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"Acharam os depulados e conselheiros de Vossa Majestade ser mais 
Oil a oferta que lid 17 anos [17341 tinham feito os palms [dos Minas], 
porque ndo examinaram a diferenfa e a mudança de tempo a tempo, causa 
porqzie outra vez, ao paternal amor e real benignidade de Vossa Majesta-
de, para que pondo os olhos de piedade em estes povos das Minas, haja por 
benz outra nez mandar rever e examinar, atenta e favoravelmente esta ma-
téria pelos mesmos conselheiros, pois ignoramos haja lei, direito ou razao 
para, no mesmo ano paguenz osjiiis vassalos duas vezes capitacdo — uma 
quando nzetem o ouro [nas casas defindkao] , outro cons a derrama — nem 
parece justo que pague o inocente pelo culpado, o que niio fitrta pelo que 
firta, o que nao pode pelo que pode, sendo os bens das Minas uma major 
parte que se deve."(Representacao clo Senado da Camara de Vila 
Rica a Sua Majestade, s/d, expondo as dificuldades para a exe-
cucho do Alvarh de 3 de clezembro de 1750, que implanta o 
Sistema de Casas de Fundicao.) 

Resumo: Este estudo, realizado corn base em uma serie do-
cumental, analisa uma conjuntura especifica do processo de co-
branca do quinto do ouro, a de implantacao do Sisterna de Casas 
de Fundicao (1750), acompanhada da fixacao do minimo de 100 
arrobas anuais e da derrama. Ao mesmo tempo que aborda a di-
narnica do processo de negociacào que caracterizou as relacOes 
entre o Rei e os mineradores, por meio da acao das Câmaras 
Municipais, permite, também, vislumbrar o ambiente politico, eco-
nOrnico e social da vida na Capitania, fixando o retrato de urn 
mornento crucial em que o processo de decadéncia da econornia 
rnineradora já se poe, corn bastante evidencia. 

Abstract: The study, based on a docurnent series, focuses 

on a specific gold fifth collecting process — the launching of the 
"sisterna da casa de fundicao", 1750 — followed by the setting of 
the minimum 100 "arrobas" annual fee as well as the "derrarna". 

On the other hand, the negotiating process made between the 
King and the mining working force throughout the "COmaras 
Municipais" is also broached, aiming to have the Establishment 

and its environment in the Captaincy reviewed, not to let aside its 
picturing of a clearly decadent mining economy. 
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Este trabalho desenvolve-se a partir da analise de sete documentos, todos 
pertencentes ao Codice Costa Matoso, elaborados pelas Camaras Municipais de 
Vila Rica,' Sabara," Sdo Jodo del-Rei, 3  Sdo Jose (Tiradentes), 4  Vila Nova da 
Rainha (Caeté)' e Mariana." Trata-se de urn conjunto documental formado 
por quatro cartas, dois pareceres e uma Representaedo ao Rei de Portugal, 
datados de abril de 1751, a excecdo desta ultima , que nao contem data. Esses 
documentos ddo noticia de ampla discuss -do em que se envolvem as cdmaras 
municipais sobre a execucão do Alvara de 3 de dezembro de 1750, que deter-
minou a cobranca dos quintos pelo Sistema de Casas de Fundiedo em substi-
tuicdo ao Sistema de Capitacdo de Escravos e Censo das Indiastrias. A polemi-
ca em torno da nova lei fornece urn precioso recorte da conjuntura econômica, 
social e politico-administrativa da Capitania de Minas Gerais. A substituicao 
de urn sistema por outro, em 1751, e , mais que urn retorno ao antigo Sistema 
de Casas de Fundicdp, ja que incorpora o sistema de arrecadacdo minima, 
fixando-a em 100 arrobas anuais, e institui a derrama. 

Urn breve histerico do processo de arrecadacdo do quinto do ouro é fun-
damental para o entendimento da documentaedo em analise. Primeiramente, 
vale registrar o fato, corrente na historiografia, de que a cobranca do imposto 
do quinto do ouro encontrou pela frente dificuldades de toda espécie e, para 

Parecer encaminhado a Camara de Vila Rica em 3 de abril de 1751, sobre a execucao do 
Alvara de 3 de clezembro de 1750, que implanta o Sistema de Casas de Funchcao (FUNDA-
cA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacao Joao Pinheiro, CEHC, 
1999. Doc. 56, p. 511-515); Representacao do Senado cla Camara de Vila Rica a Sua 
Majestade, s/d, expondo as dificuldades para a execucao do Alvara de 3 de dezembro de 
1750, que implanta o Sistema de Casas de Funclicao (FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Op. cit., 
doc. 58, p. 518-525). 

2. Carta da Camara de SabarA ao Senaclo da Camara cle Vila Rica, clatada cle 5 de abril de 
1751, notificando a indicacao de procuradores das vilas da Comarca para representA-la na 
Corte (FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Op. cit., doc. 55, p. 509-510). 
Carta da Camara de Sao Joao del-Rei, provavelmente a Camara cle SabarA, clatada de 15 
de abril de 1751, cornentanclo a identidacle de icléias quanto a execucao do Alvara de 3 de 
dezembro de 1750, que implanta o Sistema de Casas de Fundicao (FUNDAQA0 Joao 
Pinheiro. op. cit., doc. 60, p. 527-529). 

4 	Carta da Camara da Vila de Sao Jose ao Senaclo cla Camara de Vila Rica, clatacla de 16 de 
abril de 1751, sobre a execucao do Alvara de 3 de clezembro de 1750, que implanta o 
Sisterna de Casas de Funclicao (FUNDAQA0 Joao Pinheiro. op. cit., doc. 57, p. 516-518). 
Carta da Camara de Vila Nova da Rainha (Caete), datacla de 18 de abril de 1751, provavel-
mente ao Senado da Camara de Vila Rica, tratando cla importancia de se fazer uma Repre-
sentacao ao Rei sobre a execucao do AlvarA de 3 de dezembro de 1750, que implanta o 
Sistema de Casas de Funclicao (FUNDA4A0 Joao Pinheiro. of . cit., doe. 59, p. 525-527). 

