
Reflexos
ISSN : 2260-5959
 : Université Toulouse - Jean Jaurès

5 | 2022 
Savoirs en circulation et engagements

Os Conselhos da Índia e Ultramarino, a
Secretaria de Estado e a circulação de
saberes no império português – séculos XVII
e XVIII
The Indian and Overseas Councils, the Secretariat of State and the circulation
of knowledge in the Portuguese Empire - 17  and 18  centuries
Les conseils de l’Inde et d’outre-mer, le secrétariat d’Etat et la circulation des
savoirs dans l’Emprire portugais – XVII  et XVIII  siècles

Maria Fernanda Baptista Bicalho

http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/189

Maria Fernanda Baptista Bicalho, « Os Conselhos da Índia e Ultramarino, a
Secretaria de Estado e a circulação de saberes no império português – séculos
XVII e XVIII », Reflexos [], 5 | 2022, 07 novembre 2022, 19 avril 2023. URL :
http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/189

CC BY

th th

e e



Os Conselhos da Índia e Ultramarino, a
Secretaria de Estado e a circulação de
saberes no império português – séculos XVII
e XVIII
The Indian and Overseas Councils, the Secretariat of State and the circulation
of knowledge in the Portuguese Empire - 17  and 18  centuries
Les conseils de l’Inde et d’outre-mer, le secrétariat d’Etat et la circulation des
savoirs dans l’Emprire portugais – XVII  et XVIII  siècles

Maria Fernanda Baptista Bicalho

Introdução
Conselhos e Tribunais
Um novo tribunal, o Conselho Ultramarino
Circuitos alternativos : Juntas e Secretarias
A circulação de pessoas e de saberes na América portuguesa

th th

e e

In tro du ção
Uma das ques tões que nos cha mam a aten ção ao es tu dar mos os im‐ 
pé rios ul tra ma ri nos na época mo derna é a pro du ção do que po de ría‐ 
mos clas si fi car como um oce ano de pa péis. As mo nar quias ibé ri cas
cons truí ram uma rede de co mu ni ca ção e de cir cu la ção de in for ma‐ 
ções e de sa be res – e remeto- me aqui a sa be res político- 
administrativos – re la ti va mente so fis ti cada para es ta be le cer for mas
de go verno e de ex plo ra ção econô mica de ter ri tó rios lon gín quos e de
po pu la ções di fe ren ci a das. Ape sar dos mui tos es tu dos nas úl ti mas dé‐ 
ca das sobre a im por tân cia da cir cu la ção e da troca de in for ma ções e
sa be res para a ma nu ten ção dos im pé rios eu ro peus, ainda se co nhece
pouco sobre o seu fun ci o na mento. Este ar tigo se pro põe ini ci al mente
a uma re fle xão sobre três das prin ci pais ins ti tui ções da coroa por tu‐ 
guesa – o Con se lho da Índia (1604-1614), o Con se lho Ul tra ma rino
(1642-1832) e a Se cre ta ria de Es tado da Ma ri nha e do Ul tra mar (a par‐ 
tir de 1736) – res pon sá veis pela vei cu la ção de sa be res e in for ma ções
entre o reino e as con quis tas, e vice- versa. Num se gundo mo mento
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tra tará da cir cu la ção de ofi ci ais ré gios – go ver na do res e ma gis tra dos
– tanto no Atlân tico, quanto nos lon gín quos ser tões da Amé rica, pro‐ 
du zindo co nhe ci mento e di fun dindo sa be res úteis para a ma nu ten ção
do im pé rio ma rí timo e ter ri to rial de Por tu gal.

Con se lhos e Tri bu nais
A pri meira ten ta tiva de se criar um órgão es pe ci a li zado nos as sun tos
ul tra ma ri nos por tu gue ses deu- se no pe ríodo da ane xa ção de Por tu gal
à Mo nar quia His pâ nica. O re gi mento do Con se lho da Índia data de 25
de Julho de 1604. Nele, de acordo com uma con sulta de 1608 do Con‐ 
se lho de Por tu gal, « as mais subs tan ci ais ma té rias da Índia, e dos mais
es ta dos ul tra ma ri nos se tra tam 1 ».

2

Pou cos são os es tu dos de di ca dos ao Con se lho da Índia. Ainda que en‐ 
con tre mos na Bi bli o teca do Pa lá cio Na ci o nal da Ajuda, em Por tu gal,
no Ar chivo Ge ne ral de Si man cas e no Ar chivo His tó rico Na ci o nal, em
Es pa nha, uma série de do cu men tos re la ti vos a esse órgão co le gi ado,
sig ni fi ca tivo é o de bate entre os his to ri a do res sobre as ra zões, quer
de sua cri a ção, quer de sua su má ria ex tin ção em 1614, dez anos ape‐ 
nas após sua ins ti tui ção 2. O que po de mos dizer é que nos anos pré‐ 
vios à cri a ção do Con se lho da Índia, au men ta ram os ata ques ho lan de‐ 
ses e in gle ses con tra as pos ses sões por tu gue sas no Oce ano Ín dico,
ame a çando se ri a mente o do mí nio por tu guês na Ásia. Fal ta vam, ainda,
na quela con jun tura, ins ti tui ções e ofi ci ais su fi ci en tes para agi li zar os
ne gó cios nos ter ri tó rios de ul tra mar. O di ploma que o criou es ta be‐ 
lece que mui tos in con ve ni en tes se gui ram ao bom go verno do Es tado
da Índia por que não havia tri bu nal se pa rado onde todos os ne gó cios
pu des sem ser ma ne ja dos e des pa cha dos. O marquês de Cas telo Ro‐ 
drigo, vice- rei em Por tu gal desde 1600, se quei xou de que não podia
con tro lar a saída e che gada dos na vios e ar ma das do Es tado da Índia,
assim como o envio de todas as de ter mi na ções go ver na men tais de‐ 
vido à falta de mi nis tros com pe ten tes.

