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Mar tim Velho Bar reto foi um entre os mui tos mer ca do res que fi ze ram
da vila de Viana da Foz do Lima um eixo co mer cial im por tante nas li‐ 
ga ções do reino com o Bra sil e o norte da Eu ropa 1. Vá rios as pe tos, no
en tanto, o tor nam es pe cial: as suas com pe tên cias em ma té ria fi nan‐ 
ceira e a sua ati vi dade cre di tí cia fazem dele um ban queiro, tanto mais
que o seu livro de con tas so bre vi veu até aos nos sos dias, o que cons‐ 
ti tui caso raro entre os fun dos ar qui vís ti cos por tu gue ses. Neste ar‐ 
tigo, revisita- se esta fonte en quanto con junto de sa be res trans mis sí‐ 
veis, mas tam bém a con vi vên cia mul ti ge ra ci o nal da fa mí lia de Mar tim
Velho Bar reto com a Amé rica Por tu guesa. Ao acu mu lar ex pe ri ên cias
ao longo de vá rias ge ra ções, jun tou um con junto de sa be res que se
man ti ve ram cons tan tes na his tó ria da vila de Viana e cons ti tui um
exem plo do que podia ser uma tra je tó ria fa mi liar de mer ca do res
dessa cen tú ria, bem como dos seus mem bros con si de ra dos in di vi du‐ 
al mente.
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Entre Viana da Foz do Lima e o
Bra sil: per cur sos fa mi li a res
O an te pas sado mais re moto de Mar tim Velho Bar reto que con se gui‐ 
mos ras trear com se gu rança foi João Velho (c. 1475), ca sado com Le o‐ 
nor Gomes Bar reto, de vendo a união dos dois ape li dos re mon tar a
este ca sa mento. Era es cu deiro do duque de Bra gança, e a sua per‐ 
tença às eli tes lo cais de Viana é in ques ti o ná vel: fi gura como tendo
sido an fi trião do rei D. Ma nuel em 1502 quando este pas sou pela vila
em di re ção a San ti ago de Com pos tela 2.

2

João Velho foi sexto avô de Mar tim Velho Bar reto e a fa mí lia tinha- se
na tu ral mente ex pan dido ao longo des sas seis ge ra ções. En con tra mos
tri ne tos do pri meiro entre os fa zen dei ros e se nho res de en ge nho de
Per nam buco na dé cada de no venta do sé culo XVI, gra ças aos pro ces‐ 
sos do Santo Ofí cio: o fa zen deiro Ál varo Velho Bar reto e Luís do Rego
Bar ros, se nhor de en ge nho 3. O pri meiro era dado no pro cesso como
ca sado, cristão- velho, na tu ral de Viana, de 47 anos à data do pro cesso
in qui si to rial e mo rando na Vár zea de Ca pi ba ribe (Re cife) 4. Já Luís do
Rego Bar ros fi gura igual mente como cristão- velho, ca sado, tendo 41
anos em 1595, igual mente nas cido em Viana. O seu en ge nho situava- 
se em Ma ci apé, tam bém na ca pi ta nia de Per nam buco 5. Estes dois ho‐ 
mens ti nham entre os seus an te pas sa dos, tal como Mar tim Velho Bar‐ 
reto, o casal for mado por João Velho e Le o nor Gomes Bar reto an te ri‐ 
or mente men ci o nado.

3

Há ainda outra li ga ção fa mi liar plau sí vel entre Viana e o Bra sil, na
pes soa de João Pais Velho Bar reto, vi a nense re fe rido por Evaldo Ca‐ 
bral de Mello como tendo emi grado para Per nam buco em 1557, onde
fun dou nu me ro sos en ge nhos, cons ti tuindo uma das prin ci pais for tu‐ 
nas lo cais. No en tanto não a con se gui mos com pro var, uma vez que as
ge ne a lo gias de um e de outro lado do Atlân tico não coin ci dem 6. Em
todo o caso, os ape li dos « Rego », « Bar ros », ou « Pais » en con tram-
se mui tas vezes nesta fa mí lia, a par do nome de ba tismo « João 7 ».

4

Na ge ra ção de Mar tim Velho Bar reto a li ga ção ao Bra sil cor ria pelo
menos desde os seus tri sa vós, e não es panta que a Amé rica Por tu‐ 
guesa seja ubí qua no seu livro de con tas. Con tac tos con ti nu a dos que
per mi tiam trans mi tir sa be res de ge ra ção em ge ra ção, trans for mando
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a vila de Viana num dos prin ci pais en tre pos tos co mer ci ais do açú car
e do ta baco no Reino. Era por essa al tura uma vila prós pera, cos mo‐ 
po lita, com uma co mu ni dade de mer ca do res es tran gei ros re si den tes
e ca sa dos com vi a nen ses 8. Man ti nha li ga ções re gu la res com os ar qui‐ 
pé la gos atlân ti cos (Ca ná rias in clu sive), com vá rios por tos da costa
bra si leira, e ci da des do Norte da Eu ropa.

Os Velho Bar reto ti nham tam bém ex tra va sado a vila de Viana no que
res peita às suas ali an ças ma tri mo ni ais. A avó pa terna de Mar tim
Velho Bar reto, Mar ga rida de Oli veira (ca sada com Rui Velho Bar reto),
pro vi nha de uma fa mí lia « das prin ci pais da terra » de Aveiro, outro
im por tante porto de mar, o que é sin to má tico do âm bito ge o grá fico
alar gado em que a fa mí lia Velho Bar reto se movia. En con tra re mos
esta li ga ção a Aveiro num irmão do pró prio Mar tim, João Velho Bar‐ 
reto, tam bém ca sado com uma avei rense, a pre fi gu rar ali an ças re cor‐ 
ren tes, jus ti fi ca das pela co mu nhão de in te res ses entre as duas vilas
no que res peita ao co mér cio ma rí timo.

6

O pai de Mar tim, An tó nio Velho Bar reto, foi ve re a dor e capitão- mor
de Viana, tendo mor rido em Ma drid em 1632, então corte régia, morte
de que o livro de con tas do filho dá conta 9. Exer ceu o cargo de Pro‐ 
ve dor dos Di nhei ros do Con su lado das Al fân de gas de Viana, Ca mi nha,
Bu ar cos e Es po sende. A ava liar pela muito subs tan cial soma de mais
de 23 con tos per ten cen tes à Coroa de que os seus her dei ros deram
conta em 1641, era homem da con fi ança desta 10. O de sa pa re ci mento
do pai faria tam bém com que Mar tim as su misse os de ve res de chefe
de fa mí lia para com os ir mãos, como ve re mos em se guida.

7

To mando conta dos ir mãos
O livro de con tas de Mar tim Velho Bar reto apre senta uma mis tura de
ne gó cios e des pe sas de ín dole fa mi liar, que seria comum na época a
re gis tos deste tipo. Per mite, por exem plo, co nhe cer al guns gas tos
efe tu a dos com os seus ir mãos, para além das já re fe ri das des pe sas fú‐ 
ne bres com a morte do pai.

8

João Velho Bar reto fre quen ta ria câ no nes no co lé gio de S. Paulo na
Uni ver si dade de Coim bra ao longo de 13 anos (!), e mais tarde che ga‐ 
ria a chanceler- mor do Reino 11. En quanto es tu dante, foi ob jeto de
gas tos re gu la res com es ta dia, e envio de ar ti gos vá rios (me sa das,
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arcas com coi sas, te ci dos, malas, co xins). Como se disse, viria a casar
com uma se nhora de Aveiro e vivia em Lis boa quando fez tes ta mento
em 1679 12.

Outro irmão, Iná cio do Rego Bar reto, ape sar de ter es tado em Coim‐ 
bra com o irmão João no iní cio da dé cada de trinta, se gui ria a car reira
mi li tar. Já Fi lipe IV (III de Por tu gal) tinha re com pen sado o irmão Iná‐ 
cio pouco antes da re volta de de zem bro de 1640 por ter sido dos pri‐ 
mei ros a acu dir a um ata que de « tur cos » a Viana. Mas seria logo no‐ 
me ado go ver na dor do Pará em ja neiro do ano se guinte, cargo que
con ser vou por um se gundo man dato 13. Sa be mos que em 1642 en viou
ao irmão Mar tim duas cai xas de açú car a par tir desta ca pi ta nia 14. Já
Pêro do Rego Bar reto, mais novo, se gui ria para a Índia em 1639, onde
foi go ver na dor de Timor e Cran ga nor, e pa rece ter ca sado por lá; as
des pe sas na pre pa ra ção da vi a gem – teria vi a jado numa leva de sol da‐ 
dos - também foram cus te a das por Mar tim 15.