6. Parecer da Camara de Mariana, dataclo de 21 de abril de 1751, provavelmente encaminha-
do a Camara de Vila Rica, quanto a execucao do Alvara de 3 de dezembro de 1750, que 
implanta o Sistema de Casas de Fundicao (FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Op. cit., doc. 54, p. 
505-509). 
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sua realizacão, vários sistemas foram sucessivamente ensaiados. Ha toda uma 
história de cerco aos descaminhos do ouro pelos registros de passagem, contro-
le das estradas, itinerarios interditados, em contraposicdo a abertura de pica-
das, caminhos ilegais, veredas desconhecidas. 7  

A cobranca dos quintos do ouro inicia-se, precariamente, em 1700, corn 
sua arrecadacao nos registros estabelecidos nas estradas para o Rio de Janeiro, 
Sao Paulo, Bahia e Pernambuco. Por essa época, estabelece-se a Casa de Fun-
dicão e Moeda do Rio de Janeiro. Esse primeiro sistema cobre os anos de 1700 
a 1713. De 1714 a 1717, vigora, sob a responsabilidade das Câmaras, a livre 
exportacdo e o pagamento da finta de 30 arrobas de ouro. Entre 1718 e 1721, 
impoe -se a quota de 25 arrobas, somada aos direitos de passagens. De 1722 a 
1724 estabelece-se a quota de 52 arrobas. No conjunto, o periodo compreendi-
do entre 1714 e 1725, revela-se como um periodo de ajustes, que vigoram por 
periodos curtos. Esse processo comprova a resistencia e relutOncia dos mineiros, 
que se expressam por meio de intensas negociacoes e acordos, que culminam 
nas Juntas em que se defrontam os procuradores das Câmaras Municipais e os 
governadores da Capitania, em representacoes ao Rei de Portugal e, no lirnite, 
em protestos, que se configuram em motins e revoltas. De cada acordo, resulta, 
para os mineradores, maior ou menor sucesso em suas demandas, em funcão 
da conjuntura especifica, e da parte das autoridades piablicas, maior, ou me-
nor, severidade na execucao do sistema em vigor. 

No periodo enfocado, tenta-se, por duas vezes, o estabelecimento de Casas 
de Fundicão. A primeira tentativa ocorre em 1713, no governo de D. Bras 
Baltasar da Silveira, e visa a controlar os descaminhos do ouro em pc!), mas 
frustra-se impedida que foi pelos mineradores. A mesma intencao, renova -se 
no governo do Conde de Assumar. Em 1721, a Revolta de Filipe dos Santos 
demarca, novamente, a oposicao dos mineradores ao estabelecimento das re-
feridas casas. Ha, claramente, no caso, o intuito dos mineradores de evitar 
uma maior severidade do processo de controle do escoamento do ouro para 
fora das minas. 0 governo do Conde de Assumar termina em meio a rebeldia 
dos mineradores, sem que se imponham as Casas de Fundicao e Moeda. 

Em 1725, corn habilidade politica e determinacão, D. Lourenco de 
Almeida vence a resistencia dos mineradores e impoe as Casas de Fundicao e 
Moeda. Num breve periodo, de maio de 1730 a setembro de 1732, D. Lourenco, 
pelo bando de 25 de maio de 1730, baixa, na "quintagem", o recolhimento do 
quinto do ouro de 20% para 12%, declarando como justificativa uma intensa 
evasão do ouro pelas formas mais diversas, do contrabando as fabricas de moedas 
falsas. 0 acordo não recebeu a aprovacdo régia, voltando a "quintagem" aos 
mesmos 20%. 

7
' RESENDE, Maria Efigenia Lage de. Conhecimento e producao do território mineiro; iti-

nerarios e interditos a partir do rush minerador. Revista ciacia Históriea. n.2, 1999. 
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A partir de 1735, a Coroa, apesar dos protestos intensos dos mineradores, 
muda o sistema para o de Capitacao dos Escravos e Censo das Indirstrias, 
embora os proprios mineradores houvessem proposto, em 1734, a permanên-
cia da "quintagem" nas Casas de Fundicao, corn a garantia de urn rninimo de 
100 arrobas anuais. 

Em 1751, no Reinado de D. Jose I, volta-se ao Sisterna das Casas de 
Fundicao, ou seja a quintagem dos 20%, sern instituicao de Casa da IVIoeda. 
Proibe-se o uso interno de moedas, impondo-se, sirnultaneamente, a arrecada-
cao minima de 100 arrobas anuais, compensadas de dois em dois anos e, se 
necessario, completada pelo processo de derrama. 

Sobre a questdo do Sisterna de Casas de Fundicao para arrecadacao dos 
quintos do ouro, ha dois aspectos preliminares a ressaltar. 0 primeiro deles 
refere-se ao fato de que esse Sisterna foi, praticamente, desde o estabelecimen-
to da estrutura de Poder Piablico na Capitania — criacão da Capitania de Sao 
Paulo e Minas do Ouro, em 1711 —, a forma de arrecadacao sistematicamente 
perseguida pela Coroa, como se pode verificar neste breve histórico do proces-
so de cobranca do quinto nas minas. E sabido que uma das razaes principais 
de sua substituicao pela Capitacao e Censo (1735) foi o aparecimento de casas 
de moedas falsas, circunstancia que veio complicar, ainda mais, a questdo da 
administracao da area de mineracao, que era, sempre, no entendimento da 
Coroa, o desvio do ouro do processo de "quintagern". Importante é lembrar o 
fato de que o Sisterna de Casas de Fundicao era uma instituicao histórica ja 
francamente ligada as exploracoes auriferas realizadas em territórios sob o 
dominio dos povos ibericos. A proposito, recorde-se que o primeiro documento 
a regulamentar, de forma detalhada, a exploracao de minas no Brasil — 
Carta-Regia de 1603, verdadeiro regimento corn 62 itens estabelece, nos 
itens 53 a 57, como providência imediata, que devia seguir-se aos descobri-
mentos o estabelecimento de Casas de Fundicao pelo Governador, corn a par-
ticipacao do Provedor-Mor da Fazenda e de Mestres de Fundicaes." 