3

Nesse sen tido é pos sí vel aven tar que a cri a ção do Con se lho da Índia
tenha tido como um de seus ob je ti vos cen tra li zar os as sun tos ul tra‐ 
ma ri nos por tu gue ses en co men da dos a um certo nú mero de pes soas
que de ve riam ter ex pe ri ên cia no ul tra mar e estar em me lho res con di‐ 
ções para su ge rir me di das apro pri a das para a ma nu ten ção e sal va‐ 
guarda do im pé rio. Seu re gi mento de ter mi nava que seu pre si dente
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de ve ria ter sido vice- rei ou go ver na dor do Es tado da Índia.
Compunha- o dois con se lhei ros de capa e es pada, dois le tra dos,
sendo um deles ca no nista, dois se cre tá rios, dois por tei ros e dois es‐ 
cri vães. Re co nhe cia, ainda, que o Con se lho da Índia era res pon sá vel
por lidar com todos os ne gó cios de qual quer qua li dade em re la ção
aos re fe ri dos Es ta dos da Índia e do Bra sil, além da Guiné e ilhas de
São Tomé e Cabo Verde, salvo as ilhas dos Aço res, da Ma deira e lu ga‐ 
res no norte da África. Dis pu nha ser o único tri bu nal com pe tente
para con sul tar e pro ver pos tos e ofí cios de jus tiça, guerra, fa zenda e
ecle siás ti cos nas con quis tas ul tra ma ri nas, além de de ci dir sobre as
res pec ti vas mer cês. Per ma ne ce riam, no en tanto, sob a ju ris di ção do
Con se lho da Fa zenda o des pa cho das naus e ar ma das da Índia, a com‐ 
pra e ad mi nis tra ção da pi menta, a co brança dos di rei tos das mer ca‐ 
do rias que de lá vi es sem, bem como a ad mi nis tra ção das ren das reais
do Bra sil, da Guiné e das ilhas atlân ti cas 3.

Os tri bu nais mais an ti gos, a Mesa Cons ci ên cia e Or dens, o Con se lho
da Fa zenda e o De sem bargo do Paço 4 re sis ti ram em abrir mão de
suas prer ro ga ti vas an te ri o res no que diz res peito a as sun tos re la ci o‐ 
na dos aos ter ri tó rios de ul tra mar. Quando os con se lhei ros da Índia
re cla ma ram da in tru são de ou tros tri bu nais em ne gó cios que de ve‐ 
riam ser ex clu si va mente seus, o rei, em carta de 27 de de zem bro de
1604, es ten deu sua ju ris di ção. Proi biu aos de mais tri bu nais de in ter‐ 
fe rir, co nhe cer e des pa char as sun tos que di ziam res peito aos ne gó‐ 
cios ul tra ma ri nos. Todos os do cu men tos sobre ques tões das con quis‐ 
tas que es ti ves sem em poder de ou tros tri bu nais de ve riam ser en tre‐ 
gues ime di a ta mente ao da Índia. Or de nou que seu pre si dente pu‐ 
desse so li ci tar à Casa da Índia todos os cer ti fi ca dos, pa ten tes, dis po‐ 
si ções e re gi men tos ofi ci ais de que ne ces si tasse. So mente atra vés do
Con se lho da Índia or dens e res pos tas se riam dadas às de man das do
ul tra mar, e não de qual quer outro tri bu nal. Os ca pi tães e pi lo tos das
em bar ca ções de ve riam obter seus cer ti fi ca dos do Con se lho. Aler tou,
ainda, ao vice- rei es pa nhol em Lis boa que ga ran tisse o cum pri mento
ade quado des sas e de fu tu ras dis po si ções 5.

5

Do cu mento in te res sante em de fesa da pre ce dên cia do Con se lho da
Índia frente aos de mais tri bu nais em Por tu gal encontra- se na Bi bli o‐ 
teca do Pa lá cio Na ci o nal da Ajuda, e assim se ini cia :
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Pres su posto que neste Reino não há lei al guma por que se de ter mine
a pre ce dên cia que os Con se lhos hão de ter uns para com os ou tros,
nem cos tume in tro du zido por tempo bas tante a fazer força de lei
pela qual se possa jul gar o lugar e pre ce dên cia que cabe a este Con ‐
se lho da Índia entre os mais deste Reino será ne ces sá rio de du zir e
for mar a re so lu ção deste ponto de re gras ge rais assim do di reito
como de ou tros au to res e de al guns exem plos e es ti los de Rei nos e
Re pú bli cas que a esta ma té ria se pu de rem apli car [...]. E re su mindo
esta ma té ria tudo quanto é pos sí vel a re du zi mos a qua tro pon tos. O
pri meiro é que pres su posto que os Reis têm ne ces si dade de Con se ‐
lho para boa e acer tada de ter mi na ção das ma té rias do go verno de
seus Rei nos, é mui acer tado di vi dir e se pa rar as tais ma té rias em di ‐
fe ren tes Con se lhos e tri bu nais que para isso cos tu mam or de nar. O
se gundo, que posto que esta di vi são é ar bi trá ria, con tudo como as
ma té rias que se tra tam nos Con se lhos se re du zem co mo da mente a
cinco que são de Es tado, da Re li gião, da Jus tiça, da Guerra e da Fa ‐
zenda, assim des tes cinco Con se lhos tra ta re mos e da pre ce dên cia
que entre si devem ter [...]. O ter ceiro ponto é que sendo ne ces sá rio
para bom go verno como é haver ordem e pre ce dên cia nes tes Con se ‐
lhos se lhe deve dar, não se gundo a an ti gui dade da ins ti tui ção de
cada um, senão con forme a qua li dade das ma té rias que nele se tra ‐
tam, e esta se deve jul gar por maior ou menor se gundo maior ou
menor uti li dade que de cada uma delas se segue para con ser va ção de
todo o Reino. No quarto tra ta re mos da ordem que se gundo esta
regra se deve ter na pre ce dên cia dos ditos cinco Con se lhos e o lugar
que cabe ao da Índia neste Reino em res peito do Con se lho do Es tado,
De sem bargo do Paço, Mesa da Cons ci ên cia e Con se lho da Fa zenda 6.

