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IntrodQcgao 

Logrographia  industrial  e  seus  elementos.  —  Historia  do 
trabalho  —  Evolu^ao  industrial  —  As  corporacoes 
d'artes  e  officios  na  edade  media.  —  As  corporacoes  ope- 
rarias  em  Portugal.  —  O  arruamento  e  os  procuradores 
dos  mest6res.  —  A  Casa  dos  Vinte  e  Qualro.  —  Kegi- 
mentos  dos  officios. 

Em  cada  epoca  apparece  uma  certa  ordem  de 

estudos  que  captiva  os  espiritos  e  d'ella  saem  os elementos  de  uma  sciencia  nova. 

O  indiistnalismo^  systema  que  considera  a  in- 
dustria  como  o  fim  principal  do  homem,  conta 
hoje,  gracas  a  instruccao  positivista,  urn.  crescido 
numero  ue  adeptos,  que  por  aturadas  investiga- 
coes  buscam  demonstrar  a  sua  doutrina,  auctori- 
sando-a  com  factos  historicos. 

D'aqui  se  originou  a  logographia  industrial^ou 
reproducao  escripta  do  progresso  das  industrias, 
formando  um  conjuncto  dos  conhecimentos  rela- 
tivos  ao  desenvolvimento  material  da  civilisacao. 

Denomina-se  logographia  industrial  esta  serie 
de  estudos,  porque  elles  nno  lograram  ainda  o  ri- 

gor da  sciencia  historica,  e  porque  os  escriptores, 
que  se  teem  apaixonado  pelo  assumpto,  de^empe- 
nham,  em  relacao  a  historia  das  industrias,  um 
papel  similhante  aquelle  que  os  primeiros  prosa- 
dores  da  Grecia  designados  por  logographos  re- 
presentaram  para  com  a  sciencia  da  historia.    • 

A  logographia  industrial  e  pois  assim  o  ante- 
A 
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cedente  natural  da  historia  das  industrias,  como 
esta  por  sua  vez  precedera  a  philosophia  indus- 

trial, porque  todas  as  sciencias  teem  a  sua  philo- 
sophia quando  attingem  o  grao  do  maximo  de- 

senvolvimento  a  que  podiam  chegar.  • 
E  fa(|il  comprehender  como  a  logographia  da  a 

historia,  observando  como  da  astrologia  sahiu  a 
astronomia,  da  alchimia  a  chimica,  da  chrematis- 
tica  a  economia  e  da  economia  politica  a  scien- 
cia  economica. 

Assim  mesmo,  no  estado  rudimentar  em  que  se 
apresenta,  a  logographia  industrial  deve  conside- 
rar-se  um  ramo  afim  da  mais  alta  das  sciencias 
—  a  sociologia,  pois  que  mantem  para  com  ella 
relacoes  muito  estreitas. 

A  industna  e  a  verdadeira  base  da  sociedade, 
base  moral  e  material.  Antes  que  se  lisongeie  o 
espirito  com  os  progressos  metaphysicos  e  preciso 
acudir  iis  necessidades  mais  imperiosas.  E  talvez 
um  dos  mais  importantes  resultados  da  mdustria 
a  economia  de  tempo  que  o  genio  industrial  of- 
ferece  ao  homem,  que  soube  poupar  por  uma 
nova  machina  esforcos  penosos,  resultando  largos 
ocios  que  pode  empregar  em  trabalhos  intelle- 
ctuaes. 
A  logographia  industrial  constitue,  portanto, 

sem  duvida  alguma,  um  dos  capitulos  mais  inte- 
ressantes  da  sociologia,  aquelle  em  que  se  consi- 
gnam  todos  os  esforcos  da  humanidade  para  se 
libertar  da  baixa  condicao  em  que  se  encontrou 
nos  primeiros  tempos.  E,  assim  encarada,  a  lo- 

gographia industrial  representa  indiscuttvelmente 
a  historia  do  trabalho. 

Mas  essa  historia  esta  quasi  por  escrever,  e 
mingoada  e  ainda  hoje  a  bibliographia  historico- 

'  Ja  hoje  possuimos  « 0  dh-eito  induttrial  porluguez  systemati- 
sadot.  A  respectiva  legislaijao  faz  jiiiisprudeucia,  mostrando  o 
desenvolvimento  do  direito  industrial.  Ao  sr  dr.  Carneiro  de 

Moura  se  deve,  desde  1899,  o  bello  trabalho  que  tem  aquelle  ti- 
tulo. 



industrial.  A  archeologia  no  mundo  dos  seus  es- 
tudos  nao  chegou  por  ora  a  regiao  das  grandes 
investigacoes  do  progresso  das  industrias  e  dos 
seus  productos.  E  necessario,  pois,  comecar  pela 
recolha  dos  termos  technicos  antigos  e  estudos 
dos  archives,  que  felizmente  para  n6s  sao  elles 
copiosos  e  compensam  bem  a  curiosidade  e  o  tra- 
balho  dos  escabichadores. 

A  natureza  humana  tern,  comotoda  a  mais  ani- 
malidade,  a  condicao  fatal  de  nao  poJer  subsistir 
sem  esforco  e  sem  trabalho,  porem  ainda  com  a 
aggravante  de  que  o  homem,  no  seu  estado  natu- 

ral, se  viu  reduzido  a  uma  existencia  mais  difRcil 
e  precaria,  que  a  de  todos  os  outros  animaes  da 
grande  escala  da  creacjao ;  e,  para  adquirir  da  na- 

tureza OS  elementos  necessarios  &  sua  conserva- 
cao  e  desenvolvimento,  tem  que  empregar  esfor- 
cos  constantes  n'um  incessante  aperfeicoatnento de  si  mesmo. 

Se  compararmos,  pois,  o  homem  primitivo  aos 
outros  animaes,  acharemos  que  estes  sao  um  tanto 
mais  completos.  porque  a  natureza  Ihes  concedeu 
orgaos  e  instrumentos  apropriados  ao  genero  de 
vida  a  que  os  destmou,  embora  estacionario. 

Na  ce  o  homem  em  peores  circumstancias  do 
que  a  propria  arvore,  sem  ter  sequer  como  esta 
a  casca  que  a  protege,  ou  como  o  animal  a  epi- 
derme  coberta  de  pellos.  para  que  se  subtraia  ao 
rigor  das  intemperies.  Todavia  so  o  homem  con- 
seguiu  aperfeicoar-se. 

Considera-se  a  ave  como  um  navio  aereo,  e  o 
peixe  lembra  um  submarino ;  a  aranha  e  tecedei- 
ra  eximia,  a  toupeira  mineira  persistente;  esta 
possue  umas  enxadas  e  uma  broca,  aquella  umas 
pincas,  ou  uma  pd  como  o  castor,  um  esquadro  e 
um  compasso  como  a  abelha.  O  elephante  serve- 
se  da  tromba  para  quanto  quer,  e  todos  os  outros 



animaes  possuem  orgaos  e  membros  que  utilisam 
como  ferramenta,  como  instrumento  para  as  suas 
necessidades. 

O  homem  nao  tem  em  si  orgaos  nem  contex- 
tura  que  corresponda  a  utensilios  para  trabalho; 
e  incompleto,  so  pode  empregar  os  denies  e  as 
unhas.  Vendo-se  obrigado  a  adquirir  os  orgaos 
que  Ihe  faltam,  comeca  por  proteger  o  corpo  e  ar- 
mar  as  maos  desprovi  Jas.  Poreni,  a  sahia  natureza 
deu-lhe,  alem  da  tendencia  ao  progressivo  desen- 
volvimento  de  que  o  dotou,  o  cerebro,  esse  tao 
complicado  quao  maravilhoso  orgao,  que  faz  do 
homem  o  ret  dos  animaes.  Manifesta-se  a  sua  in- 
telligencia  e  entao  suppre  o  homem  as  forcas  que 
Ihe  faltam,  aproveitando,  buscando  e  descobrindo 
as  que  a  natureza  Ihe  concede  e  poe  a  sua  dispo- 
sicao.  Gorre-Ihe  mesmo  a  obrigacao  de  adquirir 
tudo  quanto  carece,  provando  o  seu  engenho  e  o 
seu  esforco,  porque  so  trabalhando  adquire  o  justo 
titulo  da  sua  grandeza.  *  Ja  um  illustre  escriptor 
notou  algures  ̂   quao  interessante  seria  uma  histo- 
ria  em  que  se  descrevessem  os  primeiros  esforcos 
tentados  pelo  homem,  no  intuito  de  se  subtrahir 
A  tyrannia  das  necessidades  e  ao  despotismo  cego 
e  cruel  das  forcas  naturaes  que  o  opprimiam. 
Quantas  observacoes  mais  ou  menos  atiladas  e 
sagazes,  buscas  ardentes,  arduas  tentativas  de  ver- 
dadeiros  heroes  do  labutar  humano,  ficaram  vota- 
das  a  absoluto  esquecimento. 
Quem  forjou  o  primeiro  martello  ?  —  Nunca  o 

saberemos.  Esses  benemeritos,  essa  enorme  pha- 
lange anonyma,  merecem  bem  a  nossa  homena- 

gem. Que  prodigiosa  maravilha,  assombrosa  e  des- 
lumbrante,  se  nos  mostra  a  bella  epopeia  da  crea- cao  humanal 

'  «S6  tem  direito  ao  uome  de  homem  o  que  trabalha.>  —  (ifi- chelet) 

'  Conferencia  em  Coimbra,  1884,  pelo  conselheiro  Antonio 
Candido. 



Desde  a  moradia  nos  reconcavos  das  rochas,  e 
nos  covis  disputados  aos  animaes  ferozes,  ate  as 

habitacoes  lacustres,  as palafittes  da  Suissa,e  d'ahi ate  as  mais  tormosas  e  elegantes  composicoes  da 
architectura  jonica  e  donca  ;  desde  a  cobertura 
feita  de  folhas  vegetaes  ate  aos  preciosissimos  te- 
cidos  de  Damasco,  desde  o  fogo  produzido  pela 
friccao  de  dois  pedacos  de  silex  at^  ds  complica- 
das  machinas  movidas  pela  forca  expansiva  do 
vapor,  que  poema  immenso  de  trabalho,  de  lucta 
ingente  pela  vida  !  E  lucta  sem  tregoasl  Desde  a 
edade  da  pedra  at^  ds  do  cobre  e  do  bronze,  e 

desde  ellas  ate  ̂   actual,  a  do  ferro,  e  d'esta  ate 
a  futura,  a  do  aluminio,  como  6  grande  o  rastro 
e  resplandecente  a  obra  do  homem  1 
Desde  a  anta  prehistorica,  desde  as  catacum- 

bas  de  Roma,  ate  a  grande  capella  Sixtina,  desde 
a  esculptura  egypcia  ate  a  de  Miguel  Angelo  e 
Benevenuto  Cellini,  que  enorme  escala  na  pe'fei- 
cao  1  Desde  o  machado  paleolithico,  essa  primei- 
ra  arma  do  homem,  ate  ao  pasmoso  canhao  de 
dynamite,  que  de  trabalho  synthetisado !  Desde 
as  escriptas  pythographicas,  hieroglyphica  e  cu- 
neiforme  ate  Guttenberg,  que  evolucao  estupenda 
presenciou  a  humanidade  I 

A  cada  victoria  da  industria,  a  cada  creacao  da 
sciencia,  da  mechanica  applicada,  entoa  a  huma- 

nidade urn  cantico  para  compor  o  antiphonario 
da  sua  redempcao. 
O  moinho  de  vento  ou  a  agua,  substituindo  o 

trabalho  penoso  do  homem,  a  machina  dispen- 
sando  o  braco,  sao  lancos  da  grande  escada  do 
tempio  da  industria. 
Como  e  alegre  aquelle  hymno  com  que  Anti- 

pater  de  Thessalonica  celebrou  a  invencao  do 

moinho  d'agua,  que  poupava  ds  mulheres  e  es- cravjas  o  violento  trabalho  da  moenda  : 
«0  vos,  que  ate  hoje  vos  empregastes  em  moer 

OS  nossos  cereaes,  mulheres,  descan^ae  agora  e 
dormi.  Nao  sera  para  vos  que  as  aves  matutinas 
annunciarao  com  seus  gorgeios  o  despontar  da 



aurora.  Ceres  ordenou  as  Nayades  que  vos  substi- 
tuissem,  e  ellas  obedecem,  fazendo  girar  rapida- 
mente  a  roda  que  da  movimento  as  pesadas  mos.i* 

No  nosso  seculo,  as  invencoes  multiplicarn-se  e 
desde  o  desenvolvimento  da  electricidade  ate  d 

sua  applicacao  no  telegrapho  ha  uma  serie  im- 
mensa  de  fadigas  compensadas  pelo  hem  que  a 
humanidade  desfructa. 

Analysar,  pois,  desde  o  nascer  da  actividade 
humana,  desde  esse  comeco  de  produccao,  ate 
hoje,  a  historia  Jos  productos,  dos  instrumentos, 
as  mil  invencoes,  as  multiplices  operacoes  que. 
se  dividem  divergentes  ou  narallelas  ate  ao  infi- 
nito,  e  descrever  a  evolucao  da  industria. 

# 
#        * 

A  antiguidade  nao  conheceu  a  liberdade  do  tra- 
balho  nem  a  honra  d'elle  ;  e  por  isso  que  as  pro- 
fissoes  manuaes  foram  durante  tantos  seculoscon- 
dicao  exclusive  dos  escravos  e  dos  prisioneiros  de 
guerra.  Para  confirmar  este  facto,  nao  e  preciso 
remontar  as  civilisacoes  primordiaes,  aos  egy- 
pcios  e  aos  assyrios,  basta  que  se  examine  um 
pouco  a  historia  dos  gregos  e  dos  romanos. 

N'estes  dois  povos,  da-se  todavia  um  contraste 
frisante  sob  tao  grande  oppressao,  e  que  a  scien- 
cia  e  a  arte  attingiram  um  extraordinario  desen- 

volvimento, que  o  amor  patrio  tanto  sublimou, 
dando-lhes  assim  a  mais  Formosa  epoca  da  anti- 

guidade classica. 
A  escraviiiao,  vinda  do  Oriente,  passando  pela 

Grecia  e  demorando-se  no  Lacio,  foi  uma  nuvem 

escura  que  empanou  o  brilho  d'essas  civilisacoes tao  notaveis  ;  mas  apesar  de  tudo  tornouse  uma 
necessidade,  e  constituiu  talvez  um  progresso  em 
relacao  a  estados  anteriores. 

Depois,  a  politica  dos  imperadores  romanos  e 
as  conquistas  do  Christianismo  multiplicam  os 
cidadaos  pela  emancipacao  dos  escravos.  Os  ho- 
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mens  de  trabalho  elevaram-se  na  hierarchia  so- 
cial a  medida  que  o  patriciado  tentava  soerguer- 

se  nas  vascas  da  ultima  agonia. 
Quando  o  imperio  cahiu,  ja  se  encontrou  bas- 

tante  desenvolvida  essa  nova  classe  media,  que 
mais  tarde  tanto  poder  havia  de  adquirir,  mau  gra- 

de a  nobreza  guerreira  e  o  despotismo  feudal. 
A  invasao  dos  barbaros  demorou  o  jugo  do  tra- 

balho, porem  a  escravidao  nem  urn  momento  se- 
quer  deixou  de  perder  terreno.  E  a  servidao  me- 
diaval,  logo  que  teve  alguma  forca,  produziu  o 
movimento  das  corporacoes  de  officios,  em  que  o 
trabalho,  occupando  as  mesmas  legioes  deopera- 
rios,  se  nobilitou  um  pouco  e  estes  se  livraram  da 
oppressao  e  do  desprezo  em  que  viviam. 

E'  difficil  o  estudo  d'estas  primeiras  instituicoes 
operarias,  porquanto  a  situacao  economica  do 
maior  numero  so  muito  tarde  conseguiu  atrahir  a 
attencao  dos  auctores.  As  investigacoes  sobre  a 
vida  do  povo,  do  movimento  das  officinas  e  dos 
modestos  ganhos  dos  operarios,  sao  recentes  e 

pouco  adiantam.  Fazer  luz  n'essa  penumbra  e  ta- 
refa  quasi  impossivel. 

N'um  estudo  geral  da  historia  da  industria,  e 
indispensavel  conhecer  quanto  a  organisacao  so- 

cial dos  tempos  mediavaes  impulsionou  a  arte  e 
o  trabalho,  com  o  agrupamento  dos  operarios  e 
artistas  em  corporacoes  de  artes  e  officios. 
A  burguezia  —  essa  nova  classe  tao  nca  e  tao 

diligente  —  tern  n'ellas  a  sua  origem,  e  isto  basta 
para  seu  elogio. 

Na  confusao  e  nos  continuados  conflictos  de 
que  foi  testemunha  a  Edade  Media,  os  operarios 
reuniam-se,  segundo  os  seus  officios,  sob  a  invo- 
cacao  da  Virgem  e  dos  santos  tomados  para  seus 
patronos,  e  isto  auxiliou  bastante  o  desenvolvi- 
mento  do  Christianismo. 
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O  espirito  de  confraria  e  indicado  com  uma  fei- 
cao  caracterislica  dos  costumes  romanos^  mas  de- 
vemos  oppor  que  os  povos  do  Norte  tiveram  tam- 
bem  as  suas  confrarias,  ghildes  e  associacoes,  co- 
mo  egualmente  possuiram  o  municipio,  essa  ins- 
tituicao  tao  importante  entre  os  romanos. 

E,'  na  Germania  que  as  corporacoes  de  artes  e 
officios  teem  o  seu  inicio.  Na  antiga  Roma,  havia, 
e  certo,  alguns  collegios  de  operarios,  mas  pode- 
remos  avaliar  da  sua  vitalidade  recordando  que 
os  romanos  achavam  o  trabalho  degradante  para 
homens  livres. 

Todavia,  com  os  ultimos  Cezares,  as  corpora- 
coes d'artes  e  officios  adquirem  uma  maior  im- 

portancia.  Foi  Alexandre  Severo  quern  instituiu 
para  todos  os  officios  as  respectivas  corporacoes, 
que,  embora  distinctas,  estavam  comtudo  sujei- 
tas  a  uma  regulamentacao  fixa. 

No  anno  364,  Valentiniano  I  confirmou  os  pri- 
vilegios  concedidos  pelos  seus  antecessores  e  fo- 
mentou  largamente  a  organisacao  de  associacoes, 
cujos  membros,  ligados  indissoluvelmente  ao  seu 
officio,  se  acharam  impossibilitados  de  se  liberta- 
rem  a  si  e  aos  seus  descendentes,  levando-se  a 
urn  extremo  tal  este  rigor  que  uns  herdavam  dos 
outros. 

Na  verdade,  as  primitivas  corporacoes  eramde 
um  despoti.>mo  feroz: 

Ao  preceito  da  longa  aprendizagem,  juntava-se 
a  companhia  forcada  na  factura  de  uma  obra  de 
qualquer  e  diverso  mister  e  a  difficuldade  de  obten- 
cao  da  carta  de  mestre.  E, embora  estas  peias  cons- 
tituissem  graves  obstaculos  a  liberdade  individual, 
permittiram  sem  duvida  um  grande  progresso  nas 
artes  e  na  industria. 
A  liberdade  nao  exclue  as  associacoes,  porque 

o  direito  de  aggremiacao  e  um  dos  seus  elemen- 
tos,  mas  tambem  nao  admitte  senao  voluntaria- 
mente  os  seus  socios,  deixando  a  cada  um  carrei- 
ra  aberta  as  suas  proprias  faculdades. 

Os  germanos,  os  romanos,  e  ainda  os  francezes, 
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tinham  nas  suas  corporacoes  preceitos  rigorosos 
que  muitas  vezes  foram  levados  a  um  extremo  ter- 
nvel. 

Assim,  so  era  permittido  ao  operario  o  casar- 
se,  quando  houvesse  alcancado  a  carta  demestre, 
para  o  que  tinha  de  sujeitar-se  a  um  exame,  em 
que  OS  examinadores  eram  aquelles  mesmos  que 
Ihe  temiam  a  concorrencia.  Ao  official  de  certo 

officio  nao  Ihe  era  licito  deixal-o,  e  d'esse  rigor 
proveio  talvez  a  decadencia. 

Quando  as  cousas  se  regularam  melhor,  quando 

o  povler  real  se  concentra  n'uma  unidade  incom- 
pativel  com  o  feudalismo,  e  que  na  Europa  as  cor- 

poracoes se  instituem  com  uma  organisacao  mais 
avancada. 

Ate  entao,  em  muitas  cidades  e  villas,  as  cor- 

poracoes d'artes  e  officios  tinhcim  constituido  a 
principal  forca  guerreira,  e  n'tquellas  onde  havia 
municipio  a  sua  inf]uencia  tornou-se  muito  gran- 
de,  sendo  tanto  maior  quanto  a  industria  estava 
mais  florescente. 

Nao  obstante  estas  corporacoes  gozarem  d'um 
verdadeiro  monopolio,  e  por  vezes  a  politica  as 
di-trahir  do  trabalho,  como  tinham  que  combater 
a  concorrencia  extranha,  punham  ellas  o  seu  maior 
cuidado  em  conservar  os  productos  no  antigo 
apuro  e  reputacao. 

E'  analysar  os  sens  esfor^os  e  ler  os  respecti- 
vos  regimentos  de  cada  officio. 
Nao  se  applicava  entao  em  geral  o  absurdo 

systema  de  prohibir  os  productos  da  industria 
extrangeira  para  proteger  a  industria  nacional, 
concorrendo  para  isto  que  poucos  principes  gos- 
tariam  de  desfalcar  os  rendimentos  das  suas  al- 

fandegas.  ̂  
Em  dezembro  de  i58i,  Henrique  iii,de  Franca, 

dd  as  corporacoes  d'artes  e  officios  uma  lei  geral. 

'  Luigi  Cibrario  —  Economia  polUiea  na  Edade  Media— h.  iii — 
Cap.  1. 



Estabelece  os  ofBcios  em  communidades  nas  dif- 
ferentes  terras  do  reino,  e  em  editos  successivos 
preceitua  a  aprendizagem,  etc.,  reservando  para 
a  sua  pessoa  o  direilO  ao  irabalho,  que,  como  um 
direito  real,  so  o  soberano  podia  conceder  em 
renda,  ou  gratuitamente  e  a  seu  talante. 

Foi  com  a  revolucao  de  1789,  que  a  Franca  esta- 
beleceu  a  liberdade  de  industna,  decretando  entao 
a  Assemblea  Nacional  a  liberdade  do  trabalho. 
Em  Portugal,  gramas  a  civilisacao  romana,  que 

impediu  o  feudalism©,  nunca  as  corporacoes  d'ar- 
tes  e  officios  tiveram  taes  extremos.  Alguns  pre- 
ceitos  tinham  comrudo  que  hoje  se  nao  compre- 
hendem  mas  que  A  historia  e  a  sociologia  resta 
ainda  decidir  se  eram  bons  ou  maus. 