Urn segundo aspecto a considerar é que nenhum dos sistemas utilizados 
satisfez a Coroa no que tange a arrecadacao, nern obviou as queixas constantes 
contra os descarninhos do ouro, que se faziam por urna infinidade de proces-
sos, nem aliviaram os mineradores, que, a cada sistema implantado, reagiam, 
desde os primeiros tempos, corn queixas interminaveis e representaVies das 
camaras, em busca de (re)negociacoes ou corn movimentos arrnados. Joaquim 
Felicio dos Santos, em sua defesa radical dos mineradores contra a voracidade 
do fisco rnetropolitano, da muita atencao ao estado permanente de tens -do dos 
mineiros face as formas de cobranca do quinto, que se iam tornando cada vez 
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mais articuladas." Em estudo classico, da historiografia mineira, aponta urn 
marco importante do processo. Para ele, quando da implantacao da Capitacao 
e Censo, em 1735, os tempos de revolta ja estao esgotados e as negociacöes ja 
se tornam mais dificeis, de pouco ou nenhum resultado: 

"Procurava -se o metodo mais próprio a promover os interesses da fazenda 
quaisquer fossern os vexames que sofressem os povos. 0 grande problerna 

consistia em sugar-lhes o sangue sem se revoltarern. Mas os minei-
ros pobres e enfraquecidos corn tantos irnpostos já nao podiam mais 

revoltar. 0 governador [Gomes Freire de Andrade] convocou em Vila Rica 
uma junta de procuradores das Câmaras em 30 de junho de 1735, e, apesar das 
objecoes e votacdo em contrário dos procuraclores clas dimaras de Sabath, Vila 
Nova da Rainha [Caete] e vila do Principe se determinou o estabelecimento da 
capitacao..."'" (Grifos meus) 

Do que se expos, fica claro que, no processo de arrecadacao do quinto, se 
estabelece nas minas uma tradicao de negociacao, negociacao que se torna 
cada vez rnenos eficiente a medida que o Poder Pnblico se estrutura na Capi-
tania. E importante, porém, salientar que a tradicao da negociacdo, no que se 
refere aos quintos do ouro, rid() nasce nas Minas Gerais — o direito de apelar ao 
soberano estava, historicamente, gravado na legislacao portuguesa. Nas Orde-
nacoes Filipinas, consolidacao de antigos dispositivos legais, no titulo 34 — Das 
Minas e Metais fixa-se a obrigatoriedade de pagamento do quinto, indepen-
dentemente de quaisquer despesas, como quota devida ao Real El-A.6o, exceto 
quando fossem os veios tao pobres que impedissern ao minerador de paga-lo, 
caso em que se deveria fazer urn requerimento ao Rei para exame e decisao. A 

ele cabia a decisao final, que, em termos da epoca, o "... provera como for de 
seus servicos." Um Alvara datado de 17 de dezembro de 1557 ja tratava da 
materia.'' 

A recapitulacao dos diversos sisternas adotados para a arrecadacao do 
quinto do ouro, em que se constata a ideia de estabelecimento das Casas de 
Fundicao como uma pratica historicamente fundada na legislacao peninsular 
e a busca persistente por sua iniplantacao nas minas, bern como a permanen-
cia da práfica da negociacao, que se manteve rnesmo fora dos tradicionais 
quadros em que negociacao, motins e revolta se completavam, teve corno 
objetivo comprovar, na tradicao, elernentos para o entendiniento da docu-
mentacao em analise. 

9. SANTOS, Joaquim Felicio dos. Mcmórias do Distrito Diamantino. Rio de Janeiro: Livraria 
Castilho, 1924. p. 1-13; 35-41; 88-98. 

10 SANTOS, Joaquim Felicio dos. Memórias do Distrito Diamantino. Rio de Janeiro: Livraria 
Castilho, 1924. p. 90. 
Cf. CALOGERAS, Joao Pandia. As minas do Brasil e sua legislafao. Rio cle Janeiro: Imprensa 
Nacional, 195. p. 6. 

12 FERREIRA, Francisco Ignácio. Relatóriojuridico mtheiro. Rio de Janeiro: 1884. p.17. 
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Isso posto, é possivel concluir que a conjuntura de 1751, marcada pelo 
protesto dos representantes das carnaras municipais contra o Alvara de 3 de-
zembro de 1750, 1 ' que instituia, agora em novas bases, as Casas de Fundicao e 
o procedirnento de "negociar" com o Rei, por meio de representacties, formas 
de integralizar o quinto — fixado em 100 arrobas e completado pela derrama, 
quando se fizesse necessario estavam inscritos em uma tradicao legal, na 
trarna estreita do direito português, que antecede de muito a exploracdo do 
ouro em Minas Gerais. Esses elementos constituem as bases de sustentacao da 
analise que se faz da reacao ao processo de (re)implantacao das Casas de Fun-
dicao e, em particular, dos termos em que se poe a discussao. 

Do conjunto documental em estudo, merece analise detalhada o parecer 
encomendado pela Camara de Vila Rica,' 4  a uma comissao encarregada de 
discorrer sobre os meios que considera mais adequados para se executar a "lei 
novissima das fundicoes". Apontando para a complexidade do assunto e infor-
mando haver realizado as maiores diligencias para o cumprimento da tarefa, 
os membros da referida cornissão iniciam seu parecer corn uma retrospectiva 
da variedade do sistema de arrecadacao do quinto que, ate então, se havia 
utilizado, conforrne afirrnam, pela necessidade de fundamentar as reflexOes 
que apresentam. 

No descritivo do histórico, as observacoes dos autores sao extremamente 
perspicazes. Ao tratarem das rnudancas constantes nos sistemas de arrecada-
cap, ponderam que o pais e a qualidade do negeicio dele não permitiam 
"firmeza". Embora se refiram a instalacao das Casas de Fundicao em 1725 
como tendo sido urna forma mais adequada, considerando o fato de cada urn 
pagar o que devia, nao deixam de registrar que nao havia urn "estado seguro", 
porque, logo, os "descaminhadores do ouro e fabricadores de barras falsas" 
criaram verdadeira situacao de comocdo na Capitania, gerando processos que 
levaram de roldao inocentes e culpados e causaram a ruina de muitos. E nesse 
clima, afirmam, que surge a proposta de irnplantacao do sistema de Capitacao 
de Escravos e Censo das Industrias que gerou "um tal horror", que levou os 
mineradores a prornessa de 100 arrobas de ouro por urn ano, ficando livre 
para Sua Majestade o acréscimo que houvesse nas Casas de Fundicao. A 
proposta, porém, não foi aceita. 