Cer ta mente a pre ce dên cia, de acordo com esse me mo rial, de ve ria ser
atri buída ao Con se lho da Índia, que em si só con gre gava as ma té rias
de Es tado, re li gião, jus tiça, guerra e fa zenda das con quis tas por tu‐ 
gue sas. Ape sar das reais de ter mi na ções, assim como da de fesa de sua
im por tân cia e pre ce dên cia 7, o Con se lho da Índia foi ex tinto por carta
régia de 21 de maio de 1614. O ex pe di ente das ques tões ul tra ma ri nas
vol ta ria a ser pro ces sado, como antes de sua cri a ção, pelo Con se lho
de Es tado 8, pelo De sem bargo do Paço, pelo Con se lho da Fa zenda e
pela Mesa da Cons ci ên cia e Or dens.
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Um novo tri bu nal, o Con se lho Ul ‐
tra ma rino
No pe ríodo ime di a ta mente após a Res tau ra ção, em meio às guer ras
no reino e no ul tra mar, com os ho lan de ses em Per nam buco (1630-
1654) e An gola (1641-1648), D. João IV não havia ainda con so li dado as
con di ções ne ces sá rias, quer ex ter nas, via guerra e di plo ma cia, quer
in ter nas ao reino, que lhe ga ran tis sem uma só lida e du ra doura le gi ti‐ 
mi dade e vas sa la gem. Dada a re la tiva fra gi li dade da per sona régia, a
afir ma ção da au to no mia, a ca pa ci dade de go verno do reino e a ma nu‐ 
ten ção do im pé rio eram in cer tas 9. Foi nessa con jun tura de in cer te zas
que o novo rei criou o Con se lho Ul tra ma rino. Em 14 de julho de 1642
D. João IV de sig nava suas atri bui ções :

8

Pelo es tado em que se acham as cou sas da Índia, Bra sil, An gola e
mais con quis tas do Reino, e pelo muito que im porta con ser var e di la ‐
tar o que nelas pos suo, e re cu pe rar o que se per deu nos tem pos pas ‐
sa dos, e ser pre ci sa mente ne ces sá rio, antes que os danos que ali tem
pa de cido esta Coroa pas sem adi ante, pro ver de re mé dio com toda
apli ca ção e por todos os meios jus tos e pos sí veis: lhe re solvi a no ‐
mear Tri bu nal se pa rado em que par ti cu lar mente tra tem os ne gó cios
da que las par tes, que até agora cor riam por Mi nis tros obri ga dos a ou ‐
tras ocu pa ções, sendo as das con quis tas tan tas e da qua li dade que se
deixa en ten der, e que este Tri bu nal tenha no Paço, a casa que se lhe
as si nará e se chame Con se lho Ul tra ma rino 10.

Para as fun ções de con se lhei ros de ve riam ser es co lhi das pes soas que
ti ves sem ser vido e que de algum modo sou bes sem no tí cias – isto é,
que ti ves sem co nhe ci mento – das con quis tas ul tra ma ri nas. Vemos,
por tanto, que nos di plo mas de cri a ção de ambos os Con se lhos – o da
Índia e o Ul tra ma rino – eram pri vi le gi a das pes soas que ti ves sem ex‐ 
pe ri ên cia, por terem ser vido, nos do mí nios de ul tra mar. Não é por
acaso que o pri meiro pre si dente do Con se lho Ul tra ma rino tenha sido
D. Jorge de Mas ca re nhas, Marquês de Mon tal vão, que fora go ver na‐ 
dor de Ma za gão (1615-1619) e de Tan ger (1622-1624), ambos no norte
da África, e vice- rei do Es tado do Bra sil, quando da acla ma ção, em
1640, de D. João IV. Cer ta mente era um ad mi nis tra dor com ampla ex‐

9



Os Conselhos da Índia e Ultramarino, a Secretaria de Estado e a circulação de saberes no império
português – séculos XVII e XVIII

pe ri ên cia ul tra ma rina quer du rante a Mo nar quia His pâ nica, quer após
a Res tau ra ção por tu guesa.

As op ções po lí ti cas tra ça das pelo novo Con se lho – uma vez que não é
pos sí vel sus ten tar ter ha vido um pro jeto co lo nial sis te má tico ao longo
de três sé cu los – podem ser ana li sa das a par tir da lei tura das con sul‐ 
tas ela bo ra das por seus mem bros. Estas constituíram- se na caixa de
res so nân cia dos pro ble mas e das in qui e ta ções que as so la ram os do‐ 
mí nios por tu gue ses no ul tra mar, dos con fli tos e das ne go ci a ções
entre as di fe ren tes ins tân cias e os mais di ver sos agen tes re pre sen‐ 
tan tes das múl ti plas con quis tas, assim como dos vá rios agen tes da
ad mi nis tra ção co lo nial. Nesse sen tido, é pos sí vel de fen der o ar gu‐ 
mento de que a po lí tica ul tra ma rina não se for jou ex clu si va mente no
reino ou cen tro da mo nar quia, mas foi fruto de de man das, de prá ti cas
e de sa be res que ti ve ram ori gem nas pe ri fe rias ou lo ca li da des de
além- mar, assim como da ne go ci a ção com as po pu la ções co lo ni ais.