A  reversao  as  antigas  corporacoes,  adaptando 
o  seu  systema  ao  espirito  moderno,  parece  que 
ser^  a  melhor  garantia  da  paz  social. 

As  communidades  d'artes  e  officios  chamou  ha 
pouco  um  escripior  francez  :  as  associaqoes  pro- 
Jissionaes  de  hontem,  hoje  e  amanha  1  tal  e  a  sua 
conviccao  na  reversao  que  apontamos. 

* 

#      * 

Na  epoca  da  Renascenca,  as  corporacoes  de 
artes  e  officios  de  cada  paiz  viram  apparecer  suc- 
cessivamente  os  membros  de  uma  grande  asso- 
ciacao,  tao  numerosos  como  habeis,  que  depois 
de  terem  sido  empregados  pela  egreja  latina  nas 
suas  obras,  se  espalharam  pela  Europa,  formando 
uma  companhia  tdificadora. 

Pelos  prmcipios  do  seculo  x,  haviam-se  estabe- 
lecido  na  Lombardia  um  grande  numero  de  coa- 
frarias   de  artistas   seculares,  as  quaes  creadas  e 

'  Histoire  des  Corporations  de  metiert  dtpuia  leurs  origintsjtu- 
ga'o  Itur  suppression — por  Etienne-Martin  Saint -Ldon  —  Paris  — 1897. 



protegidas  pelo  clero,  tomaram  o  nome  geral  de 
franco-maconaria  ou  de  pedrciros  livres,  cujos 
associados  obedeciam  a  preceitos  similhantes  aos 
das  corporacoes  de  officios,  apresentando  comtu- 
do  um  caracter  muito  especial. 

Eram,  pois,  os  membros  d'essa  grande  compa- nhia  que  surgiam  como  um  reforco  artistico, 
vindo  atravez  do  Norte  da  Europa,  e  aggregando 
a  si  allemaes,  francezes,  belgas,  e  ate  gregos. 

Essas  series  de  aggregados  constituiam  lojas, 
em  que  cada  dezena  de  associados  obedecia  a  um 
chefe,  em  relacao  com  os  outros  mestres  de  lojas, 
todas  em  activa  communicacao  com  a  principal 

direccao,  correspondendo-se  n'uma  linguagem 
secreta  de  signaes  maconicos,  para  que  individuos 
extranhos  a  grande  associacao  se  nao  aproveitas- 
sem  dos  seus  privilegios  e  beneficios. 

Era  por  meio  d'esses  signaes  que  os  compa- 
nheiros  se  reconheciam.  Era  com  juramentos  e 
provas  terriveis  que  os  obreiros  se  matriculavam 
na  associacao,  compromettendo-se  solemnemente 
cada  novo  iniciado  a  nao  revelar  o  segredo  dos 
engenhosos  signaes  com  que  se  entendiam  e  a 
occultar  de  estranhos  todos  os  processos  e  regras 
do, officio. 

A  franco -mac^onaria  se  deveu  a  aha  perfeicao 
scientifica  adquirida  nas  artes  e  nos  officios,  e 
com  a  sua  morte  obliterou  se  ate  a  tradicao  pre- 
ciosa  dos  processos  technicos  que  por  tantos  se- 
culos  os  seus  asociados  guardaram  fielmente. 

# 

As  corporacoes  gremiaes  em  Portugal  foram 
sempre  em  menor  numero  que  as  de  outros  pai- 
zes,  mas  menos  gravozas  pela  sua  natureza,  como 
jA  o  notaram  os  nossos  escriptores,  affirmando 
alguns  que   ellas  eram  governadas  por  leis  mais 



sabias  que  as  suas  congeneres  do  resto  da  Eu- 

ropa  '. A  mais  antiga  organisacao  dos  officios  que  co- 
nhecemos  entre  nos  e  a  do  arruamento,  pela  qual 
certos  e  determinados  officios  mecanicos,  como 
entao  se  chamava,  eram  obrigados  a  ter  suas  lojas 
em  ruas  ou  logares  designados. 

No  anno  de  i3o8,  mais  de  quinze  tanoeiros  s^ 

quijeram  anuar  com  suas  tendas  e  casas,  diz-nos 
Irei  Manoei  da  Esperanca  ̂ . 

No  anno  de  i35i,  a  camara  do  Porto  concedeu 
varias  prerogativas  aos  mesteiraes,  ou  officiaes 
mechanicos,  que  quizessem  vir  morar  para  a  ci- 
dade,  mas  pagando  soldo  como  visinhos. 

No  anno  de  iSgS,  segundo  uma  carta  regia,  que 
se  guarda  no  Livro  dos  Pregos,  fls.  i26-v."»  no 
Archive  Municipal  de  Lisboa,  suscitava-se  o  pre- 
ceito  ja  ordenado  em  5  de  junho  do  anno  de  i35i, 
dizendo: 

«3.''  —  Que  fossem  arruados  os  mesteiraes,  cada 
uns  de  seu  mester  em  suas  ruas.»- 

Ainda  hoje  algumas  ruas  da  cidade  conservam 
a  antiga  designacao;  dos  cordoeiros,  dos  correei- 
ros,  dos  sapateiros,  douradores,  ferreiros^  Pesca- 

dores^ algihebeSy  remolares,  fangiieiros,  etc. 
Segundo  um  documento  do  fim  do  seculo  xtv,  o 

arriiamento  dos  officios  mechanicos  era  estabele- 
cido  por  bom  regimento  e  maior  formosura  da  ci- 

dade, e  para  que  os  juizes  dos  officios  e  os  almo- 
taces  das  execucoes  pudessem  mais  facilmente 
fiscalisar  os  artefactos  exposios  a  venda,  e  veri- 
ficar  se  eram  feitos  como  deviam  a  bem  da  repu- 
tacao  dos  artigos  e  dos  interesses  do  povo. 

'  Vide  Variedades  sobre  objectos  relativos  as  artes, 
contmercio  e  manufactiiras  por  Jos6  Accursio  das  Ne- 

ves—  I8i4  vol    I  —  pag.  96 
'  Historia  Seraphica  —  Parte  i  — Livro  ii —  cap.  i  Este 

officio  era  como  se  v6,  imporlante,  e  talvez  o  mais  antigo 
de  todos  OS  arruados.  Em  1539,  por  carta  regia  de  27  de 
agosto,  elegia  2  delegados  A  Casa  dos  24.  Foi  d'elle  que  no 
reinado  de  D.  Jo5o  I  sabiu  o  primeiro  Juiz  do  Povo. 



xvn 

Um  grande  numero  de  posturas  do  senado  da 
camara  de  Lisboa  prohibia  que  os  officiaes  me- 
canicos  morassem  n'outras  ruas  que  nao  fossem 
as  destinadas  a  cada  officio  *. 

Por  privilegios  especiaes  havia  algumas  exce- 
pcoes.  como  por  exemplo  succedia  ja  no  tempo 
de  D.  Joao  i  aos  armeiros,  moedeiros,  etc. 

N'alguns  escriptos,  reputados  do  seculo  xiv, como  a  Relagao  da  Vida  de  Santa  Izabel,  mulher 

de  D.  Diniz,  e  as  Ordenagoes  Aff'onsinas,  IV — xxx, 
I  e  V— LViii,  I,  onde  estao  compiladas  leis  das 
cdrtes  de  Evora,  em  iSgi,  e  de  Goimbra  (1394?), 
celebradas  no  reinado  de  D  Joao  I,  e  se  consi- 
gnam  muitas  outras  indicacSes  relativas  a  factos 
indubitavelmente  anteriores,  apparecem  preciosas 
referencias,  pelas  quaes  se  ve  que  os  officios  e 
mesteres  eram  exercidos  livremente,  estando  per- 
feitamente  organisados,  com  seus  salarios  estabe- 
lecidos,  mestres,  aprendizes,  e  ate  usofruindo 
diversos  privilegios,  a  que  aquellas  leis  alludem. 

Na  Relagao  da  Vida  de  Santa  Izabeh  faz-se  ex- 
pressa  mensao  de  pedreiros,  carpinleiros  e  outros 
artifices  constructores.  A  Rainha  Santa  tinha  um 

hospital  de  engeitados,  onde  «e,  des  que  eram 
criados  e  crescidos,  mandava-os  por  a  mestres^ 
e,  des  que  aprendiam  mester. . .  que  por  si  vives- 
sem.u 
Erabora  aqui  se  trate  de  aprendizagem,  clara- 

mente,  e  certo  comtudo  que  so  mais  tarde  elia 
se  estabeleceu  com  regulamentos  definidos.  So 

com  as  corporacoes  d'officios  se  regularisou  nas 
cidades,  pelo  menos  nas  principaes,  o  aprendi- 
zado.  Amda  nas  cortes  comecadas  em  Evora  em 
1481  o  rei  se  recusava  a  conceder  aos  concelhos 
•  que  ninguem  possa  ser  mestre  de  officio  meca- 
nico,  sem  previo  exame  de  officiaes  examinadores 

'  Ainda,  em  i76o,  um  decreto.  com  data  de  5  de  novembro, 
prescreve  o  arruamento  dos  officios  por  occasiilo  da  distri- 
bui?ao  das  ruas  abertas  entre  as  pra(;as  do  Commercioe  do 
Rocio. 



eleitos  annualmente  pelos  officiaes  do  mesmo  of- 
ficio e  confirmados  pcla  camara».  O  soberano  nao 

annuiu,  mas  prohibiu  que  os  mecanicos  pudessem 
conservar  fechadas  suas  tendas  para  se  occupa- 
rem  de  outros  negocios  ̂ . 

Data  d'esta  epcca  proximamente  o  inicio  do 
aprendizado  regular,  que  mais  tarde  se  regularisou 
com  a  condicao  obrigatoria  do  exame,  e  sujeito  a 
regras  determinadas,  exigindo-se  nas  cidades  e 
outras  povoacoes  mais  importantes  a  carta  de 
official  examinado. 

h'  claro  que  no  seculn  xiii  se  nao  podia  pensar 
na  carta  de  exame,  mas  alguns  preceitos  haveria 
para  dar  por  official  o  aprendiz. 

O  milagre  dos  salarios  pagos  em  rosas  pela  Rai- 
nha  Santa  aos  officiaes  mecanicos  que  trabalha- 
vam  no  convento  de  Santa  Clara,  e  cuja  lembran- 
ca  suavemente  poetica  a  tradiccao  conservou  ate 
hoje,  da-nos  urn  indicio  importante  sobre  a  livre 
condicao  profissional  do  nosso  operario  n'aquella 
epoca. 

As  Ordenagoes  Aj^onsinas  aponiadas,consl[tuem 

lei  geral  aos  officios.  Pela  primeira  d'ellas,  ve-se 
que  OS  operarios  e  trabalhadores,  homees  bracei- 
ros^  como  entao  Ihes  chamavam,  para  que  os  fidal- 
gos  Ihes  nao  tomassem  os  filhos  como  servicaes, 
OS  punham  a  mestres^e  tanto  que  passavam  alguns 

tempos^  OS  tiravam  d'elles,  e  quando  os  demanda- 
vam  para  morarem  por  soldada,  punham  escusa 
que  eram postos  a  mesteres.  Contra  este  facto,  pedi- 
ram  providencias  os  procuradores  dos  concelhos 
solicitando  tambem  que  o  favor  de  nao  serem  to- 

rnados por  soldada  so  aproveitasse  aos  filhos  que 
esses  homens  tivessem  continuamente  a  mesteres. 
Isto  indica  a  falta  de  um  termo  na  aprendizagem. 

D.  Joao  I  deferiu  o  pedido  dos  procuradores  e 
decretou  a  lei  que  se  le  na  ordenacao  referida. 

'  Alguns  auctores  affirmam  que  n'este  tempo  ji  havia exame  em  Evora. 



Pela  Ordenagao  V — lviii,  i,  ja  citada,  sabe-se 
que  OS  mesteres  se  queixaram  contra  os  almoxa- 
rifes  e  outros  individuos,  que,  sem  competencia 
para  o  fazer.  prendiam  os  mesteiraes  pur  nom  hi- 
rem  aas  obras  d'El-Rpy;  e,  pedindo-se-lhe  reme- 
dio  a  isto,  determinou  D.  Joao  I : 

«Que  OS  almoxarifes  seus,  nam  d'outros  alguns, 
nao  prendam  nem  mandem  prender  nenhuns 
para  suas  obras,  salvo  havendo  para  isso  manda- 
do  especial ;  e  quando  os  houverem  mister,  que 

OS  pecam  as  justicas,  e  essas  justicas  Ih'os  deem, 
segundo  cumprir  a  seu  servico.» 

Comprehende-se,  pois,  peto  texto  das  duas  or- 
denacoes,  que  ja  antes  de  D.  Joao  I  os  officios  ti- 
nham  organisacao  e  regalias  proprias,  levando  nos 
esta  presumpcao  ate  D.  Diniz,  em  cujo  remado,  at- 
tenta  a  paz  que  comecava  a  desfructar-se  e  os  fa- 
ctos  que  deixamos  apontados,  parece  que  as  cor- 
poracoes  dos  officios  ja  assumiam  uma  certa  im- 
portancia. 

Do  reinado  de  D.  Joao  I  deixou-nos  a  Chronica 

Carmelita,  de  Sant'Anna,  indicacoes  interessantes 
sobre  os  salarios  dos  serventes  e  alvaneos  que 
trabalharam  no  convento  do  Carmo,  de  Lisboa. 
Aquelles  chegaram  a  ganhar  dez  reaes,  os  cfficiaes 
treze  e  os  mestres  trinta.  Esclarece  ainda  a  chro- 

nica que  «os  serventes  ganhavam  bem  para  dois 
e  meio  alqueires  de  trigo,  porque  entao  valia  a 
cinco  reis.» 

O  descanco  obrigatorio  ao  domingo  mereceu  a 
segunda  cidade  do  reino  uma  das  mais  interessan- 

tes posturas,  de  opportuna  recordacao,  a  do  en- 
cerramento  das  lojas  e  officinas  n'esse  dia. 
Em  1401,  accordou  a  camara  do  Porto  em  que 

OS  mestres  da  mesma  cidade  nao  pzessem  obra  al- 
guma  desde  0  sabbado  ao  sol  posto  ate  segunda 
feira  sol  sahido.  * 

A  industria  portugueza  adquire  com  a  influen- 

KhKidario  de  Viterbo  —  voc.  Mealeiral, 



cia  dos  officios  no  municipalismo  a  base  do  seu 
desenvolvimento  e  consideracao.  Na  administra- 
930  das  cidades  portuj^uezas,  vemos  por  largos 
annos  exercerem  elevados  cargos  os  officiaes  me- 
canicos,  como  procuradores  dus  homens  bans  dos 
mesteres  e  auferindo  rendosas  capatazias  das  com- 
panhias  de  servico  publico. 

No  seculo  xvit,  um  illustre  auctor  *  explica-nos 
que,  no  senado  da  camara  de  Lisboa,  bavin  qua- 
tro  homens  a  que  o  vulgo  chamava  mesteres. 
Eram  eleiios  na  Gasa  dos  24  e  serviam  so  duran- 

te um  anno,  entrando  em  Janeiro,  sendo  sempre 
officiaes  mecanicos.  Tinham  voto  com  os  minis- 
tros  do  senado,  mas  a  metade  do  ordenadoe  pro- 
pinas  de  um  vereador ;  assentavam-se  na  camara 
em  banco  de  encosto  de  pau,  como  o  escrivao  e 
procuradores  da  cidade,  mas  mais  abaixo  e  sepa- 
rados  da  meza,  tendo  em  logar  d'ella  deantedesi cada  dois  uma  taboa  em  forma  de  estante  com 

tinteiro  e  poeiras  de  pau,  para  assignarem  e  ru- 
bricar  nos  contractos,  consultas  etc.,  em  que  se 

fazia  mencao  d'elles. 
Na  sua  primeira  creacao,  os  mesteres  ou  pro- 

curadores dos  officios  tinham  apenas  o  exercicio 
de  procurar  na  camara  o  que  se  necessitava  para 
OS  officios  mecanicos,  taxas  para  evitar  as  cares- 
tias  d'elles,  regimentos  por  que  se  governassem 
nos  exames,  nas  eleicoes  dos  juizes,  etc.  ̂  

Por  uma  carta  regia  de  Fibppe  III,  de  18  de 
maio  de  i633,  sabe-se  que  elles  assignavam  todas 
as  deliberacoes  do  senado  li>bonense.  Quando 
exerciam  estes  cargos,  os  procuradores  dos  mes- 

teres, embora  deputados  da  Casa  dos  24,  eram 

independentes  d'ella.  Nem  ao  Juiz  do  Povo,  chefe 

'  p.  Raphael  Bluteau,  no  seu  Vocahularin  —  palavra  M'sttr. 
'  Ao  papel  passive  que  entao  os  officios  representavam 

allude  Francisco  de  S&  na  sua  Sat.  i,  num  61 : 

«E  a  pobreza  dos  Mesteres 
Que  nem  fallar  sac  ousados 
Deante  os  mdres  poderes*. 



d'aquella  casa,  era  permittido  impor-lhes  qual- 
quer  acto. 

Por  diversas  leis  posteriores,  aos  procuradores 
dos  mesteres,  foram  concedidos  varies  privile- 
gios,  contribuindo  para  isso  em  especial  a  impor- 
tancia  politica  que  entao  adquiriram  nos  nego- 
cios  do  reino  i.  Pode  mesmo  affirmar-se  que  a 
maior  importancia  do  Juiz  do  Povo  data  da  de- 
posicao  de  D  Atfonso  VI,  pelo  papel  que  a  poli- 

tica "de  D.  Pedro  II  conveiu  que  elle  tivesse  -.  A consideracao  dada  aos  officios  por  D.  Joao  I  tam- 
bem  ja  fora  por  necessidades  politicas. 

No  reinado  de  D.  Jose  I,  ainda  os  privilegios 
concedidos  aos  procuradores  dos  officios  se  ac- 
centuaram,  apparecendo  entao  nos  documentos 
publicos  a  phrase  notavel  de  que  trabalho  louva- 
vel  e  aquelle  que  da  aos  vassallos  os  meios  de  se 
sustentarem  ^. 
Em  1757,  entravam  os  procuradores  dos  mes- 

teres na  camara  e  sentavam-se  na  meza  da  verea- 
cao  com  o  seu  espadim,  conforme  Ihes  concedeu 
o  decreto  de  24  de  novembro. 

'  Em  dois  decretos  successivos,  na  data  de  28  de  maio  de 
i663  e  de  22  de  egual  mez  de  i665,  concedem-se  e  suscitam- 
se  varios  privileg-ios  aos  procuradores  dos  mesteres.  En- 
tre  elles  o  seeuinte:  <Os  seus  filhos  podem  ler  no  Dezem> 
barpo  sem  despensa». 

'  Veja-se  a  nota  final  do  vol.  ix  dos  Elementos  para  a 
historia  do  Munictpio  por  Eduardo  Freirt  de  Oliveira. 
—  1898. 

•  Este  alto  conceito  jd  em  1565  nos  apparece  n'um  alvara 
de  D.  SebastiSo,  com  data  de  22  de  maio  de  1565. 
A  phrase  transcripta  acima  pOde-se  ler  nos  alvards  de 

21  de  abril  de  1751  e  25  de  junho  de  l76o,  §  18. 
Na  Chronica  do  Coitde  D.  Pedro,  capitulo  i,  l£-se  o  pe- 

riodo  seguinte,  cujo  pensamento  se  mostra  egualmente  ele- 
vado : 
«E  porque  segundo  o  Filosofo,  o  recompensainento  do 

ganlio  deve  ser  dado  aqunUe.  que  he  misteiroso  (traba- 
fhador)  e  o  recompensamento  da  honra  AaqueUe  que  6 
muito  nobre  e  excellente». 

B 



*         # 

Antigamente  denominava-se  Casa  dos  14  a  jun- 
ta composta  de  vinte  e  quatro  delegados  dos  offi- 

cios mecanicos  de  Lisboa  ou  de  outra  qualquer 
terra  industrial,  como  Porto,  Coimbra. '  Santarem, 
Angra,  etc.,  e  presidida  pelo  Juiz  do  Povo,  que 
com  o  senado  da  camara  governava  o  concelho. 

Esta  instituicao  de  notavel  importancia  econo- 
mica  e  politica  foi  creada  em  Lisboa,  no  anno  de 
1422,  por  D.  Joao  I,  sobre  as  antigas  corporacoes 
imperfeitamente  arregimentadas  ate  aquella  data. 
O  monarcha  quiz  assim  mostrar  o  seu  agradeci- 
mento  pelo  auxilio  que  recebeu  dos  officios  na 
conquista  do  throno.  Ao  tanoeiro  Affonso  Annes 
Penedo  nomeou-o  el-reijM/f  do  povo^  em  distinc- 
cao  pelos  services  prestados ;  sendo  assim  aquel- 
le  official  mecanico  o  primeiro  que  teve  esse 
cargo. 
A  Casa  dos  24  de  Lisboa  durou  ate  i5o6,  anno 

em  que  D.  Manoel  a  dissolveu,  como  castigo  in- 
fligido  a  cidade  pela  horrorosa  matanca  dos  chris- 
taos  novos.  -  Em  i539,  D.  Joao  III  restabeleceu-a, 
dando-lhe  novo  regimento,  amplamente  reforma- 
do   em  1572,  e  assim  permaneceu  ate  7  de  maio 

'  E'  pelo  Regimento  dafesta  do  Corpo  de  Dttis  e  de  como  de  hao 
de  ir  OS  officios  cada  um  seu  logar,  de  Coimbra,  documento  de  1517, 
que  se  teem  as  mais  interessantes  indica^oes  da  organi8a9ao  dos 
officios  n'aquella  cidade.  No  archive  municipal  ha  muitos  outroa 
documentos  sobre  tao  curioso  assumpto.  D'elles  deu  completa  re- 
zenba  o  sr.  Ayres  de  Campos  nos  seus  Indices  e  Summarios,  que 
correm  impressos. 

Dos  mestferes  do  Porto  da,  boa  id^a,  pela  desenvolvida  enume- 
ra^iio  que  d'elles  faz,  o  Accordn  e  regimento  feito  para  a  mesma 
procissao  em  15  de  julho  de  1621.  Acha-se  transcripto  nas  Dit- 
sertai;oes  chronologicas  de  Joao  Pedro  Ribeiro,  vol.  4,  pag.  214. 

Os  Vinte  e  Quatro  de  Santarem  tinham  tambem  o  seu  juiz  do 
povo,  eserivao  e  um  almotace  da  limpeza. 

'  Chronica  de  D.  Manoel  por  Damiao  de  Goes,  parte  1."  cap. 
103.  Garcia  de  Rezende'  na  sua  Miscellanea,  fol.  xji,  tambem  allu- de ao  facto. 



