senhora, o que maior numero de 

vezes se repetiu durante a epoca colonial. Dentre os santos, a pre- 

(49) — KIDDER (Daniel P.), Retnintscencias de Viagens e Permanencia no Brasil, 
vol.1 , pag. 219, Liv. Martins, Sao Paulo, 1940. 
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dominancia parece caber a Sao Jose, a Santo Antonio e a Sao Joao 

— tao enraizados na alma religiosa dos Portugueses —, seguindo- 

se-lhes: Sao Jorge, Sao Vicente, Sao Paulo, Sao Cristovao, Sao Luis, 

Sao Francisco, Santo Amaro, Sant'Ana, Sao Sebastiao, Sao Pedro, 

Sao Carlos, Sao Bernardo, Santo Antao, Sao Miguel — tradicionais 

figuras do velho agiologio cristao ou santos de canonizagao mais 

recente, testemunhando velhas influencias religiosas ou a aqao dos 

missionariPs. A figura de Jesus Cristo aparece sob a forma de Sal- 

vador, Sao Salvador, ou Senhor Bom Jesus, ou ainda atraves de 

Seu sacrificio, com invocagoes a Santa Cruz, e de Sua natividade, 

sob a forma de Natal e Belem. Resta-nos lembrar a homenagem 

aos Santos em geral (Santos, Todos os Santos), a Santissima Trin- 

dade, ao Espirito Santo, aos Reis Magos. Em conclusao: para um 

total de 225 aglomerados urbanos, entre vilas e cidades, nada menos 

de 95 (isto e, 43%) apresentavam carater religiose em sua deno- 

minagao. 

Bastante numerosos foram os nomes indigenes, particularmen- 

te de origem Tupi, utilizados na nomenclatura urbana. Mas uma 

referencia especial merece a transplantagao de toponimos Portugue- 

ses, afora os de carater religioso. Observa-se que o fato se registrou 

mais em certas regioes do que em outras, sendo particularmente no- 

tavel no que se refere a Amazonia, como o resultado de verdadeira 

politica de lusitanizagao da nomenclatura urbana, atraves do re- 

pudio aos nomes indigenas, levada a efeito sobretudo no reinado de 

D. Jose I. Se ao total das vilas acrescentarmos o das povoagoes, a 

relagao dos aglomerados amazonicos chega a dar a impressao de 

que Portugal viu-se transferido para a America: Vila Vigosa, Bra- 

ganga, Ourem, Santarem, Barcelos, Obidos, Monte Alegre, Alen- 

quer, Faro, Chaves, Olivenga, Ega, Almeirim, Alter do Chao, Es- 

posende, Arraioles, Portel, Melgago, Colares, Viveiros, Sousel, Pom- 

bal, Porto de Moz, Vigia, Tomar. . . 

Alem disso, particularmente no seculo XVIII, surgiram com 

muita freqiiencia as Vilas Novas e as referencias a figuras da mo- 

narquia lusa — Vila Real, Vila del Rei, Vila da Rainha, Vila do 

Principe, Vila do Infante, Vila da Princesa; a primeira cidade que 

teve Minas Gerais — Mariana, foi assim chamada em homenagem 

a Rainha Dona Maria Ana d'Austria, esposa do Rei Dom Joao V. 



VII 

O ANTI-URBANISMO DO BRASIL COLONIAL 

A Sociologia e a Em suas "Instituigoes Politicas Brasilei- 

Historia a servigo ras", OLIVEIRA VIANA aceJitua_^ue_os 

da Geografia centres urbanos do Brasil colonial resalta- 

Urbana "ram da agao urbanizadora das autoridades 

coloniais e nao foram criagoes espontaneas 

da massa popular. "Fundar povoagoes' e, depois, errgttas em vilas 

era um titulo de benemerencia dos governadores coloniais, um ser- 

vigo prestado ao Rei" — tarefa em que sobremaneira se destaca- 

ram o Conde dos Arcos, em cujo quinquenio (1755-60) foram cria- 

das 29 novas vilas, o Vice-Rei Conde de Resende (1790-1801), 

criador de 18 vilas, ou, num ambito mais restrito, aquele afamado 

Governador da Capitania de Sao Paulo — o Morgado de Mateus, 

que se orgulhava das numerosas povoagoes e vilas de que fora o 

criador. O objetivo desses governantes coloniais consistia em reu- 

nir os moradores disperses nas extensas glebas de terra, o que nem 

sempre era conseguido sem a pralica de violencias; por isso mesmo, 

quando o fundador se retirava do lugar, muitos dos novos moradores 

desertavam para a zona rural e voltavam a labutar em suas fazen- 

das e nos seus sitios. 

