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INTRODU~AO 

Durante os seculos XVl e XVll, a maior parte das povoa~oes 
fundadas pelos portugueses se situava na costa atLintica. No 
interior das terras, quase tudo era sert3.o - rnatas e campos onde 
viviam grupos esparsos de povos indigenas, e nos quais os 
brancos raramente se aventuravam. De fato, essas vastid6es sel
vagens continham apenas nudeos de coloniza<;ao isolados, com 
ocupa<;ao rarefeita: latifundios pecuaristas (currais), fazendas de 
monocultura canavieira (nao muito afastadas da costa), alem de 
pequenos povoados dispersos, onde viviam popula~oes ligadas 
prindpalmente a atividades agropecuarias. 

Somente no inicio do seculo XVI!l - ap6s a descoberta, 
pelos paulistas, de diversos depositos auriferos no "sertao dos 
Cataguases" - e que surgem concentra~oes humanas maiores, e 
uma verdadeira rede urbana no interior da colOnia. Esta regia.o 
montanhosa, de dificil acesso e pouco conhecida, nao demorou 
a tamar o nome de "Minas Gerais" (expressao que, na Cpoca, 
significava minas "contfnuas" ou ''justapostas") e a se constituir 
como capitania - unidade politico-territorial dirigida por urn 
"govcrnador e capitao-genenrl" nomeado pelo rei. A partir de 
ent:lo, o centro econ6mico da colOnia se dcslocaria para o centro
-sui, deixando as zonas a~ucareiras do Nordeste. 

Nao somcnte a minerar;:ao, mas tambem a agricultura, a 
pecu:iria e, sobretudo, 0 comerdo intenso que se desenvolveu 
em Minas permitiram a mutayao de v3.rios n(tcleos incipientes e 
precJ.rios de povoamento- acampamentos de rnineiros, locais de 
arranchamento de tropeiros, pousos a beira dos caminhos -, em 
povoa~oes estaveis, populosas e com casas e templos bem mais 
s6lidos que as constru-;Oes dos arraiais primevos. Nestes lugares 



desenvolveram-se formas de sociabilidade tipicamente urbanas 
e uma cultura artfstica e liter3.ria sem equivalente na colOnia. 
Entretanto, ao longo do seculo XVUI e das primeiras decadas 
do XIX, apenas algumas destas povoa~oes receberam da Coroa 
o titulo de vila e o privilegio de possuir uma camara - corpo de 
oficiais municipais com atribuis;6es judiciirias) administrativas, 
militares e fiscais. 

Este estudo trata dos processos de constituic;ao - institucional 
e material - clos nucleos e dos territ6rios urbanos de Minas Ge
rais, focalizando, tarnbem, as diversas representayOes associadas 
a tais espac;os: tanto as que foram elaboradas pelos homens que 
participaram dos destinos das localidades mineiras, como as que 
emergem de textos puramente descritivos, escritos por observa
clores de passagem. 

As balizas cronol6gicas desta pesquisa correspondem ao perfo
do compreendido entre o limiar do seculo XVIII, quando surgem 
os prirneiros acampamcntos de minciros no sertao dos Cataguases, 
e as primeiras decadas do seculo XIX, epoca da independencia 
politica do Brasil, na qual se pensou em reformar as circunscris;Oes 
poHtico-administrativas c eclesi{tsticas da capitania - que passou 
a ser chamada "provincia" de Minas Gerais. 

A area geogrMica contemplada pelo estudo e, tambem, bas
tante vasta, correspondendo, grosso modo, ao territ6rio do atual 
Estado de Minas Gerais (mais de 580.000 km2). Porem, como os 
limites deste ultimo foram estabelecidos de maneira definitiva, 
somente em m.eados do seculo XX preferimos, para evitar ana
cronisJnos, definir a area de estudo baseando-nos nas represen
tac;oes coevas da capitania e dos seus confins. Estes coincidem 
corn os limites dos termos das vilas coloniais mais perifericas; 
alias) procuraremos demonstrar a existE:ncia de uma rela~ao entre 
a cria~ao de determinaclas vilas e a defini~ao progrcssiva clos 
limites de jurisdit;3.o dos governadores mineiros. 

A ORGANIZA~AO MUNICIPAL 
E 0 LEXICO URBANO PORTUGUES 

l\'o inicio da epoca modema, o territ6rio continental da monar
quia portuguesa j::l sc encontrava quase inteiramente coberto 
por uma malha constitufda de v::lrias centenas de concelhos, 
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"designados oftcialmente como cidades, vilas, concelhos, coutos 
e honras, sem que dessas distintas designa~oes resultassem 
significativas diferenc;as" .1 Os concelhos eram as o§lulas bisicas 
da organiza~ao politico-territorial portuguesa, e foram, mais tarde, 
tambCm chamados munidpios. Eles eram agrupados em circuns
criy6es rnaiores, as comarcas, que correspondian1 a jurisdi);3.o dos 
ouvidores - magistrados com diversas atribui~Oes, entre as quais 
a tutela da gestao financeira feita pelos camaristas e da justi'a 

administrada pelos juizes ordinirios. 2 

De fato, as dimaras dos concelhos gozavam de autonornia 
judiciaria (em primeira instancia) e administrativa (dispondo de 
diferentes tipos de rendimentos). Em sua maioria, os oficios cama
r3.rios nao cram remunerados, suas vantagens sendo, sobretudo, 
de natureza honorifica. As dlmaras se compunham essencialmente 
de dais ou tres vereadores, de urn procurador e de urn ou dais 
juizes ordinarios (juizes leigos de primeira instancia). Segundo as 
Ordena(:c5es do Rei no, estes oficiais deviam ser escolhidos entre os 
homens bans das localidacles, dentro de urn sistema de elei~6es 
indiretas. Em vez de julzes ordinirios, algumas clmaras dispu
nham de urn "juiz togado" - o juiz de fora - que era nomeado e 

remunerado (pelo menos em parte) pelo rei. 

Foi este modelo de organiza~ao do poder local que a Coroa 
portuguesa, desde o sCculo XVI, procurou transferir, pratica
mente sem altera,oes, as suas col6nias: em 1532, quando o rei 
decidiu iniciar a coloniza~ao efetiva das terras do pau-brasil, 
criou-se, na costa alt3.ntica, o primeiro concelho da AmCrica 
portuguesa, sediado na Vila de Sao Vicente. As institui~Oes muni
cipals eram de fato instrumentos essenciais para a constru~ao e 
a defesa dos territ6rios ultramarinos portugueses; no ambito clos 
concelhos, os impastos erarn colctados, a justi~a aclministrada 

e as milicias organizadas. 
No entanto, embora a legisla,ao portuguesa tenha assegu

rado uma grande unifonnidade clas institui96es, existem algumas 
diferen~as entre os concelhos do Reina (Portugal continental) e 
os das colOnias. Estas varias;Oes deven1-se, essencialmente, a 
diversidade dos contextos ffsicos, econ6micos e socioculturais 
que os portugueses encontraram nos territ6rios conquistados e 
dizem respeito principalmente ao status social dos oficiais cama
ririos, ao grau de autonomia e as atribuis;Oes das dunaras.

3 
Mas 
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as condio;:oes geograficas e sociais dos tr6picos implicaram tam
bern transfonna<;:oes consideraveis na configurao;:ao das unidades 
territoriais. A principal diferen<;:a entre a malha aclministrativa do 
Reino e a que foi implantada nas vastidoes cia America concerne 
aos espa<;os de jusrisdi<;:ao clas autoriclacles civis. Ao se examinar 
o caso da capitania de Minas Gerais, constata-se que, no fim 
do Setecentos, cleterminaclos concelhos pocliam conter pratica
mente todo o territ6rio continental portugues. Como veremos, 
esta extensao considerivel das circunscri~6es mineiras fez surgir 
maneiras alternativas de controle sobre suas popula<;:oes e de 
representa<;ao dos territ6rios municipais (termos). 

0 lexico ligado a esta forma de organiza<;ao politico-territorial 
sofreu, da mesma maneira, algumas transforma,;oes quando da 
sua transplama,ao ao Novo Munclo4 Alem da localidade que 
constituia a sede do concelho, este podia comer varias povoa<;:oes, 
mas tambem zonas rurais que dependiam da mesma camara, em
bora pertencentes a diferentes freguesias. Tais m:icleos, que nao 
gozavam de autonomia do ponto de vista jurldico-administrativo, 
eram clesignaclos, em Portugal, pelas palavras Iugar (lugares) ou 
aldeia -, enquanto na America portuguesa, como se sabe, este 
ultimo vocabulo aclquiriu uma conota,ao etnica, significando 
uma povoa,ao indigena. 

Nas zonas mincradoras da colOnia - em Minas Gerais, mas 
tambem em Goias e Mato Grosso -, os "lugares" clependentes 
de uma sede de concelho adquiriram uma denominao;:ao 
peculiar: arraial. E importante lembrar que, em Portugal, o tenno 
designa apenas os acampamentos militares, ou ainda as feiras 
e quermesses, nao fazendo parte, portanto, do lexico urbano. 
]i a palavra "povoa<;8.o", tanto no. Reina como na col6nia, era 
urn termo generico, que podia se referir a todos os tipos de 
aglomera<;Oes, inclusive as cidadcs e as vilas. 

Outra clifercnp diz respeito justamente a estas 6ltimas. No 
Reino, a maior parte das sedes de concelhos tinha o titulo de vUa. 
No entanto, nas zonas rurais e nos concelhos mais modestos, a 
povoa<;:ao-sede podia permanecer na concli~Cao de simples Iugar 
ou alcleia.5 Por outro lado, certos top6nimos portugueses incluem 
a palavra "vila", sen do que nao se trata de sedes de concelho, 
mas de meras aldeias. Na colOnia, nao se verifica tal cliversidade 
de situa,oes: as localiclades recebiam o titulo de vila ao mesmo 

2.S 

tempo em que adquiriam o direito de se autogerirem, ou seja, de 
possuir uma dmara, com seu territ6rio de jurisdio;:ao (termo) e 

com rendas pr6prias. 

Os concelhos que tinham uma cidade por sede eram muito mais 
raros. No inicio do seculo XIX, Portugal contava 22 cidades e mais 
de quinhentas vilas, enquanto no imenso Brasil s6 haviam sido 
criadas 12 cidades e 225 vilas6 Como veremos oportunamente, no 
Reino, como nas col6nias, o titulo de cidade era atribuido somente 
a localidades que exerciam papeis importantes do ponto de vista 
religioso, politico ou militar - nao sendo, portanto, concedido 
somente as sedes de bispado, mas tambem, entre outros casos, a 
povoao;:oes litoraneas ou fronteirips, dotadas de prao;:as-fortes7 

Este qualificativo era, aliiis, puramente honorifico. A promo<;:ao 
de uma vila a condi<;:ao de cidade nao lhe conferia automatica
mente nenhuma prerrogativa economica ou politica suplementar8 

Tal fato distingue a classifica<;:ao portuguesa do termo castelhano 
ciudad, que era "reservado as localidades as quais a Coroa havia 
concedido o privilegio cleste titulo e, com ele, o direito de enviar 
deputados as Cortes, essas assembleias representativas do Reina, 
compariveis aos Estados Gerais franceses" .9 Em Portugal, a atri
bui<;:ao do titulo de cidade nao guardava nenhuma rela,ao com 
o privilegio cia representa<;:ao nas Cortes; nas assembleias portu
guesas, os representantes de povoac;Oes sem tftulo assentavam-se 
!ado a !ado com os enviaclos das vilas e ciclades. 10 Cabe adiantar, 
no entanto, que mesmo se tais promoc;Oes urbanas tinham 
poucos efeitos concretos, elas constituiram objeto de rivalidades 
nas Minas, pois a conquista do titulo poderia ser o primeiro passo 
para a obten<;ao, pelos camaristas, de privilegios semelhantes 
aos que foram atribuidos as camaras de algumas cidacles, como 

Porto ou Rio de Janeiro. 

Como a maior parte dos concelhos tinha uma vila por sede, 
os dais tern1os tornaram-se quase sin6nimos. I'vlas, na realidade, 
cada concelho possui clltas partes distintas, que os textos coevos 
nem sempre diferenciam de mane ira nltida: avila- nUcleo urbana 
principal, onde se reline a cimara- e seu termo- o territ6rio de 
jurisdic;ao dos oficiais camarJ.rios, que inclui geralmente varias 
outras localidacles. Ve-se, assim, que o vocabulo "vila" possui 
duas climensoes: no nivel local, ele designa a povoao;:ao-sede 
de urn concelho; na escala territorial, ele corresponcle a todo o 
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espa\'o entorno da sede, posto sob o controle da camarall Esta 
dupla conota,ao do termo vila pode ser associada aos dois atri
butos espaciais inerentes ao modelo portugues de organiza,ao 
municipal: o termo eo rossio. 

0 primeiro, como acabamos de indicar, corresponde ao ter
rit6rio controlado pel a camara. A configuracao dos termos das 
vilas mineiras apresenta variat;Oes no espa~o e no tempo- devido 
is sucessivas cria~Oes e desmembramentos -, mas, ern qualquer 
caso ou situar;ao, as superficies sao sernpre consideriveis. 
Nossos rna pas de reconstituicao da evolucao da malha municipal 
(ou concelhia) de Minas'' revelam, de fato, diversas ordens de 
grandeza dessas superficies: 2.500 km2, 4.000 km2 , 10.000 km2, 

13.000 km', 40.000 km', e ate mesmo 70.000 km'- A densidade 
de ocupa<;ao desses territ6rios era tambem bastante variada, pois 
no interior dos termos existiam diversos arraiais e fazendas, mas 
tambem sert6es residuais mais ou menos extensos, que foram 
sendo progressivamente colonizados. 

]:1 o tcrmo rossio se refere a territ6rios bern menores: entre 
11 e 174 km 2

. Como veremos, este termo tamben1e polissemico; 
aqui, referimo~nos aos terrenos que eram atribuidos pela Coroa 
a res publica, a fim de constituir o patrim6nio da cfrmara. Esta 
podia dividi-los em "chaos" Ootes) e concede-los, mediante o 
pagamento dos foros anuais, aos moradores que os pediam para 
edificar suas casas. 0 rossio era delimitado a partir de urn centro 
geometrico, que era situado, idealmente, sobre o pelourinho, ou 
seja, no cora('ao da vila. 

A ere(,:ao do pclourinho era urn dos rituais obrigat6rios quando 
se criava uma vila. Postada geralmente diante da casa de cfrmara, 
esta coluna era urn dos principais ernblemas das vilas: ela mate
rializava a justip administrada pelos oficiais da municipalidade, 
e ali erarn ayoitados os escravos qt1e recebiatn tal condena~ao.13 

Simples pilar de madeira, ou pe('a esmeradamente esculpida na 
pedra, o pelourinho designava o centro geometrico do rossio, 
mas podia tambem referir a urn territ6rio bern mais amplo. De 
fato, os pelourinhos mais trabalhados eram coroados por uma 
esfera armilar, geralmente em ferro. Este simbolo do reinado de 
Dom l'v1anuel representava o mundo descoberto e evangelizado 
pelos portugueses e, segundo Diogo de Vasconcelos, tambem 
significava "o recinto de jurisdi~ao, o mundus civitatiS'14 • Ao. 
atentar para o sentido desta expressao latina, damos razao ao 

:\0 

historiador: mundus significa o espa\'o "ordenado", em oposicao 
a urn "espa\'O ca6tico" (que pode ser associado. ao sertao, segun
do a visao etnocentrica dos colonizadores); civitatis designa a 
cidade, nao do ponto de vista da sua materialidade (urbs), mas 
significando o conjunto dos seus habitantes, regidos por leis e 
por uma entidade administrativa. 

EST ADO DA ARTE, 
PROBLEMATICAS E FONTES 

0 carater predominantemente "urbano" do povoamento das 
Minas setecentistas vern sendo considerado pela historiografia 
como uma das principais particularidades que distinguem esta 
capitania das outras regibes da AmCriGl portuguesa. 1s No entanto, 
o processo de forma<;ao e de desenvolvimento da rede urbana de 
Minas Gerais e urn assunto pouco estudado. As cidades - palavra 
tomada a qui no seu senti do genCrico- foram raramente abordadas 
como urn objeto especiflco de pesquisa pelos especialistas da 
hist6ria colonial mineira. r\a maior parte dos casas, elas serviram 
somente como uma delimita~ao espacial c6tnoda para anJ.lises de 
demografia hist6rica, ou como cen3.rio para estudos de hist6ria 
social ou econ6mica. Nestes trabalhos, as vilas e os arraiais de 
Minas constitucm, assirn, o pano de fundo de rebeliOes e revoltas 
fiscais, ou de lutas de poder entre as autoridades da capitania; 
em outros exemplos, as povoa~Oes mineiras aparecetn como 
lugares de concentra<;ao de bibliotecas, de artistas e poetas, de 
fan1flias instrufdas e abastadas - ou, ao contrJ.rio, como espa<;os 
de exclusao social para os negros, mulatos e brancos pobres de 
que se compunham, tnajoritariamente, as popula<;Oes urbanas. 

Ademais, como os estudos "mineirianos" privilegiaratn, du
rante muito tempo, o perlodo em que se verificou o crescimento 
e apogeu da produs;ao aurifera e diamantina, pcrmaneceram na 
sombra as povoas;Oes que surgiram somente na segunda mctade 
do seculo XVIJl, e que cstiveram ligadas a outras atividades eco
n6micas- exces;ao feita a produ~ao dos historiadores e eruditos 
locais. A rede urbana e urn assunto particularmente ausente nos 
trabalhos existentes, que nao levaram em coma o fato de que 
nenhum organismo urbana pode viver desconectado dos seus 
congeneres: "jamais uma cidade apresenta-se sem a companhia 
de outras cidades". 16 
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Quanto aos especialistas em hist6ria da arte e da arquitetura, 
eles se dedicaram, essencialmente, ao estudo da arte sacra, ao 
invent<irio e a descri~ao da arquitetura civil e religiosa, sobretudo 
dos exemplares que foram classificados como "monumentos his
t6ricos" e tombados a partir da decada de 1930- epoca na qual, 
como e sabido, reconheceu-se a existencia de urn "estilo" local, 
chamado (nem sempre adequadamente) de Barroco Mineiro-" 
0 arquiteto Sylvio de Vasconcellos (1916-1979) foi o primeiro a 
se interessar pela arquitetura vernacular, bern como pela genese 
e morfologia urbana dos principais centros mineradores. Depois 
dele, foram pOUCOS OS que trouxeram reais COntribui(,:oes a hist6ria 
das cidades e do urbanismo colonial de Minas Gerais. 18 

Alem do "carater urbano", outra caracteristica do processo 
de povoamento de Minas Gerais, sempre lembrada pelos his
toriadores, e a sua "espontaneidade" - a ocupa(,'ao da regiao 
tendo ocorrido muito mais como consequencia da inidativa 
de particularcs (as vezcs apoiada pelo rei de Portugal), do que 
dcvido a uma politica explicita de coloniza(,'ao e de urbaniza,ao 
conduzida pcla metr6pole19 Contudo, tambem ja foi observado 
que o Estado nao tardou a se impor na regiao. A permanenda e 
o desenvolvimento posterior das povoa<_;Oes mineims estiveram 
sempre Hgados, de algurna maneira, aos interesses da metrO
pole. 20 "'a medida em que as interven,oes do poder local ou 
metropolitano no processo de urbaniza(:ao e de territorializa(,'ao 
de Minas nem sempre sao evidentes e facilmente identificaveis -
ao contrdrio de outras regi6es da colOnia-, e necess:lrio que se 
avalie corn cuidado os fatos e fenOmeDos antes de dassific:l-Ios 
de "espontaneos". Alem disso, mesmo os mais insignificantes 
povoados nao podiam "brotar" em qualquer terreno e, ainda 
que seus fundaclores fossem humildes colonos, deve-se ter em 
conta os diversos agcntes e contextos do processo de ocupa~ao 
e urbaniza<;ao- o que procuraremos fazer dentro de uma analise 
que privilegia a questao fundiiria. 

Contrastando com os vastos sertOes que as envolviam, as 
povoa<;;:Oes de l'vfinas Gera.is cram vistas cotno nUcleos de civiliza<;llo: 
locus de vida social e religiosa, elas constituiam instrumentos para 
controlar e submeter a popula,ao bastante heterogenea que ali 
se instalou, servindo tambem de postos avan<;ados para novas 
desbravamentos e conquistas. A instituiyao de vilas com vastos 
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rnmos era o meio utilizado pela Coroa para fazer com que o bra,o 
cia justi<;a e do fisco chegasse ate os arraiais mais longlnquos, 
lundados nos confins das terras conhecidas e colonizadas. 

No fim do periodo colonial, a rede urbana mineira compunha
-sc de centenas de arraiais, de 15 vilas e de urna s6 cidade·. 
Mariana, a antiga Vila do Canno, que recebeu o tftulo de cidade 
em 1745, ao se tornar residencia episcopal. Ora, este mimero de 
scclcs de concelho (16) parece bastante reduzido, tanto em rela(,'ao 
ao numero de arraiais existentes em Minas- mais de 300- quanto 
ao total de vilas criadas na colonia. No ano de 1808 havia ali 
213 unidades, das quais menos de 7o/o localizava-se na capitania 
de Minas, sendo que esta abrigava cerca de 20o/o da popula<;ao 
cla America portuguesa. Como observou Francisco Iglesias, este 
n(uncro nao traduz o quaclro real, j3. que a urbaniza~ao em Minas 
Gerais foi mais efetiva que no resto da colonia. 0 autor afirma 
que as causas dcsta incoerencia numerica se relacionam a 
questOes de natureza polftica e administratiYa- sem, no entanto, 

:tponti-las.21 

Ao se examinar a cronologia e a distribui<;lo geogr{lfica das 
vilas mineiras, emergem algumas constata<;Oes22 e muitas per
guntas, que orientararn nossa investiga<;;:3.o. As tres primeiras 
municipalidades de Minas surgiram em 1711: Nossa Senhora do 
Ribcirao do Carmo (atual Mariana), Vila Rica (Ouro Preto), Vila 
Real do Sahara. Em 1713, criou-se a Vila de Sao Joao del-Rei e, no 
a no seguinte, Vila Nova da Rainha e Vila do Principe (as atuais 
Caete e Serro -1714). Em 1715, foi a vez da Vila de Piedade do 
Pitangui, e, em 1718, de Sao Jose del-Rei (Tiradentes). Depois de 
mais de uma decada scm promo<;6es urbanas, a Vila de Nossa 
Senhora do Born Sucesso cias I'v1inas Novas do Arac;uaf (Minas 
'\ovas) foi instalada em 1730. Seguiu-se urn intervalo ainda 
mais longo: sornente no final do seculo e que foram criadas as 
,·ilas de Sao Bento do Tamandua Ot<tpccerica- 1789), Queluz 
(Conselheiro Lafaiete- 1790), Barbacena (1791), Campanha da 
Princesa (Campanha - 1798) e Paracatu do Principe (Paracatu 
- 1798). Finalmente, em 1814, erigiram-se as duas (Jltimas vilas 
mineiras do periodo colonial: Sao Carlos do Jacui e Santa Maria 

de Baependi. 
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Nota-se que, entre 1711 e 1814, tais institui~oes ocorrem em 
dois momentos principais e em regioes distintas. Mais da metade 
das vilas surgem no perfodo compreendido entre 1711 e 1730, 
em importantes nucleos mineradores distribufdos ao longo da 
serra do Espinha~o. Por outro ]ado, no periodo 1789-1814, a 
quase totalidade dos arraiais promovidos situa-se na por~ao sul 
da capitania, correspondente a comarca do Rio das Mortes - a 
exce~ao de Paracatu, pertencente a comarca do Rio das Velhas, e 
situado nos confins ocidentais da capitania. Entre estes "impetos 
fundadores", v<irias fases sen1 nenhuma nova vila, a rna is longa 
tendo durado 59 anos (de 1730 a 1789). 

Para explicar a configura<;ao da hierarquia urbana mineira do 
final do Setecentos, pareceu-nos essenciallevar em conta o que 
ocorre neste intervalo. Como justificar a ausencia de novas vilas 
durante quase sessenta anos, sendo que se trata de urn perlodo 
de relativa prosperidade? De fato, como e sabido, a historio
grafia das ultimas tres decadas demonstrou a impropriedade 
das antigas teses sabre a "estagnayJo" da economia mineira a 
partir de meados do seculo XVIII, quando declina a produ~Jo 
aurifera. Durante este periodo, o povoamento dissemina-se pelas 
regiOes perifericas, afastadas dos principais centros de poder, e 
devc-se menos a minera\3.0 que as atividades agropecu3.rias e 
comerciais. Estas Ultimas tiveram uma importJ.ncia primordial na 
hist6ria econOmlca e territorial nao s6 de Minas, mas de toda 
a America portuguesa: ja nas decadas de 1720 e 1730, as rotas 
cornerciais terrestres e fluviais (pelo rio Sao Francisco) tinham 
se intensificado/3 passando a interligar as diferentes regiOes 
da colOnia que, ate entia, conformavam espa~os econ6micos 
descontinuos, em "arquipelago'' :~4 

!\a segunda metade do seculo, a produ~ao e a circula<;ao de 
mercadorias pela capitania proporcionavam rendas vultosas 3. 
Coroa e faziarn a fortuna de muitos negociantes. Surgem, eneto, 
dezcnas de novos arraiais, sobrctudo na parte sul da capitania. 
l\esta nova fase da hist6ria econ6mica mineira, a genese e o 
crescirnento das povoa~Oes estiveram, mais do que nunca, 
ligados ao cornercio. Na antiga zona mineradora, os arraiais e 
vilas apresenta vam, en tao, quaclros variados de estabilidade, de 
prosperidade, ou de decadencia, depcndendo dos tmnfos de 
que dispunham para se adaptar ao novo contexto. E claro que, 

_.1/f 

,·m qualquer tempo, a acessibilidade e a situa,ao favoravel em 
,cla<;Jo a rede de caminhos cram qualidades importantes para 
( 1 desenvolvimento das povoa~Oes, mas outros fatores podiam 
illtcrvir de maneira determinante. Note-se ainda que, embora seu 
:1cesso fosse dificultado pelo relevo acidentado, a capital Vila 
l<ica permaneceu, durante todo o Setecentos, e mesmo no seculo 
..:.eguinte, como urn importante entreposto de mercadorias vindas 
de diversas zonas mineiras, de outras capitanias ou mesmo da 
rnetr6pole. 25 Neste caso, a fun~ao de capital foi essencial para 
que avila se n1antivesse corno a n1ais populosa e das mais ricas 

das Minas. 
Cabe no tar, alen1 disso, que a voca~ao comercial nem sempre 

l(li decisiva para definir a hierarquia urbana. Se os arraiais de Igreja 
Nova e Carij6s (futuras vilas de Barbacena e Queluz) tinham a 
vantagem de estar a beira do Caminho Novo, que conduzia ao Rio 
de Janeiro, a situa<;ao de Campanha era, por outro !ado, bastante 
dl:sfavor3.vel em rela~ao J.s estradas principais. Santa Luzia nao se 
tornou vila antes de 1847, apesar de constituir, j;i em meados do 
.:-:.eculo, utn vcrdadeiro emp6rio: pelo arraial passava "a estrada 
t~lO famigcrada como geral, de todos os sertOes do grande rio 
Sao Francisco, Bahia, Pernambuco e Maranhao", e tambern de 
Goi3.s. 26 0 dinamismo comercial e a situa~ao em rela~ao a rede de 
caminhos nao era, portanto, condi~ao necessaria nem suficiente 

para a cria(:ao de uma vila. 
0 fato de que diversos arraiais florescentes tenham solicitado, 

ern d.o, o titulo de vila, levou-nos a formular diversas questoes. 
Ser{t que as localidades preteridas nao preenchiam as condiyoes 
exigidas para ascedcrem a promo~ao urbana? Ou estas recusas 
dccorrem de estrategias da Coroa, ou de disputas politicas 
locais? Quais foram os fatores que permitiram que alguns arraiais 
conseguissem o tftulo? Quais cram os criterios adotados para 
ctvaliar a "capacidade" dos arraiais para se tornarem secles de 
concelhos? De que maneira os conteinporfmeos hierarquizavam 

suas povoa~Oes? 
l\o final do Setecentos, a cria~ao de cinco novos concelhos, 

ap6s um interludio de quase seis decadas, e num espa(:O de tempo 
relativarnente curto (1789-1798), e algo que ja intrigou diversos 
estudiosos. Alguns intufram que tais funda~Oes nada tiveram 
de ·'natural" ou acidental, e que sua explica<;ao nao esta ligada 
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exclusivamente a fatores de ordem geografica, e muito menos 
geologica, Algumas pistas foram esbo,adas em antigas obras de 
historiadores locais, e tambem em trabalhos recentes, que asso
ciam a cria<;:ao de vilas como Barbacena e Campanha da Princesa 
ao contexto polftico das devassas da InconfidenciaY 

0 presente estudo tambem procurou seguir este caminho, 
acrescentando llOVOS dados e integrando 3. an;llise OS casos de Sao 
Bento do Tamandua e de Queluz, que ainda nao tinham merecido 
mais que dpidas men~Oes nos estudos existentes. No entanto, o 
contexto politico direramente ligado a lnconfidencia parece nao 
explicar tudo, E necessaria que se !eve em conta outros tipos de 
conf1itos de interesses e, principalmente, as disputas territoriais 
que opunham autoridades locais (dimaras, ouvidores etc), 0 
fracasso de algumas tentativas de ascensao na hierarquia urbana 
rnineira tambem guarda rela~Ocs com estes conflitos. 