10

Es ta mos pe rante uma diás pora fa mi liar mas cu lina, comum a pe que‐ 
nas no bre zas de pro vín cia, acom pa nhada mui tas vezes pelo en clau su‐ 
ra mento das mu lhe res em con ven tos. Neste caso, havia ape nas uma
irmã, Mar ga rida de São Mar ti nho, que foi freira no mos teiro de S.
Bento de Viana. Não se en con tra re fe rên cia à sua pro fis são re li gi osa
no livro de con tas do irmão, pelo que esta terá tal vez ocor rido antes
ou de pois do pe ríodo a que a sua es crita se re porta. Mas nem por isso
Mar tim Velho Bar reto dei xou de re gis tar des pe sas com Mar ga rida,
como 7.5 cô va dos de baeta aca be lada para um ves tido 16.

11

No breza da terra
Ape sar de es po rá di cas ca te go ri za ções de mem bros de vá rios ramos
desta fa mí lia como « fi dal gos », nada nos per mite pen sar que o seu
es ta tuto, pelo menos na ge ra ção de Mar tim Velho, ul tra pas sasse a
con di ção nobre. De facto, as pro van ças dadas no pro cesso de ba cha‐ 
rel de seu irmão João Velho Bar reto em 1646, dão a sua fa mí lia pa‐ 
terna como in se rida entre os « prin ci pais da terra », fa zendo parte da
« gente da ve re a ção », ou vi vendo à « lei da no breza ». Me lhor ainda:
João Velho Bar reto era dado por « cris tão velho sem raça de cris tão
novo mu lato e sabe que não tem fama disso nem de ofí cio me câ nico
antes sabe que são de uma parte e de outra são lim pos e dos prin ci‐ 
pais ho mens no bres desta vila [Aveiro] e de Viana 17 ». Ex ce tu ando al ‐

12



Mapeando saberes em circulação: ligações familiares e comércio transatlântico no livro de contas de
Martim Velho Barreto (Viana da Foz do Lima, 1633-1642)

gu mas re fe rên cias a seu irmão Iná cio do Rego Bar reto como fi dalgo e
ca va leiro da ordem de Avis, em ne nhum do cu mento a fa mí lia apa rece
como fi dalga na ge ra ção de Mar tim Velho Bar reto. Mas são sem pre
dados como muito ricos e abas ta dos, o que a posse de vá rias quin tas
nas zonas ru rais da re gião e pré dios na vila de Viana con firma (in‐
cluindo a casa de ci dade da fa mí lia, ainda hoje exis tente) 18.

A pros pe ri dade da fa mí lia nu clear de Mar tim Velho Bar reto con ti nuou
sem per cal ços de pois da Res tau ra ção. Se já du rante a União Di nás tica
a fa mí lia mos trava al guma li ga ção à Coroa, esta reforçou- se com o
apoio à causa de D. João IV. Mar tim par ti ci pou com en tu si asmo na
de fesa da pro vín cia de Entre Douro e Minho. Ficou res pon sá vel pela
ve do ria geral da gente de guerra, sendo uma das suas fun ções a de
tor nar « de fen sí veis » as for ta le zas da re gião (pra ças de Vila Nova de
Cer veira, Va lença, Sal va terra, Mon ção, Mel gaço e cas telo de Cas tro
La bo reiro). Eram suas obri ga ções vi si tar as pra ças e ver como se ar re‐ 
ca dava a fa zenda do rei, o que con firma a uti li dade das com pe tên cias
mer can tis para as fi nan ças ré gias, so bre tudo em tem pos de guerra 19.

13

Iná cio, como vimos, foi go ver na dor da ca pi ta nia do Pará por seis
anos. No en tanto, tal vez o me lhor su ce dido dos ir mãos pela sua pro‐ 
xi mi dade à Coroa tenha sido o já re fe rido João Velho Bar reto, que
che ga ria a chanceler- mor do Reino, tendo ins ti tuído uma ca pela no
con vento de Santo An tó nio dos Ca pu chos em Lis boa 20.

14

A dis per são ge o grá fica e ocu pa ci o nal le va ria al guns mem bros da fa‐ 
mí lia a es va ne cer a li ga ção a Viana. João, como dis se mos, tinha ca‐ 
sado com uma se nhora de Aveiro, e quando mor reu sem fi lhos em
Lis boa pra ti ca mente não re fe riu pa ren tes de Viana 21. Compreende- 
se: o le gado subs tan cial que dei xou à Mi se ri cór dia de Aveiro fazia
parte dos bens imó veis pro ve ni en tes do pa tri mó nio fa mi liar da mu‐ 
lher. Em con tra par tida, con ti nu ava unido ao Bra sil atra vés da fa mí lia
da so bri nha, Inês Fran cisca Co e lho, ca sada com um ele mento dos Al‐ 
bu quer que Co e lho, por esses anos uma im por tante di nas tia da ad mi‐ 
nis tra ção co lo nial. João Velho Bar reto de sig nou esta so bri nha como
sua her deira, em razão do qual seu ma rido, An tó nio Al bu quer que Co‐ 
e lho de Car va lho, « o Velho », viria a re cla mar a he rança da mu lher 22.

15

Mar tim Velho Bar reto e os ir mãos acu sam a di ver si fi ca ção de ramos
de ati vi dade pró pria de uma fa mí lia de elite de pro vín cia em fase de
ex pan são e se di men ta ção no cen tro: par ti ci pa ção no exér cito em
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tempo de guerra, frequên cia da uni ver si dade e sub se quente ocu pa‐ 
ção de car gos na ma gis tra tura, a par da con ti nu a ção de ati vi da des
co mer ci ais e fi nan cei ras. Houve tam bém fa mi li a res do Santo Ofí cio
entre os mem bros desta fa mí lia 23. Uma pros pe ri dade em grande me‐ 
dida de vida à sua con for mi dade com os cri té rios de dis cri mi na ção vi‐ 
gen tes no sé culo XVII, que fa vo re ciam as fa mí lias cristãs- velhas e sem
me câ nica, ou pelo menos aque las em grado de obter (e cer ti fi car) a
sua pu reza de san gue e a no breza das ocu pa ções de sem pe nha das 24.
Essas ca rac te rís ti cas aju dam a ex pli car o su cesso in di vi dual de mui tos
mem bros da fa mí lia, que po diam par ti ci par nas ve re a ções mu ni ci pais
das vilas onde re si diam (no caso ver tente Viana e Aveiro), e/ou fre‐ 
quen tar a Uni ver si dade de Coim bra. Já na Amé rica Por tu guesa, as
con for mi da des de al guns mem bros da fa mí lia com os pa drões vi gen‐ 
tes não iam tão longe: vá rios ca sa men tos com mu lhe res cristãs- novas
e as acu sa ções de he re sia antes re fe ri das, a que se acres centa outra
de so do mia 25.

A pros pe ri dade da fa mí lia, con tudo, era tam bém o re sul tado de sa be‐ 
res di ver si fi ca dos, que lhe con fe riam ex pe ri ên cia em di ver sos ramos
de ati vi dade. Havia vá rias ge ra ções de con tac tos su ces si vos com a
Amé rica por tu guesa, pro va vel mente man tida pelo facto de os pa ren‐ 
tes fa zen dei ros e se nho res de en ge nho pre fe ri rem en ca mi nhar os
seus açú ca res e ta baco para o porto de Viana. Mar tim Velho Bar reto
foi um entre vá rios mem bros da fa mí lia que exer ce ram a ati vi dade
mer can til –su ce deu a seu pai-, a que pa rece ter jun tado as suas com‐ 
pe tên cias fi nan cei ras en quanto ban queiro. Na sua ge ra ção, ele e os
seus ir mãos jun ta vam ati vi da des que pres su pu nham ou tros sa be res,
tais como o di reito e a guerra. Para além da ex pe ri ên cia em ma té ria
de co mér cio in ter na ci o nal que cor ria na fa mí lia, juntar- lhes-ia o cos‐ 
mo po li tismo de um homem ha bi tu ado a lidar com pes soas de di fe‐ 
ren tes lín guas e cul tu ras. E tam bém re li giões  : o seu livro de con tas
de mons tra que mui tos dos seus par cei ros de ne gó cio eram ju deus e
cristãos- novos; quanto aos in gle ses, fran ce ses e ale mães, entre eles
ha ve ria tal vez cren tes das di ver sas igre jas pro tes tan tes, desde as lu‐ 
te ra nas às re for ma das 26.