"£ste absenteismo urbano estava na logica de nossa formagao 

social", porque "tudo, na nossa sociedade colonial, nos educava e 

impelia para este anti-urbanismo, para este centrifugismo a aglome- 

ragao comunal", bem ao contrario daquilo que se verificava na me- 

tropole. 

Segundo a opiniao do eminente sociologo, somente a minera- 

gao teria contribuido de maneira efetiva para a concentragao urba- 

na (de que os "arraiais" do Bandeirismo constituiram a melhor pro- 

va), isto porque, nas regioes auriferas, as "datas" de terras eram pe- 

quenissimas, verdadeiros minifundios. O proprio sistema de povoa- 

mento e as atividades economicas mais tipicas, fora da area minera- 
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dora, contribuiram para essa tendencia anti-urbanizante: eram as 

"sesmarias" e as fazendas de gado, que estimulavam a dispersao de- 

mografica; eram os engenhos de agucar, responsaveis por uma for- 

ma diferente de concentragao (que girava em lorno das '"casas-gran- 

des"), mas que so excepcionalmenfe evoluiam para o povoado, a 

vila e a cidade. 

Em conseqiiencia disso tudo, surgiu o "homo colonialis", que 

OLIVEIRA VIANA procurou assim caracterizar; amante da soli- 

dao e do deserto, rustico e anti-urbano, fragueiro e dendrofilo, que 

evitava a cidade e amava o campo e a floresta — homem de que 

a expressao mais acabada e representativa teria sido o paulista 

do Bandeirismo. Dai o "complex© do sertao", que o dominava, o 

gosto pelo insulamento, "apesar de todos os amavios da vida ur- 

bana civilizada". "Certo, — esclarece o douto sociologo — os pau- 

listas primitives residiam numa vila; mas nao se Ihes pode dar, com 

rigor cientifico, o titulo de urbanos. Eram puros agricultores aldeia- 

dos, que deixavam as suas casas fechadas para irem aos seus cam- 

pos lavradios plantar as suas leiras, os seus trigos ou pastorear os 

seus rebanhos". 

No periodo colonial, os pequenos centres urbanos que vieram 

a se constituir "nao eram, nem nunca foram centres residenciais pa- 

ra os lavradores e criadores e apenas meros pontos de passagem, de 

pouso ou de aprovisionamento de utilidades e vitualhas". Isto por- 

que "o brasileiro e fundamentalmente individualista, mais mesmo, 

muito mais de que os outros povos latino-americanos" o que valeu 

aquela frase de SIMAO DE VASCONCELOS, forte como um la- 

beu: "nenhum homem nesta terra e republico, nem vela ou trata 

do bem comum, senao cada um do bem particular". 

Em ultima analise, para OLIVEIRA VIANA o aglomerado 

vilarejo era sempre mesquinho na sua estrutura e na sua popula- 

gao, ao mesmo tempo que as cidades coloniais nao tinham impor- 

tancia como expressao do espirito publico; o nucleo urbano — vi- 

la ou cidade — era sempre centriiugo para as classes dominantes, 

pois os homens de posse evitavam de morar neles. As excegoes a 

essa regra seriam poucas: os arraiais e vilas da mineragao, os cen- 

tres mercantis da orla costeira e o caso particular da vila, depois 

cidade de Sao Paulo, que fazia lembrar a aldeia portuguesa ou o 

""village" frances (pois grande parte de seus habitantes trabalhava 
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na area circunjascente) e que contava com muitos "oficiais meca- 

nicos" na sua Vereanga. 

Essas ideias do saudoso sociologo fluminense (50) — que fi- 

zemos questao de resumir da maneira mais fiel possivel, pelo inte- 

resse que apresentam para o presente estudo — haviam sido perfi- 

Ihadas, em suas linhas gerais, por SfiRGIO BUARQUE DE HO- 

LANDA (51). "No Brasil colonial — afirma o ilustre historiador 

—, as terras dedicadas a lavoura eram a morada habitual dos gran- 

des. So afluiam eles aos centres urbanos a fim de assistirem aos 

festejos e solenidades. Nas cidades apenas residiam alguns funcio- 

narios da administragao, oficiais mecanicos e mercadores em geral" 

A pujanga dos dominios rurais se opunha a mesquinhez da vida ur- 

bana, sendo freqiiente o descuido com que se tratavam as habita- 

Qoes das cidades, por parte daqueles que preferiam viver no campo. 