XXIII 

de  i834,  em  que  foi  extincta  pelo  regimen  cons- 
titucional.  ̂  

A  eleicao  dos  delegados  dos  officios  a  Casa  dos 
24,  de  Lisboa,  fazia-se  todos  os  annos  em  dia  de 
S.  Thome,  sendo  pelo  juiz  do  povo  depois  apre- 
sentados  na  meza  da  vereacao  da  cidade,  acto  so- 
lemne  de  que  se  lavrava  assento  que  todo  o  se- 
nado  subscrevia. 

As  eleicoes^  e  outras  assembleas  dos  24,  tinham 
logar  em  casa  propria,  sita  no  Rocio,  junto  a  egre- 
ja  do  hospital  de  Todos  os  Santos,  sendo  destrui- 
da  pelo  incendio  de  lySo. 

N'algumas  outras  cidades,  as  eleicoes  dos  mes- 
teres  faziam-se  de  tres  em  tres  annos.  Aos  24  de 
Coimbra  foi  isso  confirmado  por  alvai  a  de  2  de  de- 
zembro  de  1578. 

O  alvara  de  10  de  dezembro  de  1641  suscitou 
que  nas  eleicoes  dos  24  de  Lisboa  se  devia  pri- 
meiro  eleger  o  Juiz  do  Povo,  a  votos,  e  depois  de 
publica  a  sua  eleicao,  proceder-se  a  dos  mesteres 
na  forma  costumada. 

O  novo  juiz  devia  logo  tomar  contas  ao  juiz  ve- 

'  Eis  o  theor  do  decreto  de  extinc?ao : 
«Nao  se  coadunando  com  os  principios  da  Carta  Constitucional 

da  monarchia,  base  em  que  devem  assentar  as  disposifoes  legis- 
lativas,  a  inslituisao  de  Juiz  e  Procuradores  do  Povo,  Mest6res, 
Casa  dos  Viute  e  Quatro,  e  cla8sifica(;ao  dos  differentes  gremios  ; 
outroB  tantos  estorvos  a  industria  Nacional,  queparamedrarmui- 
to  carece  da  liberdade,  que  a  desenvolva,  e  da  protec9ao  que  a 
defenda  :  Hei  por  bem,  em  nome  da  Ilainba,  decretaro  seguinte: 

Artigo  —  I."  Ficam  extinctos  os  logares  de  Juiz  e  Procuradores 
do  Povo,  Mesteres,  Casa  dos  Vinte  e  Quatro,  e  os  gremios  dos 
differentes  officios. 

Artigo  H."  As  camaras  muaicipaes  darao  providencias  que  jul- 
garem  mais  acertadas  para  se  levar  a  effeito  o  disposto  no  artigo 

1,',  sem  inconveniente  de  servi^o.  E  se  algumas  d'essas  providen- 
cias excederem  as  suas  attribuifoes,  ellas  Me  consultarao  para  as 

tomar  na  considerai^ao  que  merecem. 
Artigo  in.«  Ficam  revogadas  todas  as  leis  em  rontrariu,  oomo 

se  d'ellas  fizesse  expressa  e  declarada  men^ao.  O  Ministro  e  Se- 
cretario  de  Estado  dos  Negocios  do  Reino  assim  o  tenha  entendi- 
do  e  fa^a  executar.  Palacio  do  Ramalbao  (Cintra)  em  7  de  raaio 
de  1834  — D.  Pedro,  duque  de  Bragan^a — Beato  Pereira  do 
CarBio.> 



Iho,  oassim  como  quaesquer  outras  da  Casa  dos 

24,  que  respeitassem  ao  povo.»  ' O  Juiz  do  Povo,  de  I^isboa,  tinha  3o.S!i)OOo  reis 

de  ordenado,  concedido  em  20  d'abril  de  1624,  e 
que  Ihe  era  pago  pelas  rendas  da  camara.  Em  1 641, 
por  decreto  de  i3  de  Janeiro,  foi-lhe  permittido  o 
uso  de  vara  vermelha  no  exercicio  das  suas  func- 
coes.  Ao  Juiz  do  Povo,  de  Coimbra,  so  em  3  de 
junho  de  i663  e  que  Ihe  foi  concedido  o  usar  de 
vara  vermelha,  como  o  de  Lisboa,  e  em  1748  o 
Desembargo  do  Pa^o  arbitrou-Ihe  o  ordenado  de 
20v!^ooo  reis. 

Por  differentes  cartas  regias  de  i5i3  a  i527, 
cada  um  dos  dois  procuradores  dos  mesteres  de 
Coimbra  recebia,  a  custa  das  rendas  da  cidade,  o 
salario  annual  de  5oo  reis. 
Dos  officios  representados  na  Casa  dos  24  de 

Lisboa,  uns  estavam  embandeirados,  outros  nao. 
Eram  os  primeiros  aquelles  que  se  achavam  reu- 
nidos  em  grupos  debaixo  da  bandeira  de  um  santo 
seu  patrono. 

Os  mesteiraes  de  cada  officio  tinham  obrigacao 
de  contribuir  todos  egualmente  para  celebrarem 
as  festividades  dos  seus  santos  protectores,  as 
quaes  eram  sempre  feitas  com  grande  esplendor. 
Nenhum  official  mecanico  podia  ser  eleito  a  Ca- 
sa dos  24,  sem  que  primeiro  houvesse  exercido 

todos  os  cargos  da  irmandade  ou  confraria  res- 

pectiva. Ainda  hoje  muitas  das  irmandades  —  com  ex- 
clusao  absoluta  das  do  S.  Sacramento  —  existen- 
tes  nas  differentes  egrejas  de  Lisboa  representam 
como  que  um  fio  de  tradiccao  das  antigas  bandei- 
ras. 

Assim  encontramos  na  Ermida  da  Senhora  da 
Oliveira,  na  antiga  rua  dos  Algibebes,  actual  de 
S.  Juliao,  a   respectiva   irmandade  congregando 

'  Alvara  de  7  de  juuho  dc  1525. 



grande  numero  de  confeiteiros  e  celebrando  pom- 
posa  festividade  no  dia  de  Todos  os  Santos.  Em 
Santa  Catharina,  os  livreiros  fazem  uma  solemne 
festa.  Em  S.  Chrispim  os  sapateiros  tambem  fes- 
tejam  o  santo  seu  patrono.  Na  antiga  egreja  de 
S.  Jose,  OS  mestres  constructores  civis  ahi  se  reu- 
nem.  Nos  Martyres  os  musicos  agrupam-se  na  ir- 
mandade  de  Santa  Cecilia,  em  que  outr'ora,  quan- 
do  erecta  em  S.  Roque,  eram  obrigados  a  inscre- 
ver-se.  Na  egreja  de  Sao  Tiago  e  S.  Martinho  os 
cerieiros  celebram  a  festa  da  Senhora  a  Franca, etc. 

No  Porto,  o  officio  dos  ferreiros,  tendo  por  pa- 
trono a  Senhora  da  Silva,  e  talvez  a  mais  antiga, 

seguindo-se  Ihe  a  dos  ourives  com  Santo  Eloy 
e  a  dos  sapateiros  com  S.  Chrispim.  Tinham  a 
primeira  e  a  ultima  os  seus  hospitaes,  e  estas  ins- 
tituicoes  ainda  hoje  subsistem,  mas  attenuadas  co- 
mo  as  de  Lisboa. 
Eram  1 1  as  antigas  bandeiras,  comprehendendo 

cada  uma  d'ellas  varios  officios,  na  forma  que  va- 
mos  indicar.  E'  claro  que  nos  referimos  a  Lisboa, 
pois  como  dissemos  havia  em  outras  cidades  os 
respectivos  mesteres: 

S.  Jorge:  barbeiro  de  barbear,  barbeiro  de  guar- 
necer  espadas,  fundidor  de  cobre,  ferreiro,  serra- 
Iheiro,  ferrador,  dourador,  bate-folhas,  espingar- 
deiro  e  cutileiro.  Esta  bandeira  dava  dois  homens 

a  Casa  dos  24.  Ao  primeiro  d'estes  officios  cha- 
mava-se  o  cabega  da  bandeira  e  os  outros  eram 
annevos. 

S.  Miguel:  ferreiro,  canteiro,  sirigueiro  de  cha- 
peos,  pentieiro,  luveiro,  albardeiro  e  latoeiro  de 
fundicao.  Dava  egualmente  dois  delegados. 

S.  Chrispim:  sapateiro,  odreiro,  curtidor  e  sur- 
rador.  Dava  dois  delegados. 

Sr*  da  Conceigao:  correeiro,  selleiro  e  freeiro. 
Tambem  dava  dois  delegados  ̂   Casa  dos  24. 

Sr."  das  Alerci's:  pastelleiro,  torneiro,  latoeiro 
de  folha  branca  e  latoeiro  de  folha  amarella.  Esta 
bandeira  delegava  um  homem. 

Santa  Riipna  e  Santa  Justa:  cleiro,  sombrei- 



reiro  e  chocolateiro.  Dava  tambem  um  delegado. 
5.  Jose:  pedreiro,  carpinteiro  de  casas,  cantei- 

ro,  violeiro  e  ladrilhador.  Esta  bandeira  dava  dois 
homens  a  Casa  dos  24. 

5.  Gongalo:  tosador,  vidraceiro.  tintureiro,  es- 
teireiro  e  tecelao.  Dava  um  homem  a  Casa  dos 

24. Senhora  da  Oliveira:  confeiteiro,  carpinteiro  de 
carruagens,  carpinteiro  de  jogos  de  carruagem  e 
picheleiro.  Esta  bandeira  dava  um  homem. 

Senhora  das  Candeias:  alfaiate,  bainheiro,  ca- 
rapuceiro  e  algibebe.  Estes  officios  davam  dois 
homens  a  Casa  dos  24. 

Senhora  da  Encarna<^ao:  carpinteiro  de  moveis 
e  samblage,  entalhador  e  coronheiro.  Esta  ban- 

deira dava  i:m  homem  a  Casa  dos  24. 

Alguns  officios  havia  que  nao  estavam  emban- 
deirados  e  que,  todavia,  tinham  representacao  na 
Casa  dos  24,  como  os  de  tanoeiro,  cereeiro,  ou- 
rives  de  ouro  e  da  prata,  alternado  com  o  de  la- 
pidario  e  cordoeiro  e  alternado  com  o  de  sapa- 
teiro  e  cordoeiro  de  linho,  dando  os  seguintes  de- 
legados:  2  tanoeiros,  2  cereeiros,  i  ourives  do  ou- 

ro, I  ourives  da  prata  e  i  cordoeiro. 
Conhecem-se  noticias  de  alguns  officios  muda- 

rem  de  bandeira,  por  questoes  complicadas  mas 
deveras  interessantes.  Os  archives  municipaes 
guardam  varios  documentos  importantes  por  on- 
de  &e  pode  destrincar  bem  estes  assumptos  *. 
Tambem  havia  officios  que,  nao  estando  na 

Casa  dos  24,  tinham  comtudo  regimento  dado 
pelo  senado  da  camara,  sendo  uns  sujeitos  a  ca- 
mara  pelo  pelouro  da  almotacaria,  e  outros  a  um 
official-mor  do  respective  officio. 

Acontecia   assim   com   os  armeiros  e  ferreiros 

'  Elemeiilot  para  a  historia  do  Municipio  de  Liahoa,  por  Eduardo Freire  de  Oliveira. 
Indices  e  summarios  dos  documentos  da  Camara  de  Coimbra,  por 

Ayres  de  Cam|t98. 



de  ferros  de  lancas,  cujas  cartas  de  privilegios 
eram  passadas  pelo  Armeiro-mor  do  reino  aos 
juizes  e  mestres  do  officio  nas  difFerentes  cidades 
onde  OS  havia. 

Em  1795,  declarou-se  que  os  privilegios  d'esses officiaes  mecanicos  eram  os  mesmos  dos  bombar- 
deiros  e  espingardeiros,  aos  quaes,  em  uma  carta 
regia  de  i5i5,  se  tinham  concedido  valiosas  pre- 
rogativas,  quando  estivessem  matriculados  no  Al- 
mazem  do  7-eino,  como  entao  se  denominava  o  ar- 

senal de  guerra  em  Lisboa. 

D'entre  esses  privilegios,  destacaremos  os  da 
isencao  do  servico  por  mar  ou  por  terra  em  tem- 

po de  paz  ou  de  guerra;  nao  serem  arruados,  te- 
rem  honras  de  escudeiro,  e,  considerarem-se,  por 
expressa  vontade  do  rei,  de  todos  os  officiaes  aos 
viais  privilegiados  e  guardados  que  nenhuns  ou- 
tros  que  mais  privilegios  tenhamn. 
Comtudo  OS  moedeiros  tinham  privilegios  ain- 

da  maiores. 

Pelo  alvara  de  6  de  setembro  de  i5i3  prohibe- 
se  que  se  tome  de  aposentadoria  as  casas  dos  moe- 

deiros de  Lisboa,  estendendo-se  o  mesmo  privi- 
legio  as  suas  viuvas. 

Por  outro,  passado  em  25  de  Janeiro  de  i52i 
el-rei  D.  Manoel  determina  que  todos  os  que  es- 
tiverem  debaixo  dos  poderes  dos  moedeiros,  bem 

como  os  filhos  solteiros  d'estes,  nao  fossem  pre- 
sos  em  cadeias  publicas,  mas  sim  fossem  entre- 
gues  ao  alcaide  da  moeda  sem  pagarem  carcera- 
gem,  privilegio  que  depois  foi  confirmado  pelos 
Filippes. 

Pelo  alvara  de  20  de  Janeiro  de  i55i  se  deter- 
mina que  as  causas  dos  moedeiros  sejam  tratadas 

nojuizo  da  conservatoria  da  moeda,  e  pelo  de  i5 
de  setembro  de  i55b  se  determina  que  as  appella- 
coes  dos  moedeiros  subam  a  casa  daSupplicacao. 

No  alvara  de  1 5  de  dezembro  de  1 557  D.  Joao  III 
determina  que  os  moedeiros  de  Lisboa  e  officiaes 
da  moeda,  sendo  demandados  por  viuvas,  sejam 
as  causas  conhecidas  pelo  conservador  da  moe- 



da,  sendo  elles  reos;  e  sendo  auctores,  conhecesse 

d'essas  causas  o  juiz  d'ellas.  E  por  ultimo,  pelo 
alvara  de  9  de  setembro  de  1687,  se  ordena  que  os 
moedeiros  que  nao  estejam  em  exercicio  gozem 
dos  mesmos  privilegios  que  os  seus  companhei- 

ros.  1 Nos  actos  publicos,  especialmente  nas  procis- 
soes,  tomavam  sempre\o^nr  as  Ba7jdeiras  dos  o^- 
c/05,  as  quaes  eram  a  maneira  de  grandes  paineis, 
de  forma  quadrangular,  suspenses  por  cordoes  de 
seda  e  ouro,  de  que  pendiam  muitas  e  grandes 
borlas  do  mesmo  metal  ou  de  prata  dourada. 

Estas  bandeiras  eram  em  grande  numero  e  de 
grande  riqueza,  sendo  umas  de  damasco,  outras 
de  brocado  carmezim  e  muitas  de  bordaduras  de 
ouro,  sobre  as  quaes  se  viam  representadas  em 
preciosas  tarjas  e  circulos  de  ouro  as  imagens  dos 
Santos  que  em  sua  vida  exerceram  officios  me- 
canicos,  ou  de  outros  santos  a  quem  escolhera  a 
devocao  dos  officios  para  seu  patrono. 

N'uma  faustosa  procissao  de   Corpus   Christiy 

'  Os  moedeiros  formavam  uma  companbia  militar,  ou  milicia, 
com  o  seu  cabido,  O  candidate  admittido  na  corpora^ao  ajoelha« 
va  ante  o  alcaide  que  Ihe  dava  juramento  sobre  os  Santos  Evan- 
gelhos,  sendo  em  acto  continue  armado  eavalleiro  pelo  alcaide,  ou 
pelo  conservador,  que  Ihe  punha  na  cabe^a  um  capacete  de  ferro 
dando-lhe  em  seguida  com  a  espada  e  sobre  aquelle  duas  cutila- 
das. 

Estas  cerimonias  que  vieram  com  o  tempo  de  D.  Manoel,  pelo 
regimento  de  22  de  mar^o  de  1506,  continuaram  no  reinado  de 
D.  Pedro  II,  estatuidas  no  cap.  75  do  regimento  de  9  de  setem- 

bro de  1686,  que  determiua  tambem  que  o  moedeiro,  depois  de 
ser  admitiido,  pague  4)JO0O  r6i8,  dos  quaes  dois  serao  para  o  con- 

servador e  dois  destinados  as  despezas  da  festa  do  Corpo  de 
Deus,  para  o  cabido  e  outras  despezas  necessarias  a  bem  e  pro- 
veito  dos  moedeiros. 
Tinba  aquella  milicia  os  seus  distinctivos,  e,  entre  estes  a  sua 

bandeira,  que  era  de  damasco  branco  e  Terde,  com  fraojas  e  cor- 
does de  seda  das  mesmas  cores,  e  ao  centro  as  armas  reaes  dou- 

radas.  Com  essa  bandeira  se  apresentaram  os  moedeiros  por  ve- 
zes  na  procissao  de  Corpus-Cbristi  figurando  ao  lado  das  corpo- 
ra^oes  de  artes  e  officios. 



realisada  em  Lisboa  no  dia  8  de  junho  de  lyig  ̂ 
eram  as  bandeiras  dos  officios  levada  porhomens 
vestidos  com  opas  ou  tunicas  talares  perfiladas  de 
galao  de  prata.  Algumas  das  bandeiVas  eram  tao 

pezadas,pelo  muito  ouro  das  suas  guarnicoes  fran- 
jas  e  bordadura,  que  para  se  moverem  precisavam 
da  forca  de  tres  ou  quatro  homens,  que  de  quan- 
do  em  quando  se  revezavam.  ^ 

Vestiam  estes  de  encarnado  com  perfil  de  galao 
de  prata,  vendo-se  em  todas  as  bandeiras  o  capri- 
cho  dos  officiaes  mecanicos  de  Lisboa.  A  preemi- 
nencia  do  logar  em  que  iam  era  indicio  da  sua 
grande  antiguidade.  Acompanhavam  cadabandei- 
ra  OS  officiaes  mecanicos  dos  varios  officios  n'ella 
respectivamente  aggremiados. 

Desde  muito  cedo  que  os  officios  tiveram  os 
seus  regimentos,  isto  e,  os  estatutos  por  que  se 
regiam. 
No  archive  da  Camara  municipal  de  Lisboa 

guarda-se  o  original  da  colleccao  reformada  em 
1572  por  Duarte  Nunes  de  Liao  3. 

O  conhecimento  perfeito  de  tao  importante  cor- 
po  de  legislacao  industrial  constituiria  um  mere- 
cido  louvor  a  tao  sabias  disposicoes,  que  no  seu 

espirito  algumas  d'ellas  lograram  anteceder  mui- 
tas  outras  elaboradas  em  epocas  posteriores. 

'  Butoria  CritUo-Chronologica  da  In/itiluti;do  da.  Fata , prods- 
lao  e  officio  do  Corpo  Santitsimo  dt  Christo  no  Veneravel  Sacra- 

mento da  Eiiehariitia,  por  Ignacio  Barbosa  Macbado — 1759, 
'  No  cortejo  civico  do  centenario  da  India  a  Associa(^do  dos  eoiis- 

tniciores  civia  e  mesires  d'obras  de  Lisboa  levava  uma  d'estag  ban- 
deiras, a  de  S.  Josfe,  que  aquella  aRsociaQao  giiarda  com  amor. 

Pode  ver-se  na  egrpja  da  meema  invoca9ao,  onde  seacbaexposta. 
"  No  Porto,  na  liibliotheca  Pnblica,  oxiste  tambem  uma  colle- 

cfao  de  regimcntos  d'oAicioe  e  confrarias,  mnito  necesaaria  e  va- 
lioaa  para  a  hietoria  do  trabalbo  Dacional. 



N'um  resume  como  este,  seria  difficil  transcre- 
ver  aqui  por  extenso  qualquer  d'esses  notaveis 
regimentos,  ainda  o  menos  importante.  N'essa  an- 
tiga  colleccao  de  iSyz,  existe  uma  segunda  parte, 
que  trata  das  posturas  geraes,  em  que  se  encer- 
ram  as  disposicoes  communs  a  quasi  todos  cs 
officios,  as  quaes  seria  imperdoavel  lacuna  dei- 
xar  de  estudar  com  interesse  ou  apenas  conhe- 
cer  ligeiramente,  porque  sobre  ellas  assentou  du- 

rante mais  de  tres  longos  seculos  o  desenvolvi- 
mento  industrial  do  nosso  paiz. 

A  primeira  d'essas  disposicoes  ordenava  que  os 
jiiizes  dos  officiaes  tnecanicos  fijessem  suas  elei- 
goes  por  Janeiro  de  cada  anno.  Eis  o  seu  texto,  mo- 
dificada  a  ortographia  do  seculo  xvi: 

«Foi  accordado  em  que  os  juizes  dos  officiaes 
mecanicos  facam  a  eleicao  de  outros  juizes  e 
examinadores  de  seus  officios  no  mez  de  Janeiro 
de  cada  anno  e  dentro  do  dito  mez  virao  os  que 
forem  eleitos  a  Camara  tomar  juramento,  onde 
serao  assentados  no  Livro  da  Vereacao,  para  to- 
dos  juntamente  comecarem  a  fazer  suas  diligen- 
cias  no  principio  do  anno,  como  a  cidade  faz  nos 
mais  officios  que  sao  de  sua  eleicao  que  todos  se 
fazem  no  mez  de  Janeiro.  Porem  os  que,  por  seu 
regimento  ou  costume  antigo,  tiverem  de  eleger 
seus  officiaes  em  outro  tempo  do  anno,  guarda- 
rao  seu  regimento  e  costume,  nao  parecendo  me- 
Ihor  a  cidade  fazerem  a  dita  eleicao  no  mez  de 

Janeiro.)* 

A  segunda  disposicao  prescrevia  que  os  juices 
dos  officiaes  mecanicos  visitassem  as  tendas  dos 
officiaes  dos  seus  officios : 

«Que  todos  OS  juizes  ou  vedores  dos  officiaes 
mechanicos  sejam  obrigados  a  visitar  as  tendas 
de  seus  officiaes  e  a  fazer  correicao  com  o  escri- 
vao  de  seu  cargo  de  trinta  em  trinta  dias,  ou  de 



qumze  em  quinze  se  por  seu  regimento  o  tiverem 
assim  ordenado,  e  cada  vez  que  necessario  for.  E 
as  obras  que  acharem  que  nao  sao  feitas  como 
devem  se  trarao  a  Gamara  ou  as  levarao  aos  al- 

motaces  das  execu^oes,  para  se  fazer  n'ellas  exe- 
cucao  conforme  as  posturas  da  cidade.  E,  todas 
as  vezes  que  a  dita  diligencia  fizerem,  virao  a  esta 
Camara  dar  conta  de  como  a  fizeram  e  do  que 

acharam,  para  se  saber  o  que  n'isso  fazem.  E quando  nao  puderem  vir  a  Camara  o  farao  saber 
ao  vereador  das  execucoes  que  tem  o  pelouro 

d'ellas.  E  os  que  assim  nao  fizerem  pagarao  do 
Tronco  •  dez  cruzados,  a  metade  para  as  obras 
da  cidade  e  a  outra  para  quem  os  accusar.» 