Segundo Caio Boschi, "poder-se-ia conjecturar sea constitui<;J.o 
das vilas de fim de sCculo nao cstaria associada as orienta~Oes 
reformistas que, aquCtn e alem-m~Jr, alguns dos administradores 
mais lUcidos perceberan1 e procuraram promover" .28 De fato, 
como veremos, as mudan~as verificadas na organiza~ao politico
-territorial mineira estao diretamente ligadas aos projetos de 
reforma metropolitanos; nao s6 ao plano do ministro Martinho 
de Mello e Castro, mas tarnbem - ou sobretudo - a menos 
conhecida "Lei da Reforma das Comarcas", projeto iluminista de 
reorganizac;ao judici3.ria do Reina que teve claras repercuss5cs 
nas Minas, Este aspecto parece ter sido especialmente importante 
durante o longo processo de cria,:ao clas vilas de Campanha da 
Princesa e de Paracatu do Principe, que foi iniciado decadas antes 
das devassas da lnconfidencia, 

A atribui(;ao do titulo de vila (e tambern de cidacle, que 
foi concedido ainda mais parcirnoniosamcnte) constitula uma 
quest3.o bastante polCmic:t) e deixou nas Minas muitos rastros 
documentais. ConvCrn lembrar que "os naturais da colOnia, fosse 
individualmente, fosse por intermCdio das cJ.maras de suas vilas 
e cidades, tinham o privilCgio de se corresponder diretamcnte 
corn o monarca, utilizando-se de um dispositivo prOprio da 
rela~ao entre vassalos e soberanos desde ten1pos imcmoriais: o 
chama do direito de peti~ao", At raves de cartas, requerimentos e 
representa,oes, os colonos da America portuguesa podiam relatar 
os sucessos alcan~ados na busca e na explora~ao das rninas de 
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ouro) ou os sacrifkios exigidos na ocupar;ao dos sertOes bravios. 
Pelos mesmos instrumentos, eles pediam recompensas pelos 
servir;os prestados ao rei - concessOes de sesmarlas, de cargos 
administrativos e outras "merces, titulos e privilegios"- e podiam 
t:Jmbem queixar-se "dos maus governantes, expondo as violencias 
e vexames sofridos nos longinquos territ6rios do imperio" ."

29 
Este 

direito era, alLis, essencial tambem para a Coroa, pais, grac;;:as a 
esta correspondencia, chegavam a Lisboa inforn1ar;Oes sobre o 
comportamento dos representantes rCgios nas terras de alem-n1ar. 
A frequencia com que as dlmaras coloniais recorriam a arbitragem 
regia para resolver conflitos locais e urn indicia de que, apesar da 
dist~mda que separava o monarca dos seus sUditos, o isolamento 
destes Ultimos "era menor do que muitas vezes se sup6e".

30 

E verdade que os colonos esperavam pela resposta durante 
meses, ou mesmo anos, nao s6 devido as demoradas idas e 
vindas das frotas, mas tambem por causa da complexidade 
burocr3.tica que envolvia a correspondencia tratada pelo Con
selho Ultramarine. Para ganhar tempo e ter a certeza de que o 
requerimento beneficiaria da aten~ao regia, procuradores cram, 
por vezes, cnviados a Lisboa- t3.tica extremamente dispendiosa, 
e que, evidentetnente, s6 foi utilizada quando existiam recursos 
para tal e quando a gra<;:a requerida podia compensar o esfor\'O, 
Aparentemente, foi o que ocorreu com os habitantes do arraial 
do Tijuco, que em 1800 enviarn ao Palacio de Queluz seu repre
sentante, Jose joaquim Vieira Couto, para defender o pedido de 

concessao do titulo de vila, 
No Arquivo Hist6rico Ultramarine de Lisboa encontra-se urn 

grande volume desses documentos, que irnpressionam pela 
variedacle clas questoes tratadas, As peti<;:oes e requerimentos 
enviados pelos babitantes (ou melhor, pelos "principais") dos 
arraiais, os parcccres das diversas autoridades da capitania 
(governadores, procuradoreo da Fazenda Real, ouvidores), as 
rea~Oes das cJ.n1aras existentes, bern como as "consultas-'' do 
Conselho Cltramarino forneceram as bases para tentar responder 

as questbes aqui formuladas. 31 

Ao pedirem a promoc;ao urbana, os arraiais procuravam 
justificar a necessidade do titulo, destacando suas qualidades e 
relatando seus problemas- a dificuldade de acesso a justi~a sendo 
uma quest:io onipresente ncsta documcntac;ao. Tais ocasiOes 
constituem, portanto, momentos privilegiados para compreender 
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as "virtu des" e papeis que eram atribuidos as sedes dos concelhos, 
e tambem para identificar as defini~oes coevas do "urbana" e da 
"cidade" que estao implicitas na hierarquia urbana de Portugal e 
de seus dominios durante o Antigo Regime. 

Da mesma maneira, no Arquivo Publico Mineiro (APM) -
fundo "Ser;ao Colonial" e nos fundos concernentes a diversas 
dlmaras setecentistas -, encontramos originais e transcri~Oes de 
documentos ligados a essas solicita~oes (ordens regias, registros 
de correspondencia entre governadores e outras autoridades 
da capitania, requerirnentos dos arraiais, representa<;;Oes das 
camaras). Nos citados acervos, pudemos tambem identificar 
outras questOes e outros conflitos que, aparentemente, tiverarn 
repercussoes apenas no nivel local ou regional, nao tendo 
sido examinados pelos conselheiros de Lisboa. Ainda no APM, 
consultamos fontes demograficas e fiscais do fundo "Casa dos 
Contos"32 - alem de documentos avulsos de diferentes origens 
(Avulsos SG, Avulsos CMOP) e que tratam de temas os mais 
diversos. 

A correspondencia trocada entre a metr6pole e a capitania, 
assim como as cartas que circularam entre as dimaras, os ouvi
clores e os governadorcs revelam tambem a complexidade das 
rela;;Oes existentes entre as unidades da rede urbana mineira. 
Estas rela<;;Oes interurbanas caracterizavam-se pela emulayao e 
pelo conflito: na segunda metade do seculo XVlll, a defini<;:ao 
dos limites dos concelhos era uma questao que mobilizava as 
diferentes camaras de Minas Gerais, que disputavam a posse dos 
novos arraiais surgidos nos confins irnprecisos dos seus territ6rios 
de jurisdi<;:ao. Outros conflitos nasciam do desejo de emancipa~ao 
de certos arraiais, que pediam o titulo de vi/a e o pri,'ilegio de 
ter uma camara; tambcm a atribui<;ao do titulo de cidade foi uma 
qucstao que ati<;ou a rivalidade entre as vilas cxistcntes. Nestas 
situayOes, tornam-se rnais visfveis os diferentes tipos de rela~Oes 
e dependCncias existentes entre as vilas, bern como entre estas 
Ultimas e os arraiais inclufdos nos seus termos. E importante 
observar que as fontes citadas sao extremamentc densas: ao se 
dirigirem a Coroa, mesmo se tinham uma solicitayao importante 
e bern espedfica, os habitantes dos arraiais e os oficiais das vilas 
aproveitavam para evocar muitos outros assuntos. Tais docu
mentos poden1, portanto, servir a analises diversas, e, de fato, 
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~tlgumas destas fontes foram utilizadas em diferentes momentos 

desta investiga~ao. 
A!Cm dos conflitos ligados a concessao de titulos e privilegios, 

e aos limites territoriais, a correspondencia oficial da capitania 
aborda aspectos que pertencem a uma outra escala do fenOmeno 
urbana: a estrutura fundiJ.ria das povoa~Oes, a constru<;ao e o 
controle dos espa~os e equipamentos publicos - ou seja, todo 
um con junto de questoes ligadas ao "urbanismo". Como observou 
Bernard Lepetit, se esta palavra e relativamente recente - suas 
primeiras ocorrencias en1 linguas latinas datam de meados do 
seculo XIX-, "a pratica e antiga". Para identifica-la durante o se
culo XVIII, basta que se defina o urbanismo como um "conjunto 
de medid<1S tecnicas, jurfdicas e econOmicas que permitern un1a 
interven~ao ou urn desenvolvimento autOnomo das cidades'' .
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Desta forn1a, podemos considerar como "urbanfsticos" diversos 
aspectos relacionados a materialidade das povoa~oes mineiras: 
a delimita~ao e a gestao dos rossios e dos chaos foreiros, o di
reito de utiliza<;:ao das nascentes, o sistema de adu~ao d'agua, 
a pavimenta<;2.o e a conservar;;:ao das vias, o financiamento e a 
construyao de pontes e chafarizes. V3.rias destas questOes tambem 
suscitaram conflitos entre as clmaras e os moradores. Alguns fordm 
resolvidos localmente e pod em ser estudados pela documenta~ao 
dos arquivos mineiros. Outros casos tiveram que ser arbitrados 
pelo rei e pelo seu Conselho Ultramarino, pois os interesses em 
jogo extrapolavam a esfera municipal. Alem da correspondencia 
oficial, que faz men~ao a tais situ~oes conflituosas, o tema da 
gestao do espa<;o urbano tambem aparece em outros tipos de 
fontes, conservados nos arquivos municipais: registros de ban
dos e editais, livros de aforamentos e de tombo de propriedades 

foreiras, entre outros.34 

A cstas fontes vern se juntar eli versos documentos de arquivos 
brasileiros e portugueses, transcritos em publica~oes como a 
Revista do Arquivo Ptlblico Jvfin.eiro, Docurnentos Hist6ricos, 
Revista do Jnstituto Hist6rico e Geografico de Minas Gerais, ou 
os Anais da Biblioteca Nacional do Rio de janeiro. Os trabalhos 
dos historiadores e eruditos locais tambem contribufram para 
enriquecer e ampliar nosso corpus. De fato, a consulta de 
certas efemerides e monografias municipals bern documentadas 
serviu, de certo modo, para preencher as lacunas deixadas pela 
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impossibilidade de pcsquisar nos arquivos de todas as camaras. 
Nos trabalhos de Silvio Gabriel Diniz, SebastElo de Oliveira Cintra, 
Herculano Ve!loso, Geraldo Guimaraes, Alfredo Valladao, Nestor 
Massena, entre outros, encontramos transcrit;Oes de documentos 
e dados importantes sobre as vilas de Pitangui, Sao Joao del-Rei, 
S8.oJose, Campanha e Barbacena. Por fim, e importante destacar 
as obras de Waldemar de Almeida Barbosa (principalmente seu 
Dicionario hist6rico geografico de Minas Germs) e do Conego 
Raimundo Trinclade - vercladeiras minas de informa.;oes sabre a 
cronologia e sabre os agentes das cria~oes de nucleos urbanos e 
das institui~:oes de capelas e igrejas, que foram essenciais ncste 
estudo - tanto mais porque tamb<o;m nao foi passive! incJuir OS 

arquivos edesi3.sticos na pesquisa. 35 

Alem clos documentos citados, o presente estudo se apoiou 
em fontes impressas de natureza variada: coletaneas de textos e 
de documentos diversos (destacando-se o C6dice Costa Matoso), 
"mem6rias" de eruditos locals do seculo XV1ll, "instru~C6es" pre
paradas por funcionirios rCgios, relat6rios de visitas pastorais dos 
bispos, alCm, naturalmente, dos relatos de viajantes estrangeiros 
do inicio do sCculo XIX. Estes Ultimos foram Uteis em diferentes 
momentos da pesquisa, em fun~ao das descri~Oes minuciosas 
que alguns delcs contcm a respeito do aspccto fisico das vilas e 
arraiais mineiros (mesmo os mais modestos), assim como sobre 
as costumes e sabre a economia local - sem falar nas paisagens 
e vistas urbanas que, de certa forn1a, compensam o nUmero redu
zido de rcprcsenta~:oes iconograficas sctecentistas das povoa(:6es 
mineiras. 

Os mapas antigos tamhcm clesempenharam um papel funda
mental ncste cstuclo. Em 1997, quando realizamos a pesquisa 
documental em diversas institui~Oes brasileiras e portuguesas, 
havia poucas publica<;Oes contendo mapas de IvJinas. Tivemos, 
assim, que empregar grancles esfort;os para obtcr a reprodu~ao de 
v<lrios destes documentos, que foram essenciais para a pesquisa. 36 

0 conteudo destas rcpresenta~CiSes, ou somente o fato de algumas 
delas existiren1, contribuiu para enriquecer nossas problem3.ticas, 
ao mesmo tempo que pern1itiram uma melhor compreensao dos 
processos estuclados. As cartas geograficas da capitania (e das 
comarcas), realizadas no seculo XVIII e no inicio do XIX, cons
tituem fontes preciosas de informa,oes sabre a progressao do 
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povoamento, sabre a evolu~ao dos conhecimentos geograficos e 
da toponimia, e tambem acerca da localiza~ao das povoa~oes e 
dos limites de algumas circunscri~oes. Os mapas que represen
tam os termos de determinadas vilas tambem sao de uma grande 
riqueza, podendo ser lidos como verdadeiros "discursos" sabre o 
territ6rio, que procuramos confrontar as argumentac;Oes apresen
tadas pelas camaras. No nivellocal, a iconografia e a cartografia 
urbanas permitem visualizar as diferentes escalas e certos aspectos 
morfol6gicos das povoa<;oes, contribuindo a analise dos conflitos 
e das interven<;6es ligadas aos espa.;os intraurbanos. 

Na cartografia hist6rica encontramos tambem uma parte dos 
dados necessarios a elabora<;ao dos mapas digitais sabre a evo
lw:ao da organiza(:ao territorial e da rede urbana. Atraves de urn 
programa espedfico, foi passive! associar a malha municipal atual 
( ocultada) a uma base de dados contend a as correspondencias 
entre os top6nimos atuais e antigos das sedes municipals ou 
dos seus distritos, alCm de informar;Oes que permitem integrar a 
variavel "tempo" (datas de criayao das capelas-arraiais, das fre
gucsias e dos concelhos) aos dados espaciais.37 Ao conceber tais 
documentos, preferimos nao utilizar bases cartogr:ificas atuais, 
mas construir urn fun do de mapa "neutro" - ou seja, sem nenhuma 
referenda aos limites e as divisOes atuai.s do Estado de Minas 
Gerais, por considerarmos que a rede hidrogr3Jica, na sua forma 
original, constitui uma referencia suflciente, e tambCnl a fim de 

evitar ;'anacronismos geogrificos". 

U!VIA ANALISE EM TRES ESCALAS 

As qucstOcs que emergem das fontes a qui descritas guiaram a 
constru<;ao do objeto de estudo c a organiza<;ao cia narrativa. Com 
deito, tanto nossas indaga~Oes quanto as hip6teses e explica<;Oes 
que avanyamos surgiram do cruzamento entre as representa<;Oes 
e os dados objetivos que extraimos dos textos e dos mapas. 

Os 11 capitulos estao agrupados em tres partes, que corres
pondem as diferentes diinensOes ou "escalas'' que identificamos 
no processo de forma<;ao dos espa~:os e territ6rios urbanos da 
capitania. Algumas das questoes tratadas na primeira parte rea
parecem nas seguintes, mas abordadas sob angulos distintos. 
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Para que se possa !evar em conta esta variedade de esca!as, 
e necessaria adotar, para cada uma delas, diferentes pontos de 
vista analiticos. De fato, uma mudan~a de esca!a implica, quase 
sempre, uma modifica<;ao do objeto e da problematica; ao variar 
os angulos de abordagem, descobrem-se novas facetas dos objetos 
observados, e identificam-se dados de natureza diversa: "(. . .) uma 
cidade, urn campo, de lange sao uma cidade e urn campo; mas, a 
medida que nos aproximamos, sao casas, arvores, te!has, folhas, 
ervas, formigas, pernas de formigas, e assim indefinidamente. 
Tudo isso esta contido na palavra campo."38 

Esta cscolha metodol6gica nao foi feita com o prop6sito de 
inscrever nossa investiga~ao num Inovimento historiogr3.fico "em 
voga", mas simplesmente para encontrar a melhor adequa<;ao 
passive! entre o metoda e a natureza do objeto. A urbaniza<;ao39 e 
um fen6meno que se produz em diversos niveis; ao mudarmos a 
distancia focal, 0 objetivo nao e "ampliar (ou diminuir) 0 tamanho 
do objeto no visor, mas modificar a suafonn.a e a sua trarna". 40 

De faro, ao passarmos cia pequena a grande escala (no sentido 
geografico do termo), nosso objeto assume diferentes formas: de 
um conjunto de pontos indistintos, distribuidos numa vasta supcr
ffcie, ele se trdnsforma, primeiramente, numa rede hierarquizada 
(formada de n6dulos com diferentes capacidades de polariza<;ao) 
e, em seguida, em espa<;os intraurbanos de diferentes extensOes e 
densidades. A variayao das escalas de analise constitui, assim, um 
modo de ter presentes a complexidade e a dinamica do processo 
de urbaniza<;ao. 

Procederen1os, portanto, por aproxin1a<;6es sucessivas: as tres 
partes do livro atravessam todo o periodo estudado, mas cada 
qual focaliza aspectos distintos. 

A primeira, "Do sertao ao territ6rio: ocupa<;ao e politicas do 
espa~o nas !\.1inas Gerais", apresenta urna visJ.o macrosc6pica 
do processo de territorializacao e de urbaniza~ao: 0 angulo de 
visada abrange todo o espaco cia capitania. 0 desbravamento, a 
coloniza<;ao das terras e a forma~ao dos centros de poder local 
modificam pouco a pouco o status do espa<;o original, e tambem 
suas denominas;Oes: os sertOes sao progressivamente convertidos 
em "distritos", "freguesias", "concelhos", "comarcas", ou seja, em 
territ6rios controlados por diversas instancias do poder. 0 obje
tivo dos pritneiroS capftulos e, portanto, apreender OS ritmos, as 
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modalidades e os atores cia ocupa<;ao dos sertoes, identificando 
as etapas de formacao cia "constela<;ao" de povoados e de sua 
rrogressiva hierarquiza~ao. Esta ultima ocorre a medida que sao 
instaladas as estruturas da administra(:aO eclesiastica e civil, as 
quais conferem uma proen1inencia as povoas;Oes escolhidas para 
sedes de circunscris;Oes. As crias;Oes de vilas, cidades e sedes de 
freguesia eram decididas pelo rei e pelos seus representantes 
na colonia. Tais escolhas nem sempre dependeram do nivel de 
desenvolvimento das localidades: como vercmos, as atribuicoes 
de tftulos e de fun<;Oes administrativas as vilas e aos arraiais 
rcfletiram os interesses cia Coroa, as disputas locais de poder, as 
necessic!ades da administra~ao judiciaria, bern como a situa<;ao 
economica e politica geral das Minas, em cada epoca. Os mapas 
analiticos que elaboramos ajudam a visualizar e a explicar a 
cronologia das funda(:oes, a distribui<;ao espacial das vilas, das 
scdcs de freguesias e dos simples arraiais, assim como a evo

lu(:aO cia malha administrativa da capitania. 

Na segunda parte, "As vilas e seus territ6rios: dependE:ncias, 
rivalidades e hierarquias", identificamos o conjunto de relacoes 
que sustentam e conformam a rede urbana mineira, revelando 
diversos pontos de tensao nas linhas de demarca<;ao dos poderes 
locais. As vilas interagem entre si, e cada uma delas tambem 
man tern variados tipos de vfnculos com os arraiais, sobretudo com 
os que se acham induldos nos seus termos. Estes dois nlveis de 
conexOes interurbanas - interiores e exteriores a cada concelho 
-sao geralmente marcados pela emula(:ao e pelo confronto, pais 
as relayOes entre sedes de concelho e arraiais subalternos sao 
bastante ambiguas, caracterizando-se tanto pela complementari
dade como pela concorrencia. Em diversos tnomentos, os ~-ttores 
politicos cia capitania - membros das elites dos arraiais, oficiais 
das clmaras, ouvidorcs e governadores - viram-se envolvidos 
ern conHitos coin implica~Oes tcrritoriais: quanUo as vilas dispu
tavam a posse de novas nUcleos de povoamento, quando uma 
povoa<;ao pedia para ser al<;ada a condi<;ao de vila ou cidade, 
ou ainda quando se reivindicava a cria<;3.o de uma nova cabe<;a 
de comarca. A semelhan<;a do que ocorreu em outras ireas 
geograficas (Portugal continental e Fran<;a), nos discursos dos 
protagonistas destas disputas, aparecem alguns temas que entram 
na definic;;J.o das redes urbanas: a questao do abastecimento dos 
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nucleos urbanos, dos palos e fluxos comerciais, bern como as 
relac;;:Oes entre as povoac;;:Oes (vilas ou arraiais) e as areas rurais 
do entorno. Estes textos tambem trazem informa~oes sabre o 
valor que era atribuido aos titulos e fun~oes urbanas, assim 
como sobre os elementos coevos de apreciar;:ao do prestfgio e 
da riqueza das povoar;Oes. Em nossa analise, tais parametros 
foram colocados no mesmo pe de igualdade que os criterios 
economicos e demograficos que, hoje em dia, sao privilegiados 
na avalia~ao do nivel de "urbaniza~;ao" ou de "urbanidade"41 das 
localidades. A partir desses dois modos de classifica~ao (antigo 
e atual), procuramos estabelecer e comparar diferentes rankings 
das povoa~Oes mineiras, atraves de recortes espaciais e temporais 
dcfinidos segundo a disponibilidade de dados. 

Na terccira parte, "Espa~os e paisagens urbanas: genese, 
interven~oes e representa<;6es", observamos mais de perto os 
nUcleos urbanos, a fim de distinguir seus elementos materiais e 
de analisar a dimensao local de alguns processos ja abordados 
em outras escalas, e sob diferentes pontes de vista. Intcressamo
-nos, em pritneiro lugar, pela estrutura fundiiria, cujo estudo 
possibilita melhor entendimento dos processos complexos de 
genese e de desenvolvimento fisico, demogr3Jico e econ6rnico 
das povoa~oes. Em seguida, analisamos o "urbanismo" prati
cado no interior das vilas n1ineiras. Para tal, e importante levar 
em conta os recursos jurfdicos, tecnicos e financeiros de que 
dispunham as camaras para controlar a distribui<;ao das terras, 
o usa dos espa~os urbanos e para clota-los de infraestruturas e 
equipamcntos. AlCm disso, deve-se lembrar que, e1n materia de 
urbanismo, o peso das representa~Oes mentais e determinante: 
"todo projeto urbano e concebido segundo uma determinada 
ideia de cidade" 42 E, pois, necessaria que se tenha em mente 
os n1odelos de cidade e os mCtodos de intcrvcn~ao urbanistica 
especificamente portugueses. Mas isto n3.o significa que a ana
lise eleva se resumir a descri(:ao dos projetos conduzidos pelas 
autoridades locais: sendo a organiza~ao do espa<;o urbano uma 
produ~;ao social, que rcflete as rcla~oes de poder, e essencial 
que se procure identificar os diferentes agentes e os interesses 
ern jogo.43 Enfim, para concluir, apresentamos urna analise das 
diferentes percep<;oes da materialidade das povoa<;6es mineiras 
identificadas na documenta<;ao. 
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Nas p3.ginas seguintes o leitor encontrara, portanto, urn estudo 
clo fenomeno urbano mineiro em diferentes dimensoes e escalas 
e que procura levar em considera~ao tanto suas manifesta~oes 
mais concretas quanto suas representa<;Oes. Em cada n1omento da 
investiga~ao, estivemos conscientes dos riscos de uma tal abor
dagem. No entanto, se tivessemos adotado apenas uma escala 
de analise, ou examinado os n(Ideos mineiros simplesmente na 
sua dimensao ffsica, polftica, econ6mica ou simb6lica, terfamos 
deixado de laclo algumas perspectivas que permitem melhor 
compreensao dos processos e etapas de forma~ao da rede e da 
genese das paisagens urbanas. 

Alem disso, em fun<;ao da propria defini<;ao da palavra "vila", 
apresentada anteriormente, pareceu-nos inconcebfvel ignorar os 
aspectos concernentes a forma~ao fisica das povoa(:6es (a estru
tura fundi{tria, o urbanismo) para nos concentrarmos somente 
nas questOes territoriais (a rede e a malha urbana), ou fazer o 
inverso, tanto mais que essas duas dimensOes aparecem intima
mente associadas nas representa\;Oes coevas. Assirn, a divisJ.o do 
livro em tres partes deve-se, principalmente, a uma questao de 
clareza da exposi~ao, pois, en1 muitos documentos, os assuntos 
abordados formam urn todo compacta, o contexto politico e eco
n6mico geral da capitania justapondo-se aos conflitos territoriais 
e aos problemas de urbanismo. Pareceu-nos que um objeto tao 
mUltiplo e complexo quanta as vilas mineiras setecentistas s6 
poderia ser apreendiclo se 0 observassemos de diversos angulos 
e distancias - mesmo sabendo que as imagens assim obtidas 
seriam, necessariamente, parciais e incompletas. 