Anos antes, ja ALCANTARA MACHADO (52) havia de- 

monstrado a "supremacia inconteste do meio rural sobre o meio 

urbano" ao estudar o Sao Paulo do Bandeirismo. "Na cidade — 

diz ele —, o fazendeiro tern apenas a sua casa para descansar al- 

guns dias, liquidar um ou outro negocio, assistir as festas civis ou 

religiosas. Um pouso. Nada mais". Atraves dos inventarios, perce- 

be-se claramente que o mobiliario e as alfaias da casa da roga eram 

superiores em qualidade e em numero aos da casa da vila. Da mes- 

ma maneira, PAULO PR ADO (53) escrevera que "os moradores 

so acorriam as vilas para as festas do fim do ano". 

Essa verdadeira aversao a vida urbana, assim acentuada por 

autores de tanto peso, ve-se plenamente confirmada numa simples 

frase de Dom Antonio Rolim, CONDE DE AZAMBUJA, escrita 

em 1751: "a maior parte dos moradores assistem nos seus sitios" 

(54); e continuou a existir atraves do seculo XIX, nao so no pe- 

riodo colonial, mas tambem sob o Imperio, de acordo com o teste- 

munho dos viajantes. MARTIUS, por exemplo, afirmou que "o cos- 

tume de morar a maior parte do ano em fazendas distantes, fora dos 

(50) — VIANA (Oliveira), Instituigoes Politicas Brasileiras, vol. I, pags. 119-165, 
Liv. Jose Olimpio, Rio, 1949. 

(51) — HOLANDA (Sergio Buarque de), obra cit., pags. 121-125. 
(52) —i MACHADO (Alcantara), Vida e Morte do Bandeirante, pags. 40-41. 
(53) — PRADO (Paulo), Paulistica, pag. 88, Sao Paulo, 1925. 
(54) — AZAMBUJA (Conde de), Relagao da Viagem que lez da C'dade de Sao Paulo 

para a Vila de Cuiaba em 1751, em "Relates Mongoeiros", Liv. Martins, Sao 
Paulo, 1954. 



A Capela e a Igreja 

Ao centrifugismo caracteristico do honieni colonial contrapun.ia- 
se o centripetismo exercido pela Capela on pela Igreja, verdadeira 
for^a de coesao para o povoado, a vila on a cidade. Saint-Hilaire ciie- 
gou a afirmar que, nao fosse a obrigagao de assistir as miss as domin- 
gueiras e de tomar parte nas festividades religiosas, a gente rural 
cairia mini estado niui.o proximo da selvageria. . . 
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lugares habitados, domina em todo o Brasil" (55). SAINT-HILAI- 

RE foi mais expHcito, quando escreveu: "Nos distritos auriferos, 

assim como nas regioes exclusivamente agncolas, os lavradores so 

vem a povoagao para assistir a missa do domingo e das festas, e 

suas casas ficam fechadas durante os dias de trabalho. A popula- 

cao permanente da povoagao e composta quase toda de homens de 

cor, itendeiros e artesaos" (56); ou, nesta outra passagem: "Os la- 

vradores passam a vida nas fazendas e so vao a vila nos dias em 

que a missa e obrigatoria. Forgando-os a se reunirem e comunica- 

rem uns com os outros, o cumprimento das obrigagoes religiosas os 

impede, talvez mais do que qualquer outra causa, de cair em um 

estado proximo da vida selvagem" (57). 

Se tudo isso nao bastasse, seria suficiente recordar a existencia 

daquelas 12 cidades e 213 vilas, no termino do periodo colonial, 

para ficar definitivamente comprovado esse anti-urbanismo da po- 

pulagao brasileira em tao longo lapso de nossa Historia. 