A  terceira  disposicao  regulava  que  nenhiim  offi- 
cial mecanico  puzes^e  tenda  nesta  cidade  sem  pri- 

meiro  ser  examinado^  dizendo  assim  : 

«Que  nenhum  official  mecanico  ponha  tenda 
de  seu  officio  n'esta  cidade  ou  em  seu  termo  sem 
primeiro  ser  examinado  pelos  examinadores  de 
seu  officio,  e  sem  a  carta  de  examinacao  ser  con- 
firmada  pela  Gamara.  E  o  que  o  contrario  fizer 
ou  Ihe  for  provado,  do  Tronco,  onde  estara  qua- 
tro  dias,  pagara  mil  reis,  metade  para  as  obras  da 
cidade  e  a  outra  para  quem  o  accusar.»  ~ 

'  Trmico  era  a  cadeia  da  cidade,  uma  prisao  puramente  muni- 
cipal, especie  de  casa  de  dcten9ao,  differente  da  cadeia  do  coiice- Iho  e  da  cadeia  da  corte. 

No  Tronco,  expiavam-se  os  pequenos  delictos  e  as  peuas  com- 
minadas  pelo  senado;  na  cadeia  cumpriaui-se  as  penas  de  maior 
gravidade  e  as  ordenadas  pelas  justi^as  d'el-rei. 

O  Tronco  durou  ate  D.  Sebastiao,  em  cujo  reinado  as  duas  pri- 
soes  se  fuudiram. 

Tambem  havia  a  picota,  que  era  um  poste  ou  madeiro  guarne- 
cido  de  argolas  e  correnteR,  ao  centro  da  prai;a  publica,  oude  Be 
executavam  as  penas  ignomiDiosas  impostas  pelos  aliuotacSs.  £ 
da  picota  que  derivou  o  pelourinho. 

*  Nos  Azores,  a  Camara  municipal  de  Ponta  Delgada,  ainda 
em  verea(;do  de  G  de  fevereiro  de  1805,  tomava  providencias,  nao 
s6  sobre  este  assumpto  como  de  taxas  de  salaiios,  K  extraordi- 



A  quarta  disposicao  mandava  que  nenhum  offi- 

cial usasse  mais  officio  do  que  d'aquelle  em  que 
fosse  examinado.  Eis  os  seus  termos  : 

«Que  nenhum  official  mecanico  ponha  tenda 

nem  use  mais  que  d'aquillo  de  que  for  examinado. E  o  que  o  contrario  fizer  ou  Ihe  for  provado,  do 
Tronco,  onde  estara  quatro  dias,  pagara  dois  mil 
reis,  metade  para  a  cidade,»  etc. 

A  quinta  disposicao  prohibia  que  nenhum  offi- 
cial tivesse  duas  tendas  de  um  mesmo  officio : 

«Que  nenhum  official,  de  qualquer  officio  me- 

canico que  seja,  ponha  n'esta  cidade  e  seu  termo 
duas  tendas  de  um  officio,  e  o  que  o  contrario  fi- 

zer, ou  Ihe  for  provado,  do  Tronco,  onde  estara 
oito  dias,  pagaran  a  mesma  pena,  etc. 

A  sexta  disposicao  ordenava  que  os  officiaes 
mecanicos  nao  tivessem  tendas  de  seus  officios, 
emquanto  fossem  rendeiros  de  mercadorias  que 
Ihes  pertencessem. 

«Que  nenhum  official  mecanico,  que  rendeiro 
for  das  mercadorias  e  cousas  de  seu  officio  e  que 
a  elle  pertenca,  nao  possa  ter  tenda  nem  usar  do 

naria,   senao  attendermos  a  epoca,  esta  resolu^ao  sobre  o  pre^o 
do  trabalho  dos  officiaes  carpinteiros  : 

•  Que  todo  o  official  de  carpinteiro  que  tiver  carta  geral  nao  po- 
dera  ganbar  mais,  per  dia,  de  um  alqueire  de  milbo  ou  o  seu  va- 

lor. Os  que  nao  tiverem  carta  geral  serao  tasados  conforme  os 
seus  merecimentos  pelo  juiz  do  dito  officio  com  o  seu  escrivao, 
sendo  a  taxa  d'estes  a  dinheiro;  e  de  todos  assim  como  das  suas 
taxas  fara  o  dito  juiz  uma  lista  para  entregar  ao  juiz  Almotac^, 
afim  de  a  exeeutarem  as  pessoas  contra  as  que  levarem  a  mais  da 

taxa  correspondente  ao  seu  ruerecimento;  alem  d'isto  dara  umbi- 
Ibete  a  cada  um  dos  officiaes  em  que  declare  o  prefo  que  elle 
deve  ganbar,  para  o  povo  saber  quanto  ha  de  pagar  ao  official  que 
Ihe  apreeentar  o  dito  bilhete.  Todo  o  official  que  transgredir  e 
levar  a  mais  do  pre^o  que  Ihe  for  taxado  pagara  pela  1.'  vez 
2^000  riis,  de  condemna^ao,  e  pela  segniida  4^000  reis,  tudo 
page  da  eadeia,  iiujas  penas  fara  executar  o  juiz  Almotace.> 
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dito  officio,  n'esta  cidade  nem  em  seu  termo,  em- 
quanto  assim  for  rendeiro  das  sobreditas  cousas, 
porquanto  se  achou  que  e  muito  prejudicial  a  re- 
publica.  E  o  que  o  contrario  fizer,  por  cada  vez 
que  Ihe  for  provado,  do  Tronco,  onde  estara  vinte 
dias,  pagara  vinte  cruzados»  etc. 

A  setlma  disposicao  preceituava  que  nenhum 
official  mecanico  fizesse  innovagao  em  seu  officio 
sent  licenga  da  camara. 

«Que  nenhum  official  mecanico  seja  tao  ou- 
sado  que  em  seu  officio  faca  innovacao  alguma 
sem  primeiro  vir  a  Camara  pedir  licenca  para  isso 
e  declarar  a  tal  innovacao  que  em  seu  officio  quer 
fazer,  para  a  cidade  ver  se  e  proveito  do  povo  e 

Ih'a  conceder  ou  denegar;  e  o  que  o  contrario  fi- 
zer sera  preso,»  etc  ,  com  a  pena  de  dois  mil  reis. 

A  oitava  disposicao  prohibia  que  nenhum  offi- 
cial mecanico  recolhesse  em  sua  casa  obreiro  ou 

aprendi:^  que  estivesse  com  outro  ate  acabar  o  tempo. 

oQue  nenhum  official  mecanico,  de  qualquer 
officio  que  for,  seja  tao  ousado  que  tome  nem  re- 
colha  em  sua  casa  aprendiz  nem  obreiro  que  esti- 
ver  com  outro  official,  antes  de  acabar  o  tempo 
a  que  estiver  obrigado ;  nem  Ihe  fallara  por  si 
nem  mandara  fallar  por  outrem  para  sair  de  seu 
amo.  E  o  que  o  contrario  fizer  ou  Ihe  for  prova- 

do, da  cadeia,  pagara  dois  mil  reis,  a  metade  para 
as  obras  da  cidade  e  a  outra  para  quern  o  accu- 
sar.  E  o  obreiro  ou  aprendiz,  quedeixar  seu  amo 
antes  de  seu  tempo  acabado,  pagara  do  Tronco 
mil  reis  e  tornara  para  casa  de  seu  amo.  E  se 
alguns  officiaes  particularmente  tiverem  por  seu 
regimento  que  os  officiaes  que  tal  fizerem  hajam 
maior  pena,  cumprir-se-hao  os  ditos  regimentos.x 

Pela  disposicao  nona  ordenava-se  que  os  offi- 



ciaes  mecanicos  acudissem  a  chamado   dos  sens 
juizes  e  mordomos : 

"Que  qualquer  official  mecanico,  que  for  cha- 
mado para  algum  ajuntamento  de  seu  officio  e  for 

revel  e  nao  vier  a  chamado  dos  juizes,  ou  mordomo^ 
pela  primeira  vez  pague  duzentos  reis  para  as  des- 
pezas  do  officio  a  que  for  revel,  e  pela  segunda 
vez  seja  preso  e  pague  quinhentos  reis.  E  a  mesma 
pena  haverao  os  juizes  ou  mordomos  que,  sendo 
chamados  para  algum  ajuntamento  nao  vierem, 
e  se  alguns  officios  particularmente  tiverem  por 
seus  regimentos  que  hajam  os  officiaes  maior 

pena,  por  assim  serem  reveis,  cumprir-se-ha  n'isso 
OS  ditos  regimentos.)) 

Pela  disposicao  decima  regulavam-se  as  pangcis 
que  eram  obrigados  a  dar  na  camara  os  officiaes 
que  recebessem  valores  alheios : 

«Que  todos  OS  corretores,  ourivezes  de  ouro  e 
prata,  lapidarios,  douradores,  armeiros,  barbeiros, 
bate-folhas,  guadamecileiros,  tapeceiros,  tecelaes, 
tecedeiras,  estalajadeiros,  vendedores  de  vinho* 
porteiros,  adellas,  lavandeiras  de  roupa,  curadei- 
ras  de  panno,  moleiros,  acarretadores  de  moinhos, 
barqueiros,  assim  de  barcos  de  moinhos  como  dos 
outros,  curradores.  tosadores,  tintureiros,  alfaya- 
tes,  pelliteiros,  bofaninheiros,  vendedores  de  ba- 
cias,  casticaes  e  cousas  de  arame,  assim  suas  pro- 
prias  como  de  mercadores,  e  todos  os  outros  mais 

officiaes  que  Ih'as  recebam,  deem  tianca  na  camara 
d'esta  cidade,  como  esta  ordenado  pelas  posturas 
antigas.  A  qual  fianca  darao  na  camara  ao  escri- 
vao  d'ella  em  cada  um  do  mez  de  abril,  tirando 
porem  os  corretores  de  mercadorias,  que  por  ser 
officio  que  anda  em  pessoas  honradas  e  abonadas 
nao  dao  mais  fianca  que  uma  so  vez.  E  as  fiancas 

que  as  sobreditas  pessoas  derem  serao  n'esta 
quantia : 

Iten  —  os  ourivezes  de  ouro  e  prata,  lapidarios, 
cambadores,  cada  um  dara  fianca  de  mil  cruzados. 



Iten  —  OS  pelliteiros  de  duzentos  e  cincoenta 
cruzados. 

Iten  —  OS  corretores  de  quinhentos  cruzados. 
Iten — OS  bofaninheiros  de  cincoenta  cruzados. 
E  todos  OS  mais  officiaes  assim  dos  acima  di- 

tos  como  outros  quaesquer  que  receberem  do 
alheio  darao  fianca  ate  cem  mil  reis.  As  quaes 
fiancas  durarao  dos  dias  que  as  derem  em  qual- 
quer  tempo  que  seja  a  um  anno,  e  o  fiador  ficard 
obrigado  a  pagar  tudo  aquillo  de  que  nao  der  conta 
a  pessoa  a  que  a  si  fiou  do  dia  que  der  a  fianca 
a  um  anno  como  dito  e,  e  nao  dando  os  ditos  offi- 

ciaes a  dita  fianca  no  dito  tempo,  ou  nao  a  refor- 
mando,  pagarao  sendo  ourivezes,  lapidaries  ou 
cambadores  mil  reis,  do  Tronco,  onde  estarao  tres 
dias,  e  os  outros  officiaes  pagarao  trezentos  reis, 
das;  quaes  penas  sera  a  metade  para  as  obras  da 
cidade  e  a  outra  para  quern  os  accusar.B 

A  undecima  disposicao  prescrevia  que  os  offi- 
ciaes mecanicos  que  saissem  por  juizes  on  escrivaes 

n'um  anno  o  nao  tornassem  a  ser  senao  d'ahi  a  tres. 

«Que  OS  juizes  examinadores  que  sahirem  um 

anno  nao  sirvam  o  mesmo  cargo  d'ahi  a  tres  an- 
nos,  contados  do  dia  em  que  acabarem  seu  anno, 
salvo  se  em  algum  officio  houver  tao  poucos  offi- 

ciaes que  seja  necessario  tornar  aos  mesmos  antes 
do  dito  tempo,  e  o  mesmo  se  guardara  nos  escri- 

vaes de  cada  officio,  salvo  se  nao  houver  outro 
do  dito  officio  que  saiba  escrever,  porque  entao 
servira  ate  outra  eleicao  em  que  o  haja.  E  o  que 
dito  e  assim,  acerca  dos  juizes  examinadores  e 
escrivao,  se  entendera  nos  officios  que  por  seus  re- 
gimentos  nao  tiverem  outra  cousa  em  particular. 

E  a  eleicao  que  d'outra  maneira  se  fizer  nao  sera valiosa.w 

A  duodecima  disposicao  mandava  que  so  se  exa- 
minassem  de  seis  em  seis  me^es  os  officiaes  que 
nao  se  achassem  sufficientes: 
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•  Que  quando  algum  official  de  qualquer  officio 
se  puzer  a  examinar,  se  nao  souber  fazer  como 
deve  as  pecas  de  sua  examinacao,  de  ahi  a  seis 

mezes  o  nao'  tornarao  a  examinar.  E  passados  os ditos  seis  mezes,  entao  se  podera  por  outra  vez  a 
examinacao,  e  sendo  apto  Ihe  passarao  sua  carta  ; 
e  nao  o  sendo  o  tornarao  outra  vez  a  mandar 
aprender  outros  seis  mezes,  e  assim  o  farao  tantas 
vezes  quantas  acharem  que  nao  sabe  fazer  como 
deve  o  que  se  contem  em  seu  exame.  E  os  exa- 
minadores  que  assim  o  fizerem,  e  antes  do  dito 
tempo  o  tornarem  a  examinar,  pagarao  dois  mil 
reis,  a  metade  para  as  obras  da  cidade  e  a  outra 
para  quern  o  accusar;  e  se  alguns  officios  parti- 
cularmente  tiverem  por  seus  re^imentos  que  o 
dito  exame  se  tome  antes  dos  ditos  seis  mezes 

guardar-se-ha  o  que  assim  for  ordenado  pelos  taes 
regimentos.M 

A  disposi(jao  decima  terceira  prohibia  que  os 
examinadores  examinassem  por  si  sos  : 

«Que  nenhum  dos  examinadores,  de  qualquer 
officio  que  seja,  examine  por  si  so  official  algum, 
senao  sendo  ambos  juntos  com  o  escrivao  de  seu 
cargo.  E  qualquer  dos  examinadores  que  o  con- 
trario  fizer  pagara  dois  mil  reis»,  etc.  etc. 

A  disposicao  decima  quarta  preceituava  que  os 
examinadores  nao  dessem  por  sufficientes  os  offi- 
ciaes  que  o  nao  fossem  : 

«Que  nenhum  examinador  de  officio  algum  seja 
tao  ousado  que  favoravelmente  ou  por  peita,  ou 
por  qualquer  outro  respeito,  de  por  sufficiente 
sem  o  ser  o  official  que  se  puzer  a  examinacao, 
nem  Ihe  de  logar  a  que  ponha  tenda.  E  os  que  o 
contrario  fizerem,  da  cadeia,  onde  estarao  trmta 
dias,  pagarao  cada  um  quatro  mil  reis»,  etc. 

A  decima  quinta  disposicao  mandava  que  os  exa- 



minadores  ncio  examinassem  seus pctrentes  oti  cria- 
dos: 

«Que  nenhum  examinador  examine  seu  filho, 
parente  ou  criado.  E  quando  qualquer  dos  sobre- 
ditos  se  quizer  examinar  fara  peti^ao  a  camara 
para  Ihe  sen  dado  iim  dos  juizes  do  anno  passado, 
quLl  a  cidade  bem  parecer,  para  o  examinar  em 
logar  do  examinador  suspeito.  E  qualquer  exami- 

nador que  o  contrario  fizer  pagara  dois  mil  reis», 
etc.  etc. 

A  decima  sexta  disposicao  obrigava  os  ofpciacs 

que  fossem  examinados  fora  d'esta  cidade  a  que  se 
tornassem  n'ella  a  examinar : 

«Que  nenhum  official  mecanico  que  fora  d'esta 
cidade  for  examinado  seja  tao  ousado  de  por 

n'ella  tenda  sem  de  novo  ser  examinado  pelos  exa- 
minadores  de  seu  officio,  que  n'esta  cidade  para 
isso  sao  eleitos,  e  tern  sua  carta  de  examinaqao  que 

ser  trazida  a  camara,  para  n'ella  se  registar,  como 
se  faz  aos  que  de  novo  n'esta  cidade  se  examinam  ; 
e  pondo  tenda,  sem  assim  de  novo  se  examinar,  in- 
correra  nas  penas  dos  officiaes  que  poem  tenda 
sem  assim  de  novo  serem  examinados. « 

Temos  conhecimento  de  que  nas  outras  cidades 
do  reino,  onda  tambem  havia  mesteres,  se  <?ccei- 
tavam  como  validas  as  cartas  de  examinacao  pas- 
sadas,  em  Lisboa,  pelos  juizes  dos  officios,  embora 
o  conirario  nao  fosse  permittido,  como  se  ve.  Isso 
mostra  ou  que  os  officios  estavam  muito  apurados 
na  capital  ou  q  le  aos  officiaes  examinados  em 
Lisboa  se  concedia  essa  prerogativa. 

A  disposicao  decima  setima  ordenava  que  os 
almotaces  e  alcaides  porteiros  fijessem  o  que  Ihes 
requeressem  osjuijes  dos  officios: 

oE  mandam  aos  almotaces  das  execu^oes,  mei- 
c 
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rinho  da  cidade  e  alcaides  d'ella  que  sendo  reque- 
lidos  pelos  juizes  dos  officios  mecanicos  d'esta 
cidade  por  alguma  cousa  que  seja  necessaria  para 
cumprimento  e  execucao  do  que  toca  a  seus  re- 
gimentos  Ihes  acudam  nas  diligencias  e  cumpram 
seus  regimentos.  E  assim  mandam  a  quaiquer 
porteiro  do  roncelho  e  homens  dos  duos  alcaides 
e  meirinho,  .que  sendo  requeridos  pelos  ditos  jui- 

zes, para  fayerem  alguma  execucao,  defensa  ou 
mandado  dos  almotaces,  ou  outra  quaiquer  cousa 
que  outrosim  toque  a  cumprimento  e  execucao 
de  seus  regimentos.  o  cumpram  e  ihes  sejam  obe- 
dientes,  e  nao  o  fazendo  assim,  a  cidade  tornarii 
por  isso  como  Ihe  parecer  de  justica.n 

Na  conformidade  dos  regimentos  especiaes  a 
cada  officio,  o  respectivo  juiz  tinha  em  seu  poder, 
al^m  de  uma  copia  do  regimento  respectivo,  urn 
livro  de  matricula  para  os  aprendizes^  etc.  Estes 
documentos  passaram  de  mao  em  mao  aos  suc- 
cessivos  juizes,  ate  que  em  1884,  alguns  officiaes 
das  extinctas  corporacoes  os  entregaram  aos  ar- 

chives publicos. 
A  leitura  dos  regimentos  e  dos  seus  posteriores 

accrescentes  lem  uma  grande  importancia.  E  de 
ver  como  foram  variando  os  programmas  dos  exa- 
mes,  as  propinas  dos  exammadores,  a  diversidade 
das  penas,  e,  nos  ultimos  seculos,  a  influencia  da 
moda,  a  attencao  prestada  ao  trabalho  das  mu- 
Iheres,  a  technologia  do  officio,  etc.  mil  indica- 
coes  curiosas  e  interessantissimas,  indispensaveis 
no  estudo  da  hiscoria  industrial  portugueza. 

As  corporacoes  de  officios  e  artes  mecanicas 
soffreram  no  reinado  de  D.  Jose  I  urn  grande  golpe 
com  o  decreto  de  9  de  fevereiro  de  1761,  e  ainda 
outro  maior  como  o  decreto  de  18  de  abril  do 
mesmo  anno. 



O  primeiro,  tomando  por  causa  a  falta  que  ha- 
via  de  obras  usadas  de  estanho,  latao  e  outros  me- 
taes,  ordenava  que  o  senado  da  camara  desse  as 
licencas  competentes  a  todas  as  pessoas  que  se 

empregassem  n'aqi.elles  officios,  ja  residentes  em 
Lisboa  ou  em  outra  qualquer  parte  do  reino, 
uma  vez  que  se  mostrassem  qualificadas  pe!a  Jun- 

ta do  Commercio,  para  n'elias  trabaiharem  sem 
que  o  mesmo  senado  ou  os  ofRciaes  da  sua  juris- 
dicao  Ihes  Hzessem  o  menor  impedimento. 

O  segundo  decreto  e  mais  ampio,  porque,  to- 
mando para  causa  o  grande  adeantamento  das 

artes,  abrange  todos  os  artistas  habei>,  tanto  por- 
tuguezes  como  tstrangeiros,  de  qualquer  arte  ou 
officio  que  fossem,  os  isenta  dos  obstaculos  dos 
gremio=,  apresentando  licencas  da  Junta  do  Com- 

mercio, para  trabrdhgrem  em  obras  de  nova  in- 
ve'^cao  cu  de  conhecida  iitilidade  do  reino. 

E&tas  ieis  de  avnncado  alcance  industrial  tbram 
promulgadas  quasi  subpreticiamente.  isto  6,  a 
Junta  do  Commercio  nao  queria  osten^ivamente 
entrar  em  lucta  aberta  com  a  Casa  dos  24,  mas 
julgava  que  para  o  estabelecimento  das  novas  in- 
dustrias  cs  regimentos  das  corporacoes  eram  gra- 

ve obstaculo. 
Estava,  pcis,  declarada  em  1761,  como  que  a 

liberdade  de  industria  em  Portugal,  facto  que  s6 
trinta  e  dois  anncs  mais  tarde  tinha  plena  execii- 
cao  na  Franca  e  outras  nacoes  da  Europa,  onde 
as  consprocoes  contra  as  corporacoes  de  officios 
eram  geraes. 

Todavia,  ainda  por  um  Aviso  de  3  de  Janeiro 
de  1770,  d:riaid'i  pelo  Marquez  de  Pombal  6.  Junta 
do  Commercio,  se  mandaram  tomar  votos  a  todos 
OS  mestres  fabricantcs  dc  sedas  para  elegerem 

d'entre  .-i  dois  procuradoresri  mesma  junta,  o  que 
tacit'cimente  implicava  o  reccnhecmiento  de  mais 
uma  corporacao  de  otficiaes  mechanicos  —  a  dos 
fabricantes  de  sedas. 