Entendendo que a fixacao do rninimo de 100 arrobas anuais foi definida 
corn base na promessa de 1734, entendem os pareceristas que esse rninirno não 
pode mais ser sustentado naquele rnomento. Analisando a diferenca dos tempos, 

Regimento de 4 de marco de 1751 trata da execucao do Alvará de 3 dezembro de 1750, 
fixando os principios que norteariam o estabelecimento das casas de fundicao. 

14 FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit., doc. 56, p. 511-515. Assinaturas: Antonio Ramos dos 
Reis, Manuel Ferreira Agrelos, AntOnio Francisco Franca, Domingos de Abreu Lisboa, 
Manuel Dias da Costa e Alexandre da Cunha e Matos. 
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esclarecem que, em 1734, o nürnero de escravos dedicados a mineracao era 
muito maior e os jornais mais altos, e que, em 1751, muitos mineradores que ja 
se contentavarn corn jornais de quatro vinténs de ouro por um escravo/ dia. 
Justificando a situacdo informarn: 

"Mao entrarn os escravos dos portos de mar, porque este negócio se tern 
encarninhado para as minas de Goias e outras do sertao, em que ha maior ferti-
lidade de ouro, e tern sido tal a decadencia que nao entra a quinta parte dos que 
entravarn em outro tempo, porque tern havido a inesrna nas lavras desta capita-
nia, pois algurn ouro que se tira ou e em lavras velhas, lavradas duas e tres vezes, 
ou em montes, corn tal dificuldade que se nao consegue servicos de minas ou 
lavras sem despesa de muitos anos; e nesta decadencia, que é notória, sempre 
tern a maior parte os mineiros, pela evidente razao de nao haver neste pais 
genero algurri que saia para fora mais do que ouro, e cla mao do mineiro, depois 
de extraido corn tanto trabalho, passa para a dos comboieiros de escravos, mer-
cadores de fazendas, oficiais rnecanicos e rnateriais para as fahricas e outras 
despesas, de sorte que nenhum do pais se utiliza mais que cia substancia do 
mineiro, que propriamente como nervos deste corpo o sustentam e animarn." 

Ainda, para se contrapor a proposta do pagamento minimo de 100 arrobas 
anuais, acrescentarn o fato de que a Comarca do Serro do Frio, em que se 
tirava ouro mais avultado que em outras por ser menos lavrada, era livre ern 
1734 e estava em 1751, interditada pela proibicao de exploracao do ouro e 
pelo contrato dos diamantes. Completando o arrazoado, lembram que, a épo-
ca da oferta de 100 arrobas, o ouro de Goias transitava por Minas, pela comu-
nicacao de negócios,"' o que tornava mais factivel a promessa desse pagarnento 

• minimo anual. Também, como justificativa da impossibilidade do comprome-
timento corn as 100 arrobas anuais previstas, apontam a dispersao de muitos 
mineradores, provocada pelo Sistema de Capitacao de Escravos e Censo das 
Inchastrias e pela decadência das minas que ja se anunciava, em busca dos 
portos de mar ou de descobertos novos como Goias e Minas do Sertao, 17 regiiies 
que nao contavam, considerando-se as distancias em que se encontravam e a 
circunstancia de que a legislacao abrangia exclusivamente as quatro comarcas 
que constituiarn o território das minas. 

Finalmente, os autores abordam a questao das dividas dos mineradores 
para corn as pracas do Rio & Janeiro, Bahia e Pernambuco. Essas dividas, 
afirmam, que é forcoso pagar em ouro de 1.200 réis a oitava, são "cabedal que 
parece impossivel pagar-se". E, concluem, tal situacao e resultante do Sistema 
de Capitacao, que exauriu as minas pelo rigor corn que foi aplicado, corn base 

15' FUNDAGA0 Joao Pinheiro. Op. cit., p. 513. 
16' Ja nos meados da decada FUNDAGA0 Joao Pinheiro. op. cit., doe. 59, p. 526-527. 
17' Referem-se a Minas Novas e Paracatu. Alem das minas de Goias, acrescentam-se, no pare-

cer da CAmara de Mariana, as minas do Mato Grosso e do Tocantins. 
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em execucoes, multas e dennncias, e pela desigualdade contida no prOprio 
sistema de arrecadacao, que fazia pagar 

"o mineiro que não tirava ouro e os escravos e escravas ocupados nos 
servicos das casas e em outros empregos sem lucro; os lavradores de viveres, 
pagando dos escravos, ainda dos mais inuteis , lhes não fica lucro para poderem 
em muitos anos comprar urn escravo; os que haviarn tern envelhecido, e de 
portos de mar não vern, porque nao ha corn que se comprem, e assim, em pou-
cos anos, se conhecera a illtima debilidade, e ja no presente se acha reduzido 
este pais a estado tao infimo que nao poderia este povo, por modo algum, con-
tribuir corn derrama, ficando o ouro em po em preco de mil e duzentos réis, que 
é assirri antes de quintado". 1 " 

Como conclusao, os pareceristas, depois de especularem sobre todas as 
formas possiveis de moderar a lei, visando a atender as necessidades do Real 
Erario, "sem total destruicao dos povos", consideram que, embora represen-
tern as casas de fundicrao o sistema mais justo de arrecadacdo, ha que se refor-
car todo o aparato de controle de descaminho do ouro e se tornarem mais 
rigorosos os castigos. Caso contrario, so haveria uma solucao: 

..conservar-se o ouro no valor do seu toque, como ao presente esta., e de 
obrigarern-se as carnaras clas quatro comarcas a perfazer o cômputo anual de 
100 arrobas de ouro, lancando pelos povos, corn tocla a igualdade que possivel 
for, em os escravos que houver, cabecas de gados, cavalarias e bestas muares que 
entrarem pelos registros, boticas, cortes, oficiais mecânicos e lojas de mercado-
res de seco e molhados, e em aguardente da terra que se fabricar em território 
pertencentes a esta capitania." 19  

No fecho do documento, fazem votos por novos descobertos que possam 
sustentar a exigência fiscal de 100 arrobas anuais e expressam seu desejo de 
que, no caso de uma decadencia que impossibilite o pagamento, lhes seja ga- 
rantido o direito de apelar para que o Rei lhes conceda o mesmo privilegio 
concedido por D. Pedro II aos senhores de engenho do Rio de Janeiro: o de nao 
serem executados em suas fabricas de minerar, mas somente em seus rendimentos. 