10

Cir cui tos al ter na ti vos : Jun tas e
Se cre ta rias
Com ple xi fi cando a trama dos cor pos, agen tes e cir cui tos de co mu ni‐ 
ca ção e de de ci são da mo nar quia por tu guesa, ao lado dos Con se lhos
ope ra vam jun tas e se cre ta rias com os seus se cre tá rios. Em re la ção às
jun tas, sua cri a ção é ge ral mente atri buída à pro cura de for mas mais
ex pe di tas – quer dizer, rá pi das – de lidar com os pro ble mas que afe‐ 
ta vam co ti di a na mente o go verno do reino e de seus do mí nios de ul‐ 
tra mar. De acordo com Pedro Car dim,

11

para além de des fru ta rem de uma ju ris di ção bas tante vasta, as jun tas
ope ra vam com uma certa in de pen dên cia dos ór gãos pré- existentes,
ad mi tindo o in gresso de ofi ci ais de ca rác ter co mis sa rial e sendo cada
vez mais en ca ra das como a me lhor forma de agi li zar o go verno e a
ad mi nis tra ção, so bre tudo no do mí nio fis cal e co mer cial 11.

Por se cons ti tuí rem em novos ins tru men tos de ci só rios, de ses ta bi li‐ 
zando os ca nais tra di ci o nais de exer cí cio da po lí tica, como os con se‐ 
lhos, o modo de re sol ver das jun tas foi con si de rado por mui tos con‐ 
tem po râ neos como in de se ja das no vi da des ou per ni ci osa in fluên cia
dos tem pos da Mo nar quia His pâ nica 12.
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Por outro lado, para as sis tir o rei na pro du ção das de ci sões e no con‐ 
trole da in for ma ção exis tia um se cre tá rio que, a par tir da cri a ção do
Con se lho de Es tado, pas sou a acu mu lar tam bém as fun ções de se cre‐ 
tá rio da quele Con se lho 13. Ela bo rar e re di gir os votos e pa re ce res dos
con se lhei ros sig ni fi cava não ape nas ace der à forma e aos me an dros
do des pa cho régio, mas, em de ter mi na das con jun tu ras, ter maior ou
menor in ge rên cia no pro cesso de ci só rio. Foram os se cre tá rios in ter‐ 
me diá rios pri vi le gi a dos na co mu ni ca ção da von tade régia e na cir cu‐ 
la ção de sa be res entre o reino e o ul tra mar 14.

13

A afir ma ção dos se cre tá rios na Corte de pen deu, em grande me dida,
do con trole sobre o re gis tro e a cir cu la ção de pa péis e do cu men tos,
per mi tindo de sen vol ver ca pa ci da des para se le ci o nar e tra tar a in for‐ 
ma ção, não só os con teú dos das ma té rias de go verno, mas tam bém a
forma e os me ca nis mos de busca, tra ta mento, ar qui va mento e apre‐ 
sen ta ção de pa re ce res e con sul tas. So bre tudo a par tir da re gên cia e
do rei nado de D. Pedro II (1668-1706) a cor res pon dên cia entre a
Coroa e os cor pos po lí ti cos das con quis tas – go ver na do res, câ ma ras,
pro ve do rias da Fa zenda, etc. – fazia- se, cada vez mais, se com pa rado
ao rei nado de D. João IV, pela Se cre ta ria de Es tado, mesmo que as
car tas fos sem en de re ça das ao rei, sendo de pois con sul ta das pelo
Con se lho Ul tra ma rino. O Se cre tá rio de Es tado correspondia- se in‐ 
ten sa mente com o pre si dente do Con se lho Ul tra ma rino e com o se‐ 
cre tá rio do mesmo, in ter fe rindo na de ci são acerca da pri o ri dade das
con sul tas do Con se lho 15.

14

Du rante a Guerra de Su ces são de Es pa nha, con fron tado com a guerra
de corso e as duas in va sões fran ce sas ao Rio de Ja neiro (1710 e 1711),
além das inú me ras re vol tas e mo tins que con fla gra ram a Amé rica
por tu guesa 16, o Con se lho Ul tra ma rino foi ins tado a su ge rir me di das e
a de fi nir po lí ti cas para a con ser va ção dos vas sa los e dos do mí nios
ame ri ca nos, pro du zindo um con junto ex pres sivo de con sul tas. No en‐ 
tanto, de acordo com Mi guel Dan tas da Cruz, já em me a dos dos anos
30 dos Se te cen tos o Con se lho ex pe ri men tou gran des pro va ções e um
en fra que ci mento « apa ren te mente ir re ver sí vel ». As ra zões para isso
podem ser bus ca das no fato de que desde 1714 o tri bu nal se en con‐ 
trava sem pre si dente ti tu lar. Se gundo o autor, « a data é aliás muito
su ges tiva, na me dida em que se trata do ano em que a mo nar quia
rein tro du ziu na Amé rica um ad mi nis tra dor co lo nial com hon ras, pri‐
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vi lé gios e au to no mias de vice- rei 17 » que pas sa ria a se cor res pon der
mais di re ta mente com os Se cre tá rios de Es tado.