Progresses  da  indastria 

portQgueza  desde  os  primeiros  tempos  da  mo- 
narchia  ate  as  inyasoes  francezas 

O  reino  de  Portugal,  logo  desde  os  seus  prin- 
cipios,  teve  as  industrias  proprias  e  necessarias 
ao  estado  de  adeantamento  em  que  se  encontra- 
va.  Seguia  a  lei  geral,  isto  e,  as  mais  nacoes  da 

Europa  n'esse  respeito  nao  podiam  estabelecer 
primazias,  porque  nenhuma  se  avantajava.  Como 
parte  integrante  da  peninsula,  pdde  affirmar-se 
ate  que  Portugal,  merce  dos  mouros  e  dos  reli- 
giosos,  tinha  a  agricultura,  sua  principal  indus- 
tria,  melhor  desenvolvida  do  que  osoutros  paizes 
mais  ao  norte. 

O  mussulmano  Ibn  Alauam,  na  sua  obra  sobre 
a  agricultura  dos  mouros  na  peninsula,  da-nos  o 
mais  valioso  testemunho. 

Atravez  dos  seculos,  teem-se  mantido  como 
monumento  util  todos  os  instrumentos  ag-arios 
e  grande  numero  das  culturas  que  os  sarracenos 
nos  trouxeram.  A  picota,  ou  ce^o«/2a,  essa  machi- 
na  simples  e  primitiva  de  tirar  agua  do  fundo  dos 
pocos,  e  obra  sua.  A  yxora^  esse  engenho  de  elevar 
a  agua,  que  a  suave  poesia  dos  campos  torna 
agradavel,  e  com  o  calabre  e  com  os  alcatruzes 

I 



um  invento  dos  arabes,  ou  pelo  menos  uma  das 
machinas  trazidas  por  elles  d  peninsula. 

A  industria  agraria  foi,  pois,  desde  o  alvorecer 
da  monarchia,  o  verdadeiro  esteio  da  nacao  por- 
tugueza,  como  o  ja  tinha  sido  antes  para  o  con- 
dado  portucalense. 
O  povo  portuguez,  valente  por  condicao,  he- 

roico  e  sobrlo  por  temperamento,  soffreu  por 
muitas  vezes  os  rigores  da  fome  e  a  extrema  mi- 
seria. 

Entao,  as  porfiadas  luctas  da  conquista,  as  dila- 
tadas  pelejas  contra  os  infieis,  consumiram  mui- 

tas vidas  e  muita  actividade.  Mai  o  agricultor 

n'um  instante  de  relativo  socego  se  entregava 
mais  tranquillo  ao  amanho  da  terra,  logo  tinha 
que  abandonal-a  para  correr  a  empunhar  a  besta, 
o  virote  e  o  pelouro. 
Nos  momentos  de  paz,  os  primeiros  monar- 

chas,  como  D.  AfFonso  Henriques,  D.  Sancho  I, 
D.  Affonso  II,  D.  Sancho  II  e  D.  Affonso  III,  de- 
dicam-se  ao  desenvolvimento  da  populacao  e  da 
agricultura. 

Mas  as  perseguicoes  dos  mouros  nao  soffrem 

entretanto  affrouxamento  notavel  e  d'ahi  provie- 
ram  enormes  prejuizos  ao  progresso  das  indus- 
trias  do  reino  nascente.  Bastante  industriosos,  os 
sarracenos,  acossados  pela  lanca  e  pelo  montante 
dos  guerreiros  portuguezes.  procuraram  abrigo 

'em  paizes  mais  hospitaleiros,  levando  comsigo entre  outros  o  tratico  das  las  e  das  sedas,  que 
tao  cedo  conheceram 

Durante  longos  annos  se  refugiou  entao  a  in- 
dustria nos  claustros,  onde  fez  progressos  nota- 

veis.  Nas  cercas  os  frades  horteloes  conservam 

varias  culturas  ;  no  interior  dos  conventos  os  re- 
ligiosos  mais  habeis  exercem  os  diversos  officios 
e  misteres. 
A  actividade  monachal  vae  depois  sahindo  do 

remanso  dos  mosteiros,  que,  a  par  de  mansoes  de 
oracao  e  de  estudo,  se  tornam  em  focos  e  esco- 
las   de  actividade  industrial,  em  laboriosas  colo- 



nias  agricolas  que  arroteiam  sertoes,  desbravatn 
Campinas  incultas  e  fecundam  vastos  territorios, 
ate  entao  desertos  e  maninhos. 

N'outra  ordem  da  trabalhos,  os  abbades  das 
corporacoes  monasticas  levantam  os  pianos  dos 
conventos  e  dos  templos.  No  exercicio  da  arte  de 
edificar  distinguem-se  os  monges  cistercienses, 
de  S.  Bernardo,  como  nos  outros  se  assignalam 
os  cartuxos,  alcobacenses,  pombeiros,  laubarnen- 
ses,  etc.  Os  freires  superintendiam  nas  restaura- 
coes  e  reformas  de  outras  egrejas  e  mosteiros  ;  e 
pelos  seus  estudos  nas  artes  e  officios  se  trava- 
ram  relacoes  artisticas  e  industriaes  de  convento 
para  convento,  seguindo  as  tradiccoes  praticas  e 
theoricas,  na  traca  dos  templos  e  no  recheio 
d'elles. 
Deu-se  por  isso  a  systematica  conformidade 

nos  riscos  e  nos  processos  dos  trabalhos  mona- 
chaes.  Esta  conformidade  evidencia-se  claramen- 
te,  em  tempos  mais  modernos,  nos  edificios  da 
Companhia  de  Jesus,  originando  a  chamada  ar- 
chitectura  jesuitica. 

Mas  nem  so  estes  ultimos  religiosos  nos  offere- 
cem  exemplos  de  identidade  de  regras  de  cons- 
truccao  nos  seus  edificios.  Eis,  ao  acaso,  um 
outro  : 
A  bella  egreja  parochial  de  S.  Sebastiao,  de 

Setubal,  que  pertenceu  aos  frades  dominicanos, 
e  uma  reproduccao  da  egreja  de  S.  Domingos,  de 
Lisboa,  tambem  erigida  pela  mesma  ordem. 
Aos  antigos  mosteiros,  os  fidalgos  e  os  parti- 

culares  doam  nos  primeiros  tempos  varias  terras 
e  industrias,  por  Ihes  faitarem  elementos  para  o 
seu  exercicio. 

Do  reinado  de  D.  Aff'onso  Henriqiies^  ha  docu- mentos  que  comprovam  esse  facto  e  a  existencia 
de  algumas  industrias  coevas. 

Os  nossos  primeiros  escriptores  nao  se  occu- 
param  da  actividade  nacional  quanio  ao  trabalho 
productivo.  O  estudo  do  desenvolvimento  das  in- 



dustrias  n'esses  tempos  primordiaes  do  reino  e 
pois  difficil  e  impossivel  de  estabelecer.  Apenas 
as  clausulas  dos  foraes  e  um  ou  outro  documento 
dos  cartorios  monasticos  e  das  chancellarias  of- 
ferecem  indicacoes  sobre  as  varias  industrias. 

Depois  da  caca  e  da  pesca,  a  moenda  dos  ce- 
reaes  e  porventura  uma  d'aquellas  de  que  se  co- 
nhecem  noticias  mais  remotas,  sabendo-se  que  os 
cruzados  trouxeram  a  peninsula  o  moinho  de 
vento,  come  os  arabes  tinham  trazido  os  de 
agua,  as  pittorescas  azenhas. 
Em  julho  de  1157,  sendo  mestre  absolute  da 

Ordem  do  Templo  o  notavel  D.  Gualdim  Paes, 
houve  uma  doacao  regia  de  oito  moinhos  situa- 
dos  na  ribeira  do  Alviella,  feita  ao  mestre  e  a 
sua  ordem,  declarando-se  que  metade  do  rendi- 
mento  seria  para  a  coroa. 

Os  trapei^os  ja  produziam  diversos  lanificios, 
come  a  biffa^  tecido  enfestado  por  ambos  os  la- 
dos,  bureis  grosseiros  e  os  pannos  de  la  mais  em 
uso. 

A  viticultura  tambem  se  evidencia.  De  1 170,  ha 

um  documento  interessante.  N'esse  anno,  Pelagio 
Peariz  e  sua  mulher,  Adosinda  Dias,  doam  ao 
mosteiro   de  Lorvao  a  terca  parte  de  uma  vmha. 

Com  D.  Sancho  /,  fomenta-se  a  povoacao  e 
progridem  outras  industrias  coevas,  como  minas, 
salicullura,  pesca,  pecuaria,  lacticinios,  etc. 
Em  1200,  recebem  os  templarios  mais  uns  moi- 

nhos, doados  por  Pedro  Goncalves,  o  que  parece 
indicar  conhecerem  aquelles  freires  processes  de 
maior  rendimento  na  moenda,  como  os  tinham 

mais  aperfeicoados  n'outros  ramos  da  industria 
agraria,  como  por  exemplo  no  fabrico  do  azeite 
que  exploraram  ate  fins  do  seculo  xviii  ̂ . 

Pelos  meiados  do  seu  reinado,  D.  Sancho  I  viu 

'  Jacome  Ration — Recordafoes  —  ̂ ng.  24S.  (Nao  serd 
precise  notar  que  os  freires  de  Christo  succederamaos  tem- 
plarios). 



destruidos  em  parte  os  resaltados  dos  seus  esfor- 
cos  como  rei  povoador.  Em  1202,  a  grande  penu- 
ria  de  subsistencias  que  houve  na  Europa  esten- 
de-se  a  Portugal,  onde  morre  muita  gente  e  ani- 
maes. 

A  mineracao  e  a  pecuaria  sao  talvez  as  indus- 
trias  que  mais  se  levantam  apoz  essa  quadra  ter- 
rivel. 
Apparece  entao  a  primeira  coudelaria,  a  qual 

era  em  terras  de  Soure.  A  creacao  de  cavallos, 
embora  ja  mais  antiga,  desenvolve-se  brilhante- 
mente. 

Quasi  no  final  do  seu  reinado,  D.  Sancho  I  da- 
nos  o  primeiro  documento  que  se  conhece  sobre 
minas  :  a  doacao  dos  dizimos  do  oiro  da  Adica 
aos  freires  de  Santiago. 

O  reinado  de  D.  Affonso  II  nao  deixou  vesti- 
gios  dignos  de  mencao  quanto  a  industrias.  Du- 

rante mais  de  vinte  annos  apenas  a  salicultura  se 
desenvolve  entre  os  christaos  pela  tomada,  em 
1217,  de  Alcacer  do  Sal. 

Com  D.  Sancho  ]I,  cujo  reinado  vae  desde  1228 
ate  1248,  apparece-nos  a  primeira  noticia  relativa 
a  lavra  das  sedas,  facto  importantissimo  se  notar- 
mos  que  so  em  1470  se  estabeleceu  esta  industria 
em^  Franca. 

E  prova  d'isto  o  foral  que  em  i233  deu  o  arce- 
bispo  de  Braga,  D.  Silvestre  Godinho,  estando 
em  Chaves,  aos  moradores  do  couto  de  Ervede- 
do,  no  qual  ordenava  que  a  folha  das  amoreiras 
se  nao  vendesse  para  fora  do  couto,  e  que  do  sir- 
go  que  se  creasse  receberia  a  sua  parte  em  casu- 
los. 

Per  esta  epoca,  tambem  o  monarcha  melhora  e 
augmenta  a  industria  pecuaria,  obrigando  as  or- 
dens  religiosas  a  crearem  cavallos. 

A  illustrar  o  reinado  de  D.  Aff'omo  III,  so  um 
facto  a  historia  conservou  digno  de  registo  na  lo- 



gographia  industrial.  ̂   a  instituicao,  em  1 1  de  ja- 
deiro  de  1269,  dos  primeiros  estudos  publicos  que 
houve  no  reino.  Foi  no  celebre  mosteiro  de  Al- 
cobaca  que  se  iniciou  o  formoso  capitulo  da  ins- 
truccao  popular. 

Mais  um  titulo  de  gloria  a  conceder  aos  sabios 
monges  alcobacenses,  a  esses  religiosos  tao  nota- 
veis  pelo  seu  saber,  como  pelo  cuidado  que  a  ins- 
truccao  sempre  Ihes  mereceu,  como  teremos  en- 
sejo  de  confirmar. 

£  com  o  patriotico  reinado  do  illustre  rei 
D.  Diniz,  que  os  portuguezes  comecam  a  descan- 
car  das  luctas  constantes  com  os  inimigos  da  fe. 
E  com  o  estabelecimento  da  garantia  da  proprie- 
dade  que  a  industria  agraria  se  fortalece,  porque 
sem  ella  o  agricultor  que  semeiava  o  campo  nao 
estava  seguro  de  recolher  o  producto. 
O  seculo  XIII,  no  seu  final,  conseguia  estender 

OS  fecundantes  raios  do  sol  da  paz  pela  patria 

portugueza  A's  pequenas  dissensoes  intestinas, 
oppunha-se  a  sabia  administracao  do  rei  lavra- 
dor. 

Os  pinhaes  de  Leiria  e  da  Azambuja,  mandados 
semeiar  por  elle,  foram  provido  inicio  de  muitas 
industrias  e  especiaimente  dos  transportes  mari- 
timos  e  fluviaes;  fornecendo  abundante  madeira 
a  navegacao  auxiliou  com  ella  o  commercio,  e  a 
cidade  do  Porto  concedeu  a  primeira  Bolsa  mer- 
cantil. 
A  industria  mineira  desenvolve-se  um  pouco, 

sendo  lavradas  por  conta  do  Estado  minas  de 
enxofre,  azeviche  (linhite)  prata,  estanho,  etc. 

Concedeu-se  a  particulares  varias  minas  de 
ferro  e  pedra  hume,  porem  como  eram  muito  pe- 
zados  OS  tributos  com  que  o  monarcha  sobrecar- 
regava  a  mineracao,  em  breve  o  abandono  das 
minas  particulares  foi  geral,  sendo  depois  explo- 
radas  pelo  rei. 

Na  verdade,  nao  se  comprehende  bem  como 
sendo  D.  Diniz  tao  dedicado  a  agricultura,  onde 



o  emprego  do  ferro  e  tao  util  e  grande,  elle  one- 
rasse  desmedidamente  a  sua  exploracao.  Com- 
tudo,  a  serralheria  estava  muito  desenvolvida  no 
nosso  paiz.  Os  ferreiros  forjavam  ferros  delancas 
e  outros  petrechos  para  a  guerra  com  rara  habi- 
lidade. 

Em  Guimaraes,  a  serralheria  attingia  tal  per- 
feicao  que  ate  o  soberano  a  elogiava. 

Mas  as  exigencias  sobre  o  producto  do  trabalho 

eram  geraes  n'esta  epoca.  N'um  documento  de 
Pendorada,  citado  no  Elucidario^  de  1290,  mos- 
tra-se  este  facto,  alliado  a  circumstancia  do  des- 
envolvimento  da  viticultura  : 

«E  se  vinhas  fizerdes,  darde-nos  o  quarto». 
A  par  dos  interesses  materiaes  apresentam-se 

outros  de  mais  elevado  alcance. 
E  ainda  D.  Diniz  quern,  em  1290,  funda  em 

Lisboa  a  universidade,  com  o  titulo  de  Escolas 
Geraes.  Os  sabios  freires  alcobacenses  ajudam 
muitissimo  o  monarcha  n'esse  seu  estabeleci- 
mento,  doando  livros,  mestres  e  dinheiro. 
Em  i3o8,  e  transferida  a  Universidade  para 

Coimbra,  e  a  grande  instituicao  ainda  hoje  illus- 
tra  a  memoria  do  soberano  e  dos  religiosos  seus 
fundadores. 

D.  Affonso  IV,  quanto  a  administracao  do  rei- 
no,  embora  nao  fosse  um  monarcha  modelo,  nao 
merece  as  acres  censuras  que  em  geral  os  histo- 
riadores  Ihe  fazem. 
No  seu  reinado,  continuam  as  concessoes  de 

minas  a  particulares,sendo  exigido  pela  coroa  um 
quinto  do  producto  bruto  da  lavra.  A  industria 
pecuaria  soffre  tambem  um  certo  impulso,  pois 
que  o  rei  institue  premios  para  os  melhores  crea- 
dores  de  cavallos  e  concede  terrenos  aos  que 
n'essa  industria  mais  notaveis  se  tornam. 
£  bom  notar  que,  embora  fosse  o  espirito 

guerreiro  que  originasse  taes  providencias,  ellas 

foram  incitamento  ao  progresso  d'esta  e  d'outras muitas  industrias  concernentes. 



O  reinado  de  D.  Pedro  I  assignala-se  por  um 
acto  deveras  prejudicial  a  industria,  a  promulga- 
cao  da  primeira  pragmatica  para  refrear  o  luxo, 
impondo  pena  de  acoites  pela  primeira  vez,  e  de 
morte  na  reincidencia,  a  todo  o  vassalloque  com- 
prasse  fazenda  fiada. 

Bern  facil  sera  comprehender  como  uma  tal  lei 
sumptuaria  entravaria  o  progresso  das  poucasin- 
dustrias  de  entao. 

As  industrias  da  terra  apparentam  comtudo  um 
maior  desenvolvimento. 

A  viticultura  adquire  certa  importancia,  mere- 
cendo  das  cortes  de  Elvas^  em  i36i,  o  favor  de 
nao  pagarem  direitos  os  vinhos  que  se  exportas- 
sem  para  Franca  pela  foz  de  Buarcos. 
A  industria  da  pesca  tambem  se  desenvolve, 

deixando  de  ser,  como  a  caca,  um  direito  senho- 
rial  imposto  sobre  as  grandes  divisSes  da  proprie- 
dade,  e  sahindo  das  aguas  nacionaes.  Em  i333  os 
Pescadores  de  Lisboa  e  Porto  fazem  um  tratado 
com  Duarte  III  de  Inglaterra  para  poderem  pes- 
car^  no  decurso  de  5o  annos,  sobre  as  costas 
d'aquelle  reino. 

D.  Fernando  I  promulga  varias  medidas  uteis  a 
industria  e  tambem  uma  pragmatica  que,  alem  de 
ter  sido  mal  acceita,  nao  logrou  execucao  rigo- 
rosa. 

D.  Fernando  quiz  restabelecer  a  agricultura  por 
meio  da  sua  lei  agraria,  vulgarmente  conhecida 
pela  lei  das  sesmarias,  que  entre  outras  cousas 
determinava  : 

Que  todos  OS  que  tivessem  herdades  proprias, 
ou  emprazadas,  ou  por  outro  qualquer  titulo, 
fossem  obrigados  a  lavral-as ;  e  que  se  fossem 
muitas,  ou  em  desvairadas  partes,  lavrassem  as 
que  mais  Ihes  aprouvesse  e  as  outras  fizesem  la- 
vrar  por  outrem  ;  de  forma  que  todas  as  que  eram 
para  dar  pao,  todas  fossem  de  trigo,  cevada  e  mi- 
Iho. 

Que  do  mesmo  modo  fossem  constrangidos  a 



ter  tantos  bois,  quantos  eram  necessaries  para  as 
herdades  que  tinham,  e  se  os  nao  pudessem  ha- 

ver senao  por  grandes  precos  as  justicas  Ihes  fi- 
zessem  dar  por  precos  justos,  segundo  o  estado 
da  terra. 

Que  fosse  assignado  tempo  conveniente  aos  que 
houvessem  de  lavrar,  para  comecarem  a  aprovei- 
tar  as  terras  sob  certa  pena ;  e  quando  os  donos 
das  herdades  nao  aproveitassem  as  terras,  ou  as 
dessem  a  aproveitar,  as  justicas  as  dessem  por 
certa  pensao^  nao  para  o  dono,  mas  em  proveito 
commum  do  logar  onde  a  herdade  eslivesse. 

Que  OS  que  costumavam  ser  lavradores,  e  os  fi- 
Ihos  ou  netos  de  lavradores,  e  quaesquer  outros 
que  se  achassem  uzando  de  officio,  que  nao  fosse 
tao  util  ao  bem  commum,  como  era  a  lavoura,  fos- 
sem  constrangidos  a  lavrar,  salvo  se  tivessem  de 

seu  o  valor  de  quinhentas  libras,  que  n'aquelle 
tempo  era  grande  somma  de  dinheiro ;  e  que  se 

nao  tivessem  herdades  suas,  Ih'as  dessem  das  ou- 
tras,  para  as  aproveitarem,  ou  viverem  de  solda- 
das. 

Que  nenhuma  pessoa,  que  lavrador  nao  fosse, 
ou  seu  mancebo,  trouxesse  gado  seu  nemalheio; 
e  se  outro  o  quizesse  trazer  se  havia  de  obrigar  a 
lavrar  certa  terra,  sob  pena  de  perder  o  gado  para 
o  commum  do  logar,  onde  fosse  tornado,  etc.  etc.  * 
Com  as  primeiras  noticias  da  exportacao  dos 

vinhos  portuguezes,  assignala-se  o  grande  desen- 
volvimento  da  viticultura  em  Portugal.  No  reina- 
do  de  D.  Fernando,  que  abraca  os  annos  de  \36j 
a  i383,  ja  se  conhece  a  importancia  exacta  da  nos- 
sa  exportacao  annual.  N'um  so  anno,  chegou-sea carregar  cerca  de  doze  mil  toneis. 

D.  Fernando  tambem  nao  descurou  a  industria 

coudelica.  No  seu  tempo  melhora-se  a  cavallaria 
do  exercito,  e  consegue-se  apresentar  no  campo 

'  Chronica  de  D.  Fernando  por  Diiarte  Nunes  de  Leao. 
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de  batalha  seis  mil  cavallos,  quasi  todos  de  crea- 
cao  nacional. 

A  navegacao  e  o  commercio  tambem  merece- 
ram  ao  ultimo  monarcha  da  primeira  dynastia  o 
mais  valioso  auxilio,  e  e  do  seu  reinado  que  datam 
OS  seguros  maritimos.  Em  Miranda  e  Valenca  es- 
tabelece  casas  de  hater  moeda. 

Somos,  pois,  chegados  a  segunda  dynastia, 
iquella  cujos  primeiros  varoes  por  tantos  titulos 
se  tornaram  illustres. 

Com  D.  Jocio  /,  e  sob  a  direccao  do  seu  inclito 
filho  infante  D.  Henrique,  as  industrias  portugue- 
zas  correm  a  par  com  as  descobertas  e  conquis- 
tas  ;  OS  officios  adquirem  a  consideracao  que  Ihes 
valeu  a  outhorga  da  Casa  dos  24. 