Os documentos das câmaras de Sahara,'" da Vila de Sao Jose, atual 
Tiradentes,"' de Vila Nova da Rainha, atual Caeté," são cartas trocadas entre 
camaras e referem-se, basicamente, a questao da Representacaro que consideram 

18. FUNDACAO Joao Pinheiro. op. cit., p. 514. 
19. FUNDAQA0 Joao Pinheiro. op. cit., p. 515. 
20. FUNDAQA0 Joao Pinheiro. op. cit., doc. 55, p. 509-510. Assinaturas: Antonio Amorim 

Soares,Jose Bernardo da Silveira,Jose Ribeiro de Carvalho, Verissimo Ferreira Marinho e 
Joao Pedro da Cunha. 

21. FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit., doc. 57, p. 516-518. Assinaturas: José Ferreira Vila 
Nova, Luis Coelho Borges, Jose Lopes Bandeira, Joao de Oliveira, Dorningos Barbosa Pe-
reira Goncalves. 

22. FUNDACAO Joao Pinheiro. op. cit., doe. 59, p. 525-527. Assinaturas: Manuel de AraUjo 
Pereira, Salvador Pereira de Macedo, AntOnio Gornes de Lemos e Manuel Francisco Neto. 
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importante enviar ao Rei, indicacao de procuradores para a Corte e, em termos 
substantivos, contem reflexOes e propostas que visam a modificar os meios de 
cobranca das 100 arrobas anuais impostas, juntamente corn as casas de fundi-
(do. Embora muitos argumentos apresentados nesses documentos repitam o 
parecer encaminhado a Camara de Vila Rica," que se acabou de examinar, 
ha neles novos aspectos que vale destacar. Registre-se, em especial, a preocu-
pacao de manter, entre as carnaras, uma unidade de pontos de vistas e de 
evitar a dispersao em representacOes isoladas por camaras, ou pelas camaras 
cabecas de comarca, como ate entao se fizera, resultando em uma variedade 
de propostas, muitas vezes desencontradas. Tal situacao devia ser evitada "para 
que a confusao e a diversidade das süpficas nao faca no conceito do soberano 
menos eficaz a grande justica e a muita razdo do que Ihe representarmos".' 

A correspondencia da Camara da Vila de São Joao del-Rei' e dirigida, 
muito provavelmente, a Camara de Sabard." Na carta, ao lado de afirmar-se 
que o metodo que tinharn como assentado para o pagamento dos quintos no 
novo sistema, o das Casas de Fundicao, era basicamente o mesmo, alerta-se 
para a importancia de, na Representacao ao Rei, fazer-se constar que, a fim de 
se assegurar a arrecadacao das 100 arrobas anuais, seria necessario estabelecer 
taxas sobre gêneros de consumo corrente nas minas, a serem definidos pelas 
Camaras, taxas que se poderia ir aumentando, ou diminuindo, quando lhes 
parecesse melhor, bem como impor a derrarna, se preciso fosse, para a 
complementacao do total de 100 arrobas. Em qualquer caso, dever-se-ia cui-
dar para que nao se excedessem as 100 arrobas, ficando o acrescimo de uns 
anos para compensar outros. 

Em 21 de abril de 1751, a Camara de Mariana apresenta, por solicitacao 
da Camara de Vila Rica, um parecer bastante circunstanciado para subsidiar 
a Representacao que esta instituicao pretendia fazer ao Rei de Portugal.' 0 
documento é extremarnente taxativo, marcando, assim, uma diferenca em re-
lacao aos demais ate aqui examinados. Depois de apontar os grandes prejuizos 
que ja se seguiarn a aplicacao da "lei novissima da fundicao, unida com o 
gravissimo onus da derrama" e com a fixacao do minirno de 100 arrobas anu-
ais, condicao que se considerava originada da promessa — recusada — do paga-
mento de 100 arrobas anuais, feita em 1734, visando a impedir a irnplantacao 
do Sistema de Capitacao e Censo das IndUstrias, afirma: "nao estdo os povos 

23. FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit., doc. 54, p. 505-509. 
24. FUNDACAO JoSo Pinheiro. Op. cit., doe. 57, p. 517. 

• 25. FUNDACAO JoSo Pinheiro. op. cit., doc. 60, p. 527-529. Assinaturas: Manuel Gomes 
Vogado, Domingos Alvares Chaves, Antonio Teixeira da Silva e Francisco Ribeiro de Sousa. 

26. Tal hipótese baseia-se em inclicativos cronologicos referenciaclos em corresponclencia rece-
bicla, datacla de 5 de abril de 1751. 

27. FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit., doe. 54, p. 505-509. Assinaturas: Francisco Angelo 
Leitito, José da Silva Pontes, Francisco da Mota de le-Roi, Joao Ferreira Almada, Manuel 
Alves da Neiva. 
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obrigados a dita promessa e menos depois de exauridos do que possuiam corn 
dezesseis anos da dita Capitacao." 

O parecer da Camara de Mariana resssalta a impropriedade de se fixar o 
valor minimo do quinto e sua complernentacao, quando fosse o caso, por der-
rama. A questa() de fundo é a discussao de ser, ou nao, o quinto direito senho-
rial. Se o for, os povos devem pagar "dois de cada dez, urn de dizimo e outro 
pelo reconhecimento do senhorio", porque de "outra sorte nao é quinto e sim 
tributo". E continua: 

"..por isto nos nao acomodamos ao arbitrio de se segurarem as cern arrobas 
nas entradas e outros efeitos, porque alem de ser também falivel tocla aquela 
firmeza que se cuida de clar por este rneio ao real quinto de Sua Majestade, 
devernos clamar no foro da consciencia contra o computo certo que se nos pede 
pois ha de vir o tempo que em toda esta capitania se nao tirem 100 arrobas de 
ouro, segundo a decadencia que se experimenta, as terras revolvidas e os rios 
inteiramente trabalhados, e sempre os generos hao cle ficar no maior auge da 
carestia, pagando-se neles urn indeviclo tributo em lugar do cluinto do ouro que 
se tido extrair."' 