Em se gundo lugar, o tri bu nal havia per dido « a voz mais es cu tada por
D. João V em ma té rias ul tra ma ri nas », a do con se lheiro Antô nio Ro‐ 
dri gues da Costa 18, que fa le ceu em 1732. E, em ter ceiro, o tri bu nal
havia sido res tru tu rado entre 1729 e 1730, so frendo uma pro funda re‐ 
du ção de com pe tên cias no qua dro da ad mi nis tra ção dos re cur sos fi‐ 
nan cei ros des ti na dos à de fesa do im pé rio 19. Para Cruz, « se, por um
lado, o Con se lho Ul tra ma rino dava si nais de en fra que ci mento ir re ver‐ 
sí vel, no me a da mente no que to cava à ca pa ci dade de con tro lar a ad‐ 
mi nis tra ção dos go ver na do res mais im por tan tes 20 »; por outro, a Se‐ 
cre ta ria de Es tado não havia ainda as su mido o pro ta go nismo que as‐ 
su mi ria na se gunda me tade do sé culo XVIII.

16

Ao longo do rei nado de D. João V (1706-1750) o que Nuno Gon çalo
Mon teiro cha mou de a « grande po lí tica » – que in cluía os ali nha men‐ 
tos po lí ti cos ex ter nos e a guerra, a po lí tica ul tra ma rina, a no me a ção
de pes soas para os car gos e ofí cios su pe ri o res, a re mu ne ra ção dos
res pec ti vos ser vi ços, a de ci são final sobre con ten das ju di ci ais e a po‐ 
lí tica tri bu tá ria – transferiu- se da es fera das con sul tas do Con se lho
de Es tado para o des pa cho dos Se cre tá rios junto ao rei 21. Luís Fer‐ 
rand de Al meida refere- se igual mente ao acen tu ado os tra cismo do
Con se lho de Es tado, subs ti tuído por um cír culo res trito de in di ví duos
e jun tas de com po si ção va riá vel que pas sa ram a acon se lhar o rei 22.
Entre os pri mei ros destaca- se o Se cre tá rio de Es tado Diogo de Men‐ 
donça Corte Real, homem com amplo peso na de ci são régia. No final
da dé cada de 1730, al gu mas das prin ci pais me di das to ma das em re la‐ 
ção ao Bra sil, como o de se nho e a im ple men ta ção de uma re forma
fis cal no que res pei tava ao quinto do ouro das Minas Ge rais (a ca pi ta‐ 
ção), assim como a ne go ci a ção dos li mi tes me ri di o nais entre as Co‐ 
roas de Por tu gal e de Cas tela, pas sa ram a ser am pla mente in flu en ci a‐
das pelo se cre tá rio pes soal de D. João V, Ale xan dre de Gus mão, no‐ 
me ado, em 1743, con se lheiro ul tra ma rino.

17

Em 1736 foram cri a das três Se cre ta rias de Es tado, que vi riam a con‐ 
cen trar mais efi caz mente as dis tin tas ma té rias da mo nar quia por tu‐ 
guesa: a dos Ne gó cios Es tran gei ros e da Guerra, a da Ma ri nha e Ne‐ 
gó cios Ul tra ma ri nos e a dos Ne gó cios do Reino. Ape sar da pro funda
« mu dança do lugar e da forma da de ci são po lí tica », as Se cre ta rias de
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Es tado só se tor na riam « ver da dei ros mi nis té rios » na se gunda me‐ 
tade do sé culo XVIII, du rante o rei nado de D. José I (1750-1777) e da
in ter fe rên cia do fu turo Marquês de Pom bal que, na prá tica, de sem pe‐ 
nha ria algo muito pró ximo ao papel de « primeiro- ministro », em bora
este ofí cio não exis tisse de fato em Por tu gal nos tem pos mo der nos 23.

A cir cu la ção de pes soas e de sa ‐
be res na Amé rica por tu guesa
A exis tên cia de um abun dante nú mero de con sul tas diz- nos algo
sobre o papel dos con se lhos, quer o da Índia, quer o Ul tra ma rino,
assim como da Se cre ta ria de Es tado da Ma ri nha e Ul tra mar na cir cu‐ 
la ção de sa be res e de prá ti cas ad mi nis tra ti vas e na co mu ni ca ção po lí‐ 
tica entre as con quis tas e o reino ou entre as di fe ren tes con quis tas.
Porém, outra forma de ter mos acesso à troca de in for ma ções é
debruçarmo- nos sobre a cir cu la ção de ho mens – de ofi ci ais ré gios –
pelas vá rias par tes do im pé rio. Mui tos deles, so bre tudo vice- reis dos
Es ta dos da Índia e do Bra sil, go ver na do res de di fe ren tes ca pi ta nias e
do Es tado do Grão- Pará e Ma ra nhão, assim como en ge nhei ros mi li ta‐ 
res e ma gis tra dos – so bre tudo ou vi do res, mas tam bém juí zes de fora
e de sem bar ga do res das Re la ções da Bahia e do Rio de Ja neiro – per‐ 
cor re ram os ter ri tó rios ul tra ma ri nos in for mando a Coroa, pro du zindo
re la tó rios, en vi ando mapas, des cre vendo a na tu reza e as po pu la ções
au tóc to nes e lo cais. Suas múl ti plas tra je tó rias e seus cir cui tos mui tas
vezes si nu o sos tornaram- nos mem bros des ta ca dos no ofí cio de
acon se lhar o rei e de es ta be le cer po lí ti cas re le van tes para o ul tra mar.
Mui tos deles foram de fato in cor po ra dos aos con se lhos e às se cre ta‐ 
rias.