A  industria  da  pesca,  que  nos  primeiros  tempos 
da  monarchia  estava  limitada  as  aguas  encrava- 
das  nas  terras  do  condado,  estende-se  n'este  rei- 

nado mais  para  o  mar  e  augmenta  de  importancia. 
A  industria  da  pesca  do  bacalhau  comeca  a  at- 

trahir  muitos  portuguezes  ds  costas  da  ilha  da 
Terra  Nova.  A  ella  se  ligam  diversas  noticias  e 
tradiccSes  de  varias  navegacoes  portuguezas,  sup- 
pondo-se  ate  que  um  dos  Cortes  Reaes  descobris- 
se  a  America. 

Os  nomes  de  varias  partes  da  ilha  da  Terra 
Nova  attestam  para  todo  o  sempre  a  presenca  dos 

portuguezes  n'aquelles  mares.  ̂  
O  infante  D.  Henrique,  tao  illustre  pela  sua  ini- 

ciativa  nos  descobrimentos,  nao  o  e  menos  pelas 
suas  emprezas  industriaes.  Como  mestre  e  gover- 
nador  do  mestrado  de  Christo,  cabia-lhe  a  ilha  da 
Madeira.  Para  alii  mandou  vir  da  Sicilia  cannas 
sacharinas  e  mestres  para  temperar  assucar. 

Porem,  ja  anteriormente  se  fizera  a  experiencia 

d'esta  cultura  no  Algarve,  pois  que  em  1404,  D. 

1  Vide  Memoria  sobre  a  pesca  do  bacalhau  por  Jacob  Frederico 
Pereira  da  Azambuja. 



Joao  I  coutou  um  terreno  denominado  Terras  da 

Quarteira  a  um  mercador  genovez  Joao  de  Pal- 
ma^  para  elle  plantar  de  cannas  de  assucar,  pare- 
cendo  que  esse  terreno  ja  antes  tivera  egual  des- 

tine, quando  na  posse  de  um  tal  mestre  Joao. 
A  superioridade  de  situacao  e  clima  da  ilha  da 

Madeira,  e,  mais  tarde,  da  de  S.  Thome,  fizeram 
perder  ao  Algarve  este  seu  avanco  industrial. 

D.  Joao  I  concedeu  ao  infante  D.  Henrique  as 
saboarias  do  reino,  o  qual,  em  virtude  de  direito 
de  descobrimento,  possuia  tambem  as  de  sabao 
preto  na  ilha  da  Madeira. 
A  industria  pecuaria  recebe  o  seu  maior  im- 

pulse. Prohibe-se  a  exportacao  de  eguas  para 
Hespanha  e  decretam-se  os  cavallos  livres  do 
imposto  da  juf^ada  *.  £  permittida  a  livre  crea- 
cao  do  gado  suino,  etc.  - 

'  A  jugada  e  um  dos  mais  antigos  tributos  que  se  impoz  ao 
agricultor ;  era  direito  real  que  incidia  sobre  o  numero  de  jvni- 
maes  que  o  Javrador  trazia  »o  trabalho.  Este  imposto  ja  mesmo 
antes  da  monarcbia  se  pagava  como  um  direito  de  soberania  as 
primeiras  cabecas  do  estado  romano.  Mais  tarde  houve  a  juqada 
inteira,  por  cada  doia  animaes,  a  meia  jugada  por  cada  cabe^a,  e 
&  jugada  nova. 

'  Em  1416  permittiu  D.  Joao  I  aos  moradores  do  Porto  o  po- 
derem  criar  porcos  na  cldade,  mas  D.  Manoel,  em  1513,  annullou 
esse  direito,  impondo  a  multa  de  500  reis  por  cabe^a  aos  donos 
dos  porcos  encontrados  na  nia.  (Pinho-Leal,  artigo  Pnrto). 

Do  Porto  profissional  no  seeulo  xv  da-nos  uma  curiosa  descrl- 
p^ao  um  escriptor  nosso  contemporaueo  : 

«Por  Cima  de  Villa  e  Eiras  era  a  barra  secca  da  cidade,  o  ca- 

nal d'ingresso  para  os  viveres  e  productos  agricolas  provenientes 
das  terras  do  uorte.  A  esta  bocca  succedia-se  o  ventre  do  Porto  ; 
feirava-se  no  largo  da  Se,  e  pelas  ruellas  da  villa  episcopal,  por 
entre  a  clerezia  da  se  e  os  offieiaes  da  almotaceria,  balseiros  e 
portageiros,  estanciavam  sobretudo  naa  Aldas  os  ayougueiros  e 
enxarqueiros. 

«A8  bandeiras  dos  officios  desenrolavam-se  arruadaa.  Surrado- 
res  pelas  viellas  dos  Pellames  moirejavam  sobre  o  rio  da  villa, 

aprestaudo  principalmente  as  pelles  cabruas.  Eerreiros  e  armei- 
ros  forjavam  ferrauientas  e  armaduras  ao  longo  da  Ferraria  de 
baizo  e  da  de  cima,  ao  tempo  simples  continuavao  do  Souto;  e  ao 

p6  d'elles  martellavam  os  caldeireiro3.>  Ourives  estadeavam  os 
sews  dixes  na  extincta  rua  da  Ourivesaria ;  e  fabricantea  de  cal- 
Vado  manipulavam  a  sola  na  (^apataria  >  (Dr,  Ricardo  Jorge  — 
Aimuario  3funicipnl  do  Porto,  vol.  i  pag.  73). 



Ao  Mestre  de  Aviz  se  deveram  entao  grande 
numero  de  disposicoes  tendentes  ao  melhora- 
mento  de  tao  importante  industria.  Sao  muito 
notaveis  a  carta  regia  de  i8  de  agosto  de  1413,  e 
outra  de  1409,  em  que  se  obrigam  os  lavradores 
e  outros  individuos  a  terem  egua  de  creacao,  co- 
mo  anteriormente  as  Ordetia^oes  Affonsinas  obri- 
gavam  os  concelhos  a  ter  dois  ou  mais  cavallos 
reproductores. 

Quanto  a  industria  oleica,  j^  em  1899  se  ex- 
portava  o  azeite  em  larga  escala,  pois  que  n'esse 
anno  permittiu  a  cidade  de  Coimbra  aos  mora- 
dores  o  venderem  seus  azeites  a  mercadores  na- 
cionaes  ou  extrangeiros  e  que  estes  os  pudessem 
exportar  livremente  pelo  Mondego. 

O  reinado  de  D  Joao  I,  tao  notavel  na  politica 
como  o  primeiro  da  segunda  dynastia,  nao  esta 
ainda  estudado  sufficientemente  quanto  a  econo- 
mia  da  nacao.  O  illustre  Mestre  d'Aviz  tambem 
promulgou  uma  pragmatica,  cujo  conhecimento 
esclarece  os  usos  e  costumes,  mas  que  pouco 
affectou  as  industrias.  Em  Evora  cria-se  uma  casa 
de  bater  moeda. 

O  reinado  de  D.  Dtiarte  inicia-se  por  uma  lei  si- 
milhante  aquella  com  que  findara  o  de  seu  pae, 
isto  e,  com  uma  outra  pragmatica,  em  que  se  pro- 
hibem  os  gastos  dos  fidalgos,  em  detrimento  das 
industrias  que  so  do  luxo  e  das  variacoes  da  mo- 
da  se  sustentavam. 

Mas  para  exalcar  este  monarcha,  bem  digno  de 
melhores  dias  do  que  aquelles  por  que  passou,bas- 
ta  saber-se  que  foi  no  seu  tempo  que  se  promul- 

gou a  primeira  lei  de  minas  que  houve  em  Portu- 
gal, e  que  se  encontra  compilada  no  art.  26,  titu- 

lo  XXIV,  do  livro  a  das  Ordenagoes  Affonsinas.  Es- 
ta lei,  cujo  espirito  parece  inspirado  nas  leis  ro- 

manas,  permittia  a  todas  as  pessoas  a  lavra  das 
minas  do  paiz,  pagando  uma  dizima  ao  soberano, 
e  outra  ao  proprietario  do  solo. 

Nao  obstante,  continuou,  com  menosprezo  d'esta 
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nova  lei,  a  conceder-se  em  condicoes  variaveis  a 
lavra  das  minas. 

Causa  extranheza  que  um  rei  tao  intelligente  e 
sabio  como  D.  Duarte  nao  impulsionasse  um  pou- 
co  a  industria  do  reino,  porem  basta  reflectir  nas 
terriveis  contingencias  do  seu  reinado,  que  desde 
principio  ate  fim  foi  assignalado  por  uma  grande 
peste,  para  se  Ihe  desculpar  tai  facto.  Mais  feli- 
zes  as  lettras  do  que  as  aries,  receberam  aquellas 
um  notavel  impulso. 

Segue-se  a  regencia  do  infante  D.  Pedro,  du- 
rante a  menoridade  de  D.  AflFonso  V,  em  que  aquel- 

le  principe  se  distingue  pela  boa  administracao 
dos  negocios  do  Estado. 
Em  1441,  o  infante  D.  Pedro  no  seu  conselho  ou 

cortes  de  24  de  maio,  celebradas  em  Torres  Ve- 
dras,  mandou  passar  o  seguinte  capitulo  aos  pro- 
curadores  de  Coimbra,  pelo  qual  muito  se  animou 
o  fabrico  do  azeite: 

—  Que  do  servico  do  rei  e  de  seus  tios  fossem 
isentas  as  bestas  dos  lagareiros  emquanto  os  la- 
gares  lavrassem. 

Esta  providencia,  alliada  a  outras  tomadas  pe- 
las  camaras,  no  sentido  de  favorecer  a  olivicultu- 
ra,  impondo  pezadas  coimas  ̂   aos  que  entrassem 
olivedos,  foi  de  grande  importancia  para  a  indus- 

tria oleica. 
Por  esta  epoca,  comecou  em  varias  terras  de 

Portugal  a  fabricar-se  pannos  de  la  meirinlia,  co- 
mo se  diz  no  capitulo  xxxvi  diO?,  Artigos  da  Si^as, 

ordenados  por  D.  Affonso  V,  sendo  o  mais  que  se 
fabricava  ate  esse  tempo  estofos  grosseiros,  como 

o  burel,  almaff'ega,  etc. 

Com  D.  Affonso  F,  a  lavra  das  minas  alcanca 
decidida  proteccao,  pois  que  o  rei  concedeu  a  seu 

'  No  seculo  XIV,  ja  a  cainara  da  Coimbra  impunha  a  coima  ou 
uiulta  de  2U  soldos,  por  cada  cabe(a  de  gado  que  andasse  iios 
olivaes  da  cidade. 
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tio,  o  primeiro  duque  de  Braganca,  o  estabeleci- 
mento  de  uma  ferraria  no  termo  da  cidade  de 
Lisboa,  isentando-o  de  todo  o  imposto  e  dando 

alguns  privilegios  e  regalias  aos  individuos  n'ella empregados.  Identica  concessao  fez  ao  bispo  da 

Guards,  para  estabelecer  ferrarias  em  Caria  e  n'ou- 
tras  quaesquer  partes  do  reino. 

Os  operarios  empregados  n'estas  ferrarias  eram 
quasi  todos  biscainhos,  pois  que  a  Byscaia  e  a  Ca- 
talunha  foram  sempre  regioes  classicas  dametal- 
lurgia  do  ferro. 
Em  148 1,  concedeu  o  monarcha  licenca  ao  ar- 

cebispo  de  Toledo,  para  que  um  certo  mestre 
Pedro,  afinador  castelhano,  viesse  abriruma  mina 
metallica,  na  villa  de  Vallongo,  junto  ao  Olho  do 
Corvo. 

N'este  reinado,  nao  so  se  fabricavam  no  reino 
OS  artigos  de  consume  ordinano,  como  ainda  se 
manufacturavam  alguns  de  luxo,  a  despeito  de 
uma  nova  pragmatics.  Para  exemplo  temos  a  la- 
vra  das  sedas  que,  n'esta  epoca,  attrahia  a  atten- cao  dos  povos,  como  se  ve  do  seguinte  capitulo 
das  cortes  de  Goimbra  e  Evora  celebradas  em 

1472  e  1473,  e  que  traduzimos  assim  : 
«Senhor  —  Houveste  por  informacao  que  a  prin- 

cipal cousa  porque  o  reino  de  Granada  era  assim 

rico,  era  pela  seda  que  n'elle  se  criava  e  lavrava 
e  que  achaveis  que  estes  vossos  reinos  sao  mais 

naturaes  para  n'elles  criar  e  iavrar  seda,  como  ja 
cria  em  Lamego  e  Traz-os-Montes  e  em  outras 
partes  d'essa  comarca.  E,  senhor,  mandaste  para 
as  comarcas  cartas  para  que  todos  os  vizinhos  e 

moradores  d'ellas  pozessem  vinte  pes  de  amorei- 
ras  ou  as  enxertassem  em  figueiras  para  se  abrir 
caminho  como  se  pudesse  e  haver  em  abastanca 

as  folhas  das  ditas  amoreiras,  para  criacao  d'esses 
bichos,  e  assim  se  fazer  e  Iavrar  muita  seda,  se- 

nhor, nao  se  poz  em  obra.  Seja  Vossa  Merce,  que 
mandeis  geralmente  em  todos  vossos  reinos  dar 
bem  a  execucao  do  vosso  mandado,  mandando 
cartas  a  todos  vossos  corregedores  e  ouvidores 
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dos  fidalgos,  onde  corregedores  nao  entram,  que 
o  facam  logo  cumprir  com  alguma  pena,  porque, 
Senhor,  parece  cousa  muito  proveitosa  e  que  a 
estes  reinos  trara  honra  e  riqueza.» 

Eis  a  resposta  : 
«Responde  el-rei  que,  pela  Ordenacao  do  Reino, 

e  provido  de  como  isto  se  haja  de  fazer,  a  qual 
manda  que  se  guarde,  e  indo  alguma  pessoa,  que 
obrigacao  tenha  de  a  guardar,  contra  ella,  ou  a  nao 
cumprindo,  sendo  requerido  tomem  instrumento 
com  resposta,  e  el-rei  o  exiranhara  quanto  de 
razao  seja.)) 

Era  n'estes  tempos  ja  muito  importante  a  lavra 
das  sedas  em  Lamego  e  na  provincia  de  Traz-os- 
Montes,  causando  viva  emulacao  em  Portugal  a 
opulencia  que  com  essa  industria  tinham  adqui- 
rido  OS  mouros  de  Granada. 

Mas  nem  so  ao  povo  seduzia  a  lavra  das  sedas. 
Em  1475,  a  pedido  do  duque  de  Guimaraes,  isen- 
tou  D.  Affonso  V  a  seda  que  aquellenobre  indus- 

trial mandasse  vir  de  fora  para  as  suas  manufactu- 
ras. 

Tambem,  n'este  reinado,  a  industria  do  vidro 
adquire  maior  importancia,  gracas  ao  desenvolvi- 
mento  da  antiga  fabrica  estabelecida  em  Coina, 
cujos  productos  rivalisavam  com  os  da  do  Covo, 
e  em  tao  grande  quantidade  que  Ihe  faziam  pre- 

judicial concorrencia. 
Entao  o  proprietario  da  fabrica  do  Covo,  va- 

lendo-se  dos  seus  antigos  privilegios,  gonseguiu 
que  el-rei  ordenasse  que  a  fabrica  de  Coina  so 
pudesse  vender  louca  de  vidro,  desde  a  margem 
esquerda  do  Mondego  ate  ao  Guadiana;  e  a  do 
Covo  desde  o  rio  Minho,  ate  a  margem  direita  do 
Mondego.  Para  o  extrangeiro  podiam  ambas  as 
fabricas  exportar  sem  restriccSes. 

D.  AflFonso  V  continuou,  como  os  seus  anteces- 
sores,  promovendo  a  industria  cavallar.  E  notavel 
o  privilegio  que  deu  a  Evora  pelo  empenho  com 

que  OS  habitantes  d'aquella  cidade  procuravam 
melhorar  esta  industria.  A  cidade  do  Porto,  tarn- 
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bem  concedeu  o  monarcha  alguns  privilegios  no 
mesmo  sentido. 

No  anno  de  14(^7,  confirmou  el-rei  a  Ruy  Gon- 
calves  a  doacao,  que  Ihe  tizera  o  infante  D.  Fer- 

nando das  saboarias  pretas  da  ilha  da  Madeira.  1 
Para  coroar  o  relativo  desenvolvimento  indus- 

trial d'este  reinado,  teve  D.  Affonso  V  a  gloria  de 
ver  entrar  em  Portugal  a  industria  typographica, 
estabelecendo-se  a  primeira  officina  na  cidade  de 
Leiria.  Ao  mesmo  tempo  que  os  nossos  navega- 
dores  dilatavam  o  nome  de  Portugal  pelo  mundo 
fora,  a  imprensa  portugueza  comecava  a  espalhar 
OS  conhecimentos  accumulados. 

No  reinado  de  D.  Joao  11^  augmenta  o  fabrico 
dos  lanificios  nacionaes,  como  a  solia  e  a  perpe- 
tuana;  uma  pragmatica  regula  o  uso  dos  tecidos 
extrangeiros,  que  em  grande  quantidade  nos  vi- 
nham  de  Flandres  ;  fundam-se  as  ferrarias  de  Bar- 
carena,  e  outras  industrias  adquirem  maior  im- 
portancia ;  especialmente  com  a  favorecida  ad- 
missao  dos  judeus  emigrados  de  Castella  e  com 
OS  novos  descobrimentos  maritimos. 

O  monarcha,  fazendo  varias  concessoes  de  mi- 
nas  metallicas,  especialmente  de  chumbo,  da  aos 
concessionarios  diversas  regalias,  isentando-os  do 
pagamento  de  tributes  durante  o  primeiro  periodo 
de  lavra,  o  qual  podia  ser  de  um  a  cinco  annos. 
Em  148.4,  D.  Joao  II  ordenou  por  uma  provisao 

que  em  Portugal  se  nao  pudesse  estabelecer  outra 
fabrica  de  vidros  sem  auctorisacao  de  Diogo  Fer- 
nandes,  dono  da  antiga  fabrica  da  villa  do  Covo.2 
Em  1490,  a  infanta  D.  Beatriz,  entao  residente 

em  Beja,  representou  a  el-rei,  pedindo-lhe  o  pri- 
vilegio  da  construccao  e  exploracao  de  pizoes, 
porque  no  termo  da  cidade  se  faziam  muitos  bu- 
reis  e  pannos  para  gente  de  trabalho,  mas  so  dis- 
tante  havia  batans,  ou  pizoes,  onde  os  apizoassem. 

1    Saudadet  da  Terra  por  Gaspar  Fruetuoso. 
'  Plnho  lie&l  — Portugal  Antigo  e  Moderno  pag.  79,  vol.  V. 
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O  soberano  deferiu  o  pedido  da  infanta  por  carta 
de  I  de  marco  de  1490,  passada  em  Evora.  ̂  

Por  esta  epoca,  desenvolve-se  nos  Acores  a 

cultura  do  pastel,  planta  muito  usada  na'  antiga tinturaria.  Sabe-se  que  em  1490,  Antonio  Cacjona, 
genovez,  residente  em  Seviiha,  trazia  arrendado 
ao  duque  de  Beja  o  trato  do  pastel  na  ilha  Ter- 
ceira. 
Ordenando  a  compra  de  cavallos  orientaes, 

para  reproductores  e  creando  o  logar  de  coudel- 
mor,  D.  Joao  II  esforcou-se  bastamte  em  melho- 
rar  a  industria  coudelica,  resultando  que  pouco 
depois  estava  o  paiz  apto  a  fornecer  sete  ou  oito 
mil,  cavallos  de  marca. 
A  iniciativa  propria  do  monarcha  ha  que  ac- 

crescentar  a  da  rainha  sua  esposa  D.  Leonor,  a 
fundadora  de  tantas  instituicoes  de  beneficencia. 

Pertence-lhe  a  creacao  do  Hospital  das  Caldas  e 
com  elle  o  inicio  de  thermas  e  aproveilamento 
regular  das  aguas  mineraes.  Protege  as  letras,  e 
varias  obras  se  imprimem  sob  os  seus  auspicios. 
Gil  Vicente,  o  fundador  do  theatro  portuguez,  re- 
cebe  de  tao  illustre  dama  o  encitamento  que  o 
levou  a  escrever  os  seus  autos.  E  a  iniciativa  da 

caritativa  rainha  ainda  se  faz  sentir  em  pleno  rei- 
nado  de  D.  Manoel. 

O  desenvolvimento  da  industria  portugueza  du- 
rante o  venturoso  reinado  de  D.  Manoel  pode 

comparar-se  —  permittam-nos  a  synthase — a  uma 
arvore  secular,  cujas  raizes  mais  se  arraigaram 
em  busca  de  novos  elementos  de  vida,  cujo  tronco 
se  engrossou  pela  circulacao  da  seiva  viviticante, 
e  cujos  ramos  se  cobnram  primeiro  de  flores  pri- 
maveris,  depois  de  folhagem  espessa  e  brilhante, 
e  por  ultimo  carregando  de  formosos  fructos,  que 
uma  colheita  precipitada  mal  deixou  amadurecer 

O  descobrimento  do  caminho  maritimo  para  a 

'  Algumas  industriat  no  tempo  de  D.  Joao  II  artigos  publicados 
no  I'rogresso  Industrial,  de  Lloboa,  —  por  Sousa  Viterbo. 
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India  concedeu  A  industria  de  Portugal  novos 
mercados  para  trocas  dos  nossos  productos  ate 
dos  mais  infimos. 

Conta-nos  Castanheda  :  ̂  «trazia  esta  gente  os 
mantimentos  que  havia  na  terra  e  davam-os  aos 
nossos  por  anzolos,  alfinetes  e  outras  cousas  bai- 
xas.» 

As  primeiras  caravellas  levaram  ao  Oriente  tam- 
bem  OS  nossos  artefactos  a  par  da  artilheria  e  dos 
barris  de  polvora.  ̂   Caspar  Correia  que  enumera 
OS  fardos  das  mercancias.  Sao  «as  conserves,  as 
aguas  cheirosas,  todas  as  cousas  de  botica  para  os 
doentes,  e  muito  dinheiro  de  ouro  e  prata  e  pan- 
nos  de  ouro  e  seda,  collares,  cadeias  e  manilhas 
de  prata  branca  e  dourada,  bacias  de  maos  e  go- 
mis;  e  espadas,  punhaes  e  tracados  chaos  e  guar- 
necidos  d'ouro  e  prata  de  feicoes,  lancas,  adagas, 
tudo  guarnecido  para  se  poderem  apresentar  aos 
reis  e  senhores  das  terras  a  que  aportassem.  . .  e 
de  cada  especiaria  uma  poucao.^ 

Entre  as  cousas  de  botica,  vae  o  precioso  vinho 
da  ilha  da  Madeira,  ja  bastante  conhecido  e  esti- 
mado  na  Europa,  e  do  qual,  no  anno  de  i5oo,  ha 
noticia  de  estarem  as  adegas  attestadas. 