Finalmente, o documento, tratando da exaustao das minas, arrola o 
endividamento dos mineradores, a mortandade de escravos e a impossibilidade 
de substitui-los, a dificuldade de se realizarem trabalhos de vulto para explora-
(do mineral, em funcao da falta de capitais, a evasao dos mineradores para 
novas regibes auriferas fora do território das Minas Gerais e, de forma detalha-
da e contundente, aponta a necessidade de uma rigorosa politica para evitar os 
descaminhos do ouro em pó. 

Ao termo de uma extensa discussao, de que, esses documentos sao preciosas 
amostragens, elabora-se, na Camara de Vila Rica, a Representacao a Sua 
Majestade, utilizando-se do capitulo 11 do Alvard de 3 de dezembro de 1 750, 
que faculta manifestacdes contra possiveis arbitrios da lei. Em relacao aos de- 
mais documentos examinados a Representacao é mais formal, embora muito 
taxativa.'" Ja no preambulo, depois de louvar a piissima e santissima intencao 
da suspensão da Capitacao, visando-se a aliviar da opressao a populacao das 
Minas, a Camara aponta a eminente ruina que se encontram as minas em face 
da observancia da nova lei das Casas de Fundicao associada ao minimo de 100 
arrobas e com o apendice da derrama, mantendo-se o ouro a 1.200 réis a oitava. 

Pelo Alvara das Casas de Fundicao, o valor da oitava do ouro foi baixado 
de 1.500 réis — valor fixado a época da capitacao — para 1.200 réis. 3" Disso 

28. FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit., doc. 54, p. 506. 
29. FUNDAC -A0 Joao Pinheiro. Op. cit., doc. 58, p. 518-525. 
io. 0 valor da oitava do ouro era fixado pela Coroa e variou no decorrer do século XVIII. Esse 

valor oficial, na maioria das vezes, nao corresponcha ao valor real do metal no giro do 
comercio. Sobre o assunto, ver: ZEMELLA, Mafalda P. 0 abastecimento da Gapitania de Minas 
Gerais. Sao Paulo, 1751. p.158 
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derivou o fato de que, nas Minas, o ouro corria 1.200 réis a oitava, enquanto, 
em outras pracas, corria a 1.500 réis. Sobre o assunto, segue-se uma longa 
explanacao em que se procura mostrar a impossibilidade de se evitarem os 
descaminhos do ouro em pó, situacao cujo fator principal era a diferenca no 

. valor das oitavas. Essa situacao era mais que suficiente para que se evitassem, 
nas Minas, usar as passagens oficiais e utilizar de todos os estratagemas possiveis 
para levar o ouro, de forma clandestina, a Casa da Moecla do Rio de Janeiro, 
considerando o valor de 1.500 réis a oitava. Sobre a impossibilidade de contro-
le dos caminhos registra-se na Representacdo: 

"E se naquele tempo, tendo as minas somente tres entradas e saidas e 
tendo menos povoaciies, se lido podia evitar aquele descaminho corn tres 
Companhias de Dragoes, que sera no tempo presente, sendo multiplicadas as 
entradas e saidas havendo somente uma companhia — porque as duas estão, 
urna de guarda aos diarnantes, outra em Goids — e comunicando-se estas Minas 
corn o novo descoberto do Paracatu em sertaes abertos?" 

E, continuando: 

"Nao ha, Senhor, outro meio que possa evitar tao grande mal sendo 
pondo-se o ouro pelo seu toque, pois s6 tirada a causa cessardo tao abominaveis 
efeitos, nao havendo conveniéncia cessa o furto". 31  

A implicacao da mudanca do valor da oitava do ouro na questdo do 
endividamento do mineradores é ponto central na Representacao da Camara 
de Vila Rica. Considerando que todo género de negOcio nas Minas é fiado e 
que os mineradores devem as pracas do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco 
vultosos cabedais, bem como informando que essas dividas deverdo ser pagas 
em ouro quintado, "pois os credores não podem ser prejudicados em razdo de 
terem sido as dividas contraidas no tempo em que o ouro valia 1.500 réis", 
traca-se um pormenorizado quadro da situacao. De tudo, conclui-se pela gra-
vidade da situacdo que eleva a divida dos mineradores em 25%. 

Contra a derrama, o argurnento e contundente. 32  Discutindo a determi-
nacao do primeiro capitulo do Alvará — que manda fazer-se a derrama na 
proporcao dos bens —, enfatiza-se o fato de que, entre os mineiros, "os que não 
furtam" pagarn duas vezes o quinto: a primeira, no processo da "quintagem" 
nas Casas de Fundicao, e a segunda, corn a derrama, que os torna a multar de 
acordo corn seus bens. Sendo os mineiros os proprietarios de escravos — e estes 
os maiores bens das Minas —, é certo que seriarn os mais onerados, tendo em 

FUNDACAO Joao Pinheiro. op. cit., doe. 58, p. 520. 
32 Derrama, segundo Viterbo, era o lancamento de tributo, ou contribuiCao, repartido ou 

derramado por todos. Por exemplo, em 1356, tendo a cidade do Porto prornetido ao infan-
te D. Pedro 12.000 libras ele tomou destas por derrama 11.908, perfazendo o Concelho as 
92 que faltavam. Citado por SERRAO, Joel. Dicionario de História de Portugal. Porto: 
Figueirinhas, 1971. v.1, p.80I. 



vista que que muitos deles estavam devendo os mesmos escravos que possuem 
e, continua, "parecendo no exterior rico o que na realidade é pobre e vivendo 
como pobres muitos que na realidade são ricos, maxima muito praticada nestas 
Minas, razio porque so anjos poderio acertar no equilibrio e igual-

dade da derrama". 
Contra a fixacao do minimo de 100 arrobas anuais, a justificativa é a 

mesma ja mencionada na documentacao que precede a Representacdo: rid() 
ha novos descobertos ou grandes ex0oracOes de ouro, os tempos ja nao sao 
mais como os de 1734, quando as Minas estavam no auge e não era proibida a 
extracdo do ouro na Comarca do Serro do Frio. 