O verdadeiro senti- Cumpre, todavia, nao exagsrar o feno- 

do do anti-urbanis- meno e nao considera-lo, como o fez OLI- 

mo colonial VEIRA VIANA, um caso a parte a contra- 

riar uma tendencia universal para a urbani- 

zagao. Na verdade — tudo parece indicar —, a concessao do titulo 

de cidade a um aglomerado urbano, no periodo colonial, nao cons- 

tifuia um atestado de sua importancia demografica, social ou eco- 

nomica. Traduzia, muitas vezes, um simples galardao, mera honra- 

ria, que circunstancias de momento poderiam justificar; outras ve- 

zes, um simples capricho de carater pessoal, do monarca ou de seus 

auxiliares, quando nao um injustificavel acaso. Os exemplos de Fi- 

lipeia, Cabo Frio e Oeiras falam por si. Diante disso, somos forga- 

dos a reconhecer que o papel hoje representado pelas cidades o era, 

na epoca, indiferentemente, pelas cidades e pelas vilas. Na analiss 

de cada um dos seculos, atras por nos realizada, tivemos oportuni- 

dade de destacar a presenga de cidades e vilas, quando nao de po- 

(55) — SPIX (J. B. von) e MARTIUS (C. F. P. von), Viagem pelo Brasil, 
vol. I, pag. 335, trad, de Lucia Lahmeyer, Imprensa Nacional, Rio, 1938. 

(56) — SAINT-HILAIRE (Augusto de), Viagem pelas Provincias do Rio de Ja- 
neiro e Minas Gerais, vol. I, pag. 270, trad, de Clado Ribeiro Lessa, Comp. 
Editora Nacional, Sao Paulo, 1938. 

(57) — SAINT-HILAIRE (Augusto de), Viagem as nascentes do Rio Sao Francisco e 
pela Provincia de Go/as, tomo I, pag. 121, trad, de Clado Ribeiro Lessa, Comp. 
Editora Nacional, Sao Paulo, 1937. 
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voagoes (como o Recife, no seiscentismo), indistintamente, na re- 

lagao dos mais importantes centres urbanos. Assim sendo, aquele 

tao proclamado anti-urbanismo perde bastante de sua forga, pois 

225 aglomerados urbanos para um pais com menos de 5 milhoes de 

habitantes nao constitui nada de estranhavel, nem de alarmante. 

For outro lado, nao poderiamos silenciar quanto a um ultimo argu- 

mento destinado a atenuar a importancia dessa tendencia anti-ur- 

banizante ou, pelo menos, justifica-la em parte: a Geografia Getal 

nao nos ensina, comprovadamente, que a concentragao urbana e um 

fenomeno recente, apenas registrado a partir do seculo XIX? For 

que motive imaginar-se que o Brasil colonial, na modestia de sua 

posigao demografica e com as alternancias contrastantes de sua evo- 

lugao economica, haveria de constituir uma excegao a regra uni- 

versal? ... 



VILLAGES ET VILLES DU BRESIL COLONIAL 

Resume 

Cette etude — VILLAGES ET VILLES DU BRESIL COLO- 

NIAL — comprend sept chapitres et contient quatre cartes geo- 

graphiques, huit plans de villes et vingt-cinq autres illustrations (des- 

sins et photographies) . Son auteur — Mr. AROLDO DE AZEVE- 

DO — est le titulaire de la chaire de Geographie du Bresil a la Fa- 

culte de Philosophic, Sciences et Lettres de I'Universite de Sao 

Paulo. 

L'auteur examine, d'abord, au chapitre I (qui s'intitule Une 

etude de Geographie Urbaine retrospective), la repartition geogra- 

phique des villes ("cidades") bresiliennes, d'apres le lecensement 

de 1950, en ne considerant comme villes que les centres urbains 

avec une population superieure a 10.000 habitants. Apres avoir in- 

siste sur Tevidente tendance a la concentration de la population 

dans les villes, il pose le probleme de la necessite de verifier depuis. 

quand ce fait est-il en train de se manifester au Bresil. II montre, 

alors, que les historiens ont presque completement neglige Tetude 

des agglomerations urbaines et leur vie a travers les differentes eta- 

pes de notre evolution, ce qui oblige le geographe a resoudre tout 

seul la difficulte, bien que la tache soit malaisee et complexe. Voila 

I'origine de cet essai, qui fait ressortir le Bresil colonial (1500- 

1822) ©t, dans ce laps de temps, les aspects qui interessent de plus 

pres la Geographie, c'est a dire la repartition geographique et les. 

principales caracteristiques des villages ("vilas") et des villes ("ci- 

dades") . II insiste sur le fait qu'il laisse de cote des origines et de 

revolution des centres urbains, etant donne I'extension du probleme 

et parce que c'est un des seuls aspects qui aient deja ete examines 

par les historiens, les sociologues et les geographes. 