17

Para Mar tim Velho Bar reto, no en tanto, as coi sas não cor re riam bem
no se gui mento da res tau ra ção da in de pen dên cia por tu guesa. Pa ra do‐ 
xal mente, a sua as cen são po lí tica revelar- se-ia fatal, ao ser no me ado
pelo rei em 1649 para vedor geral da Fa zenda do Es tado da Índia por
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seis anos, no que teria cons ti tuído, como al guma pro ba bi li dade, uma
re com pensa pelos ser vi ços pres ta dos 27. A sua es ta dia em Goa trazer- 
lhe-ia mui tos dis sa bo res. O cargo revelou- se me lin droso por que
pres su pu nha co lo car ordem nas fi nan ças do Es tado, muito vul ne rá‐ 
veis à cor rup ção de ne go ci an tes e ofi ci ais ré gios. Mar tim Velho Bar‐ 
reto viria a ser acu sado de cor rup ção, tal vez in jus ta mente, numa que‐ 
rela que as su miu con tor nos muito pes so ais entre ele e D. Fran cisco
de Lima. Em causa es ta vam or dens para re ti rar di nheiro dos co fres do
Es tado da Índia para ad qui rir ca nela em Cei lão, que Mar tim Velho
tinha or de nado a con tra gosto, sendo em se guida acu sado de ter abu‐ 
sado do seu poder. Ape sar de con tar com o apoio da Coroa, a quem
che ga vam quei xas de D. Fran cisco de Lima, uma ca bala de in te res ses
lo cais manteve- o preso du rante três anos, para o que con tri buiu cer‐ 
ta mente a distância- tempo entre Lis boa e Goa. Tal como Mar tim, D.
Fran cisco pro vi nha das fa mí lias de elite do Alto Minho, mas o seu es‐ 
ta tuto de fi dalgo era su pe rior. Além do tra ta mento de « Dom », que
não en con tra mos em ne nhum dos Velho Bar reto, o tí tulo de vis con‐ 
des de Vila Nova de Cer veira cor ria em pa ren tes seus. Não obs tante,
D. Fran cisco fazia parte do nu me roso grupo de fi lhos se gun dos for ça‐ 
dos a bus car for tuna nos ter ri tó rios da ex pan são 28.

Era im pos sí vel fa mí lias de elite pro ve ni en tes de zonas tão pró xi mas
ignorarem- se, e é pro vá vel que Mar tim e D. Fran cisco se co nhe ces‐ 
sem pes so al mente antes de se en con tra rem em Goa. Será que os dois
trans fe ri ram para o Ori ente ten sões so ci ais já exis ten tes nas suas ter‐ 
ras de ori gem ? Mar tim Velho Bar reto foi o elo fraco nesta con tenda :
já de pois de ili bado em pre en de ria a vi a gem de re gresso a Por tu gal,
mas mor reu em Mo çam bi que em 1667. D. Fran cisco de Lima seria
preso à che gada a Lis boa, mas redimir- se-ia ao dei xar uma vasta he‐ 
rança para con ver ter em dotes de ca sa mento a con ce der pelas mi se‐ 
ri cór dias de Lis boa e de Ponte de Lima 29.

19

Não obs tante a li ga ção de Mar tim e de ou tros mem bros da fa mí lia ao
Ori ente, mais cir cuns tan cial do que re gu lar, a Amé rica por tu guesa
manter- se-ia uma re fe rên cia per ma nente para os Velho Bar reto, que
para lá en ca mi nha vam al guns mem bros da sua fa mí lia, so bre tudo
quando se en con tra vam em di fi cul da des. Cerca de onze anos de pois
da morte de Mar tim Velho, outro ne go ci ante vi a nense, Afonso Lopes
Ortiz, in ter ce de ria a favor de Ma nuel do Rego Bar reto, filho na tu ral
do pri meiro. Numa carta de 1679 di ri gida a Simão Fer reira da Silva,

20
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ad mi nis tra dor de en ge nhos e mer ca dor na Pa raíba, pedia que este
fosse co lo cado numa ca pe la nia de en ge nho então vaga. Ale gava que a
morte do pai dei xara «  suas coi sas de sor de na das e seus fi lhos sem
pão 30 ».

A ge ra ção de Mar tim Velho Bar reto pa rece não obs tante con subs tan‐ 
ciar um pro gres sivo dis tan ci a mento deste ramo da fa mí lia face à vila
de Viana de Lima. É o mo mento em que os seus mem bros pa re cem
aban do nar a vila e dispersar- se por ou tros lu ga res, con ti nu ando uma
tra di ção que re mon tava à se gunda me tade do sé culo XVI. A pró pria
so bre vi vên cia do seu livro de con tas pa rece in di car um ponto final
numa car reira de mer ca dor, mais do que um mo mento num per curso
con ti nu ado. De facto, supõe- se que Mar tim Velho Bar reto tenha in‐ 
ter rom pido os seus ne gó cios, ou dei xado de se ocu par deles pes so al‐ 
mente. Pri meiro pela guerra da Res tau ra ção onde teve a seu cargo a
lo gís tica fi nan ceira da de fesa da pro vín cia a par tir do final de 1641,
de pois como vedor da fa zenda do Es tado da Índia. Será que al guém
con ti nuou a usar o seu livro de con tas? Sa be mos que não está es crito
a ou tras mãos, pelo que pode nem ter sido usado pos te ri or mente...

21

O facto de os seus pa péis se en con tra rem reu ni dos num ar quivo pró‐ 
prio, de na tu reza fa mi liar, que en tre tanto foi in cor po rado no ar quivo
da Mi se ri cór dia de Viana – não se sa bendo por que razão – leva a
pen sar que houve in te resse em conservá- los. O facto de entre eles se
en con tra rem có pias dos do cu men tos ofi ci ais sobre a con tenda entre
ele e D. Fran cisco de Lima deixa a ideia de que al guém da fa mí lia pug‐ 
nou por lutar pela honra que ele teria per dido em ter ras do Ori ente 31.
Nesse caso, o livro de con tas ser vi ria tam bém o pro pó sito de de‐ 
mons trar a pro bi dade de Mar tim en quanto ne go ci ante cum pri dor dos
seus com pro mis sos e cau te loso na sua es crita. Ou seja, de res tau rar a
sua re pu ta ção que uma com pli cada con tenda teria aba lado. Num
con texto local, uma vez que os dois li ti gan tes eram de ter ras vi zi nhas,
seria da má xima im por tân cia lim par o nome de Mar tim Velho Bar reto
e poder comprová- lo atra vés de do cu men tos. Uns, os re la ti vos à con‐ 
tenda, por que o ili ba vam face a D. Fran cisco; ou tros, como o livro de
con tas, por que com pro va vam a sua honra en quanto chefe de fa mí lia e
ne go ci ante. Impunha- se a ne ces si dade de con tar a his tó ria atra vés de
do cu men tos ofi ci ais, trans pondo para Viana acon te ci men tos ocor ri‐ 
dos em ter ras dis tan tes, a anos de vi a gem da vila.
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O livro de con tas de Mar tim
Velho Bar reto
Antes de che gar a seu úl timo des tino, nos ar qui vos de uma ins ti tui ção
que reu nia e pre ser vava um ver da deiro ma nan cial es tra té gico de in‐ 
for ma ções sobre re la ções mer can tis e fi nan cei ras no Im pé rio Por tu‐ 
guês, o livro teve pro va vel mente uma tra je tó ria de vida útil e cir cu la‐ 
ção junto ao ne go ci ante e seus co la bo ra do res e pa ren tes, quanto mais
não seja nos anos a que se re porta. Como um mapa entre car tó gra fos,
ele era capaz de re gis tar e co mu ni car acerca de um de ter mi nado es‐ 
paço, com suas rotas, ca mi nhos e in ter li ga ções. O pa ra lelo entre car‐ 
to gra fia e li vros de con tas na pri meira mo der ni dade pode ser de fato
bas tante rico. Po de mos dizer que ambos per ten cem a um uni verso
que ar ti cu lava o « mer ca dor se den tá rio », su ge rido ini ci al mente por
Nor man Gras, às « na ções tran sa tlân ti cas » iden ti fi ca das por Da vi ken
Studnicki- Gizbert e aos de mais ope ra dos re si den tes em pon tos di‐ 
ver sos do im pé rio por tu guês 32. Ambos per ten cem ao uni verso
comum desse « mundo em mo vi mento » de dis per são e mo bi li dade
de pes soas, mer ca do rias e ca pi tais da pri meira mo der ni dade, como
de no mi nou A. J. R. Russell- Wood 33. Assim como um mapa, o livro de
con tas pos suía sua es tru tura, seus sím bo los e sig nos cuja fun ção era
ori en tar o mer ca dor e fi nan ceiro e seu grupo para que estes pu des‐ 
sem se mo vi men tar e re cons ti tuir a par tir de seus in dí cios um uni‐ 
verso ma te rial e con creto, ci men tado por redes de in ter de pen dên cias
e obri ga ções, para re to mar as con si de ra ções de Studnicki- Gizbert 34.
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O livro de con tas de Mar tim Velho Bar reto pos sui al gu mas das ca rac‐ 
te rís ti cas co muns que en con tra mos em li vros de con tas do pe ríodo,
os cha ma dos « deve e há de haver », es pe ci al mente o re gisto duplo de
dé bito e cré dito 35. Po de mos ca rac te ri zar as ati vi da des de Velho Bar‐ 
reto, se guindo a su ges tão de Ma nuel Fer nan des Mo reira, como sendo
as de um mercador- banqueiro 36. Como alerta este autor, os ban quei‐ 
ros do pe ríodo atu a vam à dis tân cia por meio de le tras sim ples ou le‐ 
tras de câm bio, que mui tas vezes re pre sen ta vam em prés ti mos, com
juros do «  risco de mar  », em torno de 150%, ou juros e in te res ses
sim ples, que ge ral mente não ul tra pas sa vam os 6 e ¼ % per mi ti dos
pela le gis la ção 37. Sua ati vi dade tinha muita pro xi mi dade com as dos
de mais mer ca do res, que atu a vam em rede por meio de car tas de cré ‐
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dito e or dens de car re ga ção 38. O livro de con tas fazia parte dos ins‐ 
tru men tos ne ces sá rios para atuar nesse am bi ente mer can til e fi nan‐ 
ceiro, que con tava ainda com co pi a do res dos do cu men tos en vi a dos,
pasta de car tas re ce bi das, fa tu ras, le tras, pas tas com do cu men tos pú‐ 
bli cos e do cu men tos no ta ri ais 39.