Finalmente, a Representacdo indica como o "método mais suave, Util e 
permanente, de leve onus e facil arrecadacao" a imposicao de urn acréscimo 
na taxa que se pagava sobre os generos que entram nas Minas. Por esse proces-
so, arrecadar-se-ia o imposto do quinto. Por esse raciocinio, ja que todos corn-
pram aquilo de que necessitam e que podem pagar, cobrar-se-ia, assim, de 
forma suave, insensivelmente, o quinto. Todos — o governador, o bispo, os 
ministros, os clérigos, os pobres e os ricos — pagariarn, sem se queixar, na pro-
poi-0o "do que podem e do que compram e gastam". Com base no rendimen-
tos das entradas, que e, a 6poca de, aproximadamente, 35 arrobas anuais, 
propoe, que se elevem as taxas em "mais tres partes", situacao em que se obte-
ria uma renda "segura" de 105 arrobas anuais. Sem casas de fundicao, corn-
prando-se corn o ouro pelo toque a doze tostOes, lucrariam, ainda, todos tres 
tostOes na oitava. 0 assunto é objeto de exposicao pormenorizada e é domi-
nante no texto. Trata-se, na verdade, do seu ponto central, pois é nessa propos-
ta que se configura o "método mais suave" de cobrar o quinto, sem casas de 
fundicao, sem quota fixa e sem derrama. 

Na hipótese de se manter o Sistema de Casas de Fundicao, sugere-se, na 
Representacdo, que se tire o quinto do ouro do que nelas entrar, que e na 
realidade, o que se deve, evitando-se a obrigatoriedade de completar as 100 
arrobas anuais e a derrama. Porem, se se tiver de assegurar 100 arrobas anuais 
ficando-se, também, sujeito a derrama, compreende-se que esta, como a 
capitac -ao, e tributo, e neap quinto, e deve se pOr de tal forma que todos paguem 
corn igualdade o que somente se pode praticar nas entradas, nos termos do 
método que, entdo, se propOe. 

Reafirmando-se que a "novissima" lei das casas de fundicdo muda a na-
tureza do quinto, caso se mantenha a fixacdo de quantia certa e derrama, em 
urn processo de repeticao e reforco da forte reacao contra o novo Sistema de 
Casas de Fundicao, corn os apendices que lhe foram acrescidos, insiste-se no 
exame do método proposto na Representacdo: 
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33 ' Grifo meu. 



"... a derrama ha de causar maior estrago e vexame que a própria capitactdo, 
por ser raio que corn maior violéncia cai sobre os homens ricos, e onde não ha 
estes nao podern viver os pobres. E no caso de haver derrama e seguranca das 
cern arrobas, este tributo deve ser corn igualdade, o que somente se pode prati-
car no proposto metodo"." 

Da série documental analisada, ressalta a idéia de decadéncia, de exaustdo 

das minas, situacao atribuida, em grande parte, ao Sistema de Capitacao de 
Escravos e Censo das Industrias. No periodo de 16 anos de sua vigencia, o total 
da arrecadacao alcancou 2.066 arrobas de ouro, em rnameros redondos, o equi-
valente a uma media anual, aproximada, de 128 arrobas." E a media mais alta 
de arrecadacan do quinto, considerando-se as demais médias obtidas por 
periodos relacionados aos sistemas vigentes.mb 0 Sistema de Capitacao foi con-
siderado o mais opressivo que as Minas conheceram. E corrente, na melhor 
historiografia, citarem-se entre outras consequências desastrosas desse Siste-
ma, o acentuado endividarnento dos mineradores, o retraimento do crédito e a 
apreensao judicial de escravos, sem que, muitas vezes, ao menos houvessem, 
ainda sido pagos. 37  Boxer aponta a impopularidade de tal Sistema, analisa, 
com detalhes, a realidade de sua aplicacdo e conclui pela injustica de uma taxa 
que incidia ate sobre o escravo empregado por urn mendigo cego para pedir 
esmolas, acrescentando, entre outras razOes. a penhora drástica, por dividas, 
de todos os bens de pessoas que rido pagavam as taxas nas datas estipuladas." 
Essa historiografia é precedida pela critica vigorosa do Desembargador José 
joão Teixeira Coelho, Intendente do Ouro em Vila Rica em docurnento, pro-
vavelmente concluido na Metrópole, em tomo de 1780, após haver retornado 
do Brasil." Nele, o autor, aponta, com veeméncia, a inoportunidade da im-
plantacao do Sistema de Capitacao e Censo das Industrias por Gomes Freire 
de Andrade. E, afirma: "0 zelo deste Governador em promover inte-

resses reais foi a origem da decadencia futura que arruinou os mes- 

34.  FUNDACAO Joao Pinheiro. Op. cit., doe. 58, p. 525. 
35.  SANTOS, Joaquim Felicio dos. Memel-ins do Distrito Diamantino. Rio de Janeiro: Livraria 

Castilho, 1924. p .90. SIMONSEN, Roberto. Histeria econ6rnica do Brasil. Sao Paulo: Nacio-
nal, 1967. p. 277. 

36. Esse fato é facilrnente constatado nas tabelas, corn discriminacão anuais da producao, ela-
boradas por Virgilio Noya Pinto em 0 ouro do Brasil e o comercio anglo-portugues. São Paulo: Ed. 
Nacional; Brasilia/INL, p. 72-73. 

37. SANTOS, Joaquim Felicio dos. Memórias do Distrito Diamantino. Rio de Janeiro: Livraria 
Castilho, 1924. p. 92; AZEVEDO, Joao LUcio. Epocas de Portugal económico. Lisboa: Livraria 
Classica Editora, 1947. p.346. Protestos das COmaras Municipais de Minas Gerais contra a 
taxa de capitacao, em 1741-1751 [sic], Códice Costa Matoso, fls.. 243-258 e RAPM II, p. 287- 
309. Citaclo por: BOXER, Charles. A idade de ouro do Brasil. SAID Paulo: Nacional, 1969. p. 218. 

38.  BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil. São Paulo: Nacional, 1969. I/ 217-218. 
COELHO, Jose Joao Teixeira . Instrucdo para o goserno de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fun-
dacao Joao Pinheiro, Centro de Estuclos Históricos e Culturais, 1994. 
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mos interesses." )  (Grifo meu) Além disso, aponta esse Sisterna, também, 
como injusto, pois o quinto constitui uma divida que se contrai pela extracdo 
do ouro e, como tal, so deve ser pago por quem o extrair.' 