19

Se re mon tar mos à se gunda me tade do sé culo XVII, em plena con jun‐ 
tura de cri a ção do Con se lho Ul tra ma rino, e no caso es pe cí fico da
Amé rica Por tu guesa, ou me lhor, do Atlântico- Sul, um caso exem plar
de in cor po ra ção da ex pe ri ên cia e dos sa be res acu mu la dos no go‐ 
verno das con quis tas é o de Sal va dor Cor reia de Sá e Be ne vi des.

20

Sal va dor Cor reia de Sá e Be ne vi des era filho de Mar tim de Sá e de D.
Maria de Men donza y Be ne vi des, neto de Sal va dor Cor reia de Sá, que
fora go ver na dor do Rio de Ja neiro. Nas ceu em 1602, em Cádiz, du‐ 
rante a ane xa ção de Por tu gal à Mo nar quia His pâ nica (1580-1640).
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Che gou ao Bra sil por volta de 1615 e teve sua as cen são fa ci li tada pelo
his tó rico de sua fa mí lia no Rio de Ja neiro. Casou- se em 1631 com D.
Ca ta lina de Ugarte y Ve lasco, viúva de uma fa mí lia cri olla com vasta
ex pe ri ên cia ad mi nis tra tiva e mui tas pos ses em Tu cumã (atual Pa ra‐ 
guai). Por meio desse ca sa mento, Sal va dor de Sá pas sou a con tro lar
ex ten sas pro pri e da des na pro vín cia que abas te cia Po tosí, cen tro das
ati vi da des co mer ci ais dos pe ru lei ros e pro du tora de gran des quan ti‐ 
da des de prata.

Re ce beu ainda muito jovem, em 1618, o há bito da Ordem de San ti ago
e, pos te ri or mente, o da Ordem de Cristo. Em 1627 foi no me ado
Alcaide- Mor da ci dade do Rio de Ja neiro, em de cor rên cia de sua vi tó‐ 
ria num con fronto com na vios ho lan de ses na costa do Es pí rito Santo.
No me ado go ver na dor do Rio de Ja neiro por três vezes (entre 1637 e
1643 ; de ja neiro a maio de 1648 ; e, no va mente, entre 1660 e 1662), foi
igual mente go ver na dor de An gola (1648-1652) e re ce beu, em 1643, a
pa tente de Ge ne ral das Fro tas do Bra sil. A par tir de 1658 tornou- se
Go ver na dor e Capitão- General da Re par ti ção Sul.

22

Por con cen trar em sua fa mí lia, e prin ci pal mente sob seu con trole,
uma série de ati vi da des co mer ci ais em torno da re gião centro- sul da
Amé rica por tu guesa, sobre a qual de teve ampla ju ris di ção, pro por ci o‐ 
nou o de sen vol vi mento do até então inex plo rado po ten cial da praça
co mer cial do Rio de Ja neiro, con tri buindo, assim, para sua cen tra li‐ 
dade no Atlân tico Sul. Sal va dor Cor reia de Sá e Be ne vi des teve a ca‐ 
pa ci dade de con gre gar, a par tir da ex pe ri ên cia e dos sa be res ame a‐ 
lha dos ao longo de seu go verno, in te res ses pri va dos seus, de seus ali‐ 
a dos e os da Coroa, ba se a dos no trá fico ne greiro, no mer cado da
prata e no pro cesso de in te ri o ri za ção da co lo ni za ção que abar cava
São Paulo e os ser tões au rí fe ros 24.

23

Ao ser in for mado da acla ma ção de D. João IV em 1640, Sal va dor de Sá
ocupou- se de re por tar a Lis boa a ade são do Rio de Ja neiro e das ca‐ 
pi ta nias de baixo à nova di nas tia. Re gres sou a Por tu gal a fim de jurar
fi de li dade ao novo rei. Tão logo foi cri ado o Con se lho Ul tra ma rino, foi
al çado à con di ção de con se lheiro. De vido aos in te res ses que pos suía
no co mér cio in ter co lo nial, ten tou por di ver sas vezes am pliar sua ju‐ 
ris di ção ad mi nis tra tiva sobre o con junto das ca pi ta nias do sul da
Amé rica por tu guesa.
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Sem ter sua prin ci pal rei vin di ca ção aten dida pela Coroa – o ser no‐ 
me ado go ver na dor da Re par ti ção Sul, in de pen dente do governador- 
geral na Bahia – prontificou- se a re cu pe rar a ci dade de São Paulo de
Lu anda e, uma vez vi to ri oso, a as su mir o cargo de go ver na dor de An‐ 
gola (1648-1652). A perda da quela praça em 1641 havia pre ju di cado em
de ma sia o trá fico de es cra vos, fonte de lu cros não ape nas para a fa‐ 
mí lia Sá, mas para todo um con junto de in te res ses a ela as so ci a dos.
Em 1648, Sal va dor Cor reia de Sá e Be ne vi des con se guiu ex pul sar os
ho lan de ses e re con quis tar An gola.

25

Porém, Sal va dor de Sá não foi o único ofi cial régio que tendo grande
ex pe ri ên cia nos mares e nos dis tan tes ter ri tó rios por tu gue ses da
África e Amé rica, foram al ça dos a mem bros do Con se lho Ul tra ma rino.
Se nos afas tar mos do li to ral e aden trar mos os ser tões da Amé rica, ve‐ 
re mos que tanto ma gis tra dos, so bre tudo ou vi do res, quanto go ver na‐ 
do res foram res pon sá veis pela cir cu la ção de no tí cias e de sa be res
pelo im pé rio por tu guês. Um outro exem plo que pode ser re la tado é o
de Ra fael Pires Par di nho.