A es crita de se me lhan tes li vros tinha como ob je tivo não só o re gisto
das con tas do ne go ci ante, com seus de ve do res e cre do res, como
tam bém o acesso à in for ma ção e a sua con sulta de ma neira a fa ci li tar
o ma pe a mento ge o grá fico e tem po ral dos in ves ti men tos do mesmo
ne go ci ante. Outra ques tão que nos pa rece im por tante na es crita des‐ 
ses li vros de con tas é o seu ca rá ter de ins tru mento co le tivo, ou ao
menos fa mi liar, que de ve ria ori en tar não so mente aquele que es creve
as suas con tas ou as manda re gis tar, bem como fa mi li a res e even tu ais
co la bo ra do res (in di vi du ais ou ins ti tu ci o nais) que de ve riam con se guir
com pre en der aque les dados e pos si vel mente atuar nos ne gó cios a
par tir des ses re gis tos, tanto du rante a vida quanto após o fa le ci mento
do ne go ci ante 40. Quais são os ele men tos que es tru tu ra vam esse dis‐ 
curso e que pos si bi li ta vam o ma pe a mento das in for ma ções de ma‐ 
neira que man ti ves sem a li ga ção com as ope ra ções con cre tas dos ne‐ 
go ci an tes ?

25

Para or ga ni zar a con sulta, os re gis tos eram iden ti fi ca dos pelo nome
do cor res pon dente, aquele in di ví duo com o qual o ne go ci ante tinha
con tas 41. Esse in di ví duo re pre sen tava a ca beça de uma rede de cré‐ 
dito e cir cu la ção de mer ca do rias que se des do brava em cír cu los con‐ 
cên tri cos. Em al guns casos foram acres cen ta dos qua li fi ca ti vos aos
nomes, como Fran cisco Homem iden ti fi cado como « ca va leiro do há‐ 
bito de cristo » ou Fran cisco Co e lho de Car va lho « go ver na dor » (da
ca pi ta nia do Ma ra nhão) 42. Se gundo o le van ta mento de Ma nuel Fer‐ 
nan des Mo reira, Velho Bar reto con tava com 32 cor res pon den tes em
seu livro de con tas, dis tri buí dos pela Pe nín sula Ibé rica, norte da Eu‐ 
ropa, Ilha da Ma deira e re giões do Es tado do Bra sil e da ca pi ta nia do
Ma ra nhão 43. Nor mal mente, na folha do lado es querdo do livro vinha
re gis tado o que o cor res pon dente devia e na folha da di reita aquilo
que o mesmo de ve ria re ce ber. Trata- se de uma conta cor rente que
even tu al mente era en cer rada, po dendo o seu in ters tí cio va riar, sendo
então re a berta, caso os cor res pon den tes man ti ves sem ne go ci a ções
no fu turo.
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No livro de Velho Bar reto o nome era se guido do local de re si dên cia
do cor res pon dente. O re fe ren cial do local de re si dên cia era de suma
im por tân cia tanto como iden ti fi ca dor do cor res pon dente quanto
como lo ca li za dor de sua po si ção no in te rior da rede do ne go ci ante. A
ar ti cu la ção do nome com o local fi xava no mi nal e ge o gra fi ca mente,
por tanto, o cor res pon dente no mapa das re la ções do ne go ci ante e
per mi tia que ou tros re cons truís sem esse mesmo mapa em caso de
ne ces si dade. Sendo assim, dois dos mais fre quen tes cor res pon den tes
de Velho Bar reto apa re cem res pe ti va mente como: «  o Sr. Jorge
Gomes Alemo de Lis boa » e « o Sr. Pedro Van sus te ren do Porto ».
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O re gisto da lo ca li dade de re si dên cia de seus cor res pon den tes apre‐ 
senta in for ma ções in te res san tes. Lis boa, Porto, Ruão, Aveiro, Ham‐ 
burgo, Calés e An tuér pia, por exem plo, apa re cem re fe ri das como ci‐ 
da des. Fun chal apa rece como « Fun chal na Ilha da Ma deira 44 ». A re‐ 
gião do Ma ra nhão, como «  ca pi ta nia do Ma ra nhão 45  », no caso das
con tas do go ver na dor Fran cisco Co e lho de Car va lho, ou como «  na
ci dade de São Luís do Ma ra nhão », no de Antô nio Fer ros, que apa rece
ainda si tu ado no livro como « vi zi nho desta vila [Viana] 46 ». Esta úl‐ 
tima re fe rên cia de mons tra in clu sive como as vilas ou re giões de pro‐ 
ce dên cia não eram to tal mente es que ci das na ge o gra fia dos ho mens
de ne gó cio, se guindo como mais um iden ti fi ca dor. Isto é, era im por‐ 
tante re gis tar os vi a nen ses, mesmo quando es ta vam em lo cais dis tan‐ 
tes no ul tra mar. O mesmo tipo de iden ti fi ca ção, « vi zi nho desta vila »
[Viana], surge na men ção de Ma nuel Fer nan des Bar bosa, « re si dente
na Bahia de Todos os San tos 47  ». Por fim, uma sim ples men ção de
«  mo ra dor do Rio de Ja neiro  » surge nos qua li fi ca ti vos de Antô nio
Bor ges. Essa é uma car to gra fia ela bo rada por meio de di fe ren tes es‐ 
ca las si mul tâ neas, cuja pri o ri dade é a lo ca li za ção ge o grá fica e re la ci o‐ 
nal dos in di ví duos.

28

Tanto na pá gina do « deve » quanto na do « há de haver » as li nhas se
ini ciam com a data da mo vi men ta ção da conta se guida dos va lo res. A
data e o valor cons ti tuíam im por tan tes mar ca do res da ne go ci a ção em
ques tão. Em se guida são in di ca dos os ins tru men tos que ha viam sido
uti li za dos (le tras, co nhe ci men tos, cré di tos, etc.) e um tipo de ope ra‐ 
ção (um car re ga mento, uma re messa) e os nomes dos de mais en vol vi‐ 
dos, que eram clas si fi ca dos quanto a sua atu a ção na quela tran sa ção
(fi a do res, cre do res, com pra do res ou re cep ta do res). O tempo era um
ele mento im por tante e de li cado da ope ra ção fi nan ceira e mer can til. A
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data aju dava a re gis tar a tran sa ção e mar cava ge ral mente um prazo
para re torno e pa ga men tos de in te resse 48.