A varia~ao das escalas de analise (e sua consequente multi
plica,ao de pontos de vista) foi o metodo que nos pareceu mais 
adequado para que este estudo pudesse refletir nao somente a 
visao do historiador, mas tambem, em certa medida, as percep<;Oes 
conten1por8.neas das relay6es entre os poderes, os espac;os e os 
territ6rios urbanos das Minas setecentistas. 
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CAPITULO l l 

CONSTRU~AO E REPRESENTA~OES 
DAS PAISAGENS URBANAS 

Antes de passarmos ao estudo das paisagens urbanas de 
Minas Gerais, convem explicitar os sentidos que atribulmos a 
este conceito amhiguo e "polim6rfico". 1 No campo das ciencias 
humanas, o emprego da expressiio "paisagem urbana" e as pri
meiras tentativas de conceitualiza-Ia ~~cl;."tiVa-m-ente recente'> ,, 
datando de menos de tres decadas. Alem disso, cabe notar que 
as paisagens urbanas constituem urn tema pouco estudado pelos 
ge6grafos e historiadores - que, em geral, interessaram-se mais 
pelas an3.lises de paisagens mrais, ou pelo estudo da emergencia 
de paisagens especfficas, como os litorais, a montanha, a f1oresra, 
ou o deseno. 2 

Nas Ultimas decadas, os estudos sobre paisagens e paisagens 
\ , urbanas tern oscilado entre duas a borda gens clistintas, em bora 

'.l estreitamente ligadas.3 Na prim~_ra, a paisagem e vista como "uma 
• 1- -~-- combina~ao con creta ';1-;_~-~l~al i~tervem urn grande nUmero de 

fatores" 4 ou como o "r_esultado tangivel, _concreto,_ de mldtiplas 
inter.?.£§~s __ eptre as ?Oc_ied<i_qeS -e -seu-me'io" :sA §'egun-d~ c0nsidera 
que "a p_~j~_gg~_l)l_sQ_pude na_sc~_r_c_iq_r_~conheCiffient;)--cle urn olhar, 
hist6ric;~-~-S_Q~jalmente CODStrufdo, que SeleCiona-_i._]rri cefto n·Umero 

) de signqs _materi.liS ~eny·fun~ao do. _sell ~alor simb6lico, ou dos 
· ,_sentim~ntos_ e _1ft. _e_mor;aO-.estetica_ qu~ des: Pc_xlem _de~p-~rtar". 6 

Nossa an3lise levar3 em considerac;ao ambas as abordagens. 
Num primeiro memento, estudaremos o processo de construc;ao 
de alguns_ el~_rnentos __ rpateriais das_ povoac;Oes mineiras setecen
tistas. PfTVi!egiando o e~tUdo--dits intervenc;Oes urbanas7 ocorridas 

nestas localidades, tentaremos identificar os atores das transfor
mac;Oes e seus objetivos, situando-as no contexte do urbanismo 
colonial portugues. Em seguida, nosso interesse se concentrara 
nas paisagens urbanas enquanto representac;Oes: sera o momento 
de anausa;.-~ls-maneira-sperasquais·a--·materfalidade das vilas e dos 
arraiais era percebida, nJ.o s6 pelo.s homens que ali inscreveram 
sua exisH~ncia, mas tambCm por aqueles que nao foram mJis do 
que observadores de passagcm. 

I, I ,, , 

AS INTERVEN<;:OES URBANAS EM MINAS GERAIS: 
ATORES E CONTEXTOS 

CO"'TROLE E REGULARIZA<;:AO 
DA FORl\lA URBANA 

Devido a uma espede de "obsessJ.o comparativa" dos historia
dores e, em p-artiCUE;:-;·;--dos 'hlStOffadOfCs d3--iirtC ibero-americana, 
durante muitas dCcadas prevaleceu uma imagem bastante distor
cida e negativa das ddades portuguesas na America. Comparadas 
as muitas implantac,;:Oes em forma de tabuleiro de xadrez dos 
castelhanos - as quais demonstravam o "zelo minucioso e pre
vidente" dos seus fundadores -, os raros assentamentos urbanos 
situados do outro lado d~l linha de Tordesilhas s6 podiam ser 
fruto do "desleixo" dos portuguescs, que consideravam a colO

nia apenas como urn Jugar de passagem, e, por isso, construiam 
cidades precirias e com trac;ados irregulares. 

Como se sabe, esta visJ.o da ddade portuguesa surge sob 
a pluma de Sergio Buarque de Holanda, que publica em 1936 
o ensaio "0 semeador e o ladrilhador", urn dos capitulos mais 
citados - embora nem sempre de maneira justa - do livro Rafzes 
do Brasi/.8 As reflex6es de Holanda acerca das diferem;as entre 
as obras de urbanizayao portuguesa e espanhola nas AmCricas 
influenciaram fortemente os estudos sobre as cidades coloniais 
brasileiras ate o final cla decada de 1960. Nestes trabalhos, o 
urbanismo castelhano- calcado nas Ordenanzas sobre descubri
miento nuevo y poblacion, de 1573 - a parece sempre como urn 
modele ideaL 0 coment3.rio do historiador da arte Robert Smith 
ilustra com perfeic;ao esta abordagem: 
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Nada inventaram os Portugueses no planejamento de cidades em 
palses novos. Ao contr.irio dos Espanb6is, que eram instruidos por 
lei a executar urn gradeado regular de ruas que se entrecruzam 
em torno de uma pra~a central, os Po1tuguescs nao mantinham 
regras, excepto a antiga, da defesa atraves da alturJ. Suas cidades 
cresceram pcla vinculayao gradu·al de nUcleos isolados, formados 
pcla funda~ao individual e arbitr.lria de capelas, casas ou mer
cados. A posi\_'}o destes edlficios ditava as trajet6rias irregulares 
das ruas que os uniam. 9 

Deve-se lcmbrar, no entanto, que "0 semeador e o ladri
lhador" (bem como OS demais capitulos do celebre Jivro) nao 
e o resultado de uma "pesquisa rigorosa e exaustiva", mas um 
ensaio ipterpretativo. Trata-se, scm dU.vida alguma, de urn texto 

~ esse·~l~ial, de urn chis.sico eterno da historiografia brasileira, mas 
isto n3.o impede que se possa consideci-Jo, soh certos pontos de 
vista, como "superado e plenamente datado" - de acordo com 
as palavras do prOprio autor.10 

De fato, no que diz respeito as diferent;as entre as funda~Oes 
urbanas portuguesas e espanholas - que e apenas um dos 
aspectos tratados no capftulo citado- cLeterminada~ observa<;Oes 
do historiador sao.validas-apenas par4 .. ~S~ti_e~-pfilnei;~s-d~cadas 
da iXesen~a_p_Ort!..l_g~e~~-nQ_ Bra.sil. Hola~da esra-va, -SCm dUvida, 
ciente deste fato, mas ele nao julgou necess<lrio explicitJ-loY E, 
alias, bem provJ.vel que o teria feito, se tivesse podido prever que 
a dicotomia "cidade portuguesa versuscidade espanhola'', ao inves 
de constituir simplesmente "uma sfntese'', urn "quadro te6rico", 12 

ou uma base de reflexao, iria ser tomada ao pe da lctra por v3.rias 
gerar;Oes de pesquisadores, ate hoje. Com efeito, "0 se_!Ueador 
e o tadrH~~.d_()r" constituiu uma_ especie de b~~liza eilY·.~ela~io a 
quaf<;;-~snldiq-?qs_.d_a_ viii' coloniai_por_t2.Ig_~,J_esa pro~u~~ram se 
pos,l~i0r1.3.r~. sej? _c;onfiffi1and0, se-)ct_.r:efutando,.:com -discri<;ao ou 
veem~D-cia, -~s ~~s~rtivits_··ao ·tiie-Stre. -

No seu texto mais conhecido, pubticado em 1968, Pat~lCJ 
Santos, ap6s cirar a passagem relariva ao "desleixo" dos por
tllgUeSeS, observava que tal "retraro" das cidades coloniais era 
dificilmente conciliavel 
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com a ideia de havennos guindado essas mesmas cidades portu
guesas do Brasil(. .. ), em parte ou no todo, 3 categoria de mono
memos nacionais, expressao da suma de nossa cultura anlstiGl, 

, 
I 
J 

aquilo de que mais nos orgulhamos de ter fcito, o sulco maior 
deixado no Tempo por nossa sensibilidade e nosso esplrito. 13 

Apesar de discordar das "palavras candentes'-' cmpregadas por 
Holanda, Paulo Santos preferiu nao critid.-lo abertamente: "dada 
a sua auroridade, [tais palavras] nao poJem ser obscureddas". 14 

Em contrapartida, dez anos mais tarde, Roberta Marx Dclson nao 
hesitaria em afirmar que, dcntre os trabalhos que contribufram 
a perpetuar the mytb of the u.nplanrzed Brazilian town, o livro 
Rafzes do Brasil continha as anii.lises "menos inspira.doras, e as 
mais prejudiciais ao dcsenvolvimento do.s estudos sobre as origcns 
e a cvolut;ao das cidadcs brasilciras". 15 

Na deca_d~t de 1960 come~ou_-s~-' port~n~9 •. a contestar ou, 
pel;ffiCt-10~,~ a-~;~J3.11~ifaSlCieia:S-de S~·~gi-~ Bu;rque de Holanda. 
Se n3o feStfdU\~ld3 de ·que~ .. dUi.irite· 0 primeiro seculo de colo
nizac;io, as iniciativas de urbaniza~ao dos portugueses foram 
bastante setorizadas e modestas. E marcadas pelo empirismo 
caracteristico de sua administrat;Jn, provou-sc, por outro lado, 
que nos perlodos posteriores existitJ.m, em certas regi6es, verda~ 
deiras politicas de urbaniza<;Jo que respondiam as necessidades 
e inreresses especificos cia Coroa portuguesa. Dentro dcstas 
abordagens, enquadram-se, especlalmente, 1\'estor Goulart Reis 
Filho e Roberta Marx Delson.16 --

~ ~--- -- -- --- -·---

E importante notar que Holanda havia sido um dos primeiros 
a adotar esta nova postura e a refonnular suas ideias. No primeiro 
tomo da obra Hist6ria geral da civilizar;iio brasileira, publicado 
em 1960, o au tor descreve o processo de funda<;ao de Salvador, 
coordenada por Tome de Souza, referindo-se a um "empenho 
urban:istico" e ao "zelo"- e nJ.o mais o "desleixo"- manifestados 
peio colonizador: 

Nao ha nada de novo nesse prevldente zelo da Coroa, despa
chando tudo quanto parecia necessaria c, em alguns casos, talvez 
ainda mais que o indispens<ivel, para urn empreendimenro como 
o projetado. E sabido que a fundas;:ao de cidades constituiu, em 
tcxlos os tempos, o meio especffico de cria~ao de instrumentos 
locais de domlnio, rnonnente seem sftios apartados da metr6pole. 
E Portugal nao fugiu a regra, ao menos na fase mais ativa de sua 
expansao ultramarina. 17 



Em diversos estudos que se seguiram, as anilises da icono
grafia e cartografia urbanas, bern como de outras fontes, demons
traram que tais polfticas de urbaniza~ao tambem podiam refletir 
uma preocupa~ao maior, da parte das autoridades mctropolitanas, 
com relar;ao a organizar;ao do espar;o urbane. Isto era verdade 
sobretudo no tocante as localidades principais - as "cidades 
reais", aglomerar;Oes litorJ.neas colocadas sob o controle direto da 
Coroa. Salvador nJo foi, com efeito, um caso isolado: em cidades 
como o Rio de janeiro, desde o s6culo X\-1a a~ao de funcion3.rios 
especiaLs cla Coroa - os engenheiros militares- esteve na origem 
da cria<;J.o de trar;aJos reticulares e da constru~ao de fortifica<;c)es. 
Suas interven\Oes urbanas foram frequentemente guiadas por 
cartas n§gias, que continham uma serie de recomendar;6es rela
tivas a escolha dos sitios, 18 ao trar;ado das mas e das prar;as, a 
forma e a orientar;ao das casas. 19 Pesquisas mais recentes sobre a 
urbanizar;ao nas regi6es fronteirit;as da AmazOnia e do Mato Grosso 
durante o sCculo X\-111 comprovaram, alias, que a J\;8.0 destes 
engenheiros nao se restringiu apenas as cidades costeiras. 20 

Novas abordagens sabre as fundar;Oes castelhanas no :\ovo 
Mundo tambCm contribuiram para relativizar as diferens;:as entre 
as duas obras de colonizat;J.o. De fato, ao mesmo tempo que 
se demonstrava a existencia de tras;:ados planejados c regulares 
para as cidades portuguesas, a historiografia sabre o urbanismo 
hispano-americano avan~ava em sentido inverso. Por urn lado, 
destacou-se o fa to de que a ado<;io de trar;ados em tabuleiro de 
xadrez nao foi sistem3.tica nas terras conquistadas pelos espa
nh6is; por outro lado, revelou-se o carater tardio do texto das 
Ordenanzas de 1573 em rela<;io a uma grande parte das funda
p3es. Na realidade, para os legisladores que haviam concebido 
tais regulamentos, tratava-se "mais de consolidar um modele de 
eficacia comprovada, do que de fabricar urn novo, fi.xando sobre 
o papel normas urbanas j3. solidamente inscritas na pedra". 21 

E preciso lembrar, por fim, uma segunda tendf>ncia dos estu
dos que renovaram a leitura das cidades coloniais portuguesas e 
que concernem diretamente aos nUcleos mineiros. Ao inves de 
procurar comprovar a existencia de trar;ados regulares no Brasil, 
alguns autores colocaram em questao "a superioridade intrinseca 
da cidade de padrao rigorosamente geometrico sobre a cidadc 
de formar;ao espontlnea ou semi-espontlnea", reconhecendo ~~ 

"originalidade", a "vitalidade" e certas qualidades estericas nos ,.) 
tra~ados urbanos ''informais" ou "org<1nicos". 22 

Esra foi a via escolhida PQ!' PaulQ_ San.ros, mas tambCm por 
sy~yjg~dc VasCO!]C:e.llos, que Se interessou particulJrmentc peLt 
morfologia C.li.S-\~ilas e arraiais de l\Jinas, publicanclo diYersos tra
balhos entre as dCcadas de 1950 e 1970. Suas anJlisc.s destacam 
as caracteristicas mais constantcs desres nlicleos: sua forma~~ao 
"espont3.nca", o aspecto longilineo, "natural c orgJnico'· dos tra
~ados, sua maneira de se "fundir" na paL':>agem, aclaptando-se J 
topografia acidentada. Segundo o auror, a implanta~ao c.bs virias ~-

.., 'igrejas de innandades no centro de pequenos largos irregulares, ou 

sobrc plataformas, acima do nfvel das ruas, produz "bons efeitos 
de perspcctiva". Ele obscrva, ainda, que a paisagem urbana resul
tante desta tradi~ao e muito diferente do que se ve nas cidades 
regulares do litoral, onde as igrejas apresentam-se, geralmente, 
inseridas no interior das quadras, ou coladas a esubelecimcntos 
conventuais. 

Segundo Vasconcellos, as povoar;Oes mineiras, com .suas 
''configura~6es esparramadas, longillneas", originararn-se, em 
sua maioria, de cstrada.s, "cujas margens consrruidas acabaram 
por transform3-las em rua.s''. 0 tra\.'ado ficava, assim, mais dinJ
mico, 

c, frequentemente, permite arranjos pl<'isticos que funcionam 
como cen:irios, em perfeita harmonia com a paisagem circun
dantc. 0 povoado cresce como !he convem, espicha e encolhe 
conformc seu cstJ.gio de desenvolvirnento, ameniza os aclives 
com trao;;ados coleantes, absorve os terrenos mais favoraveis e 
rejeita os impr6prios, participando da vida de seus habitantes 
como uma entidade tam!Jem viva e livre das contenyOes determi
nadas por regras fixas ou tentativas de racionalizat;ao divorciadas 
da realidadc. 23 

ConvCrn nou.r que, na zona mineradora, as interven<;;:Oes da 
Coroa no desenvolvimento ffsico das povoa~6es foram menos 
explicit3s, rigorosas e sistematicas do que em outras regi6es 
da America portuguesa - e, consequentemente, sao menos 
facilmente identifid.vcis pelo historiador. 0 contexte particular 
da capitania fez com que as autoridades metropolitanas se 
preocupassem muito mais com quest6es fiscais e com o con
trole de popula<;6es rebeldes do que com problemas ligados a 

( 



estruturay3o dos espa~os urbanos. Poucos engcnheiros foram 
designados para a rcgi:;l.O das minas, e estes raramente intervie
ram em quest6es urbanlsticas: na rnaior parte dos casos. suas 
competencias tCcnicas foram utilizadas para a realizar;:Jo de 
lcvantamentos cartogr3.ficos e de projctos de arquitetura militar 
(quarteis, pal3cio c.los governadores). 

Segundo Sylvio de Vasconcellos, s6 teria havido duas exce<;;c)es 
J regra gera.l da "line<.Jridade'' e cla "espontanciclade" das aglome
ra<;c)es minenJ.doras: o arraial do Tijuco e a cichdc de Mariana, 
que aprcsentam tnt<,·ados "compactos" c "reticulares'', scrnelhcmtes 
aos aclotados nas cidades litorJ.neas (Hio de janeiro, Salvador, 
BelCm), e ''mais de acordo com O.'i principios urbanistico.s reco
menclados peLt ac.lministra~~ao ponuguesa·'. 2·

1 Para explicar tais 
exce<;:<)es, o au tor relembra os contextos singulares nos quais se 
inserem ambas as localidades no perlodo colonial. A primeira 
era sede da Demarca<:;ao Diamantina. e local de residencia dos 
poderosos inrendentes, que pod em ter sido os rcspons3.veis por 
interven(_:Oes visando ~L regulariza\;.2.0 do tecido urbano. Quanto 
a Mariana, na epoca em que foi escolhida como sede da diocese 
de Minas Gerais, .seu trar;aclo urbano foi objeto de um projeto de 
exrensilo e regularizac;ao- que, segundo a historiografi<t mine ira, 
teria sido concebido pelo engenheiro rnilirar jose Fernandes 
Pinto Alpoim. 

Contudo, Syh-'io de Vasconcellos nao lcvou adiame o cstudo 
deste.s casos "excepcionais", preferindo .sublinhar os aspectos 
que os aproximavam clas aglomera~~()es mineradoras "tfpicas". 25 

E verdade que, no caso do arraial do Tijuco, n:w seria nada f3.cil 
determinar as raz6cs da singularidade da sua forma urbana, j3. 
que os arquivos cla administras;Jo diamantina, aparentemente, 
nao contem documentos relativos a gcstJ.o do espac;o urbano do 
arraial. Com cfeito, e geralmente nos arquivos clas camaras que 
encontramos a maior parte clas informayOes relacionadas ao con
trole e a gest3o dos espa<;os urbanos; ora, o Tijuco s6 se tornou 
seclc de urn concelho em 1831, quando o arraial conseguiu, en
fim, se emancipar da Vila do Principe. Ern contrapartida, existem 
muitos documentos que tratam da genese de Mariana, o que nos 
pcrmitiu estudar o processo de formas;ao do espa<;o urbano desta 
cidade com urn nivel razo:ivel de profundidade.26 
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I\ossas pesquisas rcvelaram, ali;is, que estas c!uas aglome
rar;:Oes nJ.o devem ser consideradas como c1sos excepcionais: 
na ausenda de engenheiros, divcrsas autoriclades loctis da 
capitania - os camaristas, evidcntementc, mas tambCm padres, 
govern~Kiores e ouvidores - foram os protagonistas de v:irias 
interven~C)es, de esc1las e alcance variJvei.s. Tendo em vista as 
condi<;()es topogr.ificas e econ6micas especific.1s cb regiao mine
radora, na maioria clas vezes estas interven~()es principiavam 
pcla escolha de urn sirio mais apropriado para as implanta~Oes 
urbanas do que as encostas <tbrupt'JS d<-ts montanhas, ou as 
margens inuncL'i.veis dos cursos de ;;lgua auriferos -locals onde 
os mineradores costumavam erigir seus ranchos c su:ts capelas. 
Quando isto ni~o era possivel, os oficiais municipais s6 inter
vinham nos tecidos urbanos de maneira bastante setorizada. 

AS MINAS E OS SITJOS URBA!'\OS 

Em 1709, quando as autoricbdes metropolitanas tomaram as 
primeiras providencias para a instalar;fl.o efetiva do pocler civil 
na regiJ.o das minas, nio se propOs qualquer cria<;:Jo urbana ex 
nihilo. As primeiras camaras forarn institufd:as nas ag!omera\6es 
existentes, ou seja, em arraiais funclaclos pelos pioneiros paulisras. 
De acordo com o p<lrecer dos conselhciros rCgios, a escolha das 
localidades que seriam elevadas a categoria de vila deveria ser 
guiada por ceitos criterios: "E estas vilas e povoar;Oes se deve 
procurar sejam fundadas em sftios salutiferos com vizinhanr;:a de 
rios e boas aguas, terrenos ferreis e em boa disdncia das ribciras 
principals do ouro, porque estas devem ser prcdsamcnre as que 
devem regular a situa<;8.o clas vilas. "27 

Esta decisJo da metr6pole teve implica~Oes importantes no 
desenvolvimento das vilas mineradoras. A primeira diz respeito 
a fomu~ao da estrutura funcli3.ria urbana; conforme vimos, a 
instituit;:3.o dos rossios nao era simples, pois este patrimOnio 
municipal se superpunha a concessOes mais antigas, de outra 
natureza- principal mente datas minerais, cedidas a particulares. 
A segunda conscquencia concerne a "boa orclem" ou "pollcla" 
das aglomerac;:Oes: as autoridades locais :ra.pidamente se deram 
conta do fato de que a coexistencia de habita~·Oes e explora~()es 
auriferas em urn mesmo terreno era prejudicial tanto para a ativi
dade mineradora, quanto para a constituic;ao de espa<;os urbanos 
bern ordenados. 



Em 1713, quando a vlla de sao Jo:lo del~ Rei foi criada no 
Arraial Novo, o governador Dom Br3.s Baltazar decidiu transferir 
a povoa~Jo para outro sltio, separando~a das minas de ouro. 
Segundo o auto de levantamento, a vila deveria, a partir de 
entao, desenvolver-se em torno do pelourinho que o govcrnador 
mandara erigir "no lugar que escolheu para a dita vih, a contento, 
e com aprovas:ao dos rnor.-tdores deb_, a saber, na chapada clo 
morro que fica da outra parte do c6rrego, para a parte do nascente 
do dito arraial, por ser o sftio nui.s ca paz e convenientc para sc 
continuar a clita vila ( ... )".28 

Mas, ao contr3rio do que afirma o clocumcnto, a decisao do 
governador nJo contara como apoio da maioria da popula~ao. 
l'\a realiclacle, esta (Iltima rccusou-sc a mudar para o outro ]ado 
do c6rrego, preferindo continuar a morar em suas lavras, a fim 
de vigi5-las. 29 Em 15 de abril de 1714, o governador insistia para 
que sua ordem fosse aplicada, mandando publicar, "ao som de 
caixas", urn ban do que fixava o prazo de urn ano para que todos 
os mora do res do Arraial Novo se transferissem pard o terreno por 
ele escolhido quando da funda~ao da vila, "com cominas;:ao de 
que as fpessoas] que nao obedecessem seriam castigadas ao seu 
arbitrio" .30 Esta amea~a, porem, n3.o surtiu qualquer efeito, apesar 
de uma parte da popula<;ao terse dado conta das desvantagens 
da superposi<;Jo entre habita~Oes e minas. De fato, a meclida que 
a vila se expandia, os conflitos entre propriet;lrios de lavras de 
ouro e os outros moradores tornavam-se mais frequentes. 

Como j<i. foi mencionado, em sua visita a sao Jo3.o del~Rei, 
no anode 1717, o conde de Assumar havia se surpreendido 
como aspecto ca6tico da vila. 56 encontrara ali "casas de palha", 
dispostas sem qualquer ordem, "e umas rnuito scparadas das 
outras, e juntamente pelas lavras de ouro, que ficam t3.o perto 
delas, que hoje se fazem, amanha se botam em terra para tra
balhar (. . .)". 31 De fato, os filOes de ouro podiarn se estender 
linearmente por dezenas de metros, passando, muitas vezes, 
por baixo de moradias alheias. 