26

Ra fael Pires Par di nho era lis bo eta e nas ceu por volta de 1675. O pai,
Fran cisco Pires, era ca va leiro do há bito de São Tiago e fa mi liar do
Santo Ofí cio, pi loto da car reira da Índia, tendo feito al gu mas vi a gens
ao Bra sil. Em 1700 Ra fael Pires Par di nho, com cerca de 25 anos, já
havia se tor nado ca va leiro do há bito de San ti ago e pedia para ser fa‐ 
mi liar do Santo Ofí cio como o pai, o que lhe foi con fir mado. Nessa al‐ 
tura, já tinha cur sado a Uni ver si dade de Coim bra e es tava para ler no
Paço.

27

Em 1702 as su miu o cargo de juiz de fora nas vilas de San ti ago do
Cacém e Sines, cujas fun ções de sem pe nhou até 1705. Em 1707 pas sou
a ser vir no bairro lis bo eta da Mou ra ria como juiz cri mi nal. Em 1717
foi- lhe pas sada carta de ou vi dor da co marca de São Paulo, assim
como de pro ve dor das fa zen das, dos de fun tos e au sen tes, ca pe las e
re sí duos da mesma ca pi ta nia. Per ma ne ce ria no Bra sil nesta pri meira
fase até cerca de 1726. Em 1727 ob teve um lugar na Casa da Su pli ca ção
em Lis boa, assumindo- o ape nas em 1733. Mas em 1734 foi no va mente
en vi ado ao Bra sil como de sem bar ga dor in ten dente do dis trito di a‐ 
man tino em Minas Ge rais, per ma ne cendo ali até cerca de 1740. Em
1743, de re gresso a Lis boa, foi no me ado con se lheiro do Con se lho Ul ‐
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tra ma rino e, em 1754, já no rei nado de D. José I, foi feito con se lheiro
do rei. Mor reu, pró ximo dos seus oi tenta anos, em 1761 25.

Ao che gar a São Paulo, o ou vi dor Pires Par di nho co mu ni cou ao rei o
des co bri mento de ouro na re gião de Cui abá. Pre o cu pado com a even‐ 
tual pro xi mi dade dos al de a men tos je suí tas es pa nhóis na re gião, re co‐ 
lheu todas as in for ma ções que pode e as en viou ao Con se lho Ul tra‐ 
ma rino, jun ta mente com um mapa que os ser ta nis tas da re gião de Itu
ti nham ob tido junto aos pa dres, pelo qual se dava conta « da forma
que aque les ser tões con fi nam com os de Es pa nha e do sítio em que
os ditos Pa dres prin ci piam a fazer novas po vo a ções ». Para cada uma
das vilas pelas quais pas sou em sua vi a gem de cor rei ção pelo sul –
La guna, São Fran cisco do Sul, Des terro (hoje Flo ri a nó po lis), Cu ri tiba e
Pa ra na guá – Par di nho pro du ziu ex ten sos e ricos do cu men tos le gis la‐ 
ti vos que cir cu la ram não só na Amé rica, mas tam bém no reino, sendo
pos te ri or mente ado ta dos pelo Con se lho Ul tra ma rino como pa drão
para a fun da ção e or de na mento de novas vilas 26.

29

Em 1723, o go ver na dor de São Paulo, Ro drigo César de Me ne ses, re ce‐ 
beu ordem para ir às minas de Cui abá a fim de es ta be le cer nelas uma
vila. Na quela oca sião, o nome de Pires Par di nho foi ex pres sa mente ci‐ 
tado pelo rei. Porém, não seria Par di nho o ou vi dor a acom pa nhar Ro‐ 
drigo César de Me ne ses ao Mato Grosso quando da fun da ção da Vila
Real de Bom Jesus do Cui abá, e sim Antô nio Ál va res La nhas Pei xoto.
Lá che gando, em carta a D. João V de 3 de fe ve reiro de 1727, La nhas
Pei xoto des cre veu mi nu ci o sa mente as mon ções, ou seja, os quase
qua tro meses de vi a gem desde que saí ram de São Paulo por terra, o
tra jeto de canoa pelo rio Tietê até che gar ao rio Grande, dali ao Rio
Pardo, mais um tre cho por terra até o rio Ca ma poã e no va mente em
canoa pelos rios Coxim, Ta quari, Pa ra guai, até atin gir o Cui abá. Se‐ 
gundo Re nata Araújo, sua des cri ção da vi a gem as su miu um tom épico,
che gando o ou vi dor a afir mar ser esta jor nada « a maior em presa da
nação 27 ». Seu fim, no en tanto, foi trá gico, tendo sido morto pelos ín‐ 
dios Payaguá 28.

30

Além de per cor re rem suas co mar cas em cor rei ção 29, mui tos dos ou‐ 
vi do res que ser vi ram no ul tra mar foram ex tre ma mente há beis na
des cri ção do ter ri tó rio, na emis são de re la tó rios, na ela bo ra ção de
plan tas e mapas, na cir cu la ção de prá ti cas e sa be res entre as con‐
quis tas e o reino. Não foram pou cos os ma gis tra dos que se tor na ram
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Li vros
Alen cas tro, Luiz Fe lipe de, O Trato dos
Vi ventes. A Formação do Bra sil no

exí mios na tu ra lis tas, como Bal ta sar da Silva Lis boa, juiz de fora no Rio
de Ja neiro na dé cada de 1790, e Ou vi dor e Juiz Con ser va dor das Matas
na Co marca de Ilhéus, ca pi ta nia da Bahia, a par tir de 1797 30. Ou os
que se des ta ca ram na com pi la ção de do cu men tos ex tre ma mente
úteis para a con ser va ção e o de sen vol vi mento da re gião mi ne ra dora,
como Ca e tano da Costa Ma toso, ou vi dor de Vila Rica desde 1749, que
se es me rou na com pi la ção da le gis la ção e na or ga ni za ção da do cu‐ 
men ta ção re la ti vas às áreas sobre as quais exer ceu ju ris di ção;
deixando- nos, o pri meiro, Bal ta sar da Silva Lis boa, os vá rios tomos
dos Anais do Rio de Ja neiro, e o se gundo, Ca e tano da Costa Ma toso, a
mo nu men tal « des cri ção das no tí cias dos pri mei ros des co bri men tos
das minas na Amé rica », mais co nhe cida como Có dice Costa Ma toso 31.