No caso es pe cí fico dos re gis tos que en vol viam a cir cu la ção de mer ca‐ 
do rias no atlân tico e na Eu ropa, al gu mas ou tras in for ma ções eram
fun da men tais para a iden ti fi ca ção e mo ni to ra mento dos ne gó cios.
Quando se tra tava de re gis tar a mo vi men ta ção de car re ga ções, Velho
Bar reto iden ti fi cava sem pre o tipo de em bar ca ção (nau, navio, ca ra‐ 
vela ou pa ta cho), o nome ou in vo ca ção da em bar ca ção (São João Ba‐ 
tista, Nossa Se nhora da Ajuda, o Anjo da Guarda, entre ou tros) e por
fim o nome do mes tre do navio. Sendo assim, fi ca mos sa bendo, por
exem plo, que Jorge Gomes Alemo de Lis boa devia a Velho Bar reto, em
10 de junho de 1633, 106.069,00 réis « que tan tos im por tou a car re ga‐ 
ção que fiz por conta dos ditos para a Bahia no navio Nossa Se nhora
da Ajuda, mes tre Se bas tião Hen ri ques Tou ri nho, con sig nada ao dito
mes tre 49 ». O nome dos mes tres das em bar ca ções era o prin ci pal in‐ 
di ca tivo que per mi tia fazer o ras tre a mento das car re ga ções. Ainda
assim, po de mos notar que tanto os mes tres quanto os na vios ser viam
de norte para tra çar as rotas e pos suíam uma certa cons tân cia no
livro de con tas de Velho Bar reto. Os nomes dos mes tres em cru za‐ 
mento com o local de par tida ou des tino final das car re ga ções ga ran‐ 
tiam uma re la tiva es ta bi li dade no uni verso ar ris cado e di nâ mico da
cir cu la ção no oce ano Atlân tico.
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No caso dos mes tres de navio, é di fí cil ve ri fi car se todos eram vi a nen‐ 
ses ou ao menos vi zi nhos em Viana. Essa pa rece não ter sido uma in‐ 
for ma ção de re le vân cia nos re gis tos do nosso negociante- banqueiro.
No en tanto, cru zando os dados do livro de con tas com o le van ta‐ 
mento dos ma re an tes vi a nen ses feito por Fer nan des Mo reira, po de‐ 
mos en con trar, por exem plo, o caso de Ma nuel Al va res Mata Qua tro,
vi a nense, que serve como in di ca dor de uma dí vida que Pedro Van sus‐ 
te ren tinha com Velho Bar reto pelo ren di mento de uma caixa de açú‐ 
car que havia vindo da Bahia no navio do dito mes tre car re gado por
Ma nuel de Bar ros 50. Nesse caso, po de mos notar que a in vo ca ção da
em bar ca ção não foi ne ces sá ria, pois ou tros in di ca ti vos aju da vam a lo‐ 
ca li zar a tran sa ção. A com bi na ção das in for ma ções podia, por tanto,
va riar.
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No caso das re mes sas que en vol viam cor res pon den tes de re giões fora
do reino, o prin cí pio de re gisto per ma ne cia o mesmo, mas os in di ca ‐
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ti vos ti nham que ser mais nu me ro sos. Nas con tas fei tas com o cor‐ 
res pon dente Do min gos Pe reira, re si dente em Ruão, por exem plo,
uma dí vida deste foi apon tada como o valor de um certo nú mero de
cai xas de açú car que Velho Bar reto havia car re gado para «  Abre de‐ 
graça » no navio Santa Maria do mes tre Adrian Wa te raer, vi zi nho de
Dun quer que, con sig na das a Gas par Pe reira 51. A lo ca li za ção da tran sa‐ 
ção nesse caso aci ona redes de re la ções, nomes, in vo ca ções de em‐ 
bar ca ções e lo cais de re si dên cia. Al gu mas des sas re fe rên cias, ainda
temos di fi cul dade de iden ti fi car nessa par ti cu lar ge o gra fia dos ne go‐ 
ci an tes, como é o caso do des tino de « Abre de graça », re cor rente nas
tran sa ções de Velho Bar reto com Do min gos Pe reira 52.

O livro de con tas de ho mens de ne gó cio como Mar tim Velho Bar reto
re pre sen tava um es paço de en tre cru za mento de in for ma ções de tipo
va ri ado oriun das de di fe ren tes fon tes. Era o local onde os ne go ci an‐ 
tes ar ti cu la vam e reu niam suas di fe ren tes for mas de tran sa ção (com‐ 
pra, venda, em prés ti mos, se gu ros e con sig na ções) e cri a vam a li ga ção
ne ces sá ria entre di ver sos su por tes de re gisto (do cu men tos, pas tas, li‐ 
vros). Eles ser viam como uma es pé cie rosa dos ven tos a par tir da qual
irradiavam- se co ne xões e li ga ções sub se quen tes, que per mi tiam a
na ve ga ção de in for ma ções dis per sas no di nâ mico uni verso das tro cas
atlân ti cas e eu ro peias. O dado de au to ri dade má xima era o nome do
cor res pon dente, a par tir do qual ou tros nomes e in for ma ções eram
as so ci a das sendo que, quanto mais dis tan tes se es tava do cor res pon‐ 
dente, mais tê nues po diam se tor nar tanto as li ga ções quanto as in‐ 
for ma ções 53. Ainda assim, esse re gis tro re pre sen tava um enorme es‐ 
forço de fi xa ção e con cre ti za ção em um uni verso de grande ins ta bi li‐ 
dade e risco, cuja tes si tura se ba se ava em redes de in ter de pen dên cia
e obri ga ções.
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Con si de ra ções fi nais
Este ar tigo re pre senta uma re fle xão ini cial sobre o caso de um
mercador- banqueiro, cujas vi cis si tu des e ati vi da des o obri ga ram a as‐ 
su mir ini ci al mente a ca beça de sua fa mí lia e dos ne gó cios fa mi li a res
em Viana e, pos te ri or mente, o le va ram a uma trans mu ta ção, por meio
de car gos a ser viço da Coroa, em homem do im pé rio ul tra ma rino.
Essa vi ra gem tal vez tenha im pri mido um des fe cho algo ines pe rado
aos seus ne gó cios como mer ca dor e fi nan ceiro ba se ado em Viana,
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Li vros

Araújo, Maria Marta Lobo de, Po bres,
Hon ra das e Vir tu o sas: os dotes de D.
Fran cisco e a Mi se ri cór dia de Ponte de
Lima (1680-1850), Ponte de Lima, Santa
Casa da Mi se ri cór dia, 2000.

Gaio, Fel guei ras, No bi liá rio das Fa mí lias
de Por tu gal, Braga, 1938.

Mello, Eval do Ca bral de, O nome e o
san gue: uma fraude ge ne a ló gica no
Per nam buco Co lo nial, São Paulo, Com‐ 
pa nhia das Le tras, 1989.

Mo raes, Cris tó vão Alão de, Pe da tura
Lu si tana, Braga, Car va lhos de Basto,

1997, vol. I, tomo I.

Mo reira, Ma nuel Fer nan des, Os ma re‐ 
an tes de Viana e a cons tru ção da atlan‐ 
ti dade, Viana do Cas telo, Câ mara Mu ni‐ 
ci pal, 1994.

Mo rei ra, Ma nuel Fer nandes, Os Via‐ 
nenses na Construção do Novo Mundo
(séc. XVI- XVII), Viana do Cas te lo, Câ‐ 
ma ra Mu ni ci pal, 2008.

Rau,Vir gí nia, O livro de razão de António
Coel ho Guer rei ro, Lis boa, Com pan hia de
Dia mantes de An go la, 1956.