Au chapitre II, intitule Les agglomerations urbaines au XVIe 

siecle, l'auteur se rapporte, au debut, aux factoreries ("feitorias"),. 

en les caracterisant et en cherchant a demontrer qu'elles n'ont ete 
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qu'accidentellement des noyaux de villes. L'urbanisation du Bresil 

aurait commence seulement avec I'oeuvre de la colonisation, dans 

la decade de 1530-40. II montre ensuite quels sont les villages et 

les villes fondes dans ce siecle-la; il accentue les raisons qui les ont 

obliges a se situer sur le littoral (en dehors d'une seule exception 

— le village de Sao Paulo); et il examine la repartition geographi- 

que des agglomerations urbaines du XVIe siecle. II finit le cha- 

pitre par un rapide apergu des centres urbains les plus grands de 

I'epoque, en soulignant particulierement les caracteristiques geogra- 

phiques de la Ville du Salvador de Bahia au XVIe siecle. 

Au chapitre Hie, intitule Les centres urbains au XVIIe siecle, 

I'auteur enumere d'abord les villes fondees au XVIIe siecle et en- 

suite examine les villages et leur repartition geographique. II finit 

ce chapitre avec une etude sommaire des centres urbains les plus 

grands de I'epoque, en examinant plus minutieusement les villes de 

Salvador, Rio de Janeiro, Olinda et Recife. 

Au chapitre IV, intitule Villages et Villes du XVIIIe siecle, 

I'auteur commence par montrer que, dans ce siecle, I'oeuvre de l'ur- 

banisation a atteint en plein I'interieur du pays et il indique les 

facteurs principaux qui justifient ce fait. II cite, ensuite, les villes 

fondees au XVIIIe siecle et examine la repartition geographique des 

villages en enumerant ceux qui s'y sont etablis alors. II termine 

le chapitre avec une reference sur les plus grands centres urbains, 

en mettant en relief deux exemples typiques a cause de leurs con- 

trastes: Rio de Janeiro et Vila Rica. 

Au chapitre V, intitule Au crepuscule de la periode coloniale, 

I'auteur rapelle les villes et les villages fondes au XIXe siecle, 

jusqu'en 1822, en examinant leur repartition geographique. II 

termine le chapitre par une reference aux plus grands centres ur- 

bains de I'epoque, leurs caracteristiques generales et leur position 

par rapport aux autres villes du Monde. 

Au chapitre VI, intitule Quelques caracteristiques des agglo- 

merations coloniales, I'auteur met en relief, d'abord, 1'importance 

du facteur strategique-militaire, responsable de I'apparition de vil- 

les "en acropole" et de centres urbains fortifies. II etudie, par la 

suite, I'influence des cours d'eau et des voies terrestres sur la loca- 

lisation des agglomerations urbaines. II passe, ensuite, a examiner 

I'aspect des plans urbains, en citant des exemples de traces geome- 
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triques, mais en accentuant que I'irregularite du plan pent etre con- 

sideree la regie generale pendant la periode coloniale. Apres cela, 

il montre les fonctions urbaines des agglomerations coloniales, parti- 

culierement la fonction politique-administrative, les fonctions econo- 

miques et la fonction religieuse. II finit le chapitre par une rapide re- 

ference a la nomenclature des agglomerations coloniales, en rehaus- 

sant les aspects les plus suggestifs du sujet. 

Au chapitre VII (qui est le dernier), intitule L'anti-urbanisme 

du Bresil colonial, I'auteur, en cherchant a donner une conclusion 

generale a son essai, aborde le probleme de la quasi-aversion de 

I'homme colonial pour la vie urbaine, these amplement defendue 

par des sociologues et des historiens et confirmee par des temoigna- 

ges objectifs. II attire cependant I'attention sur I'impossibilite d'exa- 

gerer cet anti-urbanisme, en presentant les raisons qui, d'apres lui, 

diminuent ou tout au moins rendent moins grave cette caracteristi- 

que de revolution urbaine au Bresil. 