A avaliacalo que se faz do Sistema de Capitacdo na documentacdo 
compulsada e perfeitamente compativel corn as andlises historiograficas cita-
das. Todavia essa documentacdo suscita algumas reflexOes importantes que 
comportariarn andlises impossiveis de ser contidas nos limites deste estudo. Ha 
toda uma discuss -do que envolve a natureza real do imposto do quinto, pois sua 
propria definicdo como direito senhorial é incornpativel corn os sistemas irn-
plantados para sua arrecadacdio. Essa discussdo aparece por duas ou trés vezes 
nos documentos estudados. 0 questionarnento dos mineiros e explicito, embo-
ra afirme Felicio dos Santos que "se puniarn os que diziam ou procuravam 
persuadir os mineiros que o quinto era urn tributo."' Lembre-se, como ja foi 
citado, que o prOprio Desembargador Teixeira Coelho, Intendente do Ouro, 
em 1780, ja discordava de que a Capitacdo fosse uma forma correta de cobrar 
urn direito senhorial. Essa discuss -do estd presente na documentacdo analisada, 
em que se pondera, corn argumentos, a questao da cobranca do quinto como 
tributo e nao como direito senhorial, considerando a fixacao do quantum em 
arrobas, corn o apendice da derrama. 

Do novo sisterna, é bem verdade que a derrarna, praticarnente, nao foi 
aplicada, e sua ameaca mais contunderite esbarrou corn a Inconfidencia Mineira. 
Quanto a penhora dos bens dos mineiros, estes forarn protegidos pelo privilé-
gio da trindade que lhes conferiu a Lei da Trintena, de 19 de fevereiro de 
1752. Por ela, os mineradores que possuissem mais de 30 escravos nao podiam 
ter penhorados nem seus escravos, nem suas fabricas de minerar. A execucdo 
so podia ser feita sobre bens de outra natureza e sobre a terca parte dos lucros 
das lavras. Corn isso, estendia-se aos mineradores privilégio anteriomente con-
cedido aos senhores de engenho do Rio de Janeiro. A histOria dessa lei de-
rnonstra sua complexidade. Muitas vezes, o minerador comprava os escravos 
que lhe faltavam para compor os 30 e frequenternente, nao efetuava o paga-
mento correspondente. Esse e outros sofismas criaram innmeras demandas, 
além de abalar o crédito dos rnineradores. Para Teixeira Coelho, o privilegio, 
em lugar de ser Util, tornou-se prejudicial aos mineiros. Pode-se dizer que, no 
fundo, a Lei da Trintena revela a decadencia da mineracao, o empobrecimen- 

41. Cf. COELHO, José. Joao Teixeira. InstriVio para o governo de Minas Gerais. Belo Horizonte: 
Fundacao Joao Pinheiro, Centro de Estuclos Históricos e Culturais, 1994. p. 142. 

41. COELHO, Jose Joao Teixeira. Instrucho para a govemo de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fun-
dacão Joao Pinheiro, Centro de Estudos Histhricos e Culturais, 1994. p. 142. 

42. SANTOS, Joaquim Felicio dos. Memórias do Distrito Diamantino. Rio de Janeiro: Livraria 
Castilho, 1924. p. 92. Ver também: VASCONCELOS, Diogo L. A. História Media de Minas 
Gerais Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943. P.174-177; CALOGERAS, Joao PandiS. 
As minas do Brasil e sua legislaftio. Rio de Janeiro: Imprensa Nacioan1,1904-195. V.3, p.14-15. 
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to e o endividarnento dos mineradores. 0 histórico dessa decadéncia eviden-
cia-se na queda progressiva da arrecadacdo.' 

Após a implantacao do novo Sistema das Casas de Fundicao (1751), o 
ano fiscal de 1753/54 rendeu 118 arrobas de ouro; o de 1754/55; 117; o de 
1759/60, 117. 44  A partir dai, a curva descendente da producao marca a deca-
dencia inexorayel das minas: em 1766, o total arrecadado foi de 76 arrobas; no 
ano da Inconfidéncia Mineira, foi de 44; em 1808, foi de 30; em 1819, foi de 
sete; em 1820, de duas. 4 ) Apesar de inócua, a maquina cara e pesada do Siste-
ma de Casas de Fundicao permanece, apesar da critica vigorosa de Eschwege, 
que denuncia os interesses que envolviam a manutencao do Sistema, entre 
eles, o problema crônico do empreguismo, que marcou o periodo joanino, em 
decorréncia do temor dos governadores de intrigas na Corte, naquele momen-
to tao próxima. Ao excesso de pessoal, ele acrescenta a ineficiência do 
funcionamento das casas de fundicao, com uma divisdo de trabalho tao cônio-
da, que "as duas horas da tarde cerravarn-se as portas, obrigando-se muitas 
vezes os proprietarios de ouro a adiar, por mais urn dia, a volta aos seus lares."' 
Somente em 1832, em pleno Brasil independente, as casas de fundican foram 
definitivamente fechadas." 
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43. Ver: ZEMELLA, Mafalcia P. 0 abastecimento da Capitania de Minas Gerais. Sao Paulo, 1751. 
p.158; COELHO, Jose Joao Teixeira. lush-us:do para o govern° de Minas Gerais. Belo Horizonte: 
Fundacao Joao Pinheiro, Centro de Estuclos Hist6ricos e Culturais, 1994. p. 185; 
ESCHWEGE, W. L. von. Pluto Brasilensis. Belo Horizonte: Itatiaia; Sao Paulo: Ed. da Uni-
versidade de Sao Paulo, 1979. p.116. 

44. PINTO, Virgilio Noya. 0 ouro do Brasil e o comercio anglo-portupds. Sao Paulo: Ed. Nacional; 
Brasilia/ INL , 1979. p. 72. 

45. SIMONSEN, Roberto C. Histeria econdmica do Brasil. Sao Paulo: Nacional, 1957. p, 277. 
46. ESCHWEGE, W. L. von. Pluto Brasiliensis. Belo Horizonte: Itatiaia; Sao Paulo: Ed. da Uni-

versidade de Sao Paulo, 1979. p.143 e 145-146. 
47. BARANDA, Oneyr. As casas de fundicao em Minas Gerais. Revista da Faculdade de Filosofia e 

Giencias Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. ii. 55-56, p.263, jan./jun 1961. 
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