Russell- Wood, A. J. R., Um mundo em
mo vi men to, Lis boa, Difel, 2006.

uma vez que fa le ceu no re torno ao Reino e apa ren te mente a sua fa‐ 
mí lia não deu con ti nui dade a essas ati vi da des. Seja como for, o livro
de con tas que atu al mente en con tra mos nos ar qui vos da Mi se ri cór dia
de Viana do Cas telo nos aponta para uma es crita dos ne gó cios que
devia dar conta de um es paço tran sa tlân tico de cir cu la ção de mer ca‐ 
do rias e sa be res onde o re gisto de ve ria ser capaz de guiar os in di ví‐ 
duos e seus co la bo ra do res atra vés dos es pa ços e das redes de obri ga‐ 
ções e in ter de pen dên cia. Por sua tra je tó ria, o caso de Velho Bar reto
impõe al gu mas ques tões ins ti gan tes. Até que ponto o livro que ana li‐ 
sa mos foi uti li zado em suas ope ra ções  ? Em que me dida seu con‐ 
teúdo foi apro pri ado pos te ri or mente em meio aos de sa fios do pro‐ 
cesso con tra ele im pe trado e que ame a çava sua honra como mer ca‐ 
dor e fi nan ceiro e tam bém a de sua fa mí lia ? Seria ne ces sá rio ainda
um maior avanço na in ves ti ga ção da tra je tó ria e do livro de con tas de
Mar tin Velho Bar reto para que fosse pos sí vel res pon der essas ques‐ 
tões com maior se gu rança. Seja como for, Velho Bar reto, ou quem
quer que tenha as su mido a cons ti tui ção da do cu men ta ção com po si‐ 
tora de seu le gado, pro cu rou se guir na es crita do seu livro de con tas
os pa râ me tros da boa es crita e re gisto mer can til do pe ríodo e suas
de man das por ma pe a mento de re la ções e co ne xões que se dis tri‐ 
buíam por di ver sos pon tos da Eu ropa e do Atlân tico.
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Sá, Isa bel dos Gui ma rães, O re gresso
dos mor tos: os do a do res da Mi se ri cór‐ 
dia do Porto e a ex pan são oceâ nica (sé‐ 
cu los XVI- XVII), Lis boa, Im prensa de
Ci ên cias So ci ais, 2018.

Si queira, Sonia A., A In qui si ção por tu‐ 
guesa e a so ci e dade co lo nial, São Paulo,
Ática, 1978.

Tor res, José Veiga, Lim peza de Ge ra ção.
Para o es tudo da bur gue sia vi a nense do
An tigo Re gime (sé cu los XVII e XVIII)
atra vés das in qui ri ções do Santo Ofí cio,
Viana do Cas telo, Câ mara Mu ni ci pal,
2008.
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p. 627-648.

http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/renato_pires.pdf
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1  Viana da Foz do Lima (ou Viana do Lima) foi vila até 1848, data em que foi
ele vada a ci dade, com a de sig na ção de Viana do Cas telo.

2  Gaio, Fel guei ras, No bi liá rio das Fa mí lias de Por tu gal, Braga, 1938, tomo VI,
p. 63-122, em es pe cial p. 63, «  Bar re tos Ve lhos  ». Ver tam bém o tí tulo
« Regos », tomo XXIV, p. 171-193. Os nos sos sin ce ros agra de ci men tos às dou‐ 
to ras Maria Olinda Alves Pe reira e Maria Clo tilde de Men donça Ama ral pela
ajuda pres tada no Ar quivo Dis tri tal de Viana do Cas telo (do ra vante ADVC).

3  Si queira, Sonia A., A In qui si ção por tu guesa e a so ci e dade co lo nial, São
Paulo, Ática, 1978.

4  Pro cesso de Ál varo Velho Bar reto, Olinda, 1593-1595, AN/TT, Tri bu nal do
Santo Ofí cio, In qui si ção de Lis boa, proc. 8475. Có digo de re fe rên cia  :
PT/TT/TSO- IL/028/08475. Foi acu sado de pro po si ções he ré ti cas. Mo rava
na Vár zea de Ca pi ba ribe, fre gue sia de Nossa Se nhora do Ro sá rio, no Re cife.

5  Pro cesso de Luís do Rego Bar ros, Sal va dor da Bahia, 1595, AN/TT, Tri bu‐ 
nal do Santo Ofí cio, In qui si ção de Lis boa, proc. 12754. Có digo de re fe rên cia :
PT/TT/TSO- IL/028/12754. Acu sado de he re sia, re si dente em Ma ci apé, fre‐ 
gue sia de São Lou renço.

6  Mello, Evaldo Ca bral de, O nome e o san gue: uma fraude ge ne a ló gica no
Per nam buco Co lo nial, São Paulo, Com pa nhia das Le tras, 1989, p. 20-21. Ver
tam bém Pe ter sen, Dwight E., « Sweet Suc cess  : Some Notes on the Foun‐ 
ding of a Bra zi lian Sugar Dynasty, the Pais Bar reto Family of Per nam buco »,
The Ame ri cas, vol. 40, nº 3, ja neiro, 1984, p. 325-348, https://doi.org/DOI:
10.2307/981117.

7  De tec tá mos pelo menos três pes soas com o nome João Velho Bar reto, não
sendo fácil dis tin guir entre eles.

8  Lista de mer ca do res nór di cos in Mo reira, Ma nuel Fer nan des, Os Vi a nen‐ 
ses na cons tru ção do Novo Mundo (séc. XVI- XVII), Viana do Cas telo, Câ mara
Mu ni ci pal, 2008, p. 241-245.

9  Mar tim Velho pagou vá rias des pe sas re la ti vas ao seu en terro e se pul tura.
ADVC, Livro do deve e há de haver de Mar tim Velho Bar reto, 1633-1642, fl. 81.

10  Carta. Pro ve dor dos Di nhei ros do Con su lado das Al fân de gas de Viana,
Ca mi nha, Bu ar cos e Es po sende, Lis boa, 11 de de zem bro de 1641, AN/TT, Re‐ 
gisto Geral de Mer cês, Mer cês da Torre do Tombo, liv. 2, fl. 85-86. Có digo
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de re fe rên cia  : PT/TT/RGM/Q/0002/372391. As con tas das ar re ca da ções
re mon ta vam ao pe ríodo com pre en dido entre 1623 e 1628.

11  As ma trí cu las de João Velho Bar reto estendem- se a par tir de 1631, sendo
o seu ba cha re lato de 1638 e a for ma tura de 1646. Ar quivo da Uni ver si dade de
Coim bra, PT/AUC/ELU/UC- AUC/B/001-001/B/001900. O seu nome
confunde- se com o do seu ho mó nimo, que ob teve a sua for ma tura em 1635
e de sem pe nhou tam bém fun ções na ma gis tra tura. To da via, ao con trá rio do
an te rior, este se gundo João Velho Bar reto tinha nas cido já em Per nam buco,
era filho de Luís do Rego Bar ros e de Inês de Góis e foi pro vido ao lugar de
de sem bar ga dor no Porto. Pro cesso de lei tura do ba cha rel João Velho Bar‐ 
reto, Lis boa, 14 de junho de 1635, AN/TT, De sem bargo do Paço, Lei tura de
ba cha réis, letra J, maço 15, nº 50, Có digo de re fe rên cia: PT/TT/DP/A-A/5-
3-9/15/50. Recorde- se que Luís do Rego Bar ros já foi re fe rido como tendo
sido acu sado pela In qui si ção na vi si ta ção de Sal va dor da Bahia.

12  Tes ta mento de João Velho Bar reto, Lis boa, 8 de julho de 1676, Ar quivo
His tó rico da Santa Casa da Mi se ri cór dia de Aveiro (do ra vante AHSCMA), Re‐ 
co nhe ci mento, me di ção e de mar ca ção de pro pri e da des, Pro pri e da des do le‐ 
gado de João Velho Bar reto - 1676 - [c. 1725], fl. 873-880v. Có digo de re fe rên‐ 
cia T- SCMAVR/SCMA/D/13.

13  Carta Pa tente. Capitão- mor do Pará ou do ofí cio de Provedor- mor da Fa‐ 
zenda do Ma ra nhão com a con di ção que fique sem efeito uma das gra ças,
logo que entre na posse..., Lis boa, 19 de ja neiro de 1641 AN/T  ;T, Re gisto
Geral de Mer cês, Mer cês da Torre do Tombo, liv. 6, f. 35-37.
PT/TT/RGM/Q/0006/341905.

Carta Pa tente. Ca pi ta nia do Pará, por 3 anos. Lis boa, 18 de julho de 1644,
AN/TT, Re gisto Geral de Mer cês, Mer cês da Torre do Tombo, liv. 22, f. 51v-52.
PT/TT/RGM/Q/0022/51va.

14  ADVC, Livro do deve…, op.cit., fl. 130.

15  O livro de con tas as si nala em se tem bro de 1638 um gasto de cerca de
49.500 na pre pa ra ção da vi a gem de Pero. ADVC, Livro do deve…, op.cit., fl.
85. Os res tan tes dados são for ne ci dos por Mo reira sem in di ca ção de fonte :
Mo reira, Os Vi a nen ses..., op.cit., p. 15.