VILLAGES AND CITIES OF THE COLONIAL BRAZIL 

Summary 

The present study — VILLAGES AND CITIES OF THE 

COLONIAL BRAZIL — comprizes 7 chapters and contains 4 maps, 

8 city plans and 25 other illustrations (drawings and photographs). 

The author — Mr. AROLDO DE AZEVEDO — is chairman of 

Geography of Brazil at the Faculty of Philosophy, Sciences and Let- 

ters of the University of Sao Paulo. 

In the I chapter, entitled A study of retrospective Urban Geo- 

graphy, the author at first examines the geographical division of 

the Brazilian cities according to the 1950 census, considering as 

such only the urban centers with a population superior to 10.000 

inhabitants. After emphazising the evident tendency for the con- 

centration of population in towns, he raises the problem of the 

necessity of verifying since when such a fact has been taking pla- 

ce. He also shows that the historians have almost put aside the 

study of the urban agglomeration and of the urban life in the dif- 

ferent stages of our evolution, what has made the geographer sol- 

ve the difficulty by himself, though the problem is hard and com- 
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plex. This is the reason of the present work, a study that focali- 

zes the Colonial Brazil only (1500-1822), and within this space 

of time the aspects that interest Geography most, i.e., the geogra- 

phical division and the principal characteristics of the villages 

("vilas") and towns ("cidades"). He explains that he does not 

study the origins and evolution of the urban centers on account 

of the extension of the theme and because this is one of the few 

aspects that have already been examined by historians, sociolo- 

gists and geographers. 

In the II chapter, called The Urban Agglomerations in tho 

XVI Century, the author refer first to the factories ("feitorias"), 

characterizing them and trying to demonstrate that they only ex- 

ceptionnally were town embryos. The urbanization of Brazil must 

have begun only with the colonisation work, in the decade of 

1530-1540. He shows what villages and towns were created in 

that century; he demonstrates the reasons why they were localized 

on the coast (save only one exception — the village of Sao Pau- 

lo); and examines the geographical division of the cinquecento ag- 

glomerations. He closes the chapter with a reference to the big- 

ger urban centers of the time, making special mention to the geo- 

graphical characteristics of the Town of Salvador (Bahia), in the 

XVI century. 

In the III chapter, named The Urban Centers in the Seicen- 

tism, the author initially mentions the towns founded in the XVII 

century, to refer after to the villages and to their geographical 

division. He closes the chapter with a short study of the bigger 

urban centers of the time, going into particulars about Salvador^ 

Rio de Janeiro, Olinda and Recife. 

In the IV chapter, called Villages and Towns in the XVIII 

century, the author shows that the work of urbanization fully rea- 

ched the interior and points out the principal elements that justify 

the fact. He then mentions the towns created in the setecentism 

and examines the geographical division of the villages, enumerating 

those that were installed. He finishes the chapter with a reference 

to the bigger urban centers and sets off two symbolical examples 

for their contrasts — Rio de Janeiro and Vila Rica. 

In the V chapter, named In the twilight of the Colonial Period^ 

the author mentions the towns and villages created in the XIX 
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century, till the year 1822, and examines their geographical divi- 

sion. He closes the chapter with a reference to the bigger urban 

centers of the time, their general characteristics and their position 

compared with the other towns of the World. 

In the VI chapter, called Some characteristics of the colonial 

clusters, the author at first focalizes the importance of the military 

strategical element, which was responsible for the appearance of 

towns in acropolis and fortified urban centers. Then he studies the 

water and road influences over the localization of the urban clus- 

ters. Then he examines the aspects of the urban plans, citing exam- 

ples of geometrical sketches, but he emphasizes that the plan irre- 

gularity may be considered the general rule of the colonial period. 

Next he studies the urban functions of the colonial clusters, goes into 

details about the political and administrative function, and the eco- 

nomical and religious functions. He closes the chapter with a short 

reference to the nomenclature of the colonial clusters, emphasizing 

the most suggestive aspects of the theme. 

In the VII chapter (the last), named The anti-urbanism of 

the Colonial Brazil, the author, trying to give a close of general 

character to his study, approaches the problem of the almost aver- 

sion of the colonial man against the urban life, a thesis largely de- 

fendend by sociologists and historians as well as confirmed by un- 

suspected testimony. However, he calls attention to the fact that 

it is not possible to exaggerate this anti-urbanism, presenting the 

reasons that in his way of thinking, diminish or at least make less 

grave such characteristics of the urban evolution in Brazil. 
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