Como as queixas dos mineiros eram continuamente reiteradas 
e a questao tinha uma importlncia capital para os interesses 
n§gios, em 1719 o conde de Assumar ordenava a dlmara de Sao 
Jo<lo del-Rei que tomasse as providendas necess3rias a solu~ao 
destes problemas. Os oficiais nao mais deviam autorizar a 
constru~ao de casas sobre os morros nos quais se situavam lavras 
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de ouro, mas apenas do outro lado do c6rrego. 0 governador 
lembrava que, justa mente para evitar os prejuizos dos moradores, 
seu antecessor ha\·ia determinado que avila deveria se estabelecer 
pr6ximo a igreja, ''Unico local onde Vossas i\1ercCs consintam 
que se fat;;:am casas, e nao da parte do morro, como j<'i se tern 
ordenado"Y 

De fato, a igreja matriz era um dos raros edificios religiosos 
que havia sido efetivamente transferido para o sftio escolhido 
por Dom Brf1s Baltazar, sobre a margcm direita do c6rrego do 
Lenheiro (tambem chamado do Tijuco), -a meia en costa do ,II.Jorro 
da Forca.33 l:ma ponte cle madeira foi construfda em 1719 para 
ligar as duas margens, mas ainda havia poucas casas na parte nova 
da vi!a.34 Ern 1721, a matriz j:1 estava em ruinas e sua reconsrru~'<lo 
se impunha. PorCm, ao invCs de construir a nova igreja no mesmo 
local, tal como exigia o governador, os habitantes decidem, ao 
contdrio, faze-Jo no lugar mais cOmodo para os fregueses, ou 
seja, do !ado das bvras, "dentro do corpo da vila, e nao tao fora, 
como a antiga''J" 

E provavel que, por esta Cpoca, os filOcs situado.s na margem 
esquerda do ribeir3o ji estivessem esgotados, ou em vias de se 
esgotarem, e, portanto, n3.o havia mais raz6es para que se impe
dissem novas constru<;:Oes ncstes terrenos. A matriz foi erguicla na 
principal via urbana- que se tornou H.ua Direita.36 Em seguida, 
duas igrejas de irmandades foram construidas nas extrcmlclades 
desta mesma rua: a da Ordem Terceira do Carmo e a do Rosario 
dos Pretos. Outros elementos arquitet6nicos marcantes surgiriam, 
posteriormente, em torno da matriz: a prisJo, a casa de d.mara e 
o pelourinho que, ao que tudo indica, permanecera por pouquis
simos anos na margem direita, local em que Dom Bras Baltazar 
o havia plantado, em 1713.37 

Somente em 1740 e que edificios institucionais importantes 
seriam construidos na margem direita do c6rrego do Lenheiro: 
a Casa de Intendencia do Ouro e a Igreja da Ordem Terceira de 
Sao Francisco, as quais viria se juntar, em 1783, a Santa Casa de 
Miseric6rclia. 38 No inicio do seculo XIX, esta parte da vila ainda 
estava pouco ocupada, confonne demonstra o desenho realizado 
pelo viajante Rugendas em 1824 (Figura 8.3, Capitulo 8). 
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A Vila do Principe, erigida em 1714, oferece outro exemplo 
de mudan~a de sitio urbano. No entanto, as motiva~Oes da trans
ferl'ncia foram ali totalmente diferentes, como vemos num relato 

hist6rico an6nimo, feito por volta de 1750: 

Fundou-se e levantou-se pelourinho no morro de Santo AntOnio, 
duas leguas distante do Tijuco, o qu:ll foi nnndado levantar 
pelo ouvidor do Sabar:.~ Lufs Botelho de Queir6s, e passaclos 
poucos anos se mudou esw vila para o sftio que boje existe, 
distante do primeiro onze leg:uas e do Tljuco nove, pe!o juiz 
ordin:lrio Antfmio Quaresma, a instCwcias de uma sua arniga 
negra, por nomr.: Jacinta, existentc aincb hoje .. que vivia naquclc 
slrio com lavras s1..1as. E p:1ra ali fe7. mudar o pclourinho e tudo 
o mais que pflde, e se foi aumenunclo, e tem hoje bastantes 
moradort's corn Casas Je Cfunara e Cadcia e re.siclt'ncia dos 
ouvidore.s ( ... ).~~ 

Porem, os tr,:rn:nos da am3.sia clo juiz da Vila do Principe 
iriam se revelar pouco propidos a uma implanta<.:8.o urbana, 
por serem acidentado.s c e.starem ain<ht ocupados por lavras dt.: 
ouro.·;o Ern 1731, Anthnio Perreira de .l'vlello, ouvidor da comarca 
do Serro do Frio, afirmava que a vila nao possula, en tao, rna is 
que sessenta cas:ts, a maioria "cobcrta de palha", e que ela jamais 
teria aurnento, "pcla ruim paragem ern que fica".'11 

As opini()CS do cronista antmirno dc.t vib nJ.o divergiam dcstc 
pan.:cer: a sec.le da cornarca de Serro do .Frio lhc parecia ainda rnais 
desagrad<lvel quando cle a comparava ao arrai~d do Tijuco: 

A Vila do Pr'incipc (·mal fun dada por uns despenbaddros, metkb 
entre matos, por p~1rtc do qual passa um pequeno c6rrego ou 
ribeir:l.o; tem hastantc gente e casas de madeira ordin{trias; tem 
sua igreja matriz ordin:1ria e uma capela de Santa Rita. E a esr:1 
freguesia pertcnce o arraial do Tiju(o, que foi fundado primeiro 
que a vila, no sftio que hoje exi.ste junto as melhores la"Has C]lll" 
havia naquela cot1larca. que hoje se ach;tm todas dentro lh 
dcmarc.t<;Jo proibida, e e arraial grande em sitio a!cgrc, com bo.1 
igreja de Santo AntOnio c uma capela da Senhora do Ros{trio em 
que est{t o Sacramento e um capelao posto pelo p;:lroco (. .. ). '' 

Os problemas surgidos em Sao ]oao del-Rei e na Vila d(' 
Pdncipe acabaram alertando as autoridades de Ivfin::ls sobn.' ( ,,, 
inconvenientes da proximidade entre habita\,~i''>es e lavras de ou n' 
Ern 1744, ap6s a descoberta das minas de Paracatu, o governad( 11 
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Gomes Freire enviava o ouvidor do Rio das Velhas ate o local, 
nJo s6 para repart.ir as datas minerais "com ordem e cquidade", 
mas tambem para orientar a constn.H~~fto dos arraiais: 

E rarnbCm lhe recomendo que, prat!cando com ;1s pessm.s mais 
inteligentes, detcrrninem o lugar em que se h3o de fonnar os 
arraiais, materia que necessita de grande pondcra<;3.o, e cspero 
que nesta comissao obrc com tal acerto, que eu renha muito que 
agradeccr lhe em nome de Sua \lajcstadcY 

Em ·1737, o govemador interino ;\:fartinho de .\Jcndont;a de 

Pina c Proenp havia cncarregado o ouvidor da comarca do Rio 
das .l\.Iortes de uma missJo semelhante, desta vcz na "Campanha 
do Rio Verde" - zona situada na parte meridional cb capitani~l, 
oncle, segundo rumores, existiam explorayOcs clandestinas. 

Logo que chegou ao local, Cipriano Jose da Rocha organizou 
a Jistribui\'Jo dos terrenos aurlferos e efetuou a cobran~a dos 
quintos. No relat6rio enviado ao governador, o ouvidor descrcveu 
com entusiasmo a Campanha do Rio Verde, cujos ares er:tm 
"benevolos c muito alegres, de maravilhosa vista e com melhor 
asscnto que as terras de S::'io Jo8.o del-Rei'', scde da comarca:11 

~a mesma carta, Cipriano informava sobre as medida;;; que 
tornara par;.t organizar um arraial na parte mai.s central "cbs minas 

do Hio Verde", a fim de reunir a pop<..tla\:10 que se encontrava 
e~palhada pelos diversos acampamentos, nas m:ugens dos 
c6rregos e ribeiros aurfferos. Este documento n:lo deixa d(Jvidas 
quanto a import3.ncia atribufda pdos portugucses ao sitio c a 
regularidade de suas implant<.H;c)es urbanas: 

Escolhi a benepldcito de todos, sftio para o amlial, adonde 
m~mdei fazer um rancho para mim a minha custa e ordenei que 
todos fizessem para si no mestno sitio, com ordcm de mas, prap 
e igreja. Tambem demarquei terra para Cas;i de IntendCncia, 
se vier a ser necess~lrio. E em breves tempos sera neccss:irio 
mandar Sua Majestade fazer vila, e por isso dei forma ao arrai~1l, 
para que n?to sucedesse 3 irregularidacle que se acha n~1s Vihs 
dessa.s Minas. 4

" 

Dois meses depois, quando o ouvidor deixava a regi:lo, o 
arraial j5 estava "povoado com pra~a e ruas em boa ordem e 
muito boas casas". 46 A igreja tambem foi rapidamcntc construfda 
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e, em 1739, o arraial tornou-se sede de freguesia- o que indica 
o desenvolvimento dcmogcifico e econOmico j3. alcan~adoY 

Por outro lado, apesar dos pedidos insistentes enviados ~l 

metr6pole, avila scria criada sornente em 1798, conforme vimos. 
No ano seguinte, a rainha Dona Maria I encarregava o juiz clc 

fora, Doutor Jose ]oaquim Carneiro de i'vliranda e Costa, de 
tomar as medidas necess3.rias para a instala<;J.o oficial da "Vila 

da Campanha da Princesa", 

debaixo da dire~ao do Governaclor e Capitao General eLl 
Capitania de 1\·1inas Gerais, a quem participo, e ordeno vos 
preste todo o auxi1io que precisares para efeito cia cria~ao da 
Vila, que se regular§. conforme ao estabelccimento das outras do 
mesmo Estado do Brasil; cuidando-se muito particulannente na 
construr;ao cias casas de Clmara, Cadeia, Pelour!nho, Calpdas, 
arruamentos, e tudo mais pertencente a Boa Ordem, Policia e 
Seguranp PUblica da mcsma Vila .48 

Em 23 de dezernbro de 1799, o pe1ourinho era erigido "com a 
solenidade do estilo, no lugar onde se considerou mais prOprio e 
c6modo, e vern a ser na pra~a na dita vila, defronte da Real Casa 
de IntendCncia"49 - ou seja, naquela mesma pra<;a que, sessenta 
anos atras, havia sido clemarcada pelo prcvidente ouvidor de 
Rio das Mortes. 

A genese do arraial do Tamandua ocorreu na rncsma epoca, 
mas de maneira muito mais "espont8.nea-·· que o da Campanha 
do Rio Verde: em 1739, aparentemente, nenhuma autoridacle 
presidiu a organizayao do povoado. Este cresceu rapidamente, 
gra~as a riqueza de suas minas, que atralram grande n(Jmero 
de aventureiros, vindos principalmente do termo de sao ]osC. 

Somente cinquenta anos mais tarde, quando da eleva<;ao do 
arraial a categoria de vila, e que surgiriam preocupay6es de ordem 
urbanistica mais explfcitas. 

Em novembro de 1789, o visconde de Barbacena encarre
gava o ouvidor do Rio das Mortes das solenidades de ere<;J.o 
da vila, recomendando-lhe que deixasse "detcrminado o arrua
mento cia nova Vila, para que se fa<;a daqui em diante com bo:t 
regularidade". 50 Cumprindo estas ordens, o magistrado erigiu 
o pelourinho "no lugar que melhor pareceu a contcnto, e com 
aprova<;ao dos moradores dela, a saber na chapada do morro quv 
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fica para a banda do Sui, por detr3.s da igrcja matriz da predita 
vila, por ser o sftio mais cOmodo e capaz" .51 A escolha de urn 
local suficientemente plano era, de fa to, uma condiyJ.o essencial 
para o cstabelecimento de urn trayado regular, com n1a.s pouco 
fngremcs e mais pratic3.veis. 

Nota~sc similitudes entre este documento e o auto de Jcvan
tamento da vila de SJ.o ]oJ.o del-Rei 0713). Toclavia, ao contra
rio do ocorrido na cabe~a da comarca do H.io cbs ~Jortes, n:i.o 
identificamos aqui qualquer sinal de resistencia, por parte da 
populac;J.o, quanto a idcia da mudanc;a do sftio urbano. Tuclo 
indica que, a partir da intcrvenyJ.o do ouviclor, a vila tenha se 
clcsenvolvido no local estipulado, em torno do pelourinho. A 
partir dai, a aglomera~J.o primitiva, situ ada as margens do ribeiro 
aurffero, passou a ser chamada de "arraial velho" Y 

Cabe lembrar que tal topOnimo existe em v<irias localidades 
seteccntistas, como Mariana e Sabara. De fato, alem dos exemplos 
que acabamos de citar, outras transferench1s de povoa<;6es tiverdm 
lugar nas Minas. Muitas de las ocorreram no secuJo XIX, no mo~ 
mento em que as igrejas matrizes foram reconstnrtdas, em sltios 
mais "decentes" e apropriados; alias, vJ.rias destas interven<;:Oes 
foram conduzidas pelos pr6prios vig{rrios clas freguesias. 53 

Em !Vlinas, como em outras partes da America portuguesa, 
existiu, portanto, um nUmcro considerivel de "cidades nOma
des", segundo a expressao de Alain Musset. No entanto, como 
foi observado pelo autor, estas transferCncias foram, no Brasil, 
bem menos frequentes e espetaculares do que as ocorridas na 
AmCrica espanhola, pois, na maioria dos casas, as novas estruturas 
urbanas localizavam-se a poucas dezcnas ou centenas de metros 
do povoado primitivo. 54 

MED!DAS DE REGULARIZA<;:AO DOS 
TEC!DOS URBANOS 

Os exemplos que acabamos de analisar demonstram que 
~~ "comodidade" dos sftios constituiu uma questao de grande 
relevancia para as autoridades metropolitanas e locals. Contudo, 
muitas vezes as transferencias mencionadas eran1 impens3.veis. 
Certos arraiais foram fundados em areas de topografia tao 
<JCidentada que nao havia, no seu entorno imediato, nenhum 
terreno muito mais "cOmodo" que o sitio original. AlCm disso, 
em determinados casos, a riqueza dos depOsitos aurfferos e o 
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descnvolvimento comercial alcan~aclo pela localidade fizeram 
com que os aspectos urbanfsticos se tornassem secund;lrios. E o 
que se pede conduir a partir da leitura do auto de lcvantarnento 
de Vila Rica: 

Supondo nao achava o sftio muito acomoclado. atendendo as 
riquezas que prometiam as minas, que ha tantos anos se lavram 
nesses morros e ribeiras e ser a parte principJ.l dessas minas, 
a on de a code o comCrdo, c fazendas C .. ) toclos convieram 
que oeste dito arraial [do Ouro Preto] junto com o de AntOnio 
Dias se funcbsse a vila peLts razOcs referidas; pois era o sftio 
Je rnaiorcs convenif-ncias que os povos tinham achado paw o 
comtrcio ( ... ). 50 

Como notou Sylvia de Vasconcellos: ''A topografia de Vib Rica 
e, por assim dizer, bastante impr6pria ao estabelccimento de uma 
povoa<;ao. Terrenos pianos naturais sao praticamente inexistentes 
e sua obten~ao, por aterros e desaterros, e dificultada ao extremo 
pela dureza geral do solo."56 

As ruas excessivamente inclinadas e a implanta<;ao irregular 
dos edificios da capital mineira tambem foram notadas- e bas
tante criticadas- pelos contempodneos. A cJmara, no entanto, 
despendia esfon;os no sentido de atenuar este aspecto irregular, 
sempre buscando melhorar os espayos pUblicos. Os caminhos 
"incapazes a conclu<;~lo clos mantimentos e serventia do bern 
pl1blico" eram reformados; quando das correi<;bes, os oficiais 
se faziam acompanhar pelo arruador do concelho, que cleter
minava o alinhamento das novas construc;()es e, desta forma, 
regularizavam-se alguns trechos das ruas.S:' 

]a em 1714, poucos anos depois da criaydo da vila, urn incCn
dio no "bairro" (freguesia) de Nossa Senhora do Pilar do Ouro 
Preto constituiu uma boa oportunidade para a c1mara intervir no 
trayado de algumas ruas, ''medindo e arruando-as de sorte que 
as recuassem para os fundos, e ficasse uma pra<;a para melhor 
arruamento desta nova vila e por ficar defronte da Matriz daquele 
bairro". 58 Em 1715, o arruador de Vila Rica mandou cravar balizas 
no solo para demarcar o alinhamento das propriedades foreiras da 
"Rua Nova que vem do Ouro Preto para a praya desta vila''. 59 

Em 1797, o morador joao Pereira solicitava uma reduyao dos 
seus foros, pois a camara acabara de demolir mais da meta de da 
sua casa para poder regularizar e "corclear a pra<;a desta vila". 60 

De fato, foi nesta Cpoca que Vila Rica sofreu uma transforma~ao 
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urbanfstica marcante: a a1npliac;ao e o alinhamento da pra~a cla 
nova Casa de Camara c Cadeia. 61 AtC entio, o lugar nio passava 
de um terreno aplainado, que unia as duas par6quias - Pilar do 
Ouro Preto e AntOnio Dias -, e que era delimitado por edificios 
clesiguais e implantados de maneira desordenada, entre os quais 
se clestacava o Palacio dos Governadores. A reforma exigiu, real
mente, a demoli<;:J.o de algumas casas- entre elas a do morador 
Jo3.o Pereira - que obstrufam a vista dos dois granJes edificios 
institucionais.62 0 resultaclo de tal intervens;ao foi a cria<;:J.o de urn 
espa<;o bastante regular e amplo, que contrasta com o aspecto 
labirintico do resto da cicbclc (Figura 11.1). 

TambCm em Vila do Principe, os oficiais tomaram providencias 
visando dotar a aglomerac;J.o de uma verdacleira pra~a pl1blica 
- ou "rossio'', na outra aceps;J.o cla palavra -, conforme se pode 
constatar na delibera<;ao da camara de 2 de julho de 1738: 

( .. ) e logo na mesma verew;;ao rcquereu o Procurador deste 
Senado, que como em todas as cidades, vilas e lugares e (nil e 
conveniente ao bern pltblico haver rossios ou praps que sirvam 
de recreio e passeio aos moradores, exercfcio dos soldados ou 
paisanos, e de festejos, como sao de touros e cavalhadas, e 
nesta vila jJ. haja conveniente para o dito cfcito, o Iugar cha
mado da Carreira, no principia da vila referida, que (. .. ) desde 
muiws anos tern a dita serventia, e poderao alguns vizinhos da 
dita Carreira quererem aforar terras, no circuito deLl para casas 
(. . .) e requereu ele dito Procuraclor por parte deste Senado, em 
aten<;3.o ao ·bern pliblico, e estilo em todas as partes observado, 
que este Senado determinasse o dito lugar por rossio e pra<;a 
desta vila, e que nele n3.o se afore rerras algumas, nem os que 
tiverem aforadas para casas as fizessem, se nao tn~s bra<;as para 
dentro das cercas, dan do primeiramente parte a este Senado (. .. ) 
porque do contr:1rio, se experimentaria o dano de estar o dito 
rossio sombrio, e inficionado, com lamas tejucais (. .. ) e para se 
proceder contra os que, contra esta detennina<;ao, levantassem 
casas no dito circuito (. .. ) alem de pagarem para as despesas 
do Senado trinta oitavas de ouro, pagar da cadeia, e a sua custa 
serem logo demolidas (. .. ). 6-~ 

Ao contr<lrio de Vila Rica, ndo se trata, neste caso, de uma pra<;a 
"institucional") polarizada por simbolos fortes do poder regia (o 
paLicio dos governadores) e municipal (a casa da c:imara), mas 
de um espa~o de passeio e lazer. Lembre-se, a prop6sito, que 
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na capital das l\Iinas os "curros'' e outros "cspet{tculos pUblicus'· 
cleste tipo nao se realizavam na grande prar;,'a principal, e sim "na 
praia do Ouro Prcto",6'' que era, provavclmente, o (mico terrcno 
suficientemcnte amplo e plano cb vila que poderia acolher esta 
forma de atividade. 

Mariana tambCm tinha urn espa~:o utilizado para ·'espet<kulos'' 
e outras festas profanas. Nao se tratava da pra~a do pclourinho 
(casa de camara), nem do Largo da se, mas de um~1 pra~a bern 
mais regular e espa<;osa, que t;HnbCm foi objeto de cuidados 
da camara: o "Largo da Cavalhacla", depois chamacla "Praya do 
Rossio" (;atual Pra<;a Gomes Freire). Com cfeito. ao contr{uio do 
que afirmaram diver.sos autores, a rcgulariclade do tr~H"~aclo urbano 
de Mariana nao sc deve apenas a um engenheiro militar, mas C o 
resultado de urn conjunto de intervew;Oe,s rcalizaclas por diversos 
atores, em diferentes momentos. ?\esse sentido, a genese deste 
espa<,'O urbano pocle ser vista como um caso-,slntcse, como um 
exemplo que re(me diversos contextos e modaliclades de inter
vens;:ao reguladora. A "excepcionaliclade" do caso de Mariana 
deve-se, principalmente, a sua condir;,:Jo de sede episcopal e a 
atenr;,:Jo especial que as autoriclades metropolitanas dedicaram a 
configuras;:Jo dos seus cspar;,:os pUblicus. 

0 proccsso inicial clc formao;;:ao de,sta localidade foi, todavia, 
muito semelhante ao de outros centros miner<Jdore,s, apre,sen
tanclo as caractcristicas que foram cvidenciadas nos trabalhos 
de Sylvio de Vasconcellos. 0 arraial primltivo de I\ ossa Senhora 
do Carmo foi constitu1do pela justaposi\-·ao de pequeno.s acam
pamentos situados prOximo ao ribeirJ.o e aos morro.s aurlferos; 
as vias principals prolongavam-se em caminhos que conduziam 
a outros arraiais mineradorcs, formando tra~ado,s longilfneos, 
com ruas seguindo as curvas de n1vel ou escalando costas 
abruptas. 

Antes da cria~J.o da vila, uma decisJ.o tomada pelo vig<'irio 
da freguesia foi decisiva para o desenvolvimento posterior da 
povoa<;J.o.65 Em 1707, o padre Manuel Braz decide retirar "os foros 
de matriz" da capela de Nossa Senhora do Carmo, atribuindo
-os a capela de Nossa Senhora da Concei~Jo, que, como vimos 
no capftulo anterior, havia sido construfda pelo portuguCs 
AntOnio Pereira Machado, ''no arraial de baixo, na esplanada, 
em 1ugar mais c6moclo ao cultc/' .66 Ap6s a institui~ao da d.mara, 
o pelourinho e outros slmbolos do poder civil (a prisJo, a Casa 
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de IntcndCncia) foram dispostos em torno da nova igreja matriz, 
formando o nUcleo principal da aglomerao;;:ao (Figura J 1.2). 

Se as transformayOcs mais visfveis do espayo urbano s6 ocor
reram depois de 1745, data da cria<;-'3.0 da diocese, e certo que 
antes disso o poder municipal j{l vinha se esfor<;.~ando para regular 
o trar;,:ado urbana e a implanta~do das casas, como vemos num 
edit:tl de 2 de m;Jr~o de 1735: 

Porquanto nos consta que rnuitas pessoas e morac!ores desta 
vila costurnam reedificar casas mctendo-lhc estcios e baldramcs 
novos, fazer Yalos, ccrcas e fXlrcdes sem para isso sercrn pri
mciro arruaclas, e sem faculdade dcste Senaclo, como tambCm 
lcvantarem cas;;_ls sern clarem parte. mandamos que daqui em 
diante ncnhuma clas .':iobreditas pessoas possa reedificar as ditas 
casas nem tambem levanlft-las, nem ccrcar nem valar, estando 
dentro da demarc~~ao da sesmaria destc Scnado, scm que sc 
fap saber ao mesmo Senado p~tra se lhc aforar. com pena de 
se lhe clemolir a clita obra ( ... ). 61 

Os problemas resultantes da proximlclade - ou mesmo da 
superposi~ao - entre explorar;,:(Jes auriferas e moradias, que jJ 
cxistiam nos prim6rdios de s;lo joJ.o del-Rei, aparentemcnte 
s6 ocorreram, na Vila do Carmo, a partir cla dec:tda de 1730. 
Durante os anos de 1737, 1742 e 1743, os "cercos" (barragens) 
construldos pelos mineradores, bern como o JSsoreamento do 
rio, havi:;ln1 provocado grandes inuncla\;'Oes. Estas foram respon
savcis pela destrui~ao cla principal via da povoayJ.o, que corria 
para lela ao curso d';igua: a "Rua do Piolho '', on de, segundo os 
historiaclores locais, viviam familias abastadas, a qual se pro
longava peb primitiva Rua Direita (Figura 11.3).68 

Justamente neste momenta de crise, DomjoJo V, "atendendo 
a que a Vila de Ribeirao do Carmo e a mais antiga das Minas 
Gerais, e que fica em sltio muito c6modo", decidia escolhe-la 
para sede do bispado mineiro, instituido em 1745. A vila foi 
ent3.o clevada a categoria de cidade, e ganhou urn novo nome, 
Mariana, em homenagem a rainha. 

Sendo informado sabre o estado lastim3.vel em que se 
encontrava a povoar;,:ao, ao inves de mudar de ideia - e preferir 
a rival Vila Rica -, o rei determinou que uma "nova cidade" 
seria construida e ordenou a Gomes Freire de Andrade que se 
fizesse ''planta e arruamentos das ruas que de novo se devem 
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na capital das J\..'linas os "curros" e outros "espet3.culos pUblicos" 
deste tipo nao se realizavam na grande pras;a principal, e sim "na 
praia do Ouro Preto"/0 que era, provavelmente, o Unico terreno 
suficientemente amplo e plano cb vila que poderia acolher esta 
forma de atividade. 

l\Jariana tambem tinha urn espar;o utilizado para "espetJculos" 
e outras festas profanas. N3.o se tratava da pras;a do pelourinho 
(casa de cJ.mara), nem do Largo cb SC, mas de uma praya be1n 
mais regular e espar;osa, que tambem foi objeto de cuidaclos 
cia c8mara: o "largo da Cavalhada", depois chamada "Pras;a do 
Rossio'' (atual Pras;a Gomes Freire} Com efeito, ao contr:lrio do 
que afirmaram diversos autores, a regularidade do tracaclo urbano 
de Mariana nao se deve apenas a um engenheiro militar, mas C o 
resultado de urn conjumo de imervcnpSes realizadas por diversos 
atores, em diferentes momentos. Nesse sentido, a genese deste 
espa~o urbano pode ser vista como um caso-sfntese, como um 
exernplo que reUne diversos conrextos e modaliclacles de inter
ven~ao reguladora. A "excepcionalidade'' do caso de Mariana 
deve-se, principalmeme, a sua condi~Jo cle sede episcopal e a 
aten~ao especial que as autoridades metropolitanas dedicararn a 
configura~ao dos seus espa~os pL1blicos. 

0 processo inicial de forma~J.o dcsta localidade foi, todavia, 
muito scmelhante ao de outros centros mineraclores, apresen
tando as caracteristicas que foram evidenciadas nos trabalhos 
de Sylvia de Vasconcellos. 0 arrJial primitive de Nossa Senhora 
do Carmo foi constituido pela justaposi<;Jo de pequenos acam
pamentos situados prOximo ao ribeirJo e aos morros auriferos· 
as vias principais prolongavam-se em caminhos que conduzia~ 
a outros arraiais mineradores, formando tra~ados longilineos, 
com ruas seguindo as cu rvas de nivel ou escaiando costas 
abruptas. 

Antes da cria<;Jo cia vila, uma decisJo tomada pelo vig<'irio 
da freguesia foi decisiva para o desenvolvimento posterior da 
povoa<;Jo.

65 
Em 1707, o padre Manuel Braz decide retirar "os foros 

de matriz" da capela de Nossa Scnhora do Carrno, atribuindo
-os a capela de Nossa Senhora da Concei~J.o, que, como vimos 
no capitulo anterior, havia sido construida peJo portuguCs 
AntOnio Pereira Machado, "no arraiai de baixo, na esplanada, 
em lugar mais c6modo ao culto". 66 Ap6s a institui<;Jo da cftmara, 
o pelourinho e outros simbolos do poder civil (a prisao, a Casa 

de Jntendencia) forarn dispostos em torno da nova igreja matriz, 
formando o mkleo principal da aglomera~ao (Figura 11.2). 

Se as transforma<;Oes mais visiveis do espa<;o urbana s6 ocor
reram depois de 1715, data da crias;:ao da diocese, e certo que 
antes disso o poder municipal ja vinha se esfor~ando para regular 
o tra~·aclo urbano e a implanla~·Jo das casas, como vcrnos num 
edital de 2 de man;;o Je 1735: 

Porquanto nos consta que muitas pessoas c moradores desta 
vila costumam reedificar casas metenclo-lhe esteios e baldrames 
novos, fazer valos, ccrcas e paredes sem para isso serem pri
meiro arruadas, e scm faculdade deste Senado, como tambem 
lcvamarem cas~s scm darem parte, mandamos que daqui em 
diante nenhuma das sobreclitas pessoas possa reedificar as ditas 
casas nem tambCm Jevant<l-las, nem cercar nem valar, estando 
clentro da demarcar;J.o da sesmaria destc Senaclo, sem que sc 
fa\;3 saber ao mesmo Senaclo para se lhe aforar, com pena de 
se Jhe clemolir a dita obra ( ... ). 67 

Os problemas resultantes da proximidacle ~ 01.-1 ~csmo c~~ 
superposic;Jo ~ entre cxplorar;6es aurfferas e moradus, que ;a 
existiam nos prim6rdios de Sao Joio del-Rei, aparentementc 
s6 ocorreram, na Vila do Carmo, a pJ.rtir cia dCcada de 1730. 
Durante os anos de 1737, 1742 c 1743, os "cercos" (barragens) 
construidos pelos mineradores, bem como o assoreamento do 
rio, haviam provocado grandes inunda~Oes. Estas foram respo~
saveis pela destrui~J.o da principal via da povoa~Jo, que corna 
paralela ao curso d'agua: a "Rua do Piolho", onde, segundo os 
historiadores locais, viviam familias abastadas, a qual se pro
longava pela primitiva Rua Direita (Figura 11.3). 68 

]ustamentc neste momenta de crisc, Dorn]oao V, "atende.ndo 
a que a Vila de Ribeido do Carma e a rnais antiga das Mmas 
Gerais, e que fica em sitio muito c6modo", decidia esc~lhe-1~ 
para scde do bispado mineiro, institufdo em 1745. A Vila fo1 
entlo elevada a categoria de cidade, e ganhou um novo nome, 
Mariana, em homenagem a rainha. 