No  regresso,  trazem  as  caravellas  preciosos  es- 
tofos,  joias  finas  e  abundantes  especiarias.  £  o 
cravo  das  Molucas;  a  noz  e  a  massa  de  Banda  ;  a 
pimenta  e  gemgibre  de  Malabar;  a  canella  de 
Ceylao;  o  ambar  das  Maldivas ;  o  benjoim  do 
Achem  ;  as  tecas  e  coiramas  de  Cochim  ;  o  anil 
de  Gambaya  e  Quirimba  ;  o  pau  de  Solor  ;  o  san- 
dalo,  OS  damascos,  o  almiscar,  as  loucas;  as  alca- 
tifas  da  Persia,  estofos  de  Bengala,  as  perolas  de 
Kalckar  ;  os  diamantes  de  Narsinga ;  os  rubis  do 
Pegu,  ouro  de  Sumatra  e  Lequio,  prata  do  Japao 
e  porcelana  da  China^  por  ultimo  ;  mil  productos 
exoticos,  emfim,  alguns  dos  quaes  a  corte  ainda 
nao  vira  nem  sonhara  sequer. 

1   Historia  do  Deseobrimento  da  India.  Livro  V  —  cap.  16, 
*  Lendas  da  India  —  V.  !•,  parte  I,  pag.  11. 
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Nas  armadas  subsequentes  chegam  tambem  a 
Portugal  artifices  indianos,  marceneiros  e  espin- 
gardeiros,  principalmente.  Os  nossos  ensambra- 
dores,  ou  carpinteiros  de  samblage,  imitam  a  mar- 
cenaria  oriental,  com  seus  marchetados  de  ma- 

deiras de  cores  diversas,  embutidos  de  marfim  e 
metaes.  Os  artistas  indianos  estabelecem  officinas 
em  Lisboa,  como  tambem  trabalham  na  India  os 
officiaes  mechanicos  portuguezes.  Montam-se  ali 
estaleiros  que  fornecem  muitos  navios  as  nossas 
armadas,  sendo  o  mais  importante  o  de  Cochim. 
As  construccoes  navaes  progridem  de  modo  no- 
tavel  e  ate  os  particulares  constroem  navios  no 
Oriente,  graces  a  licenca  especial  de  el  rei  D.  Ma- 
noelj  que  por  um  seu  alvara  de  22  de  dezembro 
de  i5i9,  passado  em  Evora,  concedeu  aos  chris- 
taos  portuguezes  de  Goa  o  privilegio  de  construi- 
rem  navios  ate  40  toneis.  * 
A  industria  de  Goa  desenvolve-se  bastante. 

N'esta  cidade,  bem  como  em  Cochim  e  Malaca,  se 
criam  casas  de  bater  moeda.  As  espingardas  que 
ali  se  fabricam  sao  tao  boas  como  as  que  impor- 
tavamos  de  Bohemia,  chegando  AfFonso  de  Albu- 

querque a  enviar  a  D.  Manoel  um  official  espin- 
gardeiro  goano  muito  habil. 
Em  Santarem  a  industria  da  armaria,  sempre 

tao  acariciada,  como  vimos,  adquire  grande  im- 
portancia,  pois  tern  de  fornecer  arnezes  aos  guer- 
reiros  que  todos  os  annos  vao  nas  armadas  que 
successivamente  largam  para  a  India.  Um  alvara 
de  19  de  agosto  de  i5i3  manda  que  se  comprem 
na  Casa  da  Mina,  onde  se  recolhem  os  productos 
vindos  de  alem-mar,  quatro  quintaes  de  latao,  e 
se  entreguem  ao  feitor  da  armaria  da  povoacao 
scalabitana.  Outro  alvara  de  16  de  abril  de  i5iq 
ordena  ao  almoxarife  das  jugadas  de  Santarem  de 
a  Francisco  Dias,  feitor  da  armaria  da  mesma  villa, 
cinco  moios  de  trigo  para  se  repartirem  pelos 
armeiros  e  latoeiros  da  armaria. 

1   Archivo  Poriuguez  Oriental  —  fas.  V,  45. 



Na  ribeira  de  Alcantara,  estabelece  se  uma  fa- 
brica  de  polvora,  que  depois  se  muda  para  Bar- 
carena,  onde  o  rei  tunda  tambem  uma  officina 

d'armas,  para  a  qual  manda  vir  mestres  e  officiaes 
de  Biscaia,  tao  habeis  ferreiros  e  mettalurgistas 
como  perfeitos  lavradores  de  cantaria,  e  ordena 
que  em  certas  cidades  e  viWashaja  officiaes  de  fa- 
zer  armas  pagos  pelu  concelno,  fazendo-se  d'elles um  cadastro  no  armazem  do  reino^  o  seu  arsenal, 
construido  junto  aos  pacos  da  Ribeira. 

Era  forcoso  que  a  mettalurgia  do  ferro  tivesse 
o  maior  desenvolvimento,  para  prover  as  necessi- 
dades  do  largo  fabnco  d'armas.  E',  pois,  grande  o 
incremento  que  attinge,  devido  tambem  ao  im- 
pulso  recebido  no  reinado  anterior.  Comeca-se  a 
lavra  de  minas  de  cobre  em  Alandroal,  Terena, 
Juromenha  e  Aljustrel,  cuja  exploracao  datava  j^ 
dos  romanos,  bem  como  das  de  estanho  na  Beira 
Alta  e  Traz  os-Montes. 
Apparece  entao  uma  nova  lei  de  minas,  pro- 

mulgada  pelo  alvara  de  3  de  junho  de  i5i6,  e  co- 
nhecida  pelo  regtmento  de  Ayres  dv  Quental,  in- 
dividuo  de  grande  iniciativa,  que  pelo  mesmo  al- 

vara foi  nomeado  feitor-mor  das  minas  do  reino. 

N'este  regimento,  concedem-se  varios  privile- 
gios  e  isencoes  aos  exploradores  mineiros  e  affir- 
ma-se  o  direito  realengo  sobre  todas  as  minas  do 
reino,  deixando  o  propnetario  do  solo  de  partici- 
par  nos  lucros  do  mineiro,  e  tendo  apenas  direito 
a  ser  indemnisado  por  este  dos  prejuizos  soffri- 
dos  nos  terrenos  cultivados.  Nos  logares,  onde 
havia  fundicoes,  eram  os  proprietanos  obrigados 
a  aeixar  cortar  lenha  graiuitamente.  O  mineiro 
continuava  pagando  o  quinto  e  era  obrigado  a 
vender  o  metal  nos  armazens  de  el-rei,  segundo 
OS  precos  taxados,  o  que  o  onerava  duplamente. 
Quanto  a  mettalurgia  do  ferro  esta  lei  nao  alte- 
rou  OS  privilegios  concedidos  por  D  Affonso  V. 

E'  de  accordo  com  elles  que  D.  Manoel  conce- 
de ao  mestre  de  artilheria  Pero  t.opes  a  fundacao 

de  ferrarias  em  Niza  e  Rodam. 



D.  Manoel  desliga  da  coroa  as  saboarias  do  rei- 
no,  as  quaes  passam  successivamente  para  grande 
numero  de  donatarios.  Para  seu  irmao  mais  ve- 
Iho,  Ayres  da  Gama,  obteve  Vasco  da  Gama,  de- 
pois  do  descobrimento  do  caminho  maritimo  para 
a  India,  a  entrega  das  saboarias  de  Extremoz  e  de 
Souzel,  que  seu  pae  possuira. 

No  reinado  de  D.  Manoel,  tambem  o  fabrico  do 
azeite  logrou  maior  desenvolvimento.  Isso  se  ve 
por  uma  carta  regia,  dada  em  i5r5,  na  villa  de 
Almeirim,  em  que  o  soberano  concedia  a  camara 
de  Coimbra  o  elevar  o  direito  de  lagaragem,  ou 
maquia  do  azeite,  a  qual  segundo  um  concerto  feito 
entre  a  camara  e  os  donos  dos  lagares,  era  de 
darem  um  decimo  e  nao  um  decimo-sexto  da  pro- 
duccao  como  se  consignava  nas  posturas  mais  an- 
tigas. 

Quanto  a  ouiras  industrias,  muito  haveria  a  ci- 
tar  n'este  reinado  tao  brilhante.  A  tanoaria  estava 
tao  desenvolvida  que  os  tanoeiros  do  Porto  fo- 
gueavam  em  plena  rua,como  succedia  na  da  Ou- 
rivesaria  e  Banhos.  Em  i5i5  os  visinhos,  eniao 
muito  prejudicados  com  aquelle  trabalho,  conse- 
guiram  que  a  cidade  Ihes  desse  o  terreno  do  Pos- 
tigo  de  Joao  Paes,  para  exercerem  a  sua  indus- 
tria.  Este  terreno  la  do  Muro  contra  a  rua  da  Ou- 
rivesaria,  e  os  tanoeiros  ficaram  foreiros  a  ci- 
dade. 

A  ourivesaria  aitinge  com  a  maravilhosa  custodia 
dos  Jeronymos  um  requinte  de  perfeicao  inexce- 
divel,  e  a  imprensa  muito  nobilitada  pelo  monar- 
cha  produz  os  apreciados  paleotypos  das  Ordena- 
foes  Manoelinas .  ̂  A  expulsao  dos  judeus  desfalca 

'  Recentemeute  os  vulgarisou  o  sr.  Brito  Aranha.  A  imprensA 
portagueza  nao  tardou  niuilo  a  correr  parelban  com  a  dos  outron 
paizea  da  Europa.  Basta  ver  a  impressao  da  obra  Cataldus  Sicu- 
lu»,  feita  cm  Lisboa  em  1500,  para  He  admirar  como  se  imprimiu 
em  Portugal.  Ja  em  1495,  os  dois  allemaes  Valentira  de  Moravia 
e  Nicolau  de  tSaxouia  imprimiram  em  Lisboa  os  quatro  magaiticOB 
volumes  incuoables  da  Vita  Chriati,  em  portuguez. 



muito  a  fecunda  abastanca  do  reino,  mas  os  subi- 
dos  proventos  do  commercio  das  especiarias,  es- 
tabelecendo  equilibrio  da  riqueza,  dao  para  tudo, 
e  o  monarcha,  embora  prohiba  aos  fidalgos  que 
comprem  para  regatear^  constitue-se  principal 
mercador  na  grossa  contratacao  das  especiarias. 

A  D.  Manoel  se  deve  a  introduc(jao  dos  correios 
no  paiz,  sendo  dado  o  officio  de  correio,  por  pri- 
vilegio,  a  qualquer  fidalgo  da  casa  real  a  quern  o 
rei  julgasse  digno  pelos  seus  merecimentos,  de 
occupar  tao  importante  cargo.  ̂  

Para  o  Brazil,  foram  logo  transplantadas  as  dro- 
gas  e  as  especiarias  da  India,  onde  nasciam  e  se 
davam  per^itamente  ;  porem  D.  Manoel,  cioso  do 
monopolio  do  commercio  do  Oriente,  mandou-as 
arrancar,  sob  pena  de  morte,  escapando  apenas 
da  geral  destruicjao  o  gengibre,  pelo  que  entao  se 
disse  com  graca,  que  se  conseguira  escapar  met- 
tendo-se  pela  terra  dentro,  como  raiz  que  era. 

Nao  previu  D.  Manoel  que  a  cultura  das  espe- 
ciarias no  Brazil  daria  grandes  lucros  ao  reino, 

porque  sendo  ali  creadaschegavam  aqui,  com  me- 
nores  despezas,  muito  mais  rapidanr.ente,  e  po- 
dendo  ser  vendidas  mais  barato  do  que  as  vindas 
da  India,  nao  se  apossaria  no  seculo  xvii  a  Hol- 
landa  do  nosso  commercio  oriental. 

'  O  primeiro  que  teve  esse  privilegi  i  foi  Luiz  Homem,  por 
mercS  de  6  de  novembro  de  1520,  privilegio  que  depois  Ihe  foi 
renovado  por  D.  Joao  III. 

Oa  principaes  deveres  do  eorreio-mor  eram  :  I."  residir  em  Lis- 
boa;  i."  estabelecer  tantos  meslres  da  poeta  quantos  fosaem  ne- 
cessarios  para  a  entrega  das  cartas  e  satisfazer  as  requiaifoe* 
dos  particularea  ;  3  •  ajustar  com  os  interessados  oa  pre^oa  dos 
portes  de  correspondencia  ;  4.»  prestar  o  devido  juramento  na 
cbancellaria  regia ;  5.»  os  seus  empregadoa  uaariam  de  armas 
reaes  nos  vestidos,  trariam  espada  e  punbal. 

Entre  os  privilegios  que  gosariam  esses  homens,  avultavam  os 
de  serem  isentos  dos  cargoa  e  servifoa  do  concelho,  de  fintas  e  di- 
simoa  ;  oa  seus  haveres  nao  podiam  ser  penboradoa  nem  elles  po- 
diam  ser  presos  por  dividas,  e  em  viagem  todas  aa  auctoridadea 
Ihes  facilitariam  mantimentos,  beatas,  guiaa,  e  tudo  o  maia  de 
que  careceasem.  Vide  Instituv;5et  soeiaes  portujuttas  por  Silva  Pe- 
reira.  Occidentb  vol.  XII  n.»  368,  pag.  59. 
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Foi  do  Brazil  que  nos  veio  o  tabaco.  E  Luiz  de 
Goes  o  primeiro  que  o  trouxe  a  Portugal.  * 

Lisboa  torna-se  entao  o  emporio  brilhante  onde 
acodem,  alem  dos  navios  de  toda  a  Europa,  os 
mais  notaveis  artistas,  offerecendo  os  seus  servi- 
cos  e  2spalhando  um  sem  numero  de  obras  pri- 
mas  pelo  paiz.  Illuminadores  e  pintores  de  Hoi- 
landa  e  Florenca  ornameniam  livros  de  pergami- 
nho  como  a  Biblia  de  Belem,  esse  manuscripto 
preciosissimo,  tiram  retratos  aos  nobres  da  corte 
e  debuxam  tape^arias  allegoricas ;  emfim  as  ri 
quezas  oriemaes  concedem  a  Portugal  um  alto 
grau  de  desenvolvimento  em  todos  os  ramos.  As 
faculdades  correm  parallelas,  e  nao  e  so  grande 
nos  descobrimentos ;  florescem  escriptores  e  ar- 

tistas, mas  n'uma  tao  viva  e  grande  exuberancia 
que,  a  maneira  de  um  incendio,  tanto  mais  rapido 
quanto  de  maior  intensidade,  em  breve  se  apaga, 
deixando  todavia  evidences  signaes  de  grandeza. 

O  reinado  de  D.  Joao  III  e  ainda  de  uma  grande 
importancia  na  historia  da  industria  portugueza. 
Em  pleno  seculo  xvi  a  actividade  nacional  mani- 
festa-se  por  todas  as  formas  e  nos  proprios  des- 

cobrimentos se  illustram  as  artes  mechanicasque 
chegam  ate  ao  Japao. 
Em  i524,  concede  el-rei  licen(;a  ao  emprehen- 

dedor  Ayres  do  Quental  para  lavrar  minas  de 
ferro  e  fazer  ferrarias,  ficando  isento  de  pagar  o 
quinto.  Tres  annos  mais  tarde  determina  o  mo- 
narcha  que  as  ferrarias  passem  para  a  fazenda, 
incluindo  a  do  Espinhal,  fundada  pelo  mesmo 
Ayres. 

Por  este  tempo  fez  o  portuense  Goncalo  Annes 
Galdeira  um  contraclo  com  o  soberano  para  Ihe 
ser  privilegiada  uma  mina  de  ferro  que  desco- 
brira  no  termo  da  cidade  do  Porto,  no  sitio  de- 
nominado  Ponte  de  Ferreirinha.  O  privilegio  co- 

Cap.  46  da  Chronica  de  D.  Manott  por  Daraiao  de  Goes. 
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mecou  em  1 53o  e  terminou  cinco  annos  depois, 
tendo-se  obrigado  o  empreileiro  a  dar  de  renda 
seiscenios  quintaes  de  ferro  por  anno.  Mais  larde 
este  contracio  foi  renovado,  por  considcracao  as 
grandes  despezas  feitas  por  Goncalo  Annes  nas 
pesquizas  do  mineral  e  nas  obras  hydraulicas  ne- 
cessarias,  que  uma  enchente  do  rio  arruinou. 
O  relativo  desenvolvimento  da  industria  mi- 

neira  nSo  tinha  comtudo  eqaivalenie  nos  outros 
ramos  affins. 

Assim.  era  tal  a  falta  de  fundidores  no  reino, 
que  D.  Joao  lii  recommenda  ao  embaixudor  em 
Roma  para  Ihe  contractar  um,  que  fosse  habil, 
para  ensinar  o  seu  officio. 
A  armaria  lucrando  da  abundancia  de  metal 

satisfazia  as  maiores  encommendas.  Em  i533,  em 
Santarem,  fabricou-se  um  avultado  numero  de 
couracas  e  arnezes  completos  para  irem  paia  a 
India  (i). 
Em  1 534,  ainda  Ayres  do  Quental  descobre  um 

jazigo  aurifero  na  villa  do  Rosmaninhal,  de  que 
recebe  privilegio  por  carta  de  4  de  marco  do 
mesmo  anno. 

E'  n'este  reinado,  que  apparece  noticia  da  pri- 
meira  fabrica  de  papel  em  Portugal,  embora  nao 
fosse  a  primeira  vez  que  se  estabelecia  esta  in- 

dustria, pois  parece  datar  dos  fins  do  seculo  xiv. 
Por  escriptura  de  i  de  outubro  de  i537,  cele- 

brada,  como  era  costume,  A  porta  de  Santiago  do 
convento  de  Alcobaca,  emprazou  o  prior  Antonio 
de  Aljubarrota  a  Manoel  de  Goes,  fidalgo  da  casa 
real,  o  sitio  e  a  agua  da  levada  acima  dos  moi- 
nhos  da  Fervenca,  no  caminho  de  Alcobaca  para 
Maiorga,  para  alii  poder  construir  uns  engenhos 
de  fabricar  papel;  emprazamento  feito  com  o  fore 
de  duas  resmas  de  bom  papel  por  anno,  e  outras 
condicoes  de  menor  importancia. 

Ao   emprazamento  seguiu-se   o  privilegioj  do 

Sousa  Vitpvbo  -  Aries  e  Artistas  em  Portugnl,  pag.  155 
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qual  D.  Joao  iii  passou  carta  em  lo  de  outubro  de 
1 537,  prohibindo  que  durante  a  vida  de  Manoel 
de  Goes  ninguem  mais  pudesse  fazer  nam  ter  en- 
genhos  similhantes,  porem  com  a  condicao  de 
que  seriam  postos  a  trabalhar  dentro  de  dois 
annos. 
Em  ambos  os  documentos,  a  escriptura  e  a 

carta  regia,  se  adduz  a  circumstancia  de  serem 
taes  engenhos  os  primeiros  que  se  construiram  e 
que  o  seu  iniciador  se  via  obrigado  a  grandes  des- 
pezas  para  mandar  vir  de  fora,  talvez  da  Flandres 
onde  estava  seu  irmao,  o  chronista  Damiao  de 
Goes,  o  pessoal  habilitado  para  a  construccao  dos 
moinhos  e  fabrico  do  papel. 
A  industria  do  vidro  continuava  com  um  certo 

incremento,  privilegiando  D.  Joao  in  a  Pero  Mo- 
reno, entao  possuidor  dos  fornos  de  vidro  na  villa 

do  Covo.  O  uso  dos  copos  de  vidro  e  outros  obje- 
ctos  torna-se  entao  geral. 

Cerca  de  040,  a  industria  mineira,  que  tivera 
anteriormente  uma  notavel  actividade,  decae  mui- 
tissimo,  contribuindo  para  isso  o  descohrimento 
de  minas  de  ouro  em  Africa  e  America. 

As  letras  patrias  attingem  n'este  reinado  um 
brilho  superior.  D'entre  os  grandes  sabios  portu- 
guezes  distingue-se  o  notavel  geometra  Pedro 
Nunes,  que,  em  1542,  faz  conhecer  a  sua  elegan- 
tissima  divisao  e  graduacao  do  astrolabio.  O 
nome  do  twnio  deriva  do  seu  appellido  de  Nunes. 
Em  1 556,  frei  Gaspar  de  Santa  Cruz,  no  seu 

Tratado  das  Cousas  da  China,  revela  a  Europa  o 
processo  completo  do  fabrico  da  porcelana,  essa 
formosa  variedade  ceramica  tao  apreciada,  cujo 
segredo  de  fabricacao  despertava  uma  extraordi- 
naria  curiosidade  e  que  so  em  1740  a  Franca 
conseguiu  descobrir. 

Na  sua  regencia,  durante  a  menoridade  de 
D.  Sebastiao,  a  rainha  D.  Catharina  promulgou, 
no  anno  de  i557,  uma  nova  lei  de  minas,  que 
subsistiu  por  quasi  dois  seculos^  e  na  qual  liber- 
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tou  a  industria  mineira,  permittindo  a  venda  livre 
dos  metaes,  com  excep^ao  do  estanho.  Alem  do 
imposto  do  quinto,  a  coroa  podia  tomar  quasi 
una  quarto  da  mina,  contribuindo  para  a  explo- 
racao  com  as  despezas  proporcionaes.  A  coroa 
reservava  tambem  para  si  o  direito  de  exciusivo 
das  minas  de  Traz-os-Montes. 
A  industria  do  papel  ia  progredindo.  Por  al- 

vara  de  22  de  maio  de  i565,  concede  o  rei  por 
quatro  annos  varios  privilegios  ao  seu  arauto 
Manuel  Teixeira,  para  construir  em  Alemquer 
uns  moinhos  de  fabricar  papel,  fabrica  que  parece 
teve  longa  duracao,  pois  que  ainda  nos  fins  do 
seculo  passado  havia  na  margem  do  rio  uma 
pequena  construccao  denominada  o  Moinho  do 
Papel. 

E  n'este  alvara  que  se  encontra  a  mais  notavel 
expressao  acerca  do  ennobrecimento  do  traba- 
Iho,  dizendo  assim  o  joven  monarcha,  merce  da 
subida  illustracao  que  o  erudito  padre  Luiz  Gon- 
calves  da  Camara,  seu  mestre,  Ihe  dera : 

iiE  is  to  com  attengao  a  ser  nobreza  da  terra^ 
como  quern  preza  o  trabalho  e  a  industria  e  sabe 
que  uma  e  outra  cousa  effectivamente  nohilitam. 