Den tre as inú me ras re la ções es cri tas por go ver na do res que aden tra‐ 
ram os ser tões da Amé rica por tu guesa, destacam- se a de Ro drigo
César de Me ne ses, aqui já men ci o nado, assim como as de Antô nio
Rolim de Moura e de Luís de Al bu quer que de Melo Pe reira e Cá ce res,
ambos go ver na do res do Mato Grosso na se gunda me tade do sé culo
XVIII. Ro drigo César de Me ne zes foi o pri meiro a se des lo car para as
minas de Cui abá se guindo o ro teiro flu vial Tietê- Cuiabá, com o ob je‐ 
tivo de fun dar a Vila Real do Se nhor Bom Jesus do Cui abá. Antô nio
Rolim de Moura se guiu esse mesmo ro teiro, porém com a in cum bên‐ 
cia de criar Vila Bela da San tís sima Trin dade nas mar gens do rio Gua‐ 
poré. Para al can çar esse úl timo ob je tivo de ve ria ofi ci a li zar e di vul gar
os ca mi nhos que li ga vam o dis trito do Cui abá ao do Mato Grosso.
Tem- se nes tes dois casos, duas vi a gens inau gu rais e fun da do ras de
am bi en tes ur ba nos no Mato Grosso 32. Seus re la tos são tes te mu nhos
pri vi le gi a dos, por fa ze rem cir cu lar os sa be res apre en di dos in loco,
transformando- os em es tra té gia de go verno – e do bom go verno –
dos dis tan tes ter ri tó rios por tu gue ses de ul tra mar. Mui tos des tes ho‐ 
mens, de pois de as su mi rem pos tos no Bra sil, na África e na Ásia,
foram in te gra dos ao Con se lho Ul tra ma rino e aos de mais tri bu nais e
se cre ta rias no reino, aju dando, então no cen tro da mo nar quia, a man‐ 
ter a con ti nui dade e in te gri dade de seu im pé rio.
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Português
Este ar tigo pro põe uma re fle xão acerca das três prin ci pais ins ti tui ções da
Coroa por tu guesa – o Con se lho da Índia (1604-1614), o Con se lho Ul tra ma‐ 
rino (1642 - 1832) e a Se cre ta ria de Es tado da Ma ri nha e do Ul tra mar (a par‐ 
tir de 1736) – res pon sá veis pela vei cu la ção de sa be res e in for ma ções entre o
reino e as con quis tas, e vice- versa. Num se gundo mo mento tra tará da cir‐ 
cu la ção de ofi ci ais ré gios – go ver na do res e ma gis tra dos – tanto no Atlân‐ 
tico, quanto nos lon gín quos ser tões da Amé rica, pro du zindo co nhe ci mento
e di fun dindo sa be res úteis para a ma nu ten ção do im pé rio ma rí timo e ter ri‐ 
to rial de Por tu gal. Mui tos des tes ho mens foram pos te ri or mente in cor po ra‐ 
dos aos tri bu nais e se cre ta rias no Reino res pon sá veis pelos as sun tos co lo ni‐ 
ais.

Français
Cet ar ticle se pro pose de ré flé chir à trois des prin ci pales ins ti tu tions de la
Cou ronne por tu gaise - le Conseil des Indes (1604-1614), le Conseil d'Outre- 
mer (1642-1832) et le se cré ta riat d'État à la Ma rine et à l'Outre- mer (à par tir
de 1736) - qui étaient char gés de la cir cu la tion des connais sances et des in‐ 
for ma tions entre le royaume et les conquêtes, et vice- versa. Dans un se‐ 
cond temps, l’ar ticle trai te ra de la cir cu la tion des fonc tion naires royaux -
gou ver neurs et ma gis trats - tant dans l'At lan tique que dans les loin tains
arrière- pays d'Amé rique, pro dui sant des connais sances et dif fu sant des
savoir- faire utiles au main tien de l'em pire ma ri time et ter ri to rial du Por tu‐ 
gal. Nombre de ces hommes vinrent en suite in té grés les tri bu naux et les se‐ 
cré ta riats du Royaume char gés des af faires co lo niales.

English
This art icle aims to re flect upon three of the main in sti tu tions of the Por‐ 
tuguese Crown - the In dian Coun cil (1604-1614), the Over seas Coun cil (1642-
1832) and the Sec ret ariat of State of the Navy and Over seas (from 1736 on‐ 
wards) - which were re spons ible for the cir cu la tion of know ledge and in‐ 
form a tion between the king dom and the con quests, and vice- versa. In a
second mo ment, it will deal with the cir cu la tion of royal of fi cials - gov‐ 
ernors and ma gis trates - both in the At lantic and in the dis tant hin ter lands
of Amer ica, pro du cing know ledge and spread ing use ful know- how for the
main ten ance of Por tugal's mari time and ter rit orial em pire. Many of these
men were later in cor por ated into the courts and sec ret ari ats in the King‐ 
dom re spons ible for co lo nial af fairs.
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couronne portugaise, Conseil des Indes, Conseil d’Outre-mer, XVIIe siècle,
XVIIIe siècle
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