Sendo informado sobre o estado Jastimavel em que se 
encontrava a povoa~ao, ao inves de mudar de ideia - e preferir 
a rival Vila Rica ~, o rei determinou que uma "nova cidade" 
seria construida e ordenou a Gomes Freire de Andrade que se 
fizesse "planta e arruamentos das ruas que de novo se devem 
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fazer em sftio livre das inundas;:Oes do rio" .69 Era o inkio de uma 
longa correspondCncia trocada entre Lisboa, o governador e a 
camara de I'vJariana, na qual as palavras "aformosear''' "aumentar"' 
"preencher" e "dilatar" a cidadc aparecem com frequf>ncia e 
dcmonstram a determina~'3.o do rei em obter urn cen<lrio urbane 
ideal para a cerim6nia de posse de Dom Manuel da Cmz, primeiro 
bispo de l\Jinas. 

. --~~giJndo--o-desej_o _ q_~ __ 1)_Q!J1 JCJ_~_? ___ y~a primeira me elida a ser 
tomada era a demarca<;ao de uma ''pras;:a espa~~osa", de ruas 
'\lireitas e com bastante largura" e de sitios para os ''ediffcios 
p(lblicos"- especialmente para urn edifkio convenicnte para a 
cadeia e audiCncias da cfrmara, que se tencionava construir ha 
anos. A c3.mara deveria, em seguida, aforar as "bra~as de terra 
que os moradores pedirem" para suas casas, as quais haveriam 
de "fazer face das ruas, cordeadas as paredes em linhas retas, e 
havendo comodidade para quintais das casas, devem estes ficar 
pela parte detr3s delas, e nao pela parte clas ruas em que as casas 
tiverem suas entradas" .70 

p_orCm,_ __ os oficiais da dlmara encontraram sCrias dificuldades 
p~ra p_Or em Pr~ilca _es-saS -ex-igencias. trY! Prirlleiro lugar, -porque 
o Sltio-eSC:olhidO Pira--os novo.S -arru<imentos- os antigos pastas 
situados atd.s da igreja matriz- j:i sc achava parcialmente ocu
pado pelos habitantes sinistrados pelas enchentes, que tinham 
ocupado terrenos aforados pela Fazenda Real - e nao pela 
camara.71 Sabendo disso, o rei havia, alias, determinado que 
se deveria "antepor a formosura das ruas" as "conveniencias 
particulares'', podendo-se assim demolir as moradias existentes 
"para se observar a boa ordem que fica estabelecida na situa<;ao 
da cidade".72 Em uma carta enviada ao governador em 1743, os 
camaristas mostravam-se de acordo com este prindpio, infor
mando que "o arruamento que se fez pela Fazenda Real nao 
est;i conforme com a sua ordem que devem ter as povoa~Oes, 
e nela nao se assinou lugar para a Cadcia, e Casa de Clmara, 
de que muito se necessita" .73 

Mas a questao nao seria resolvida de forma tao simples. Em 
1748, ano da chegada do bispo, ainda nao se sabia "o modo 
que se ted nos arruamentos da cidade a que mandou dar forma 
Sua Majestade" ,74 A cerimilnia de posse do prelado acabaria 
ocorrendo num cen3.rio inacabado- os percursos seguidos pelos 
cortejos e procissbes tiveram que evitar as novas ruas, ainda 

nao "preenchidas'' de casas ~, e e provJvel que tal atraso tcnha 
sido provocado pela resistCncia clos moradorcs flagclados, que 
teimaram em permaneccr nos terrenos onde deveriam ser abertas 
as novas vias. 

Depois de se livrar deste problema, os camarisras ti·veram ainda 
que lutar contra uma forte especula~ao que sc estabeleceu sabre 
os terrenos aforados na "parte nova" da cidade1 o que impedia que 
estes fossem "preenchidos" por moradias com a rapidez desejada . 
0 edita\ publicado pela cinnara em 6 de agosto de 1750 refere
-se ao comercio ilfcito destas propriedades) feito principalmente 
por pessoas de "poucos cabedais.. que nao tinham condi\;Oes 
para construir nos chJ.os que pediam, sendo seu (mico intento 
apossarem-se dos terrenos para vende-los, 

seguin do-se Jaqui grave prejuizo do pC:blico. nao s6 pela falta de 
aumento dessa povoas:Jo mas tambem porque aquelas pcssoas 
que podem e necessitam levantar casas para sua acomoda~:ao 
sao precisadas a comprarem os chaos que se acham em poder 
de CC110S foreiros que 08.0 cuidam nem tem possibilidacle para tal 
edifica~ao, valendo-se, para nao os largarem, do fUtil pretexto de 
que pagam os foros C..) nJ.o e do intento da nossa administra~ao 
s6 atender para a utilidade que se recebe das tais pensOes, mas 
tambCm que esta Cidade se dilate em ediffcios para granclcza 
da mcsma, tanto rccomendada pclo Real agrado, e ordcns de 
Sua Majcstade.75 

0 Senado decidia que, dal em diante, os foreiros teriam urn 
prazo de dais meses para erguer suas casas, ficando proibida a 
venda de terrenos nao construldos. E porque "alguns foreiros 
apenas levantam as frontarias das casas, e fazem qualquer outra 
pequena obra dispensando nesta pouco custo para assim vende
rem os chaos", ficava determinado que somente seria autorizado 
0 comercio de "casas inteiramente feitas e levantadas". 

No mesmo edital, os camaristas procuravam garantir o cum
primento da exigencia regia relativa a forma de implanta~ao das 
casas sobre os lotes; no entanto, dadas as clificuldades de se 
impor sobre a popula~ao, eles tiveram que se mostrar male<iveis, 
propondo solt1<;6es alternativas - e bastante criativas - para os 
espa<;os j3. construldos fora das normas, a fim de manter no inte
rior do nU.cleo urbano uma certa continuidade no arruamento e 
no ritmo de cheios e vazados das "frontarias" das casas: 



Mandamos, conforme ordem de Sua Majestade, que para maior 
formosura das mas, todas as casas que se fizerem nesta cidade 
para dentro das trCs pontes pUblicas nao ter3o paredes de quintais 
correspondentes as mas e travessas, e quando pela sua situac3o 
nao possam deLxar de as ter, as mesmas se fabricar3.o de s~rte 
ornadas de janelas, portas e beiradas, que parepm frontarias de 
casas, pena de se demolirem a custa dos senhores clas mesmas. 
e de ser obrigados da Cadeia a edifici-las da forma do sobredito. 
e isto rncsmo se observara no tenno de dois meses a respeit~ 
de todas as mais casas que se acham j<i feitas com a sobredita 
dcsordem, sitas no mesmo distrito, debaixo da comina\:ao das 
referkias penas (. . . )?' 

E interessante notar que este edital s6 dizia respeito a uma 
parte restrita da cidade, delimitada pelo ribeir3.o do Carmo e 
pelos c6rregos do Catete e do Semin<'irio. Ap6s a realiza~ao do 
tombo do rossio e das medic;6es dos terrenos pclo ouvidor Costa 
Matoso, os oficiais tentaram impor regras de alinhamento tambem 
aos habitantes dos arrabalde.s e das "estradas pl1hlicas" que os 
ligam a parte central da cidade.77 Aparentemente, os marcos da 
sesmaria da d.mara assinalavam nao apenas o perf metro do rossio, 
mas tambem os limites da autoriclade municipal em materia de 
urbanismo: 

Fazemos saber a todos os moradores da Cidade e seus Arrabaldcs 
que tern casas Jentro da sesmaria do Scnado, que n:lo metam 
esteios na frontaria de suas casas, nem abram janelas, e portas. 
nem ainda nas paredes dos quintais fa~am obra alguma, scm 
estar presente o Escriv:lo deste Senaclo e o armador, com pena 
de serem presos e pagarem a conden~H;:lo que lhe arbitrannos, 
e na mesma pena incorrerao os oficiais de carpinteiro e pedreiro 
que fizerem as ditas obras sem estarem presentes o Escriv3.o e 
o arruador (. .. ).78 

No entanto, a desobedi@ncia dos moradores (atestada pela 
repetic;ao dos editais ao longo dos anos) e o relevo do sitio -
que, apesar de bem menos acidentado que ode Vila Rica, possui 
trechos bastante inclinados- fizeram com .. que -a--alrr-rejaE~a-cgn
tinuidad~ da~_X~chadg§ _ _9corrf!ss~ _em raros trechos cia cidade. -0-
exemPIO"ffi8.is significati;·c;-~ 0-CEi -R.ua- Di~~rt;~: alem cte se tratar 
de uma via bastante plana, em 1753 ela foi objeto de um ac6rdao 
espedfico da dimara, determinando que as edifica~6es situadas 

do lado esquerdo da rua (do lado da catedral) se fizcssem "de 
maior nobreza" ::9 De fato, nota-se que, deste !ado, todas as casas 
sao assobradadas, com as linhas de beirais, sacadas e vergas de 
portas e janelas colocadas a mesma altura. 

Os historiadores locais que mencionam o projcto de reforma 
de Mariana afirmam, de modo un3.nimc, que ele teria sido 
coordenado pelo engenheiro militar Jose Fernandes Pinto Alpoim. 
Se nenhum dos documentos consultados (induindo as plantas 
urbanas) menciona seu nome, e verdadc que algumas fontcs 
(como os documentos relatives ao pabcio dos go\Trnadores de 
Vila Rica) comprovam a presem,;:a de Alpoim em Minas durante a 
decada de 1740. E, portanto, provavel que elc tenha participado, 
de alguma forma, na concep~J.o da parte nova da cidacle: nota
-se, alias, que a organizac;ao do tra<;ado, constituido de ruas 
principais e vias secund<'irias (travessas), lembra os modelos de 
cidade executados pelos engenheiros militares portugueses em 

outras regiOes cia col6nia. 

Porem, mesmo admitindo-se a participac;ao de Alpoim neste 
processo, a analise das fontes nos leva a pensar que_ o pe~g __ de 
sua interven<;:3.Q _deve ser relativizado. j\ regulifTd:iClC_-d~ _;Spar;o 
cl~Mafia~~--d~v-e--~~r Considerada principaliilente co-ffio ~) re:;ul-

._____ .. . -. - - -------taOo-aoTrJ})iil110- Conih~QQ_--9os OficiaiS da cJ.mara: atraves de 

._!~guram~_Dtost <:=ontr()!t:::~-- e san~6e·s, eres:·se esforr;aram para que 
a -fo~ma urbana da-Cidact_e_ se :iPr?xlru_~~~-~, __ t_a_nto_ql!anto pcls.Sivel, 

:~:~--rrnage~~-!?e_~ls contfdaS-Dis cart~s regias. -

OBRAS PUBL!CAS: CANALIZA<;:OES, CHAFARIZES 
E CAL<;:AMENTO i, , , . 

r;:"''./~- J"'-

Em 1774, OS oficiais de Sao Joao del-Rei relatavam a Coroa 

suas dificuldades para financiar as obras pUblicas: 

sao tao limitadas as rendas deste concdho, que em nenhum ano 
chegaram a nove mil cruzados, tendo ao seu cargo a constru~ao 
e frequentes reparos de seis pontes de madeira(. .. ) e as calpdas 
desta populosa vila (. .. )edisto procede que jamais houve cabedal 
em que as ditas pontes se pudessem fabricar de pedra, nem se 
fizesse a cadeia, os chafarizes e outras obras pl1blicas necess3rias 
a formosura da vila, e ao c6modo dos habitantes.80 
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0 processo de implanta~ao dos equipamentos e servic;,os 
pUblicos nas vilas mineiras apresenta peculiaridades ligadas 
aos contextos sociais e econ6micos locals, que mcrecem ser 
analisados. De fato, a atividade mineradora criou situa<;Oes 
especfficas nao s6 no que diz respeito ~~ estrutura funcliiria -
como j3. vimos -, mas tambem no que se refere as modalidades 
de utilizayao dos recursos hldricos. Como muitos "servis;:os de 
minerar'' situavam-se no interior das povoa<;Oes, elcs constitufram 
urn entrave a implementa<;Jo de infraestruturas e a conserva<;ao 

dos espa~os pUblicos. 

Nas p;iginas seguintes, abordarcrnos o processo de constituis;:ao 
das chamadas ''redes recnicas urbanas", as quais, em se tratando 
clas vilas mineiras setecentistas, resumem-sc a dois itens: __ ~ rede 
vhiria e 0 sistema de ab:Jstecimento de {lgua.Hl Estas du;lS reclcs 
Podell ser aS'S6Cfa-cbs ·eni Ji\rCr.sos nf\:tiis. Por urn lado, sua im
plementa<;Jo e conserva<;:Jo consumiam boa parte do or<;amento 
das cJ.maras e, em ccrtos casos, seLLS modos de financiamento 
eram :-;imilares. Por outro lado, deve-se lembrar que, como foi 
visto na segunda parte deste livro, as nws cal<,_'adas, as pontes 
de pedra, assim como o::; chafarizes pUblicos, eram considerados 
como signos de prosperidade e prestigio urbano. A pavimenta~ao 
das vias tinha uma importi'mcia particular, pois conferia um cad
ter ''civilizado" .J.s povoavSes e contribuia p~tra a c!elirnita~ao do 
espa<;o urbana, distinguindo-o cias zonas rurab circunvizinhas. 
Assim, ao analisar os proccssos de implementa<;Jo e de gestao 
destas infraestmturas, pocleremos compreender melhor o processo 
de genese dos pr6prios nLtcleos urbanos, na sua materialidade. 

As especificidades destes dois tipos de "redes tCcnicas" nas 
vil;:ls mineiras podem ser identificadas atraves do estudo dos 
diversos conflitos nascidos da diverg&ncia entre interesses pri
vados e o "bem comum cia repl1b!ica", pelo qual as camaras 

deviam zelar. 

0 "BEM COMUM" E OS USOS PRIVADOS DA AGUA 

0 belo chafariz de Sao Jose (tambem chamado "chafariz dos 
Contos"), em Vila Rica, apresenta a seguinte inscris;:ao: "1760. Is 
quae potatum cole gens pleno ore senatum securit ut sitis nam 
facit ille sitis" ,82 que poderia ser traduzida por: "V6s que estais 

! sedentos e bebeis desta agua, louvai a camara, pois e ela quem 

mata vossa sede."83 (Figura 11.4) 
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CQlD_clei.t.o..,...na.sy_ilas e ckiades da America portuguesa, a cons
tru<;Jo e manuten<;?fo do~ chifaf{Ze-s era unia atribl1i~ao do poder 
locar-comcqaToment'j.Jil.'bS, tais despesas pesavam bastante nos 
cofre:<:n.ias-1mmidpafkEides-, -PoiS a metr6p(J1C raramente contri
l:m:id-para-·as-ooratqYdbtiCaS·:&r·TOd:Oi"Vfa, se a Coroa nao concedia 
au.Xi"HOS.1111·a-nc-erros -·a·s· c3maras, e1a era as vezes obrigada a se 
imiscuir nos assuntos municipals, arbitrando conflitos entre os 
oficiais e certos moradores que reivindicavam a posse de terre
nos c de olhos-cL'igua, e entravavam as obras de canaliza<;Oes 
e chafarizes. Ao contrJ.rio do que ocorreu em outras cidades 
das Cpocas moderna e contempor3.nea, os principais problemas 
encontrados pelas d.maras das vilas mineiras nJ.o eram ligados 
a insufici2ncia dos recursos hklricos locais - como se sabe, o 
territ6rio mineiro e bastante irrigado -, mas a concentra<;J.o das 
nascentes em mJ.os de particulares.85 

Cabe aqui lembrar a import:lncia da agua nas tecnicas mdimen
tares de minera~ao que eram entJ.o empregadas. Para conseguir 
desagregar as camadas de terreno que cobriam os depOsitos 
auriferos, necessitava-se de urn volume consider3.vel de agua, 
que era desviada dos leitos do.s rios, ou trazida de nascentes 
dlstantes ate as lavras, por mcio de canais e pcqucnos aqueduto.s 
chamados "bicames'' _BG 0 direito de utilizat;'3.0 das nascentes era 
concedido pela mesma instituic;3.o que geria a distribui~J.o das 
datas- a "Guardamoria das terms e das frguas minerals"-, e tais 
concessOes foram objeto de um comercio intenso c de muitos 
litigios nas Minas. Vejamos alguns exe.mplos. 

Em uma carta datada domes de setembro de 1745, OS oficiais 
da d.mara de Mariana solicitavam o apoio da Coroa em uma dis
puta que travavam com urn importante senhor de lavras, chamado 
AntOnio Botelho, pelo direito de utiliza<,:'J.o de uma nascente. Os 
oficiais desejavam constmir urn chafariz pUblico e, segundo eJes, 
"nao h<l outra agua tJ.o boa e t3.o f3.ci1 como uma que vern cia 
Serra do Itacolomi, a qual tern por carta de data AntOnio Botelho, 
morador nesta rnesma ciclade ( ... )" .87 De posse da concessao atri
buida pela Guardamoria, o mineiro, "pela sua utilidade particular, 
intentava prejudicar o bern pUblico".88 Os oficiais pediam ao rei 
que o proibisse de continuar seus trabalhos, nan apenas porque 
este se recusava a compartilhar a agua com a comunidade, mas 
tambem porque os "cercos" e outras obras que realizara eram 
a principal causa das cheias peri6dicas do ribeirao do Carmo.89 



Conforme j:i indicamos, a jurisdir;ao dos superintendentes e dos 
guardas-mores estava ao abrigo da intcrferencia de outras esferas 
de poder, incluindo a dos govcrnadores da colOnia e, conse
quentemente, a interven~·J.o da metr6pole era essencial para a 
resolU<;:J.o do conf1ito. 90 

Ern 1716, o "palicio" de Vila Rica, no qual residia o gover
nac!or cia capitania, j:i dispunha de J.gua canalizacla, gra~as 
aos recursos da d1mara e a uma participa\'ao excepcional da 
Fazenda ReJL91 Nesta epoca, os carnarista.J j{l tinham planos de 
instalar ch3farizes nos espa~os pUblicos da vi!a: em 1715 eles 
haviam decicliclo por "em pregao na prap dcsta vila a obra da 
J.gua que se quer trazer a prar;a dela" .92 No entanto, a popula
~ao teve que esperar muitos anos para desfrutar deste conforto. 
Em 1732, os oficiais ordenavam novamente que o porteiro da 
cfrmara trouxesse em prar;a "os consertos das cal~adas e uma 
fonte na prar;a desta vila com seis bicas de igua para o povo 
desta vila por se carecer muito dela"Y:l 

Tudo indica que a crias;ao do sistema de adur;~to d'{tgua em 
Vila Rica tenha sido adiada em fun~J.o de urn problema seme
lhante ao que ocorrera em Mariana, ou seja, devido ao carJ.tcr 
privado clas nascentes vizinhas a povoa\'ao. Para poder utilizar 
tais fontes, era necessaria convencer os propriet3.rios e com eles 
negoctar, as vezes durante varios anos. 

Em 1738, as "pessoas principais da governanc;a" de Vila Rica 
examinavam a possibilidade de comprar uma fonte de agua 
pertencente a Alexandre Pinto Miranda, a fim de conduzi-.Ja ate 
a prar;a. As atas de verea<;Oes revelam que a fonte tinha sido, ate 
entao, utilizada para a extrar;ao aurifera: 
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Senhores do Senado, diz Alexandre Pinto de Miranda, morador 
nesta vila, que dando uma mina na vcrtente do Otlro Podre, na 
qual passou-se o tempo de quatro anos e trEs meses efetivos com 
seus escravos e pela muita dureza de cristais e lajes le] mortes de 
escravos nao a pode seguir, e como deJa descobrissem dois ands 
de J.gua que se dispunha de uns cristais e esta e capaz de vir a 
Prap desta vila, e nela se pode fazer uma fonte majestosa com 
seu tanque aonde possam heber cavalarias e deste tanque se pode 
encaminhar para o quintal do hospital, para que nele se possa 
fazer tanque aonde [se] lave a roupa dos enfermos (. .. ).94 

Neste exemplo, a questdo parecia simples: o proprietirio 
concordava em vender a nascente, pois nao necessitava mais 
dela para suas minas. Caso cliferente ocorreu alguns an~s mais 
tarde, quando se pensou err: construir uma fonte no bat~r~ d~ 
Padre Faria: em 1745, os hah1tantes apresentavam uma pctir;ao, 
visando impedir a venda de uma nascente, situada em proprie
dade privada, que abastecia o novo chafariz pUblico, construfdo 
em 1742.% ;..JJ.o foi posslvel encontrar mais detalhes sobrc csta 
contenda, mas e prov{lvel que o pretenclente 3 compra da fontc 
fosse outro minerador, que desejava desviar a 3.gua e conduzi-la 
ate suas lavras. 

Note-sc que a maior parte dos chafarizes das vilas mineiras data 
da segunda metadc do seculo A\TIII. Tal fato deve, ce~tam~nte, 
ser associado ao esgotamento das jazidas situadas no mtenor e 
nas proximidades das povoayOes: uma vcz encerradas as lavras 
de ouro, os c6rregos e canais artificiais que atravessavam os 
espa~os urbanos puderam, enfim, ser utilizados em proveito do 
''bern comum" (Figura 11.5). 

Todavia, o fim da minera~ao em zonas urbanas (ou seja, na 
parte mais densamente ocupada clas vilas e ar!Jiais) ou periur
banas (os arrabaldes) n3.o resolveu todos os problemas. Outros 
tipos de confhto, ligados ao uso clas J.guas e clos c~par;os p(lb~icos, 
surgiram nas \cilas mincracloras, pois nao era f3nl, para as cama
ras, conciliar os usos privado e pUblico das 3.guas captadas para 
a alimenta<;ao dos chafarizes. Eo que sugere a seguncla parte do 
clocumento ji citado, referente a compra da fonte de Alexandre 
Pinto Miranda, em Vila Rica: 

(. .. ) e sendo metida a dita J.gua na Prac;a, nao carece de mais 
conserto e despesas algumas pela seguran<;a da parte donde 
nasce e das terras por donde passa o que se tern experimentado 
na que vern ao Palacio que do a no de mil setccentos e Jezesseis 
desta parte rem este Senado gasto e a Fazenda Real rnais de meia 
arroba de ouro. e n~to tem igua segura, e menos as fontes que de 
presente se fiz~ram que nenhuma esta segura pelas muitas bicas 
e parte por donde passa, o que se nao acha na que o suplicante 
possui e quer vender.97 

Apesar das proibi~Oes da camara, em Mariana tambem exis
tiram as tais "bicas" ou "registros", ou seja, desvios clandestinos 
nas canaliza~6es, realizados por particulares que possufam casas 
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dentro da sesmaria da c8.mara.98 Estes desvios faziam com que o 
volume e a vaz3.o de 3.gua nas fontes pUblicas fossem diminuf
dos e, tambem, podiam afetar sua qualidade. Kao por acaso, as 
dlmaras de ambas as vilas recomendavam aos pedreiros encar
regados da execw;ao destas obras que cobrissem os canos, de 
forma a "impedir a entrada de impurezas" ,99 ao mesmo tempo 
em que incitavam os habitantes a conscrtarcm as canaliza"'Oes 
que atravessavam suas propriedacles. Hlo 

Outro ponto comum entre as duas vilas referc-se ao fa to de 
que certos habitantes, ao inves de fazerem "registros" clandes
tinos, conscguiam obter autoriza<;Oes para desviar uma parte 
das aguas, a fim de abastecer suas casas. 101 Contudo, alguns nao 
respeitavam os termos dos contratos firmados com as dhnaras 
e apropriavam-se de urn volume de :igua bern maior do que o 
que !he fora concedido. E o que sugere um edital publicado 
em 1803 em Mariana: 

Fazemos saber a todos os moradores desta ciclade, que sendo--nos 
representado pelas repetidas queixas do PUblico que os chafarizes 
e fontes pUblicas desta cidade nao lan~am aguas suficientes em 
razao de serem estas divertidas do respectivo aqueduro pelos 
palticularcs, e conduzidas as suas casas, mandamos que todas 
aquelas pessoas que tiverem titulos pclos quais !he fossem conce
didas aguas apresentem ao escrivao da dmar;J para a vista deles 
se fazerem aprovar concedendo-lhes somente a por~ao permitida 
debaixo da pena de que, nao apresentando os ditos titulos no 
termo de quinze elias, lhes serem fechados os registros, ou pias, 
como usurpadores das mesmas 3.guas. 102 

Os moradores mais felizardos eram, evidentemente, aqueles 
cujos terrenos dispunham de olhos~d'J.gua, que eles canalizavam 
para seu uso pessoal. Nestes lares privilegiados, a 3gua, muitas 
vezes, saia de bicas, colocadas preferencialmente perto da cozi
nha, ou jorrava em tanques de pedra, "monollticos na maioria, 
alguns compostos de chafarizes, com frontispicio 'feito a modo 
de capela', com suas competentes carrancas". 103 Os que nao dis
punham de tais luxos provavelmente recorriam aos "aguadeiros" 
(vendedores de <igua),104 ou enviavam seus pr6prios escravos 
para recolhe-Ia diretamente dos chafarizes publicos. para depois 
armazen<i-la em barris e reservat6rios caseiros. 105 

Algumas tarefas domesticas que exigiam uma grande quanti
dade de agua, como a lavagem de roupas, eram realizadas nos 
pr6prios chafarizes - pr:itica que as cftmaras mineiras tentaram 
combater por diversas razOes. Cm edital publicado na cidade 
de Mariana em 1793, e repetido em 1803, fundamcnta-sc em 
questOes de higiene: 

Fazemos saber a todos os moradores da Cidade, que sendo-nos 
representado e constant<: terem a ousadia de lavarem e man
darem lavar roupas, e outras coisas imundas nos cbafarizes e 
fontes pl\blicas dessa cidade, causando com isso prejuizo ao 
pUblico, nao s6 por ficarem muitas pessoas receosas de man
darem buscar agua nos ditos cbafJrizes pela dita causa, como 
pela ruina e clestruiyZ\o que causam aos mesmos chafarizcs e 
fontes pUbiicas dessa cidade, mandamos que daqui em diante 
possa pessoa [de] ncnhuma qualidade que seja, ou condi~ao, 
possa, ou mande lavar roupas, e outras quaisquer coisas nos 
ditos chafarizes e fontes pUblicas desta cidade, pena que, senclo 
forros pagarem da cadeia 6 000 rE-is para as despesas do Con
celho, e sendo escravos scrcm estes recolhiclos a cadeia Jonde 
nao sair8.o scm que seus senhores paguem a clita quantia de 
6 000 reis. E qualquer pessoa que achar alguma outra pessoa 
a l:war roupa, ou qualquer outra coisa nos ditos chafarizes a 
testemunhara com trb testemtmhas, nao sendo estas cativas, e 
as apresentari ao Procurador atual deste Senado (. .. ).w6 