16  ADVC, Livro do deve…, op.cit., fl. 115.

17  Pro cesso de lei tura do ba cha rel João Velho Bar reto, Aveiro e Viana de
Lima, 1646, AN/TT, De sem bargo do Paço, Lei tura de ba cha réis, le tras I e J,
mç. 9, nº 11. Có digo de re fe rên cia : PT/TT/DP/A-A/5-3-9/9/11.
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18  Si tu ada na rua do Poço. Fo to gra fia em Mo reira, Os Vi a nen ses..., op. cit., p.
21.

19  Carta. Pro ve dor dos Ar ma zéns da Pól vora, Armas e Mu ni ções e mais pre‐ 
te clos da pro vín cia de Entre- o-Douro, Lis boa, 11 de se tem bro de 1641,
AN/TT, Re gisto Geral de Mer cês, Mer cês da Torre do Tombo, liv. 3, f. 513-514v
PT/TT/RGM/Q/0003/373078.

20  « Autos de conta de ca pela do dou tor João Velho Bar reto, 1679-1799 »,
Lis boa, AN/TT, Hos pi tal de São José, es cri vão Pon tes, mç. 247, nº 3, cx. 1459.
Có digo de re fe rên cia : PT/TT/HSJ/A-D-C/020/0247/00003.

21  Men ci o nou ape nas uma mu lher da fa mí lia que tinha um filho na tu ral, que
lhe ser via de pajem, de seu nome Mi guel de Bar ros, a quem dei xou al guns
bens mó veis e 20.000 réis, mas não é dito que a mãe deste vi vesse em Viana.
Re fere ainda ter ab di cado de um vín culo e ca pela lo ca li zado em Viana, que
tinha ad mi nis trado du rante oito anos, a favor de um so bri nho, João do Rego.
Ver Tes ta mento de João Velho Bar reto, Lis boa, 8 de julho de 1676, AHSCMA,
cit., fls. 876-877.

22  AHSCMA, Pro pri e da des do le gado de João Velho Bar reto, 1676-1725, Có‐ 
digo de Re fe rên cia  : SCMA/D/13/50. An tó nio de Al bu quer que Co e lho de
Car va lho, go ver na dor do Ma ra nhão entre 1667 e 1671, era pai do cé le bre go‐ 
ver na dor do Rio de Ja neiro do mesmo nome. Sobre este úl timo e ge ne a lo gia
res pe tiva, Pires, Re nato, « An tó nio Al bu quer que Co e lho de Car va lho – Um
go ver na dor num es paço atlân tico », http://cvc.instituto- camoes.pt/eaar/c
o lo quio/co mu ni ca coes/re nato_pires.pdf, con sul tado em 11 de Maio de
2019.

23  Di li gên cias de ha bi li ta ção para o cargo de fa mi liar do Santo Ofí cio de
Ber nardo Velho Lobo ca sado com Justa Bar bosa, Viana, 23 de Ja neiro a 16 de
Fe ve reiro de 1636. AN/TT, Tri bu nal do Santo Ofí cio, Con se lho Geral, Ha bi li‐ 
ta ções, Ber nardo, mç. 1, doc. 8. Có digo de re fe rên cia  : PT/TT/TSO- 
CG/A/008-001/5020. O re que rente era na tu ral e mo ra dor na vila de Viana.
Ver tam bém Tor res, José Veiga, Lim peza de Ge ra ção. Para o es tudo da bur‐ 
gue sia vi a nense do An tigo Re gime (sé cu los XVII e XVIII) atra vés das in qui ri‐ 
ções do Santo Ofí cio, Viana do Cas telo, Câ mara Mu ni ci pal, 2008, p. 150-151.

24  Sobre o as sunto, ver os tra ba lhos de Fer nanda Oli val, entre os quais
« Rigor e in te res ses: os es ta tu tos de lim peza de san gue em Por tu gal », Ca‐ 
der nos de Es tu dos Se far di tas, Lis boa, nº 4, 2004, p. 151-182.

25  Pro cesso de Es tê vão Velho Bar reto, Olinda, 1593-1595, AN/TT, Tri bu nal
do Santo Ofí cio, In qui si ção de Lis boa, proc. 14326. Có digo de re fe rên cia  :

http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/renato_pires.pdf
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PT/TT/TSO- IL/028/14326. Es tê vão era ca sado com uma cristã- nova, tinha
21 anos, e mo rava em Ca pi ba ribe, Per nam buco. Era filho do acu sado Ál varo
Velho Bar reto re fe rido da nota 3 e de outra cristã- nova com a qual este
tinha ca sado.

26  Mo reira apre senta uma lista de cor res pon den tes co mer ci ais de Mar tim
Velho Bar reto que eram cristãos- novos e re si diam no norte da Eu ropa (Os
Vi a nen ses... op. cit., p. 236-237).

27  Al vará de no me a ção de Mar tim Velho Bar reto para o cargo de Vedor
Geral da Fa zenda dos Es ta dos da Índia, Lis boa, 20 de de zem bro de 1649,
AN/TT, Re gisto Geral de Mer cês, Mer cês da Torre do Tombo, liv. 17, f. 218-
218v. Có digo de re fe rên cia : PT/TT/RGM/Q/0017/341869.

28  Fel guei ras Gaio dá-o como tendo ca sado na Índia com D. Isa bel de
Sousa, filha de Fran cisco de Sousa e Cas tro, ma tri mó nio do qual não hou ve‐ 
ram fi lhos. Tendo vol tado para o Reino muito rico, trouxe os ossos do sogro
que man dou en ter rar numa ca pela do seu avô D. Ál varo, no con vento de S.
An tó nio de Ponte de Lima, tendo de pois fu gido para Cas tela onde mor reu.
(No bi liá rio das Fa mí lias…, tomo XVII, p. 131). As in for ma ções de Alão de Mo‐ 
rais coin ci dem, mas são mais de ta lha das. Sua mu lher teve fi lhos que mor re‐ 
ram pe que nos, e mor reu com fama de san ti dade em Goa, em 1664, com 31
anos. D. Fran cisco es teve preso em Lis boa « por quei xas que dele havia na
Índia ». Fugiu da pri são e foi para Itá lia, mas o prín cipe D. Pedro con fis cou a
muita fa zenda que tinha no Reino. Aca bou por mor rer em Se vi lha, dei xando
parte dos seus bens à Mi se ri cór dia de Lis boa. Dei xou cinco fi lhas bas tar das,
todas elas frei ras no con vento de S. Fran cisco de Vale de Pe rei ras (Ponte de
Lima). Mo raes, Cris tó vão Alão de, Pe da tura Lu si tana, Braga, Car va lhos de
Basto, 1997, vol. I, tomo I, p. 242.

29  Os dotes re la ti vos a Ponte de Lima encontram- se es tu da dos, com al gu‐ 
mas in for ma ções bi o grá fi cas sobre D. Fran cisco de Lima, não re fe rindo no
en tanto os mo ti vos da sua pri são. Ver Araújo, Maria Marta Lobo de, Po bres,
Hon ra das e Vir tu o sas : os dotes de D. Fran cisco e a Mi se ri cór dia de Ponte de
Lima (1680-1850), Ponte de Lima, Santa Casa da Mi se ri cór dia, 2000, p. 52-55.

30  In Mo reira, Os Vi a nen ses... op.cit., p. 163-164 (su bli nhado nosso). O
mesmo autor atribui- lhe tam bém uma filha, Ma ri ana Bar reto, a quem dei xou
di nheiro no tes ta mento (ibi dem, p. 20).

31  A con tenda encontra- se por es tu dar em pro fun di dade, mas os do cu men‐ 
tos que se en con tram em Viana do Cas telo pa re cem ser os mes mos exis ten‐ 
tes no Ar quivo His tó rico Ul tra ma rino.
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32  Sobre o mer ca dor se den tá rio ver Gras, Nor man S.B., « Bu si ness and Ca‐ 
pi ta lism: An In tro duc tion to Bu si ness History  », New York, Crofts, 1939,
apud Rei nert, Sophus A. ; Fre dona, Rober, Mer chants and the Ori gins of Ca‐ 
pi ta lism, Bos ton, Har vard Bus si ness School Wor king Paper, nº 18-021, se‐ 
tem bro 2017, p. 1-2. Para a pro po si ção de « nação » e sua con fi gu ra ção es pe‐ 
cí fica nas in ter li ga ções do im pé rio por tu guês ver Studinicki- Gizbert, Da vi‐ 
ken, « La ‘na tion’ por tu gaise : ré se aux mar chands dans l’es pace atlan ti que à
l’épo que mo derne  », An na les. His toire, Sci en ces So ci a les, 58  année, nº 3
(mai- juin 2003), p. 627-648. Sobre a ques tão das « co mu ni da des de mer ca‐ 
do res » no pe ríodo mo derno ver tam bém Mauro, Fré dé ric, « Mer chant com‐ 
mu ni ties, 1350-1750 », in Tracy, James D., The rise of mer chant em pi res : long
dis tance trade in the early mo dern world, 1350-175, Cam bridge, Cam bridge
University Press, 1990.