Em 1768. a camara de Sao Joao del-Rei havia publicado um 
documento similar, especificando as "qualidades" ou as categorias 
de habitantes visados pela medida. 0 eclital proibia a lavagem de 
roupas no chafariz "do campo da fonte"' (Largo de Sao Francisco), 
e tambem estabelecia diferentes penas para os contraventores: 
os forros seriam encarcerados durante oito dias e pagariam duas 
oitavas de ouro (aproximadamente sete gramas); os escravos 
seriam a~oitados no pelourinho e seus donos pagariam a mesma 
soma em ouro.107 

Vinte anos mais tarde, o sargento Lufs AntOnio da Silva obtinha 
autoriza~ao da dimara para mudar a localizac;ao dcste chafariz, 
situado nos fundos das "suas casas". Os argumentos apresen
tados pela dimara para justificar tal decisao apoiam-se no mau 
estado de conserva~ao da fonte, e tambem no "pouco asseio"' 
que resultava de um costume dos escravos, de ali buscar <igua 
"a pC molhado". 0 sargemo se comprometia a reconstrui-la em 
outro lugar, arcando com todas as dcspesas e "obrigando-sc a 



realiz8.-la com toda a seguran~a e seguin do o mesmo risco", 
desde que a d'i.mara lhe concedesse os '·'baldios" contfguos 
ao seu quintal (provavelmente os mesmos chJ.os que estavam 
ocupaclos pelo chafariz). 108 

Como ocorria em outras regi6es do munclo portugues, nas 
cidades da colOnia os chafarizes pUblicos cram pontos de 
encontro da popula~ao de cor e, especialmentc, dos cscravos, 
que ali buscavam J.gua para seus scnhorcs ou para ser vendida 
pclas ruas, ou ainda para seu prOprio uso (Figura 11.6). A 
prop6sito, convem lembrar que, especialmente nas Minas Gerais 
qualquer que fosse o local onde se realizassem tais cncontros: 
eles cram vistas com apreens:lo pelas elites coloniais, que vivia~ 
no temor de rebeliOes negras. Assim, segundo o edital da d.mara 
de SJ.o Joao del-Rei, citado anteriormente, os negros que fossem 
surpreendidos no referido chafariz "jogando qualquer especie 
de jogo" deveriam ser a~oitados. 109 

Outro caso que concerne as questOes sociais e polfticas li
gadas ao uso da agua refere-se a cidade de Mariana, alem de 
demon.strar a existencia de meclidas que privilegiavam as classes 
mais abastadas. Segundo Salomao de Vasconcellos, um dos pri
meiros chafarizes construldos pela c5.mara foi transferido do seu 
lugar de origem (o Largo da Quitanda, pcrto da laclcira de sao 
?:Jn~alo) na epoca em que esta parte mais antiga da povoa~J.o 
fm abandonada pelas elites e ocupada pela popula1=ao pobre. 
Ap6.s a constru~ao da extensao urbana da cidade episcopal, o 
chafariz foi reinstalado na Praya do Rossio (atrJ.s da catedral), 
em torno da qual se ergueram sobrados de importantes famflias 
de Mariana.U0 

Observa-se, portanto, que os principios do "bern cornum" e 
do uso pUblico das J.guas, sobre os quais a cimara deveria zelar, 
nao abrangiarn todas as categorias da popula~ao. De urn lado 
havia os que ocupavam posi~6es honorfficas e prestigiosas (com~ 
os sargentos e capitaes de milkia), que podiam influenciar na 
constrw;ao ou transfen§ncia de chafarizes; havia tambem os que 
conseguiam obter concess6es municipals (e pagar as respectivas 
taxas) pam desviar uma parte das 3.guas pUblicas, a fim de abastecer 
suas casas. Do outro lado, estavam os pobres e, especialmente, 
os .h~mens e mulheres de cor, que cram constantemente vigiados 
e hmttados em termos dos usos que podiam fazer dos chafarizes 
e dos espa~os pUblicos em que estes se situavam. 
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AS VIAS PUBLICASo USOS COI\FLITUOSOS 
E QUESTOES FlNAI\CEIRAS 

Todos os anos, os oficiais das dimaras de l\1ariana e de Vila 
Rica cram obrigados a utilizar uma parte considerdvcl das reccitas 
municipais para a reparay3.o das vias pUblicas. 

Os estragos se deviam a duas razOes principais. For urn !ado, 
as concli~Ocs topogr3ficas dos sftios urbanos da zona mineradora 
(especialmcnte o de Vila Rica) nJ.o favoreciam a conscrva~ao 
das vias: nos periodos de chuva, os ribeir6es transbordavam e 
as enxurradas corriam a toda velocidade pelas ruas cnladeiradas, 
destruindo o calpmento.m (Figura 11.7) 

Por outro lado, a prOpria popula~ao danificava as vias, 
sobretudo os habitantes que se dedicavam a extra<;Zio do ouro. 
Os estragos eram ainda maiores quando os mineiros eram ricos 
o suficiente para utilizar tCcnicas hidriulicas como os canais e 
bicames. Na planta do pequeno arraial de Sao Caetano, de 1732 
(mencionada no capitulo anterior, cf. Figura 10.2, Capitulo 10), 
vC-se uma representa<;3.o deste tipo de servi~o de minerar, que 
se tornou comum nas Minas Gerais a partir da dCcada de 1720. 
Nota-se que as lavras situavam-se bem perto das habitar;;Oes, 
sendo facil imaginar os estragos que tais obras infligiam aos 
nUcleos urbanos maiores e mais Jensamente povoados. 

Tempos depois, e n3.o longe de SJ.o Caetano, esta proximidade 
entre as lavras e as casas provocou diversos conflitos entre a 
d.mara e os mineradores. ]J. evocamos anteriormente o litigio 
com outro senhor de minas, AntOnio Botelho, que em 1745 se 
opunha a utiliza~ao pUblica das J.guas de sua nascente, situada 
na serra do Itacolomi. Em 1746, iniciava-se em Mariana uma 
outra disputa com urn poderoso proprietJ.rio de datas minerais, o 
capitao Manuel Cardoso Cruz, que se recusava a aceitar que suas 
terras, situadas no Morro de Sao Gon~alo, estives.sem inclufclas na 
sesmaria da camara. Afirmava, ao contrJ.rio, que alem do quinto, 
ele nao deveria pagar nenhuma taxa por estas terras, e recorria a 
autoridade da Guardamoria, que lhe havia atribuido os terrenos 
muitos anos antes da institui~ao efetiva do rossio.l1 2 

Em novembro de 1749, a cfrmara solicitava novamente a 
Gomes Freire a interdi~io das lavras deste mineiro, tendo ern vista 
os prejuizos por elas causados, nao apenas a partkulares, mas 
a toda a comunidade. Segundo os oficiais, os canals e os valos 
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que cle ha .. via construfdo provocavam grandes desmoronamentos, 
destruindo o cal~ .. amento das ruas e arruinando casas que 
pagavam foros a c3.mara, sem falar dos riscos que corriam os 
moradores. 113 Ap6s a intervenc;;:iio do rei de Ponugal (solicitada 
pelo governador), o capiUio obteve um prazo de dois anos para 
esgotar seus fil6es; ao Hndar destcs, a Guarclamoria pcrderia a 
jurisdi<;iio sobre aquelas terras, que passariam a ser administradas 
pela dimara.114 

Os faiscadores - mineradorcs pobrcs, quase sempre negro.s 
forros - tambCm eram acusados de prejuclicar o ·'bcm comum". 
Tendo raramente accs.so as concessOes de datas auriferas (pois 
elas s6 cram atribuldas aos propricuirios de escravos), estes 
homens garimpavam nos leitos e tabuleiros de rios j<l explorados, 
em busca de eventuais resfduos de ouro. Na ctecacla de 1730, 
a d.mara de Mariana publicou v<lrios editais proibindo as tais 
"faisqueiras", pois elas represavam e sujavam a <lgua destinada 
aos usos domesticos e podiam danificar as pontes.115 

AlCm disso, os mineiros pobres tambem tinham o costume de 
procurar as "fafscas" em terra. firme- cavando com "instrumentos 
de ferro e pau"- e, por isso, eram acusados de deteriorar o pavi
mento das ruas, como mostra um edital de 1748.116 Isto acarretava 
despesas "cxcessivas" para as limitadas receitas das d.maras e, 
por esta raz3.o, as san<;Oes previstas eram bastante rigorosas: se o 
contraventor fosse urn homem branco, incorria a pena de trinta 
dias de prisJo e a uma multa de vinte oitavas de ouro; caso fosse 
urn negro, tambem ia preso, ap6s ter recebic/o de cinquenta a 
duzentos a<;:oites, acorrentado ao pelourinho.117 

De maneira geral, os mineradores eram considcrados, portanto, 
grandes destruidores do espa<;:o urbana. Todavia, eles n~o cram 
os (micas; outras atividades exercidas pelos habitantes, apa
rentemente inofensivas, podiam pOr a perder as obras pUblicas 
feitas pela camara. E o que sugere o edital publicado em junho 
cle 1758 em Mariana: 
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Fazemos saber a todos os moradores desta cidade, principal~ 
mente os das ruas de sao Jolo, e sao Jose, e suas travessas, que 
costumam tirar §.guas do rego que atravessa o pasto da olaria 
para regarem suas hortas, o fa~am sem que os remanescentes 
vertam para as ruas e travessas, pelo prejuizo que causam as 
ditas ruas (. .. ). 118 

De fato, nas povoa<;:6es mineiras, as aguas servidas podiam 
escorrer "em regos para os fundos dos quintals", ou serem 
lan~adas dirctamentc nas sarjetas das ruas, dependendo da im~ 
planta<;:ao das casas nos terrenosY9 Havia, portanto, uma rela
~ao estreita entre estas "redes tCcnicas": o sistema de condus;:~1o 
das iguas potiveis (e de evacuayao das servidas) podia afctar 
a pavimenta<;J.o das vias pUblicas. Comprcende-se, assim, o 
sentido de muitos editais publicados peb dimara de Vila Rica, 
como aquele exigindo que se fizesse ''urn cano em que lc·vem 
as aguas do c6rrego sem prcjuizo da rua ou de terceiros"; ou 
este outro, que determinava a constru<;:J.o de "urn valo cle porta 
de Jose de Miranda em volta e [que] de saicla as aguas junto 
a Matheus Gon<;alves"; ou aincla aqueles que exigiam que os 
moradores encanasscm "as iguas que saem de scus quintais c 
de dentro de suas casas" e evitassem "as 8.guas sujas que saem 
pelo beco" .120 

Outros tipos de atividade tambem podiam danificar as vias 
pUblicas. Nos livros da d.mara de Mariana, encontram-se, por 
exemplo, v<irios editais proibindo os habitantes de deL"'Carem seu.s 
porcos soltos pela cidade, "pelo prejufzo que causam nas casas 
e ediffcios", assim como "nas cal<;:adas e outras obras pUblicas, 
em prejufzo do Sen ado.,. 121 

Contudo, ao que parece, os danos maiores cram causados 
pelos '·carreiros" que atravessavam as povoa<;:Oes com suas 
carro<;:as pesadfssimas, conduzindo "madeiras e pedras pelo 
interior das ruas para obras de particulares". Segundo os oficiais 
de Vila Rica, a circula<;lo destes carros nao titilia nenhuma 
"utili dade pUblic<!"', scrvindo s6 a interesses privados - uma vez 
que os mantimentos entravam na vila "em tropas, pelo montuoso 
do pais". Os carreiros dcveriam, portanto, serem taxados, para 
que a d.mara pudesse pagar a reparac;;:ao do cal<;amento. 122 

No seculo XVIII, a utiliza<;:ao deste recurso para financiar 
obras pUblicas era corrente na metr6pole e nas grandes cidades 
coloniais, como o Rio de janeiro, e ocorria tambem em certas 
localidades de Minas. 123 Em Mariana, o sistema jJ. era aplicado em 
1735. Naquele ano, os oficiais da cimara publicavam urn edital 
proibindo a circula<;Jo de "carros e carrctOes ( .. .) pel as ditas ruas 
e cal<;:adas sem primciro pedirem licens;:a ao Senado", a fim de que 
este pudesse "arbitrar" um valor justo a ser pago pelos carreiros 
para a reparayao dos danos causados. 114 Nas Posturas de 1756, a 
cJ.mara fixava os val ores a serem pagos mensalmente: 12 vintens 
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de ouro (aproximadamente 1,34 gramas) por ''carro ou carretao''.125 

0 neg6cio parece ter sido lucrative: tres anos depois, os oficiais 
de Vila Rica tambem solicitavam a autorizay3.o do rei pard exigir 
uma compensa-;:Jo dos carreiros: estes poderiam contribuir com 
"ao menos alguma pedra das que tiram·'', ou pagar uma taxa, ao 
arbltrio da c3.mara, a scr estabelecida "pelo nUmero des carros 
de cada l.Hn"Y6 

De fato, a impo.sis;::'w das "fintas'' - taxas destinaclas a cobrir 
despesas municipais extraordinarias, como as ob~<c1s p(Jblicas -
dependia de uma autoriz::v;ao previa do rei de Portugal. Esta nao 
era facilmentc concedida, pois o aumento das receitas concelhias 
poderia conferir certa independ&ncia Js dlmaras coloniais face J. 
rnetr6pole127 - inclepend0ncia que seria, inicialmente, de ordem 
financeira, mas que podcria incitar um desejo de emancipa~ao 
politica. 

Assim, as fintas erdm autorizadas principalmente quando 
convinha aos interesses regios. Ou seja, quando isto permitia a 
Fazenda Real se livrar de encargos que normalmente lhe incum
biam- como a constru~ao de quarteis pam as tropas dos DragOes, 
de palacios para governadores e bispos, de igrejas matrizes -, ou 
entao quando estavam em jogo altos interesses da Coroa, como 
a explorar,;:ao aurifera. 

Foi o que ocorreu em Vila Rica, em 1712. A cJ.mara acabava 
de ser institufda, e ainda nao dispunha de rendimentos para 
reconstruir as estradas, que estavarn bastante danificadasY8 Isto 
tornava dificil o abastecimento da vila e poderia acarretar o a ban
dono das minas - como ocorrera durante os primeiros anos de 
explora<;3.o da regi3.o mineradora, conforme relatado por Antonil. 
A Coroa, ent<1o, nao teve outro recurso senao autorizar a cobranya 
da finta. Naquele momenta, nao era do seu interesse solicitar, 
como ela faria com frequencia em epocas posteriores, as "provas 
de ficlelidade"- ou seja, contribuif;Oes financeiras dos moradorcs 
que, na esperanr;a de obter "honras e privilegios", aceitavam 
dispor dos seus recursos e dos seus escravos para a execus:ao de 
diversas obras. No caso especffico de Vila Rica, recorrer a est:t 
forma de financiamento nao era interessante para a Coroa, pois 
isto significaria retirar a forc;a motriz dos escravos das minas pan 
transferi-la para o espac;o urbana- o que acarretaria, sem dUvicb, 
uma diminuic;ao da produc;ao aurifem. 
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f: possivel identificar outros modos de financiamento de 
obras pUblicas quando nos interessamos pelas vilas menores 
- aquelas cujas receitas rnunicipais jamais foram expressivas.129 

Em Pitangui, a cimara nao tentou impor fintas para financiar o 

cals;amento das ruas ou a construc;ao de pontes, e nem mesmo 
para compcnsar as despesas referentes a reparac;Jo dos demos 
provocados pclos mineradores nos espac;os urbanos. No Jivro 
de registro das propriedades foreiras, descobrc-se que ~dguns 
habitantes realizaram por conta prOpria - ou seja, com seu ma
terial e com seus escravos - diversos tipos de obras pUblicas, 
em troca da isenc;Jo do pagamento do foro anual. 

Os exemplos s~tO multos. Segundo o "Li'vro de Tombo" de 
Pitangui, o poderoso Capitao Alexandre Dias Madel, dono de 
diversas datas de ouro) <1guas e propriedades na vila, obteve a 

dispensa do foro referente a diversas casas por ter tapado urn 
buraco no "Largo da Lavagcm", e aterrado uma rua lan1acenta 
que conduzia a igreja matriz. 130 Em 1754, Manuel Mendes da Silva 
havia sido isentado das mesmas taxas, ap6s ter sc comprometido 
a tapar urn "rasgao" aberto no solo para a extrar,;:Jo aurffera, 
a construir "urn caminho franco para passarem os viandantes 
seguros de perigo, e a conservar o caminho todo o tempo 
nesta forma'' .131 \'"inte anos depois, o mesmo morador obteve a 
isens;:ao dos foros de outras de suas propriedacles, em troca da 
repara~·ao e da mantftcnr;ao regular de uma ponte de madeira. 132 

Vemos, portanto, que em Pitangui a extra<;ao aurffera, realizada 
dentro ou nas periferias do nUcleo urbana, prolongou-se pela 
segunda metade do sec·ulo e provocou diversos estragos nos 
espa,os publicos. 

Mencionamos anteriormente o exemplo de uma localidade 
muito maior e mais rica, que recorreu a urn metodo similar para 
financiar uma obra pUblica: em 1788, urn chafariz de sao ]o3.o 
del-Rei foi consertado e reconstrufdo em outro terreno por urn 
particular Co sargento Lufs AntOnio da Silva), em troca da con
cessao dos chaos ocupados pelo equipamento urbano. 133 Mas, 
ao contdrio do ocorrido em Pitangui, neste caso a concessao 
dos chaos nao foi feita gratuitamente: desejando aumentar sua 
propriedade, o habitante prometeu reconstruir o chafariz em 
outro lugar, sem que isto o dispensasse do pagamento dos foros 
das terras anexadas por ele. 



Isto nos leva a supor que, em uma pequena vila como Pitangui, 
os terrenos nao tinham muito valor e, portanto, os recursos 
advindos do paga1nento dos foros cram hem menos consideciveis 
do que o prer;o das obras que os foreiros se comprometiam a 
realizar, aliviando a dimara de grandes despesas. E preciso, 
porem, levar em conta outro aspecto cla questJ.o. Se este tipo de 
troca parece ter sido tao correntememe utilizado pelas dlmaras, 
foi certamente porque, para alem das vantagens financeiras, tal 
sistema facilitava bastante o trabalho dos oficiais. De fa to, ao agir 
desta maneira, eles se livravam de procedimentos rcgulamcntares 
em se tratando de obras pUblicas - como as arremata~Ocs junto 
aos pedreiros, carpintciros etc. -, que faziam parte de suas 
obrigar;bes. 

0 estudo das infraestnlturas e do espa~o urbana em geral 
revela, pois, dois pontos fracos das administra~Oes municipals das 
Minas setecentistas. Nota-se, em primeiro lugar, uma fragilidade de 
ordem polltica: as disputas por terras e pclas nascentes, ocorridas 
entre os oficiai.s e os mineradores, demonstram a impotencia das 
c1maras diante da Guardamoria; nestes casas, elas eram obrigadas 
a recorrer a metr6pole para solucionar a questao. Em segundo 
lugar, uma fragilidade econ6mica: se, por urn lado, os oficiais 
buscavam combater pr5ticas individuais que trouxessem prejuizo 
ao bem comum, por outro, devido a insuficiencia c.las suas rendas 
(e a dificuldade ern obter ajuda financeira da Coroa), as d_maras 
eram obrigadas a fazer concessOes. 

Na realidade, as municipalidades depcndiam fortemente da 
colaborJ.~_ao dos moradores mais ricos- que, por vezes, inclulam 
os pr6prios camaristas- para a execw;lo das obras pUblicas, vis to 
que apenas eles detinham os elementos essenciais a manuten
~ao dos espa~os urbanos e a constm~ao dos equipamentos: 0 

usufruto da propriedade fundiaria, das nascentes de agua e da 
mao de obrJ. escrava. 

- /\ -
EVOLU<;:AO DAS REPRESENTA<;:OES 
DAS PAISAGENS URBA_NAS / 

~Um? ~-~~~- iden_~ificaQos os _processes_ e conf1ito_~ ligados ~~ 
cons__tjtui~ao fiS_~Si5~~i.-~S..2~-~9-$ .. _JubiU·c;s:~.ca5e~~go:ralffirestigar 
sobre__fl..ffi~om9 est~~ Ultimq_s_foram.-apre~ndidos_pelos con-
~--- ·-- -- ., ______ -- ' _ ..... ~ 
tempodneos. Teriam tais espa<;os sido percebidos apenas como 
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elementos "rcais" ~ objetivos e funcionais? Ou tam_bem cram-lhes 
atribuidOs valores su?j_etivos, simb6Iic~~? 5;;5,-q~~ e~ires- espa~os 
foiam jUlgaa:os· de- Lull Ponto de v;fsta·--esrCtico pelos hom ens dos 
seculos XVIII e XIX? Em suma, podcr-se-ia afirmar que o.s con
temporancos viam as vilas e arraiais mineiros como paisage_ns? 

No tocantc ao seculo XVIII, o leque~(i·~---f~~t--~~~ hi~~6-ricas 
capazcs de fornecer pistas parJ. tais questOes e bastante reduzido. 
As,p~~nt~~~ .. C?-~ vistas urbanasdesrc r:rfc_xlo_~_ao rari~s_imas. Quanto 
aos testemunfiOS ·e·scritos·;--eXCCtU-a-nd6-Se s·itu·a~oes especfficas, 
como os conf1itos territoriais, ou as disputas por tftulos e fun~Ocs 
(antcriormcnte estudados), as elites de Minas Gerais raramente 
se exprimiram a respeito da materialicbcle das vilas e arraiais 
em que viviam. Lembre-se, por fim, a inexistCncia de relatos de 
viagens circunstanciados neste perlodo, visto que os portugueses 
se aventuraram na AmCrica movidos, sobretudo, por interesses 
imediatos, de ordem pritica, tendo sido muito raros os que ali 
efetuaram "viagens filos6ficas''; quanta aos estrangeiros, como 
se sabe, por razOes de seguran~a, eles nao cram autorizados 
a penetrar na capitania de Minas Gerais durante o seculo 
XVIII. 13~ 

Em contrapartida, no que toea as duas Ultimas dCcadas do 
sCculo XVIII e ao inicio do XIX, dispomos de uma serie documental 
bastante rica. Tr?~~a~se_cbs "rnemc'>rias", ''dcscri~bes geogd.fica:;'' 
e ''liiStni~6e.~:~!c~-~3i.~~~·~ por fu0~io11irios metr6p0Ht~mo.~ ou por 
eruditos locais. Estes textos, que j3. mobilizamos nos capitulos 
precedentes, foram Uteis a esta investigayao espedfica pelo 
fato de seus autores terem procurado inventariar e descrever as 
povoa<;bes mineiras - embora de modo sumJ.rio e interessando
-se quase que exclusivamente pelas sedes de concelho. De fato, 
tais documentos abordam essencialmente as vilas e a cidade 
de Mariana, o que representa urn nd.mero bastante reduzido de 
localidades, quando se tern em mente a extensao e a importJ.ncia 
da rede urbana de Minas. 

Optamos por explorar tres exemplos clcsta "memorialistica 
mineira". 0 primeiro, Instnt(iio para o governo da capitania de 
Minas Ge-rais, u-s data de 1780 e foi redigido por jose Jo3.o Teixeira 
Coelho, desembargador da cidacle do Porto, que exercera as 
fun~Oes de "Intendente do Ouro" na capitania alguns anos antes. 
0 segundo, Geografia hist6rica da capitania de Minas Gerais, 136 

do militar e cart6grafo jose Joaquim da Rocha, e da mesma epoca. 
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0 terceiro, Breve descripr;iio geographica, physica e politica da 
capitania de .~.Minas Geraes, ne obra do jurista e hom em de letras 
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos, foi escrito em 1806. 

Todos eram portugueses de nascimento, mas a finaliclade e 
a duras;:ao de suas estadias na AmCrica foram distintas. 0 tipo e 
o nivel dos conhccimemos sobre o territ6rio de Minas Gerais, 
identificJ.veis em cada obra, tambem sao variJ.veis e est3.o estrei
tamente associados a formas;:Jo e a profissao de cada autor. Da 
mesma forma, o fato de que cada um deles tcnha estabelecido 
diferentes tipos de ligas;:J.o corn a capitania de J\<'Iinas repercute 
na forma e no teor das descri~·Oes. 

0 intenclente Teixeira Coelho foi o que passou mcnos tempo 
em l'viinas Gerais- apenas onze anos ~, e ndo parecc tcr criado 
ali rela<;Oes dur3veis; pelo contrario, seu desprezo pelas elites 
locais C evidente.l 38 Segundo informas;Oes fornecidas pelo prOprio 
autor, pode-se deduzir que as viagens que fez pela capitania 
1imitaram-se as "terras principais" de Minas, ou seja, as principais 
vilas e as regi6es aurlfcras. Em contrapartida, o cart6grafo Jose 
Joaqulm da Rocha percorreu todo o territ6rio mineiro, pois fora 
encarregado pelo governador de confcccionar mapas detalhados 
da capitania. Tendo chegado a Minas Gerais em 1763, aos vinte 
e trCs anos, ali viveu ate a sua morte, em 1804, e esteve prOximo 
de personagens importantes da poHtica local.139 Mas foi, scm 
dl1vida, Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos o que mais sc 
enraizou na capitania. Aos nove anos, ele deixava o Porto, sua 
cidade natal, e partia para Minas em companhia do seu av6, que 
pretendia ali se estabelecer como proprietJ.rio de minas de ouro. 
Ap6s conduir seus primeiros estudos no Scminario de 1ilvlariana, 
Diogo de Vasconcellos retornou a Portugal para ingressar na 
Universidade de Coimbra, de onde saiu bacharel em 1783, Em 
1785, ja de volta a Minas, casou-se com a filha de urn grande 
magistrado de Mariana, ocupando em seguida diversos cargos, 
ate falecer, em 1812: vereador, procurador da Fazenda, tesoureiro 
da IntendCncia de Vila Rica, entre outros. Ho 

Como se sabe, ap6s a transferCncia da Corte portuguesa para o 
Rio de Janeiro, os estrangeiros foram, enfim, autorizados a via jar 
pelo Brasil e a visitar a celebre regiJ.o das Minas Gerais. Diversos 
homens de ciencia e artistas percorreram o pais e registraram suas 
impressOes numa vasta produ~ao de escritos e desenhos. Augustl' 
de Saint-Hilaire, botanista enviado pelo Museum de Paris, foi 
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quem mais descre\reu as lv1inas Gerais, suas paisagens naturais, 
suas cidades, os costumes dos seus habitantes, a economia e a 
administras;ao da capitania. Ao contr3.rio das mcm6rias acima 
citadas, o relata de Saint-Hilaire, que j3. exploramos em capltulos 
precedentes, faz referencias nao apenas Js vilas, mas tamh§m a 
urn nUmero considedvel de arr~1iais. 

Nas pJ.ginas seguintes tentaremos, ponanto, comparar dois 
tipos de olhares lan~ado.s sobre os espas;os e paisagcns urbanas 
de Ivtin<Js Gerais, entre o fim do sCculo XVIII co inicio do XIX: 
de urn lado, o olhar do funcionJ.rio ponugues ou luso-brasileiro; 
do outro, a percep9Jo do viajante estrangelro. E importante 
observar que estas diferentes representa~'Oes referem-sc a uma 
mesma realidade objetiva, a formas urbanas que eswvam ainda 
em processo de constru9ao. De fato, uma parte significativa das 
habita<;oes, das igrejas e dos edificios publicos que admiramos 
hoje nas cidades mineiras data da segunda metade do seculo 
XVIII, e muitos deles s6 foram terminados no inicio do sCculo 
seguinte. 

0 OLHAR DOS FUNCIONARIOS METROPOLITANOS 
E DOS ERUDITOS LOCAlS 

As funs;Oes exercidas pelas sedes de concelhos de l\1inas 
Gerais sao urn aspecto particularmentc evidenciado pclos 
aut ores portugueses, sobretudo por Jose joJ.o Teixeira Coelho, 
cujas "instru<;Oes" tinham justamente por objetivo estabelecer 
um quadro geral das estruturas administrativa.s da capitania, a 
fim de reformJ.-las. Os tres memorialistas dedicaram-se qua.se 
exclusivamente a dest:rTs;ao-Qa-s--vilas,-que--pode--sersLicinta ou 
mais cletalliacfa,-em!Uli(::lO da importaf!da-atrib\Ji<h a localidade 
N3.o pofac-aso; ·o·-tmico- arraial mencionado nos tfCs_re1at6rios 
e o TijuCO~ecrecrgTnrenctencL:L aos biimantes. ----------- --... __ 

De modo geral, o sftio ·e -o -·_primeffO. aSpecto da matcrialidade 
das paisa gens urbanas abordado, seguido pelos comentJ.rios sobre 
o tra~ado das ruas e sabre a forma e a implanta<;J.o das constru
\Oes. Nota-se que cada autor atribuiu uma importiincia distinta 
a estes diferentes aspectos. 0 cart6grafo Rocha prcocupou-sc, 
sobretudo, com a topografia, o clima, a salubridade do sitio; 
assim, em sua descris;ao da cidade episcopal de Mariana, encon
tramos considera\Oes do seguinte tipo: "f: salutifera, os ares sao 
temperados e produzem muita fruta (,.),"w Sobre a Vila de Sao 
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joao del-Rei, informa apenas estar ela "situada em terreno plano 
e agradivel, pelos deliciosos campos que a cercam" .142 Em seu 
relato, os dados sobre a geografia e as produc;Oes agricolas dos 
tennos frequentemente ocupam mais espa<;o do que as descri<;Oes 
das sedes urbanas. Contudo, conforme j:i vimos, ao se referir a 
certas localidades, Rocha tambCm faz alusbes ~1s irmandades e 
a qualidade arquitet6nica das igrejas. Suas considera<;Oes sobre 

·.,·:o espac;o urbano de Vila Rica sao um pouco menos b.c6nicas 
· .. do que as referentes as outras vilas: "A __ s_itua<;J.o desta terra C 
bastant~ ___ desagradAvel, nJ.o s6 pcb arquitetura das casas, mas 
airl'tfa~_P~lQ el~~'a_dq_de -stlas· ruas, que fatigam ;:i"todOs--aqueles 
que _ ~~~-p~sseiam_; __ porem, e- "abL1tichihte --d6_S yi~·ers:s necessaries 
para passar a vida." 143 

·R~cha --fO·i- urn dos primeiros a expressar este tipo de julga
mento sobre o sltio da capital de Minas Gerab, criticando suas 
ruas inclinadas e a implantayao irregular dos seus ediffcios. 
Esta imagem negativa de Vila Rica iria se perpetuar por mais de 
urn sCculo; embora a capital mineira nao fosse a (mica a apre
sentar tais "defeitos'', era ali que as adversidades topograficas 
e os efeitos perversos da extra<;ao aur:lfera se faziam sentir de 
maneira extrema. 

Na mesma Cpoca, Teixeira Coelho, o intendente de Vila Rica, 
tambem Jescrevia Vila Rica: "est3. fundada (. .. ) em sltio mon
tanhoso; as_ J}las sao irreguEir-es·;- ·as tidificios nao tem nobrC-ia; 
osteffipl~s qas ffiatfizes- e- d;iS Ordens Terceira.s do _Ca-f[il(?_~fde 
sao Fraficisco _ s;lo majestosos e iicos" .144 Ainda mais ccon6mico 
nos detalhes do que Rocha, mas servindo-se do mesmo tipo de 
vocabulirio, TeL"\:eira Coelho mostra-se mais indulg~!l-~§_ 5=()_m as 
vilas instaladas em sitios menos in6spitos~~SqUai-~ fora p~sSIVeJ 
ofg~~izar urn tra~~ldo Vijdo mais regUlar. Como em sao Joflo 
del-Rei, onde ''as ruas sao vistosas, os temples e mais edificios 
tern alguma nobreza''.145 TambCm era o caso da cidade episcopal 
de Mariana, assim descrita pelo intendente: "0 sitlo em que est3 
fundada e quase plano e dos mais agrad3.veis que ha nos matos; os 
ares sao puros e, as ;iguas, excelentes. Os edificios sao baixos e de 
madeira, o arruamento e regular e os temp los sao decentes. "146 

Pode-se notar que _p.~ghuma des?a~_.s!.~sqi_e_Q~-~_ol_~-L~Ce uma 
imagem_ ~~ -~(;mjuntO das fO-rrriiS--urbanas: a cidaq_s:_ aparece, 
assJffi._;_·a;~_ "~Slillpie~--Sdma -dos eiementOs qu-e -a ss2mpoem". 147 

-· ,__ --- ------- ------·-- --· ---- -
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Cada um dos elementos e avaliado isoladamente: analisam-se as 
condi<;Oes topograficas, a rcgularidade das ruas e contabilizam-se 
as igrejas e os edifkios n1ais not<'iveis. 

AlCm disso, nestes textos, assim como em outras descrh;;Oes 
deixadas por autoridades coloniais, sobressaem duas caracteris
ticas: "a contenc;:ao c a objetividadc". As observa<;Oes de Laura 
de 1\Jello e Sou;a acerca da narrativa de Costa l\.Iatoso poderiam 
scr aplicadas ao relato de Teixeira Coelho: 

Poucos adjetivos, nenhum excesso, raros momentos de admirac;;:ao. 
Aqui estamos longe dos arroubos edenizadores clos seculos pre
cedentes, ou clas edenizac;;:Oes tardias que continua ram pontuando 
escritos variados ao longo do seculo X\1II (. .. ). 

Costa I\'latoso descreve, cnumera, repete de forma quase mon6tona, 
pautando-se antes pelo pragmatismo que pcla fantasia( ... ). 148 

Sem dUvida, a vislo dos espac;:os urbanos manifestada por 
estas autoridades foi bastante influenciada pelo pragmatismo 
que caracterizava todas as a<;Oes da coloniza~ao portuguesa. Os 
raros julgamentos estCticos sobre a materialidade das povoa~Oes 
sao insepariveis de avaliay6es sobre a "utilidade'· e a funciona
lidade de cada um dos seus componentes. Assim, as localidades 
dcscritas pelos trCs autores nao sao fundamental mente belas ou 
feias; elas serio ''agrad:tveis" ou "desagrad3.vcis'', dependenclo da 
existencia, ou nao, de uma qualiclade aparentemente priorit::"lria, 
de uma condi~ao sine qua non do embelezamento urbano: a 

"comodidade". 

Segundo _c) _pe_nsamento da epoca, o "embelezamento clas l'J '! 

ciiladesT6nsiste na constru~ao de edificios dispostos em !inha 
ret:i~~de. m:afieE--a-qt~-e uma rua inteira pare~a uma Unica -c-asa" .149 ~ 
A cidadeidealde'ieria apresentar um sitio salubre e de topo-
grafia suave, sobre o qual se pudesse tra~ar pra~as amplas e 
bern ordenadas e, sobretudo, ruas planas e retas, margeadas 
por fachadas alinhadas, homogeneas e simCtricas, seguindo as 
regras clissicas. Tal era o moclelo de cidaclc concebiclo pelos 
engenheiros militares, que foi implantado em determinados 
periodos e em certas regibes da AmCrica portuguesa. 

Os tres autores aqui estudados nao emitiram, portanto, nenhum 
julgamento estCtico sobre o conjunto das formas urbanas, somente 
sobre alguns de seus componcntes. Somos, assim, levados a 
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pcnsar que eles nao viram as povoaybes mineiras enquanto 
"paisagei1s";O:I8."f6--Cle~-crterm(;·.J.aill,i"is · ftnha '"Sido empregado 
nos seus -e~~ritos rarece ·co~fifmar tal hiPor·ese. 

E pr~ciso notar, contuclo, que a epoCa .. em ·que tais descric;;:Oes 
foram feitas corresponde a urn perfodo bastante particular do 
pcnsamento europeu, no qual a apreciac;ao da paisagcm consti
tuiu "pel a primeira vez, objeto de urn debate bastante amplo" .150 

?\a Europa, o termo ''paisagcm", entenclida como "quadro" ou 
represenrac;ao pict6rica de lugares campestres existia desde o 
Renascirnento~ porem, os "rituais de aprcci-.:~o;:J.o estetica da prOpria 
natureza", associados a pintura de paisagem, surgiram somente 
no seculo XVIII, com o desenvolvimento da anc dos jardins e, 
paralelamente, com a renovac;ao estilfstica e tcm3.tica da arte e 
da literatura de inspira~J.o cl3.ssica. 151 

Em pafses como a Ingbterra e a Franc;a, os membros da 
elite social e intelectual aprendem entao a serem apreciadores e 
conhecedores cia pintura. Em meados do seculo XVIII, o grande 
tour d'Italie torna-se indispens<lvel a formac;ao de jovens de boa 
familia. Atraves clestas viagens, ou simplesmente por meio do 
estudo e da c6pia de estampas de paisagens italianas pintadas 
pelos grandes mestres da epoca ~ Claude Lorrain, Poussin, 
Salvatore Rosa etc. -, eles aprendiam a olhar a natureza com 
olhos de pintor e a reconhecer "paisagens" - ou seja, cenas 
que mereciam ser transferidas para a tela. 1

'i
2 Gra~as, sobretudo, 

aos ingleses, clisseminou-se pela Europa o gosto pela pintura 
de paisagem, bern como outros "rituais'-' e manifestat;Oes artls
ticas que a ela se associam, como as "viagens pitorescas'' ou os 
~poe mas topograficos". iS3 

Mas foi somente a partir de 1780 que "a viagem estetica" se 
difuncliu, "juntamente com o interesse pela aquarela, pelo dese
nho ou pela estampa de paisagem". Segundo Bernard Lepetit, as 
convenr;Oes pict6ricas contidas nos relatos ilustrados de viagem 
e nas obras te6ricas do inglCs William Gilpin: 
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(. .. ) contribuiram para disseminar o gosto pre-romintico peb 
soliclao, pela simplicidade primitiva, pela beleza pitoresca. A 
apreensao estCtica dos lugares que e manifesta nessas obras 
constitui o oposto da percep~ao prosaica desenvolvida pebs 
diferentes formas de viagens administrativas.''i4 

. Com ~feito, e urn olhar do tipo "prosaico" que se expressa nas 
dtsser:a~oes dos funcionarios portugueses, que foram redigidas 
a partJr de verificas;:Oes objetivas, feitas em campo. Tanto mais 
qua~.to, e~1 Portugal e seus dominios, a ''cultura da paisagcm" s6 
se ahnnana a partir de meados do secu1o XIX. No sl'culo XVIII 

rat:os .artistas p:aticavam a pintura de paisagem em Portugal; ~ 
pnnopal referencia nacionaJ era, entJ.o, o frances Pillement 
pin tore decorador da Corte e da grande burguesia comercial d~ 
Lisboa, onde ele criou uma escola de pintura em 1780. Como 
obs~rvou Fernando de Azevedo, a ''pai.sagem rom3.ntica'' chegou 
t~rcham.ente e1:1 Portugal e nao se imp6s antes cb emergencia do 
~aturahsmo. 15) 0 interesse pelo gCnero surgiu simultaneamente 
ao desenvo2vimento das recnicas de gravura no pals, que pcrrnitiu 
a reprodu(ao e a divulgayao de "paisa gens" e ''vistas pitorescas" 
dos mestres locaisY56 As.sim, no perfodo em que descreviam as 
.!\:finas ~~rais, Rocha e Teixeira Coelho, exilados nas profundezas 
da Amenca, certamente nJ.o haviam ticlo oportunidade de se 
familiarizar com modelos pict6ricos eu;opeus a partir dos quais 
puclessem construir uma percep~J.o estCtica da natureza e das 
obras humanas da colOnia. 0 mesmo nao se pode dizer de 
Vasconcellos, como veremos adiante. 

Ademai~, e.ra natural que os dois autores n3o emprcgassern 
a pabvra "paisagem" para descrever as vilas mineiras c seus 
entornos. Enquanto na lfngua francesa, no inlcio do sCculo 
XVIII, a palavra paysage j3. se referia il aprecia<;ao da natureza 
''real": ~m~o.ra fazendo sempre alusao a pintura de paisa gem, 
nos dJCI011J.nos portugucses do seculo XVIII e do infcio do XIX, 

vemos que "paisagem'' ainda era, exclusivarnente, urn "termo de 
Pintor". Ou seja, um termo reservado aos iniciados no mundo 
da arte, pais era urn sin6nimo da palavra "paises" (derivada do 
frances pays) que designava em lingm portuguesa "paineis em 
que estJ.o representados arvoredos, prados, fontes, casas de 
prazer e outros aprazfveis objetos do campo'-'. Assim, urn pintor 
"paisista" era aquele que tinha "genio para fingir bern arvoredos, 
longes, prados, fontes e lugares campestres". 1Y' 

Somente por volta do final do seculo XIX, OS dicionJ.rios 
portugueses comec;am a registrar urn uso mais generico do 
termo. Assim, no dicion3rio de Valente, de 1881 constam 
tres detini('6es: 1. "Vista do campo"; 2. "(Pint.) Genero de 
pintura que tern como objeto a representa~ao do campo ou de 
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lugares campestres''; 3. "Pintura ou gravura que representa uma 
paisagem". 158 Na terceira acep~ao, o termo "paisagem" refere-se 
3. prOpria natureza, e nao apenas 3. sua representa~ao (ou seja, 
aos "painCis" que eram chamados de "paisagens"), refletindo a 
ambiguidade que, a partir de entao, come~:aria a caracterizar a 
palavra, tambem na l:ingua portuguesa. 

DIOGO PEREIRA RlllE!RO DE VASCONCELLOS: 
l:l\1 OLHAR PRE-ROMANTICO 

Ao escrever sua Breve descripr;;iio geograpbica, physica e 
politica da capitania de .1.lfinas Geraes, o jurista e poeta Diogo 
Pereira H.ibeiro de Vasconcellos inspirou-se bastante nos escritos 
de Teixeira Coelho e, principalmente, nos de jose joaquim da 
Rocha. Alguns trechos chegam a constituir verdadciros plagios, 
como os que se referem as produyOes agrkolas das vilas e seus 
termos. Contudo, este trabalho se destaca claramente das "me
m6rias" que o precederam, em diversos aspectos. 

Nota-se, primeiramente, que as clcscric;;Oes cbs vilas nJ.o sao 
apenas mais dctalhadas, mas clenotam uma percep~ao de con
junto Jas formas urbanas que, como acabamos de observar, e 
inexistente nas obras de Rocha e de Teixeira Coelho. Diogo de 
Vasconcellos comer;a por analisar, separacbmente, cacla um dos 
elementos da nwrfologia urbana, mas, em scguicb, emite um 
julgamento estc§tico que abrange e qualifica avila como um todo. 
Vejamos o exemplo de Sao joao del-Rei: 

Muito bern lanyada nas margens meridionais do Rio das Mortes: 
urn c6rrcgo que passa em meio clela a divide em duas partes, 
que comunicam duas pontes, nas quais se costumam pagar certa 
quota de portagem. A igreja paroquial deN. S. do Pilar, v-Jrios 
templos e bons edifkios ornam a vila, que e sem dUvida a mais 
bela da capitania.159 

As primeiras observar;Oes sobre Vila Rica tratam das questOes, 
sempre problematicas, cla topografia e do trapdo das ruas. Em 
seguida, Vasconcellos descreve alguns ediffcios da capital: 
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Entalada entre a serra do Ouro Preto de uma parte, e morros 
paralelos encostados as serrJ.s tao altas, que cia outra se vao ~~s 
nuvens, estende-se por cima de quatro montes por espas;:o pouco 
menos de tres quartos de tegua, que compreendem uma s6 n1:t 

tortuosa, e dividida em diferentes ladeiras, das quais outras partem 
aos lados, bern que poLICas e de mais curta extensao. Os ediflcios, 
desiguais, sobem ou Jescem a propor~ao do terreno. Os pa~:os 
do concclho e a Casa clos Contos sao os rnelhores edificios de 
todo Brasil (. .. ), de risco e cantaria prima (. .. ). Afora pcquenas 
capelas, ~onta doze tcmplos, entre os quais sao dignos de me
mOria OS de Sao Fmncisco e Carma, e os do is Ros:irios. 160 

Tendo chegado ainda crian~a a capitania, Vasconcellos foi 
uma testemunha dircta do processo de construr;ao material de 
algumas localidades mineiras. No capitulo sobre Mariana, o autor 
se refcre a ''vestfgios'' do arraial primevo, instalado as margens 
do aurifero ribcirJ.o do Carmo, Em seguicla, ele se posiciona no 
tempo presente, fazendo referenda as obras, em andamento. de 
duas importantes igrejas da cidade: 

(. .) cercada de montes, e regada pelo dito ribeir:lo [do Carmo]. 
as ruas sao planas, a exceyao dos becos e ttJ.vessas, que partem 
da Rua Nov·a, e dos dois arrabaldes de Sao Gon~alo e Rosario. 
Comeyou junto as margens do ribeirao. onde se fizeram os 
primeiros servic;:os minerais (. . .). Dali foi-se alargando para as 
alturas, ficando seus comee,:os, do que ainda vi restos, sepultados 
debaixo das areias, e clos montes superiores. arnstados a praia 
pelos :::lluvi6es. Entre seus outros temp!os, o de S8o Francisco C 

magnifico, e igual promete ser ode N. S. do Carmo, de que se 
cuida; possui alguns ediffcios nobres, dentre os quais merccem 
especial comemora<;ao o seminirio, o pa<;o episcopal e os do 
concelho. lOt 

Como mesmo esplrito, Vasconcellos faz uma detalhada des
crir;io de ediffcios e espat;os pUblicos de Vila Rica, que estavam 
ainda em construr;ao: 

A residCnci<l dos governadores fronteia com as casas do concelho, 
medeanclo entre elas a grande pragi principal da vila, acabada em 
o ano de 1797 com demoli<;ao de umas casas que assombravam 
meia parte do novo edificio da d.mara. Ao mesmo ano se regulou 
a nova pra(a que comunica com a igreja de Sao Francisco, onde 
foi levantado o pelourinho (. .. ).l62 

Em certos momentos, Vasconcellos deixa aflorar sua sensi
bilidade de poeta e lamenta os efeitos do tempo sobre as obras 
hun1anas que lhe sao caras. Ao descrever Mariana, o autor 
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obscrva: "a Catedral e grande, bem que palpada ja cla mao clos 
anos" .163 Da mesma forma, Vila Rica "consta de duas freguesias, 
riqufssimas de alfaias de prata, mas sentidas j{t da voracidade 

d "164 do tempo, que tu o come . 

:--J3.o se tratava. ainda, de um olhar "patrimonial", mas de um 
olhar sentimental; que valorizava o "regional" e o "local". Nestas 
linhas Vasconcellos se revela urn portuguCs profundameme enrai
zado ~as Minas Gerais, mostrando-se scnslvel ao car{lter particular 
da paisagem de Vib Rica - a qual !he despenava sentimentos e 
emo~c)es de ordem afetiva, mas tambCm cstCtica, como veremos 

rnais adiante. 
Pode-se identificar nestes escritos alguns aspectos do Roman

tismo, que na segunda metade do seculo ATVIII j3. aparccern de 
maneira difusa, na obra de determinaclos poetas da Arcadia l\·1i
neira, aos quais Vasconcellos era Jigado. De fato, naquela epoca, 
alguns homens de letras de Minas come~aram, por um lad.o~ a 
se sentir divididos entre suas origens portugucsas e a afe1~ao 
que sentiarn pela col6nia e, por outro !ado, a hesitar entre sua 
formar;:;:ao cLissica e a necessidade, "a urgencia de representar a 
natureza tropical". Assim, pouco a pouco, a natureza idealizada 
da Arc{tdia foi desaparecendo, para dar Iugar "ao pitoresco e 

a cor local'' .16e, 

Tais manifesta~Oes cstao tambCm prescntes, embora de for
ma mais discrcta, nos escritos de Rocha e, sobretudo, nos clc 
Vasconcellos: nota-se ali urn desejo de "construir o passado da 
Capitania"_, 1oo de registrar a hist6ria local, mas tambem de valo
rizar a cultura material de Minas Gerais, como fica patcntc no 
coment<irio: "Os pac;:os do concelho e a Casa dos Contos sao os 
melhores edifkios de toclo Brasil."w 

Este olhar pre-romantico evidencia-se tambem no gosto pclas 
caracteristicas originais e pelo "exotismo" da paisagem mineira, 
manifcstado par Vasconcellos. Eo que pode ser nota do em outro 
trecho da dcscric;:ao de Vila Rica, na qual o autor rcjcita as im
pressOes negativas presentes nas disserta~Oes de Teixeira Coelho 
e de Rocha e revela o lado sedutor da paisagem urbana: 
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Bern que montuosa e entre serras, a vi/a, como fica vis to, nlio 6 
contudo desagraddvel. De qualquer ponto clela, que se levante a 
vista, nota o espectador casas solit3.rias penduradas nos morros, 
com suas hortas e pomares; 5.rvores de longe em Ionge, montes 
a uma parte revestidos de relva, e a outra escalvados e fcndidos, 

obra dos servic;os minerais. Deles descem em grande c<Spi8 as 
melhores aguas a prover infinitas fontes, e dezessete magnfficos 
chafarizes espalhados pela vila, dentre os quais urn existe de 
excelemes aguas fCrreas, que a c5mara acaba de constmir (. .. ). 
Nada, porCm, C compar:tvel a vista dos morros em elias de 
espet8.culos pUblicos. Fica o curro na praia do Ouro Preto, e 
sobranceiro o morro, que pega deJa, e outros paralelos, c os 
em torno. Por todos eles, e principalmente pelo prirneiro, sc 
divisam pabnques separados, uns compostos de sedas, ourros 
de chiLlS de diversas cores, e o resto_. das follus dos campos: 
os inten.:alos ate as eminCncias enchem pcssoas dos cliversos 
sexos, ay'as roupns tYu1ando de cores traz nos o!hos wna variada 
perspectica. que deleita. :r;s 

A exemplo de seus predeccs.sorcs, Diogo de Vasconcellos 
nao deixa de assinalar o aspecto acidenwdo do sftio c a irregula
ridade de suas constrw;6es. PorCm, ao posicionar~se como urn 
"espectador" dentro da cena urbana, que ele consid.era no seu 
conjunto, a irregularidade deixa de parecer urn defeito; pelo 
contr{lrio_. ela contribui, juntamente com a diversidacle de cores 
e de texturas clas montanhas, para a composi~ao de urna "pers
pectiva", ou de uma ''vista"- tambem cle n.Jo utiliza o termo 
"paisagem''- Yariada, original e aprazlvel de Vila Rica. 

Esta contradi~:Jo estJ. na origem do ''sentimemo do pitoresco'' 
que, em breve, iria guiar o olhar dos viajantes estrangeiros pelas 
l\Hnas Gerais do seculo XIX. I\3.o cleve haver dl1vidas de que tal 
sentimento era familiar a Diogo de Vasconcellos, ainda que ele 
nao o tenha expressado de maneira explicita e literal. Alem clisso, 
C provJvel que, durante seus cstudos na Europa, Vasconcellos 
tenha pocliclo adquirir certa farniliaridade com esta "cultura do 
olhar'·, bern como conhecimentos sabre a pintura de paisagem, 
essenciais na forma<;ao do "gosta pitaresco'-' .169 Seria interes
sante, aWls, que se dispusesse de mais dados sobre a forma~ao 
intelectual e artistica do autor: teria ele efetuado o grande tour 
d'Jtalie, como Claudio l\'1anoel da Costa, seu "amigo fraterno" da 
Arcidia?170 

0 "pitoresca" represemou um periodo particular na evoluc;:ao 
do gosto no seculo XVIII, urn "interregna entre o cl3.ssico e o 
romantico'', m no qual ocorreu urn sal to "entre razao e imagi
nar;;:8.o"- o que permitiu uma abertura de espfrito para o "local", o 
"sentimental" eo "subjetivo", assim como a aprecia~ao das obras 
humanas que se afastavam dos canones da arte cl3.ssica. 
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0 SENT!DO DA PAISAGEM E DO "P!TORESCO" 
NOS RELATOS DOS V!AJANTES 

Da mesma maneira que os funcion3.rios da Coroa porruguesa c 
os homens do podcr local, os naturali.stas europeus, muitas vezes, 
criticaram as vilas e arraiais de lVIinas: tanto em fun<;J.o dos sftios 
aciclentados, como da "irregularidade" dos tra~aclos e do car3ter 
rlistico dos seus eclificios. Isto e verdadeiro, sobretudo, no tocante 
~t Vila Rica, que era uma povoa~J.o especialmente dcsprovida 
de "comodidade''. de ~Korclo com os testemunhos coevos. 

So entanto, e incorreto afirmar- como fizcram muitos autores 
- que o julgamcnto dos viajantes estrangeiros tenha sido sempre 
negJtivo, puis sua bagagem cultur~d especifica pcrmitiu~lhes reco
nbccer, em algumas po\'oar;bes minciras, qualidades que pareciam 
invisiveis para a maior parte dos observadores luso-brasileiros. 

Alguns destes aspectos podem ser identificaclos arraves do 
estudo do Jexico empregado em tais relatos. Com efcito, para des
crever as vilas e os arraiais de 1\1inas, alguns viajantes recorreram 
a um vocabulario particular, no qual, frequentemente, figuram 
palJvras oriundas do vocabul:lrio dos pinr.ores, como "'p~lisagem" 
ou "panorama''. T:.unbem aparecem, especial mente em Auguste 
de Saint-Hilaire, c.li\·ersas ocorr&ncias de um acljctivo que mereceu 
nossa aten~Jto: "pitoresco·· 

Conformc: observou l'vblcolm Andrews, a expressJo "pitoresco" 
tornou-se, em nossos dias, algo bastante banal e cotidiano, urn 
'·Jugar-comwn do vocabuhirio turf.stico'', 171 podendo ser empre
gacla para qualquer coisa que "charne a aten~ao e que pareya 
sedutora ou divertida, dcvido ao seu aspecto original" _173 

No entanto, durante os seculos XVIII e XIX, esta pa!avrcl apre
sentava significados bern mais complexos, que dcvern ser aqui 
relembrados: o "sentimento do pitoresco", nascido da "cultura 
do olhar" na Europa dcste perfodo, exerceu uma influencia clara 
e determinante na percep~ao dos viajantes acerca clas paisagens 
naturaL<; e urbanas do Brasil. 