33  Russell- Wood, A. J. R., Um mundo em mo vi mento, Lis boa, Difel, 2006.
Sobre os des do bra men tos eco nó mi cos da cons ti tui ção do Im pé rio ul tra ma‐ 
rino ver tam bém  : Pe dreira, Jorge M., «  As con sequên cias eco nó mi cas do
im pé rio  : Por tu gal (1415-1822)  », Aná lise So cial, vol. XXXI, 146-147, 1998, p.
433-461.

34  Studinicki- Gizbert, « La ‘na tion’… », op.cit., p. 628.

35  Rau,Vir gí nia, O livro de razão de An tó nio Co e lho Guer reiro, Lis boa, Com‐ 
pa nhia de Di a man tes de An gola, 1956.

36  Mo reira, Os vi a nen ses..., op.cit., p. 114. Ver tam bém Des sert, Da niel, « O
fi nan ceiro », in Ro sa rio Vil lari (dir.), O Homem Bar roco, Lis boa, Edi to rial Pre‐ 
sença, 1995, p. 61-80.

37  Mo reira, Os vi a nen ses…, op.cit., p. 114.

38  Mo reira, Os vi a nen ses…, op.cit., p. 110.

39  Ibi dem.

40  Para um exem plo sobre como esses me ca nis mos de re gisto de ve riam
fun ci o nar em vida ou após a morte na ad mi nis tra ção dos le ga dos ver Sá,
Isa bel dos Gui ma rães, O re gresso dos mor tos : os do a do res da Mi se ri cór dia do
Porto e a ex pan são oceâ nica (sé cu los XVI- XVII), Lis boa, Im prensa de Ci ên cias
So ci ais, 2018.

41  No pe ríodo ana li sado não havia ainda aulas de co mér cio ou tra ta dos em
lín gua por tu guesa que di vul gas sem os mé to dos de re gisto de con tas que
mais tarde se con so li da riam. Po de mos dizer, no en tanto, que o livro de
Velho Bar reto de mons tra que o negociante- banqueiro, tendo pro va vel‐

e
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mente apren dido com ou tros ne go ci an tes ou por meio de obras es tran gei‐ 
ras, or ga ni zou suas con tas nos mol des de re gisto que mais tarde serão sis‐ 
te ma ti za dos por obras por tu gue sas de con ta bi li dade e pelas aulas de co‐ 
mér cio do Pe ríodo Pom ba lino, por exem plo. Ver Ri car dino, Ál varo, « A con‐ 
ta bi li dade na Aula de Comércio de Por tu gal em 1765  : di fe ren ças e se me‐ 
lhan ças com a Con ta bi li dade Atual  », Re vista de Edu ca ção e Pes quisa em
Con ta bi li dade, Bra sí lia, vol. 6., nº 3, art. 6, jul/set, 2012, p. 316-346.

42  ADVC, Livro do deve..., op.cit., p. 42 e 44.

43  Mo reira, Os vi a nen ses..., op.cit., p. 115.

44  ADVC, Livro do deve..., op.cit., p. 56.

45  ADVC, Livro do deve..., op.cit., p.44.

46  ADVC, Livro do deve..., op.cit., p. 45.

47  ADVC, Livro do deve..., op.cit., p. 47.

48  Fer nan des Mo reira fez uma ava li a ção das mo vi men ta ções de cré dito por
le tras de Velho Bar reto com o re gisto dos pra zos, ava lis tas e in di ví duos en‐ 
vol vi dos na tran sa ção. O pa ga mento po de ria ser à vista ou levar em média
até 25 dias. Mo reira tam bém ava liou o re gisto de ope ra ções de câm bio cen‐ 
tra li za dos nas li ga ções de Velho Bar reto com a Es pa nha e a praça de Ma drid,
bem como os re gis tos dos em prés ti mos que en vol viam a na ve ga ção do
atlân tico e os cha ma dos «  ris cos de mar ». Nos casos des sas duas úl ti mas
ope ra ções, en tre tanto, im por tava mais os va lo res do câm bio (mo e das e me‐ 
tais) e os es pa ços per cor ri dos e con di ções de na ve ga ção en fren ta das do que
pro pri a mente a sua di men são tem po ral.

49  ADVC, Livro do deve..., op.cit., p. 2.

50  ADVC, Livro do deve..., op.cit., 1633-1642, p. 3. Para o le van ta mento de
Ma nuel Fer nan des Mo reira sobre os ma re an tes ver Mo reira, Ma nuel Fer‐ 
nan des, Os ma re an tes de Viana e a cons tru ção da atlan ti dade, Viana do Cas‐ 
telo, Câ mara Mu ni ci pal, 1994.

51  ADVC, Livro do deve..., op.cit., 1633-1642, p. 6.

52  «  Abre de graça  » pode cor res pon der ao porto de Le Havre (que o rei
Fran cisco I man dou cons truir com o nome de Havre- de-Grâce em 1517).
Existe tam bém outro porto de mar com o mesmo nome si tu ado no
Maryland (EUA) ; resta con fir mar a qual deles se re fe ria Velho Bar reto, em‐ 
bora tudo in di que tratar- se do porto fran cês.
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53  Pen sa mos aqui na re fe rên cia de Ginz burg, Carlo, « O nome e o como  :
troca de si gual e mer cado his to ri o gráfico », in Ginz burg, Carlo ; Cas tle nu ovo,
En rico ; Poni, Carlo, A micro- história e ou tros en saios, Lis boa, Difel, 1989, p.
169-178.

Português
Mar tim Velho Bar reto foi um mercador- banqueiro cuja fa mí lia, ori gi nal de
Viana, se es pa lhou pelo im pé rio por tu guês ao longo do sé culo XVII exer‐ 
cendo tanto a mer can cia quanto fun ções na ad mi nis tra ção e fi nan ças ré gias.
Este ar tigo aborda um livro de con tas desse homem de ne gó cios, ela bo rado
entre 1633 e 1642, que so bre vi veu nos ar qui vos da Santa Casa da Mi se ri cór‐ 
dia de Viana. Este pro por ci ona não só um ins tan tâ neo de parte de sua tra je‐ 
tó ria como ne go ci ante, mas tam bém elu cida sobre as redes de re la ções e
obri ga ções nas quais es tava in se rido, as se gu rando deste modo a cons ti tui‐ 
ção de uma car to gra fia de sa be res e in for ma ções li gando di ver sas re giões
do Atlân tico por tu guês.

English
Mar tim Velho Bar reto was a merchant- banker whose fam ily, ori gin ally from
Viana, spread through out the Por tuguese em pire through out the 17  cen‐ 
tury, ex er cising both a mer cant ile trade and func tions in the royal ad min is‐ 
tra tion and fin ances. This art icle ad dresses an ac count book of this busi‐ 
ness man, drawn up between 1633 and 1642, which has sur vived in the
archives of the Santa Casa da Misericórdia of Viana. It provides not only a
snap shot of part of his tra ject ory as a trader, but also elu cid ates the net‐ 
works of re la tion ships and ob lig a tions in which he was in ser ted, thus en sur‐ 
ing the con sti tu tion of a car to graphy of know ledge and in form a tion link ing
vari ous re gions of the Por tuguese At lantic.

Français
Mar tim Velho Bar re to était un marchand- banquier dont la fa mille, ori gi naire
de Viana, s'est ré pan due dans l'em pire por tu gais tout au long du XVII
siècle, exer çant à la fois un com merce mer can tile et des fonc tions dans l'ad‐ 
mi nis tra tion et les fi nances royales. Cet ar ticle traite d'un livre de comptes
de cet homme d'af faires, ré di gé entre 1633 et 1642, qui a été conser vé dans
les ar chives de la Santa Casa da Misericórdia de Viana. Elle four nit non
seule ment un ins tan ta né d'une par tie de sa tra jec toire de com mer çant, mais
élu cide éga le ment les ré seaux de re la tions et d'obli ga tions dans les quels il
était in sé ré, as su rant ainsi la consti tu tion d'une car to gra phie de la connais‐ 
sance et de l'in for ma tion re liant di verses ré gions de l'At lan tique por tu gais.

th

e
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