E interessante observar que os termos "pitorcsco'' e "paisagem" 
surgem no mesmo periodo, ou seja, durante o Renascimento, 
Cpoca da "descoberta da paisagem na pintura'' dentro da Europa. n-1 
Corn efeito, a palavra pittoresco nasce na HAlia do sCculo XVI e 
designa, inicialmente, as tCcnicas e os efeiros de luz e sombra 
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utilizados por pintores como Giorgione e Ticiano para obter "uma 
imprcssao de conjunto" (ao invCs de uma paisagem composta de 
elementos apenas justapostos). 175 Em seguida, o termo passa a 
designar, nalingua italiana, as composi~Oes dispostas ·'a maneira 
de urn pintor'', servindo, portanto, para distinguir a maneira pcla 
qual urn artista representa a realidade "do modo como o senso 
comum percebe as rnesmas coisas" . 1 ~ 6 

I\o inicio do seculo XVlii, a palavra ''pitoresco" ainda era 
pouco utilizada em pafses como a Fran~a e a Inglatcrra. Foi 
somente a partir de meados deste seculo que ela come<;ou a ser 
emprcgada de forma mais ampla, especialmente nos relatos de 
viagem. No infcio do seculo XIX, cia era utilizacla correntemcnte 
"para evocar a apreciat;ao do espet:iculo da natureza, referindo
-se, ao mesmo tempo a pintura de paisagem" .17

"' 

0 pintor e viajante inglb William Gilpin foi urn dos principals 
respons:iveis pela difusao do terrno, assim como pela gencrali
Z~l<;}o do gosto pelas "viagens pitorescas" e da contempla(J.o 
critica de paisagens campestres. 0 objctivo de tais excurs6es 
era clistinguir, no "grande espet{lculo-'' da natureza, as cer1as que 
mereci<1m o nome de "paisagens", ou scja, aquelas que podiam 
ser transpostas para uma tela. 

Ora, a paisagem s6 era visivcl para quem sabia reconhcce~la; 
apcnas ''urn olhar conscienciosarnente educado" era capaz de 
descobrir e.sta ·'cssencia encantada do nn .. mdc/' .178 Para reconhecer 
"paisagens" na natureza, era preciso aprender a olhar o mundo 
com ol.hos de pintor - sobretudo com os olhos de artistas como 
Claude Lorrain, Poussin ou Salvatore Rosa, me.strcs cujas "com
posi<;Oes pitorescas" foram consideradas exemplares. Assim, no 
final do sCculo XVIII, o pitorcsco nao designava mais "uma rna~ 
neira de represemar a natureza que seria prOpria dos pintores", 
e sim uma forma de aten~ao, urn olhar espedfico que permitia 
aos arnantcs da natureza identificar as paisagens que um pintor 
teria escolhido represcntar.179 

Mesmo que a palavra "pitoresco" nao apare<;a em todos os 
relatos, e fAcil notar que a maior parte dos naturalisras estrangeiros 
que passaram por lvlinas possuia urn olhar estetizante sabre a 
natureza. Spix e Marti us ora evocavarn "panoramas grandiosos'', 180 

ora "belezas rom3.nticas"181 para descrever as paisagens naturais e 
urbanas mineiras. Algumas regiOes rnontanhosas lembravam~lhes 
os "Alpes natais'', e seus rochedos nus eram associados a "rulnas 
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rom:lnticas" Outras cenas, "sombrias e grancliosas" como as da 
regiao de Vila Rica, mercceriam scr representadas pelos grandcs 
mestrcs europeus - para os clois austrlacos, tratava-se, pois, de 
vercladeiras ·'paisagcns'': 

Sainclo de Lana, passando por estreitas gargantas cta montanha, 
vertentes, escarpaclas e. abruptas paredes de rocha, alcan~amos 
urn sftio onde de repente o panorama ate agora limirado se 
patenteou amplo, descortinanclo-se um labirinto de vales e 
montanhas. 0 Iracoloml, ensombrado na base pel:l ncgrura 
cbs matas, e destacando-se toclos os vizinhos, corn seu plncaro 
rochoso e nu, domina tod<-1 a regiao. Uma maravilhosa mudan\:a 
de luz, desde a mais ofuscante clariclade do sol ate a negrura da 
mais tenebrosa sombr.1, pairava sobre a paisagem, cuja fei<;ao 
sombria e grandiosa mereceria ser traduzida pelo pincel de um 
Salvatore Rosa ou de urn C. Poussin. A natureza parecia celebrar 
conosco com seu grave silencio, o estado de alma que nos 
empolgava, diante do magnifico panorama.1

R' 

Saint-Hilaire parecia ter mais dificuldade para exprimir seus 
~entimentos diante de tais "espet{Iculos" da natureza. Suas des~ 
cri<;;Oes as vezes se ressentcm da falta de um vocabulario ade
quaclo para traduzir fielmente a realidJde observada. De fato, 
era muito dificil descrever, segundo os cJ.nones da composi<;Jo 
paisaglstica europeia da epoca, cenJrios tao "ex6ticos'' quanto 
os que o frances encomrou na regi8.o diamantina: 

( .. ) o horizonte e limitado por montanhas muito pr6ximas umas 
das outras, que sc dcsenvolvem de maneira quase circular, e 
marcadas pela presen(..'a constante de rochas nuas de urn clnza 
e.:;curo. 0 terreno circuncbdo por essas montanhas e dcsiguai: 
exibe vast3s pastagens e e atravessado por um ribeirJ.o onde 
exist em diamantes (. .. ). Enfim (. .. ), a baixo dessas montanhas 
que enquaclram o horizonte, o olhar repousa sobre urn grupo 
de pequenas casas misturadas as 8.rYores, entre as quais sobres
saem-se as b~naneiras. pela eleg3.ncia de seu porte. ~as mon
tanhas europeias encontram-se elementos bastante similares; 
mas os daqui o..ferecem um aspecto particul(lr que ntlo consigo 
exprimir, e que se deve, sem dUvida, as cores dos rochedos, ~~ 

sua posic;;:8.o e a natureza das plantas. 1
H' 

Em suas descri(_;:Oes de vilas e arraiais, Saint-Hilaire, muitas 
vezes, destaca a presens;:a de palmeiras, bananeiras e outras 
plantas tropicais e '' ex6ticas", que conferiam urn aspecto 
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'·agrad;ivel'' e bem "brasileiro'-' a estas paisagens urbanas, como 
no caso do pequeno arraial de Cocais: 

H§. muito que nao desfrutava de uma vista tao agrad:lvel quanto a 
que me ofereceu o arraicll de Cocais, quando me encontrav~1 nas 
montanhas opostas. Ele foi construfclo sobre o cumc e os f1ancos 
de uma colina que se eleYa ao pC da Serra. Esta se dcsenvolvc 
por derras do arraial, compondo uma espCcie de hemiciclo. 
formado por grandes espa~~os c.obcrtos por florestas sombrias, 
OLHros simplesmente relvados e, aqui e acol3., rochedos nus de 
cor enegrecida. (. .. ) Em torno da colina, a terra foi rasgacla em 
todas as dire~Oes pelos mineradores, os quais tambtm reviraram 
as margens do ribeiro Una ( .. ) suas ::'iguas sujas de argila vennelha 
(. .. ). 0 conjunto desta paisagem !em wn cardfer panicular; rwda 
!em bra a Europa; os tons cla montanha, a mara densa que a cobre, 
as lavras que ali se encontram, as palmeiras que cercam a igreja, 
a forma das casas Jadeadas de perto por bananeiras e laranjeiras: 
tudo e brasileiro, ate mesmo a cor das aguas do Una. 1

B
4 

A visJ.o clestas paisa gens tao diferentes provocava, portanto, 
urn prazer cstCtico que era, por vezes, difkil de definir com 
palavras. Como nada ali lembrava a Europa, o viajante nao 
podia identificar, neste tipo de cenirio, ncnhum clemento que 
ele costumava ver nas telas dos grandes mestres da pintura. 
Talvez esta seja .a razJ.o pela qual Saint-Hilaire se rcferc a urn 
"car{Her particular" destas cenas, mas nJ.o ut.iliza aqui o quali
ficativo "pitoresco'-', que aparccc em outras de suas descri<;Oes 
de paisagens urbanas. 

Deve-se levar em conta, porem, que o termo "pitoresco" era 
bastantc vago e contradit6rio, tendo recebido, ao longo dos 
seculos XV!ll e XIX, acep.;:oes muito distintas. N a realidade, cada 
artista tinha sua prOpria ideia sobre o que poderia ser consideraclo 
como "pitoresco" e, portanto, sobre o que poderia figurar em 
uma tela. A difusao da palavra suscitaria, ali<'is, um esfon;o de 
retlexJ.o crltica sobre seu uso: da mesma forma que a "Belcza'' 
e o "Sublime", o Pitoresco constitui uma das palavras-chave da 
EstCtica do seculo XVIII. 185 

William Gilpin foi urn dos que procuraram de.senvolver o 
conceito de pitoresco. Apesar das criticas que recebeu- dcviclo 
a falta de precisao e a ambiguidade de suas defini<;Oes -, parece
-nos que estas Ultimas sao Uteis para compreender o senticlo de 
algumas descri<;Oes legadas pelos viajantes europeus. 
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Gilpin estabelecia uma distinc;:ao entre a "beleza" e a "beleza 
pitoresca". Segundo ele, haveria, de um lado, os objetos "belos 
em geral", cujas caracterfsticas seriam a regularidadc, a simetria, a 
clareza dos contornos, o aspecto uniforme eo brilho das super
ficies. De outro, os objetos qualificados de "pitorescos" erarn os 
que agradavam pelo fato de constitufrem ''urn tema mais interes
sante para a pintura", qualidade que dcpendia de dois aspectos: 
a irregularicladc e a rudeza cbs formas. Os atributos essenciais de 
urna "composi<;Jo pitoresca ., seriam a variedade, a dissimetria. a 
ruptura das formas atravCs do jogo de claro-cscuro, bern co~o 
seu cadtcr inesperado; da mesma maneira, uma "ccna pitoresca" 
compunha-se de uma "variedade de partes'', as quais s6 pocliam 
ser constitufclas por "objetos rudes'' 

Estas ideias foram mais claramente cxpressa;.; em um trecho do 
"Primeiro ensaio" de sua obra Tres ensaios sabre o bela pitoresco: 

Uma obra de arguitetura de Pal!adio pode ser elegante no 
mais alto grau; a propon;;ao entre suas partes, a escolha dos 
ornamentos, a simetria do todo podem ser extremamentc 
agrad:Jveis. ,\1as, se a transpuscrmos para uma tela, d;_l sc 
torna imediatamente um objcto demasiadamentc rfgido, com
pass~Ido, e dcixa de agradar. Para lhe dar a helezc1 pitorcsca, 
seri:1 preciso recorrer nJo :10 cinzel, mas :olO martelo destrui
dor; seria neccss:trio dcrnolir uma mctade, ddonnar a outra, 
e espalhar em torno os mcmbros mutilados; em uma palavra, 
cit: um edificio consrruiclo com esmero, seria preciso fazer 
uma ruina <lgreste ( ... ); embora exista e seja apreci3ve! na 
natureza, a simetria rfgida do conjunto desagracla quando se 
trata de pintura. Jllr, 

Esta distin<;J.o permite uma melhor compreensao do sentimento 
do pitoresco, do carater particular da beleza a que ele se refere. A 
partir deste entendimento, a contradi~:ao presentc nas de.scri~Ocs 
de Saint-Hilaire ganha sentido: o viajante observava e criticava 
o "real" e o ''concreto" clas povoac;:Oes - a irregularidade dos 
sftios e das mas, a simplicidade dos ediffcios, a falta de simetria 
dos jardins -; porem, eram estes me.smos "defeitos" que podiam 
tornar as paisa gens urbanas mineiras ·'encantadoras", dignas de 
uma representac;:Jo pict6rica ou de uma dcscric;:J.o detalhada. Ou 

seja, era justamente a irregularidade do conjunto que as tornav;t 
"pitorescas". 
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Segundo Gilpin, "por mais selvagem ou csteril que seja uma 
natureza, ela raramente contraria as cxpectativas de um viajante 
pitoresco". No entanto, o mesmo nJ.o ocorre com a arte, ou com 
"as obras dos homens'', visto que, "na maioria clas vezcs, as 
casas, as cidades cas habita(:Ocs produzem urn efeito negative 
numa paisagem". No segundo ensaio de sua obra, descobrimo.s 
que, entre os objetos artisticos, '·o olhar pitorcsco" deve sc deter 
especialmente '·nos elegantes escornbros da arquitetura antiga. 
Uma tone arruinacla, um arco g6tico e as ruinas de castclos e 
abadias sJo os mais ricos legados da arte; e, consagrados pelo 
tempo, s3.o talvcz tJo dignos de noss:-t venera~'J.o quanta as 
obras da prOpria natureza. " 18 ~ 

Assim, ao entrar na cidade episcopal de Mariana, Saint-B:ilaire 
repara em urn elemento anAlogo aos acima descritos: "uma igreja 
isolada, construida no alto de um morro que domina quasc tocla 
a ciclade ( ... ) essa igreja nao foi acabada; mas, por isso mesmo, 
ela conferc 3. paisagem urn efeito mais pitorcsco''. 1

AA 

Gilpin indica, porern, que formas mais geometricls e regularcs, 
produziclas pelas maos humanas, pocleriam ser incluidas com 
sucesso numa composi~do paisagistica desde que se respeit;J.sse 
uma condi\=8.o: era preciso misturft-las adequadamc:nte aos 
"objetos rudes" e "pitorescos" da natureza, e escolher um ponto 
cle vista suficientemente afastado: 

(. .. ) quando rodas as suas form as regula res sao atcnuaclas pela 
distancia - quando as Arvores se fundern umas as outras, for
mando uma linh:l no horizonte - quando 3S casas de fazenda c 
outros edificios orclin:lrios perde111 a vulgariclacle de suas formas, 
clividindo-se em manchas clivcrsas, nos cliferentes planos da cena 
- nao se pode imaginar a riqueza e a beleza que essa massa de 
defortnidacles CODfere a paisa gem. lH') 

De fato, ao observarem as unidades paisaglsticas constituidas 
pelos nUcleos urbanos e a natureza circundante, os viajantes 
apreciavam particularmente os locais onde as condic;:Oes do 
relevo eram tais que perrnitissem uma vis3.o de con junto, distante 
das cidades. 19C' Isto porque, conforme j<i havia observaclo outro 
frances, "uma paisagem cia qual se tenha visto toclas as partes, 
umas ap6s as outras, nao foi vista verdadeiramente; e preciso 
que ela seja observada de urn local bastante alto, de onde todos 
os objetos antes dispersos possam ser reunidos num Unico golpe 
de vista".191 



Johan Emmanuel Pohl observou a cidade de Mariana da 
colina onde se encontrava a igreja inacabada de sao Pedro dos 
ClCrigos, mencionada por Saint-Hilaire; este rnirante !he ofereceu 
"urn magnffico panorama da cidade" .192 E interessante no tar que 
a palavra "panorama", significando ·'visao de conjunto", era 
entao urn tern1o relativamente novo, pais havia sido inventado 
em 1789, pclo pintor escoces 13aker.193 A palavra designava, 
na Cpoca, um "quadro cillndrico, disposto de tal mancira que 
o espectador, situado no centro, via os objetos reprcsentados 
como sc estivesse num ponto clevado, poclendo divisar todo o 
horizonte em volta". 194 

:'-Jo tocante a Vila Rica, porCm, Pohl destacou a dificuldade 
que encontrara para conseguir o "panorama" que seria inclufclo 

na publicac;ao dos scus relatos: 

0 terreno sobre o qual est{> situada a cidadc nJ.o tcm trechos 
pianos; a prOpria cidade e intercalada de morros, de tal modo que 
de ponto algum se pode ter uma visJ.o do conjunto. A melhor 
vista, todavia, C a que tem de oeste para leste, de onde se poc!c 
contemplar a parte bela da cidade, desde o rio arC o alto, onde 
se encontram os edificios do Governo. De.ste ponto foi tomacb 
a vista desta cidade ( .. ). 19s 

Saint~Hilaire tambem se decepcionou com Vila Rica·. alguns 

pontos de vista pareceram~lhe "pirorcscos", mas, no conjunto, a 

paisagem quase sempre brumosa da cidade aparentava~lhe "triste 

e melanc6lica": 

552 

fdontanhas que, de todos os lados dominam a cidade, casas 
antigas e em mau estado, ruas que descem e sobem, eis o que 
se oferece aos nossos olhos quando entramos na capital d;1 
provlncia das Minas (. .. ) Vila Rica tern t:lo pouca regularidade 
que e extremamente diffcil oferecer uma imagem exata. Foi 
construkla sobre urn a longa sequencia de montes que margeia.m 
o Rio do Ouro Preto, e que !he imprimem sinuosidadcs (. .. J 

alguns, muito fngremes pafa receber habita~6es, apresentam 
apenas (. .. ) uma vegeta<;Jo raJa e grandes escava~Oes. Assim, 
as casas encontram-se dispostas em grupos desiguais, como se 
cada uma fosse construlda num plano diferente. A maioria cont~l 
com urn pequeno jardim longo e estreito, bastame mal cuidado. 
(. .. ) Dessas casas assim intercaladas de cumes 3ridos e de tufos 
espessos de vegeta<;3.o, resultam pontos de vista tiio variados 

quanta pitorescos; mas a cor enegrecida do solo, a das telhas, 
que nao sao menos obscuras, o verde escuro das laranjeiras e 
dos cafeeiros, muito comuns nos jardins, um ceu quase sempre 
nublado e a esterilidade dos morros sem constru<_.'6es transmitem 
a paisa gem urn aspecto sombrio e melanc6lico. 1% 

Apesar da irregularidade do sftio, o viajante se mostrou mais 
sensivd ao charme do Arraial do Tijuco: 

Os jardins do Tijuco pareceram-me, em gcral, mais bern cuidados 
do que os que vi em Olltros lugarcs; contudo, nao sao dispostos 
com ordem e simetria. i\·lesmo assim, pontos de vista muito agra
daveis resultam dessc amJlgama de jardins e casas agrupadas de 
diferentes maneiras, e dispostas sobre um plano inclinado (. .. ); 
e nao saberia descrever o efeito sedutor produzido na paisagem, 
pelo contraste entre o verde tao fresco dos jardins com as cores 
dos telhados das casas, e sobretudo com os tons adnzemados e 
austeros dos vales e montanhas circundames. 1 9~ 

Na realidade, o car3.ter destas descri~Oes variava segundo 0 

ponto de vista do qual os niicleos urbanos eram observados: eli
versos arraiais e vilas que, de Ionge, pareciam "belos". "de vista 
agrad3.vcl" ou ''pitorescos" aos viajantes, de pcito na~ apresen~ 
tavam ''·nada de nota vel". Ap6s visitar urn pequcno arraia! pcrto 
de Bambui, Pohl relatouo 

Tn~s leguas adiante, sobre uma colina, acha~se o Arraial de sao 
Pedro de Alcantara. Meu pessoal descreveu este vilarejo como 
um eldorado. Alias, a dist3.ncia, com sua pequena igreja afastacla, 
parece muito pitoresco; mas o interior n3.o corresponde absolu~ 
tameme a esta primeirJ impressao. 198 

:No interior das cidades, o "olhar pitoresco" destes europeus, 
muitas vezes, era substitufdo pelo olhar objetivo, racional e prag~ 

matico do "homem de gosto mais geral", como diria Gilpin. Os 
via jantes eram, entao, levados a produzir descris;:Oes dos nU.deos 
urbanos compad.veis as que encontramos nas "mem6rias" dos 
funcion3.rios regios e eruditos locais, fornecendo dados geogr3.
ficos, demogr3.ficos e econ6micos, criticando o sitio, a falta de 
regularidade e de simetria dos tra<;ados, a implanta<;ao dos edifi
cios - ou, ao contrario, descobrindo algumas qualidades nestes 

espa<;os urbanos. Eo caso do trecho abaixo, no qual Saint-Hilaire 
descreve o Arraial de Forrnigas (atual Montes Claros)o 



Esse arraial ( ... ) e, certamente, urn dos mais bonitos que ji vi na 
provincia de I'vlinas (. .. ).A maioria das casas estao construfdas em 
torno de uma pra<;a regular que forma urn quadrado alongado e, 
pelo seu tamanho, seria digna das maiores cidades. Essa praya, 
sendo aberta do lado pelo qual se chega quando partimos do 
Tijuco ou da Vila do Principe, s6 tern, por consequCncia, tres 
faces, faltando-lhe uma das menores. A igreja situa-se ao fundo 
da praya, bern prOxima aos dois lados que dispOem de constru
yOes; porCm, infelizmente e\a nao corrcsponcle ao meio desse 
lado, sendo urn pouco oblfqua, o que prejudica a regularidade 
do conjunto. Alem da pra<;a da qual falei, ha, ainda, em Formigas, 
algumas ruas paralelas a dois dos lados da pra<;a. 199 

Em Mariana, a visao longinqua cia igreja de Sao Pedro entu
siasmara o viajante, deviclo ao seu aspecto de "rufna". Em vis ita a 
grande pra<;a de Vila Rica, pelo contrario, Saint-Hilaire decepcio
nou-se como fato de que o prCdio da c;lmara estivesse inacabado, 
e criticou a in1plantar;ao assimCtrica do rnesmo: 

( . ,) essa pra<;a forma urn quadrado alongado, pouco regular, 
na qual o paldcio ocupa urn dos lados estreitos. Diantc desse 
ecliffcio, estd a Casa da Clmara, ediffcio de assaz born gosto, ao 
qual se tern acesso por uma escadaria, e que e coroado por uma 
balaustrada a italiana. E lamentavel que tal ediffcio nao tenha 
sido finalizado, e que nao tenha sido construfclo exatamente 
diante do palicio. 200 

Alem da cidade episcopal, e dentro da mesma 6tica, Saint
-Hilaire descrevcu minuciosamente o tras;:ado e aspectos rnais 
objctivos e pragn1Jticos de divcrsas vilas e arraiais que visitou. 
Foi o caso da Vila de Barbaccna, cntao recCm-criada: 

.. ) construida sobre o cume de duas colinas alongadas, uma 
cias quais termina perpendicularmente no meio da outra. Sua 
forma C aproximadamcnte a de urn T e cla conta com duas ruas 
principals, alinhadas e bastante largas; uma dclas e inteiramente 
pavimentada, cas outras s6 o sAo diante da•) casas. 201 

Infatig3.vei, Saint-Hilaire interessava-se pelos mfnimos deta
lhes das paisagens observadas. Alem disso, ele declicou muitas 
linhas a pequenos arraiais que haviam sido ignorados por outros 
viajantes, que os consideraram "insignificantes", e mesn1o pelos 

funcionirios regios. Para ele, as vilas e os arraiais acrescentavam 
"variedade a paisagetn" e eram, as vezes, comparados a "misis" 
em n1eio a imensidao de terras quase desertas que atravessara 
em v::irios de seus itineririos mineiros. A posi~ao e as formas 
inesperadas destes nUcleos de povoamento pareciatn ainda mais 
atraentes "aos olhos do viajante" devido ao "tedio" que experi
mentara durante varios dias. 202 

As passagens do relato cle Saint-Hilaire que tratam dos ele
mentos concretos das povoa~Oes - o sftio, a forrna do tra~ado, 
a implanta(:ao dos edificios - denotam um olhar mais "prosaico" 
sobre as paisagens urbanas mineiras, compar3.vel ao que vemos 
nos textos de Jose Joao Teixeira Coelho e Jose Joaquim cia Rocha. 
Porem, devemos lembrar que, apesar do carater pragmatico de 
sua obra, este Ultimo se interessou pela riqueza arquitet6nica 
das igrejas, o que indica uma valoriza,ao de aspectos ligados a 
cultura urbana da sociedade mineira que inexiste nos escritos de 
Teixeira Coelho, para quem tais assuntos nao tinham nenhuma 
in1port8.ncia. 

0 "car:lter particular'' da.s paisagens 1nineiras, evocado por 
Saint-Hilaire, s6 era visivd para os que tinham uma ligar;ao afetiva 
com a colOnia ou para os que haviam aprendido a ver o mundo 
com "olhos de pintor" - ou de pacta. As cicatrizes dcixadas pela 
minera,ao, a forma "pitoresca" pela qual as pequenas povoa,oes 
de Minas galgavatn os morros e fundiam-se com o conjunto da 
paisagem e o exotismo cia vegeta(:ao brasileira sao, sem d(rvida, 
os aspectos que mereceram as descri~Oes mais entusiasmadas 
dos viajantes estrangeiros e as piginas mais inspiradas do luso
-brasileiro Diogo Pereira de Vasconcellos. 

Se a finalidade dos escritos deste jurista era praticam.ente a 
mcsma das disserta<;Ocs de Tei.xeira Coelho e de Rocha, nao 
se pocle csqueccr que duas decadas separan1 Vasconcellos dos 
outros memorialistas. Ainda que as paisagens naturais e urbana:, 
de Minas nao tivesscm sofrido grandes alteras;:Oes durante este 
CUrtO intervale, no infcio do seculo XJX, alguns espfritos escla
recidos cla col6nia ja se tinham impregnado de uma percep~ao 
e de uma sensibilidade particular em relas;:ao a natureza e aos 
artefatos humanos. Sao estes novos sentimentos que transparecem 
nas descri(:6es de Diogo de Vasconcellos e, sobretudo, nas de 
Auguste de Saint-Hilaire. 



0 olhar dos viajantes sobre os espa~os urbanos vario11 ,-,. 
fun<;ilo do ponto de visada: os mesmos objetos nao tinh:tlll 
mesmo estatuto quando examinados do interior ou do exteri< lt 1 1.v 

povoay6es. Assim, as vilas e os arraiais que, de longe
1 

pan·t l,lk 

''belos'' e "pitorescos" podiam se revelar banais ou dem:t~l.l• L 

"irregulares'' quando examinados de perto; a tusticidade, o a~p~ -~ 1 • 

inacabador a irregularidade e a assimetria eram caracteri~t 1, ' 

que con1punham be las representa~6es pict()ricas, mas qtw 11.1-

convinha1n a paisagens urbanas "reais" .203 

Somente ao cabo de muitas decadas e que estas fotttl.;· 
urbanas, tao singulares, comcyariam a ser rcalmente apreci:J1I.l 
Como e sabido, foi a partir do infcio clo seculo XX que o, .If,,, 
de artistas c intelectlt~-ii.S l)rasileiros feL surgir uma ~ov:4 mvt1t.d 

dade, a q~tal culminaria cmn o processo de momJmentaliz:t~ .I· 
de "co_0:s_agra~J.o patrimonial"201 dos conjuntos arq~titettmi\-1 ,. 
paisagfsticos herdados da epoca colonial. 
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