Assignala  este  reinado  a  grande  reforma  dos 
regimentos  dos  officios,  feita  em  1572,  pelo  des- 
embargador  Duarte  Nunes  de  Leao,  notavel  histo- 

riador  e  jurisconsulto  que  n'esse  trabalho  affir- mou  o  seu  muito  tino  juridico. 
Uma  das  industrias  que  no  reinado  de  D.  Se- 

bastiao  parece  achar-se  mais  desenvolvida  e  pro- 
pagada  pelo  paiz  e  a  dos  pannos.  Assim  o  da  a 
intender  o  regimeiito  dos  trapeiros  de  1573.  Foi 

n'este  tempo  que  se  introduziu  em  Portugal  a 
manufactura  das  baetas,  picotes,  guardaletes  e 
pannos  de  cordao,  embora  os  portuguezes  uzas- 
sem  em  larga  escala  os  pannos  da  Flandres,  AUe- 
manha,  Franca,  Inglaterra,  importacao  que  datava 
ja  de  antigos  tempos. 
A  fabrica  de  vidros  do  Covo  continuava  bri- 

Ihantemente   as  suas  tradiccoes.  A  Pero  Moreno 
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succedia  seu  genro  Fernam  de  Magalhaes  Tei- 
xeira,  ao  qual  o  soberano  passou  carta  de  privi- 
legio  no  anno  de  1574. 

A  pesca  do  bacalhau,  que  desde  D.  Joao  I  nao 
cessara  de  desenvolver-se,  attinge  em  1578  uma 
subida  importancia,  havendo  testemunhos  de 
que  nenhuma  outra  nacao  excedia  os  portugue- 
zes  nos  bancos  da  Terra  Nova.  Ja  no  reinado 
anterior  esta  industria  merecera  tanta  attencao 

do  governo  que  se  estatuiu  um  regimento  parti- 
cular para  as  frotas  que  annualmente  se  expediam 

a  esta  pescaria.  D.  Sebastiao  renovou  e  ampliou 
esse  regimento.  ̂  

Quanto  as  fundicSes  continuam  merecendo  a 
D.  Sebastiao  os  mesmos  cuidados  que  a  D.  Joao  in, 

em  que  estendem  da  India  a  Macau.  N'esta  ultima 
colonia  se  fundiram  entao  grande  numero  de  pe- 
cas  de  bronze  de  varios  calibres,  sendo  notaveis  as 
fundidas  por  Bocarro. 

N'este  reinado  o  logar  de  teitor  e  provedor  dos 
metaes  apparece  em  Isidro  d'Almeida,  cavalleiro fidalgo  da  casa  real. 

A  dominacao  Filippina  causou  a  Portugal  um 
grande  aniquilamento  e  fomentou  a  nossa  deca- 
dencia.  Os  reis  hespanhoes,  tratando  na  apparen- 
cia  a  Portugal  como  um  reino  livre,  subrepticia  e 
realmente  so  o  consideravam  como  paiz  conquis- 
tado.  Todavia,  e  tao  grande  o  impulso  adquirido 
pela  industria  portugueza  que  se  nao  fora  o  jugo 

extranho  bem  teria  a  nacao  attingido  n'esta  epoca 
grande  desenvolvimento,  gracas  aos  productos 
coloniaes  e  indigenas.  Ainda  assim  bastante  ha 
que  registar  por  parte  dos  esforcos  dos  portu- 
guezes. 

N'esta  epoca  todas  as  fazendas  nos  vinham  de 
fora,  gracas  a  tratados  ruinosos;  apenas  se  po- 

'  Memoria  da  peaca  do  bacalhau,  ji  citada,  e  transcript'- 
no  livro  As  pescat  em  Portugal,  do  sr.  Baldaque  da  Silva, 
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dem  exceptuar  os  pannos  grosseiros,  de  fabri- 
cacao  nacional,  como  os  bureis  de  cores  diver- 
sas,  OS  tecidos  grosses  de  linho,  ou  brogal,  e  tal- 
vez  alguns  mais  finos  chamados  U)i<^o. 

Na  Beira,  a  villa  da  Covilha,  e  no  Alemtejo, 
Portalegre  e  Extremoz  constituiam  os  centres 
mais  ou  menos  laboriosos,  onde  se  teciam  sara- 
gocas  a  moda  das  de  Hespanha,  pannos  pardos, 
pannos  pretos  grossos  e  estofos  de  varias  cores. 

A  industria  dos  lanificios,  que  desde  D.  Manoel 
tivera  urn  certo  florescimento,  fora,  pois,  deca- 
hindo. 

Filippe  1  tratou  logo  de  supprimir  as  coudelarias 
geraes  do  reino,  no  intuito  de  difficultar  a  defeza 
nacional,  resultando  urn  aniquilamento  da  crea- 
cao  cavallar. 

Mais  inclinado  ao  oommercio  o  soberano  hes- 
panhol,  protegendo  a  navegacao,  institue  em  Lis- 

boa,  por  alvar^  de  3o  de  outu'bro  de  1592  o  tribu- nal especial  do  Consulado,  instancia  destinada  a 
conhecer  das  desavencas  entre  mercadores  e  ho- 
mens  de  negocio  —  uma  especie  de  tribunal  de 
commercio  1. 

Filippe  II  facilita  a  introduccao  por  terra  de 
aquellas  qualidades  de  panno  e  mais  generos  de 
manufacturas  de  Castella_,  que  anteriormenie  so 
podiam  entrar  pela  foz,  adoptando  o  methodo 
das  avencas  de  que  tratavam  os  capitulos  liii  e 
seguintes  do  foral  da  Alfandega  de  Lisboa. 
Depois  das  Ordenacoes  de  i6o3,  um  grande  nu- 

'  Tinha  este  tribunal  um  juiz  de  appella^ao,  prior,  dois  consu- 
les,  letrado  assessor, quatrotonselheir(is,eecrivao,  vi8itador,con- 
tador,  tbesoureiro,  feitor,  lueirinho  e  varies  escrivaes. 
Com  o  fim  de  proteger  as  naus  da  India  contra  os  ataques  dos 

corsarios — tinha  al^ada  para  organisar  todos  os  annos  nma  ar- 
Mada,  de  doze  velas  pplo  menos,  com  mantimentos  para  oito  me- 
888,  artiiberia  e  muniijoes  de  giierra,  destioada  a  guardar  acosta 
e  comboiar  aquellas  naus  desde  as  ilbas.  Creando  recursos  para 

a  organisa^ao  e  u)anuien<;ao  d'essas  armadas  determinon  Filip- 
pe I  que  o  coasnlado  cobrasAe  um  imposto  de  3  por  cento  sobre  o 

rendim'ento  das  alfandegan. 
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mero  de  pragmaticas  veem  entravar  a  industria. 
Sao  a  de  29  de  outubro  de  1609,  as  provisoes  de 
23  de  Janeiro  e  de  4  de  outubro  de  1610,  o  alvara 
de  28  de  Janeiro  de  161 1;  etc. 

Por  esta  epoca  apparecenos  urn  illustre  fidal- 
go,  de  nome  Maximo  de  Pina  Marrecos,  cuja 
actividade  se  mostra  digna  de  elogio ;  recebe  va- 
rias  licencas,  entre  urn  longo  periodo  de  i583  a 
1616,  para  o  estabelecimento  de  diversos  enge- 
nhos  de  sua  invencao,  e  em  especial  para  uma 
fabrica  de  vidros  perto  da  villa  de  Asseiceira. 
Em  1618,  OS  trapeiros  de  Beja  fazem  uma  re- 

presentacao  dizendo  que  no  termo  da  cidade  ha- 
via  seis  pizoes  em  que  elles  e  todas  as  pessoas 
que  faziam  pannos  os  apisoavam;  porem  que  esses 
pisoes  estavam  affastados  da  cidade  de  legoa  e 

meia  a  quatro  legoas,  e  oue  por  causa  d'esta  dis- 
tancia  os  pizoeiros  usavam  de  cardas  de  ferro,  o 
que  era  contrario  ao  regimento  do  officio.  Pe- 
diam,  pois,  para  que  de  seis  em  seis  mezes  se 
procedesse  a  urn  varejo  e  que  os  pizoeiros,  a 
quem  se  encontrassem  cardas  de  ferro,  fossem 
devidamente  punidos.  A  isto  el-rei,  per  alvara  de 
quinze  de  junho  do  referido  anno,  deferiu  man- 
dando  as  suas  justicas  que  varejassem  como  se 
requeria. 

N'este  anno  de  1618,  a  industria  mineira  obtem 
um  notavel  regulamento,  o  das  minas  do  Bra- 
zil. 
Em  1620,  contam-se  em  Lisboa  i3  mestres  de 

porcelana  e  tinha-se  feito  grandes  progresses, 
porque  nao  somente  se  imitava  a  faianca  chineza 
mas  ate  se  exportava  a  nossa. 
O  fabrico  dos  relogios  hydraulicos  e  de  sol  ti- 

nha  tambem  alguma  importancia. 
Sem  remontarmos  a  introduccao  da  relojoaria 

portugueza  no  Japao  em  i55o,  notaremos  que 
Frei  Nicolau  de  Oliveira,  nas  suas  Grandezas  de 
Lisboa,  diz  que  havia  na  cidade  tres  relojoeiros 
de  relogios  de  sol  e  tres  de  ferro.  Em  Coimbra 
havia  em  1610  uma  otficina  de  relogios  de  Anto- 
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nio  Nunes,  official  tao  primo  e  cadimo  que  era 

juiz  do  seu  officio.  ̂  Em  Evora,  havia  um  outro  relojoeiro,  de  nome 
Francisco  Fernandes,  o  qual  em  1602-1608  fizera 
varios  relogios,  entre  elles  o  de  quartos  da  se. 

N'este  reinado  conhece-se  o  nome  de  um  relo- 
joeiro hydraulico  notavel,  Estevao  Pimentel  de 

Brito,  dos  Acores. 
A'  cubica  dos  Filippes  deveu  a  industria  oleica as  mais  odiosas  exaccoes.  E  obra  sua  o  intitulado 

beneficio  do  bagaqo  da  azeitotta,  pelo  qual  o  go- 
verno  hespanhol  mandava  tomar  para  a  fazenda 
regia  todo  o  bagaco  dos  engenhos  de  fazer  azeite 
com  o  fim  de  o  mandar  novamente  expremer  2. 
Ao  contrario  a  produccao  vinicola,  nos  ultimos 
vinte  annos  da  dominacao  hespanhola,  abastecia 
OS  mercados  internos  e  externos  e  exportava  pa- 

ra a  India,  Africa,  Brazil,  ilhas,  Flandres  e  outros 
paizes  da  Europa. 

D.  Joao  IV  comeca  por  promulgar  varias  pra- 
gmaticas,  sendo  para  notar  as  de  18  de  maio,  7  e 
18  de  julho  de  1643 ;  e  ainda  a  de  9  de  julho  de 
1644. 
Como  elemento  de  defeza  a  industria  equina 

mereceu  ao  monarcha  restaurador  as  mais  ener- 
gicas  disposicoes.  Em  4  de  abril  de  1645  cria  os 
logares  de  superintendentes  das  coudelarias. 

Occupado  com  a  guerra  da  restauracao,  nao  e 
para  extranhar  que   o  monarcha  olhasse  pouco 

'  Primo  queria  dizer  habil ;  cadimo  que  usava  sempre  o  mesmo 
o£Beio. 
No  Beculo  XVI  o  Desembargo  do  Pa^o  concedia  por  provisao 

certos  privilegios  aoB  officiaes  mechanicos  que  fossem  cadimos  nos 
seus  officios.  Entre  esses  privilegios  distinguia-se  o  de  euas  viu- 
vas  ou  herdPiros  poderem  vender  ao  miudo,  durante  um  ou  dois 
annos,  os  productos  que  da  sua  industria  elles  tivessem  manufa- 
cturade  para  vender  na  sua  loja. 

'  Ver  no  Archivo  Municipal  de  Lisboa  o  regimento  de  15  de  ou- 
tubro  de  1630  e  o  seu  accrescente  de  28  de  julbo  de  1631, 
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para  a  industria  nacional.  N'essa  epocha  dava-se 
mais  valor  a  victoria  no  campo  da  batalha  do  que 
no  mercado  commercial. 

Em  1654,  em  virtude  de  um  tratado,  estabelece- 
se  no  Porto  a  primeira  feitoria  ingleza,  para  a  ex- 
portacao  dos  nossos  vinhos.  No  anno  de  1678, 
sahiram  pela  foz  do  Douro  408  pipas  de  vinhos 
finos. 

Em  i655  apparece  um  regulamento  para  as  mi- 
nes de  estanho  de  Vizeu,  Guarda  e  Traz-os-Mon- 

tes. 
As  saboarias  do  reino  sao  doadas  ao  infante 

D.  Pedro,  por  carta  de  12  de  outubro  de  i656. 
Contam-se  entre  ellas  as  de  sabao  branco  do  Porto, 
villas  e  logares  das  comarcas  de  Traz-os-Montes  e 
Entre  Douro  e  Minho,  vagas  por  morte  de  D  Maria 
Portugal,  sua  ultima  donataria. 

Desde  a  regencia  da  ramha  D.  Lui^a  de  Gusmao 
ate  a  renuncia  do  throno  por  parte  de  D.  Affon- 
so  F/,  o  paiz  so  se  manifesta  nas  victorias  da 
guerra  da  acclamacao.  Badajoz,  Ameixial,  Montes 
Claros,  Castello  Rodrigo,  etc.,  nao  permittem  re- 
pouso  que  anime  as  industrias. 

Com  a  regencia  de  D.  Pedro  a  industria  portu- 
gueza  comeca  a  levantar-se  attingindo  durante  o 
seu  reinado  uma  importancia  ate  nunca  alcan- 
cada. 

As  nossas  fabricas  marcam  a  sua  primeira  epo- 
ca,  nao  querendo  com  isto  dizer  que  antes  as  nao 
tivesse  havido  em  Portugal,  porque,  como  vimos, 
nenhuma  nacao  logo  que  comecou  a  civilisar-se 
deixou  de  as  ter. 

A  moeda,  esse  indispensavel  agente  do  com- 
mercio  e  da  industria,  deixa  n'esta  epoca  de  ser batida  a  martello,  para  ser  cunhada,  modificacao 
importante  para,  com  a  serrilha,  impedir  o  cer- 
ceamento.  Foi  em  1678,  que  o  illustre  terceiro 
conde  da  Ericeira,  D.  Luiz  de  Menezes,  vedor  da 
fazenda  e  director  da  Moeda,  fez  construir  pela 
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industria  nacional  o  primeiro  balance,  com  o  qual 
se  cunhou  moeda  ate  iSiy.  * 
Em  Diu  estabelece-se  uma  casa  de  hater  moeda. 
Foi  pelo  anno  de  1681,  que  se  estabeleceram 

fabricas  de  lanificios  na  Covilha,  Fundao  e  outras 
terras  do  reino,  com  pessoal  extrangeiro,  indi- 
cando  se  ate  um  irlandez  chamado  Courteen,que 
estava  ao  servico  da  rainha  viuva  de  Inglaterra,  e 
o  qual  conduzira  a  Portugal  varies  obreiros  de 
pannos  e  baetas,  que  vieram  fundar  estas  manu- 
facturas,  e  de  tal  sorte  prosperaram  que  por 
mais  de  vinte  annos  se  suppriu  todo  o  consume 
do  remo  e  do  Brazil ;  contribuiu  tambem  para 
este  exito  a  prohibicao,  pelo  alvara  de  9  de  agosto 
de  1(186,  do  uso  de  pannos  que  nao  fossem  de  fa- 
brico  nacional. 

A  industria  mineira  tambem  lograra  um  certo 

incremento,  porque  o  Estado,  vendo-se  na  obriga- 
cao  de  utilisar  os  jazigos  de  ferro  do  paiz,  para  o 

fabrico  d'armas,  funda  o  celebre  estabelecimento 
metallurgico  de  Machuca  e  mais  tarde  o  da  foz  de 
Alge. 
Em  7  de  Janeiro  de  1690,  D.  Pedro  II  accres- 

centa  alguns  capitulos  ao  antigo  regimento  dos 

trapeiros'-;  porem  essa  reforma  nao  obstouade- 
cadencia  a  que  chegaram  os  lanificios,  com  o  tra- 
tado  de  170J),  pelo  qual  os  inglezes  e  mais  tarde 
os  hollanoezes  conseguiram  introduzir  em  Portu- 

gal OS  seus  productos. 
Por  esta  epoca,  tendo-se  esgotado  a  lenha  nos 

arredores  de  Coina  e  vendo-se  o  proprietario  da 
fabrica  de  vidros  forc&do  a  mandar  vir  de  longe 

'  Esta  machina  foi  feita  em  Lisboa  por  um  artista  portuguez, 
de  appellido  Oliveira,  e  aiuda  existe.  Acba-ee  no  museu  do  Car- 

mo.  '&  de  bronze  e  tem  gravados,  entre  diversas  ornamentafoes, 
03  seguintes  dizeres : 

fSendo  Reqente  d'estes  Reirios  o  Principe  Dom  Pedro,  Dom  Luiz 
de  Menezes  Conde  da  Ericeira,  do  sev  Concelho,  e  vedor  de  fazenda 

da  Repartisao  da  India  mandov  mvdar  a/abrica  da  moeda  de  mar- 
lelo  a  esta  emprensa  por  seei'itar  o  sersearae  o  dinheirn — Anita  1678.* 

'  O  novo  regimento  regulou  at6  1834. 
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o  cornbustivel  para  os  fornos,  o  que  Ihe  causava 
enormes  prejuizos,  resolveu  mudal-a  para  a  Ma- 
rinha  Grande,  por  ser  proximo  do  pinhal  de  Lei- 
ria,  onde  tinha  lenha  em  abundancia. 

Ao  reinado  de  D.  Joao  V  pertencem  alguns 
factos  deveras  notaveis  para  a  historia  das  indus- 
trias  portuguezas.  Cremos  mesmo  que,  aparte  os 
censuraveis  desperdicios  por  que  este  rei  mereceu 
o  cognome  de  Magnanimo,  muito  ha  que  registar 
com  louvor  em  materia  do  progresso  industrial 
do  nosso  paiz. 

Sao  obra  sua  o  arsenal  de  Lisboa  para  a  fabrica 
de  navios ;  o  engenho  de  serrar  madeira,  que  se 
construiu  perto  de  Leiria,  movido  pelo  vento ;  a 
fabrica  de  papel  da  Louza,  cuja  direccao  se  en- 
tregou  a  um  official  genovez;  a  grande  fabrica 
das  sedas  no  sitio  da  Cotovia,  fundada  por  parti- 
culares ;  as  fabricas  de  vidros,  atanados  e  marro- 

quins  ;  a  fabrica  d'armas  e  pecas  d'artilheria,  onde se  fundiram  os  canhoes  que  serviram  na  India  em 
1740,  e  muitas  outras  obras  civis,  religiosas,  mi- 
litares  e  hydraulicas,  onde  se  empregou  grande 
numero  de  operanos,  como  por  exemplo  no  abri- 
mento  do  Tejo  Novo,  no  Aqueducto  das  Aguas 
livres,  no  Convento  de  Mafra,  em  cujos  trabalhos 
se  adestraram  muitissimos  canteiros,  que  lavraram 
o  bello  portal  da  Fundicao,  etc. 

L,ogo  nos  principios  d'este  reinado,  em  1709, 
apparece-nos  um  homem  de  grande  iniciativa^  de 
nome  Manoel  da  Cruz  Santiago,  que  com  os  seus 
^mprehendimentos  bastante  procurou  desenvol- 
ver  a  industria  mineira  em  todo  o  reino,  e  ao 

qual  foi  concedido  por  quarenta  annos  o  privile- 
gio  da  lavra  de  todas  as  minas  de  Portugal.  San- 

tiago fez  grandes  pesquizas  em  varies  pontos  do 
paiz,  mas,  escasseando-lhe  os  capitaes,  nao  con- 
seguiu  levar  por  deante  a  sua  arrojada  e  vasta 
empreza. 

Mas  ao  genio  portuguez  estava  ainda  reservada 
uma  mais  alta  manifestacao  do  seu  arrojo  inven- 

3 
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tivo,  industrial  e  scientifico.  O  illustre  padre  Bar- 
tholomeu  Lourenco  de  Gusmao  apresenta  ao  so- 
berano,  n'esse  anno  de  1709,  o  seu  aerostato,  co- 
nhecido  pelo  Passarola.  Ainda  na  navegacao  aeria 
eram  os  portuguezes  os  primeiros,  como  o  foram 
na  circumnavegacao  da  terra. 

Os  ourives  da  prata,  relojoeiros,  e  outros  artis- 
tas  mereceram  a  D.  Joao  V  especial  attencao,  e 
embora  por  fausto,  e  justo  reconhecer  que  ani- 
mou  bastante  diversas  industrias  sumptuarias. 

Varies  chronistas  relatam  as  suas  visitasa  Casa 
da  Moeda,  para  ver  ensaiar  os  metaes,  fazer  as 
ligas  e  cunhar  bellas  moedas  do  seu  reinado,  re- 
conhecendo  a  pericia  dos  mais  habeis  operarios, 
aos  quaes  depois  distribuiu  pelas  Casa  da  Moeda 
da  Bahia,  estabelecida  a  18  de  marco  de  1714,  e 
da  Mina,  instituida  em  18  de  marco  de  1720,  onde 
se  lavraram  varias  medalhas  commemorativas  e 
moedas  de  ouro  do  alto  valor  de  24^000  reis. 

A'  antiga  manufactura  dos  pannos  na  Covilha 
dispensou  o  mesmo  soberano  uma  das  suas  mao 
louvaveis  medidas,  fazendo  alii  fabricar,  desde  is 
anno  de  1710,  todos  os  fardamentos  das  milicias. 

Mas,  sobre  todos  estes  factos,  apparece-nos  um 
outro  que  muito  maior  lustre  da  a  D.  Joao  V, 
que  e  o  do  extraordinario  empenho  com  que  pelos 
seus  embaixadores  mandava  investigar  as  inno- 
vacoes  que  nas  principaes  cortes  da  Europa  se 
faziam  nos  officios  e  nas  artes,  ordenando  a  acqui- 
sicao  dos  modelos,  a  compra  de  segredos  indus- 
triaes  e  ate  offerecer  contracto  aos  inventores. 
Em  1734,  por  exemplo,  sabendo  que  em  Paris 

um  tal  Vermilion  ideiara  uma  nova  maneira  de 
imprimir,  mandou  convidar  o  auctor  a  ceder  o  seu 

segredo,  o  que  nao  se  eff'ectuou  por  diversas  cir- cumstancias. 
Em  marco  de  171Q,  o  conde  de  Tarouca.  entao 

embaixador  na  Hollanda,  recebia  ordem  de  pro- 
curar  em  Saxonia  dois  mineiros  para  irem  dirigir 

as  minas  do  Brazil,  tratando  se  tambem  n'esse 
tempo  da  acquisicao  de  uma  nova  machina  de  ma- 



deira  para  separar  o  ouro  da  terra,  recentemente 
inventada  por  urn  hollandez,  que  pedia  por  ella 
quinze  mil  florins  ̂  
Em  1718,  estando  entao  em  Vienna,  recebera  o 

mesmo  illustre  embaixador  uma  memoria  sobre 

urn  instrumento  de  medir  caminhos,  que  o  sobe- 
rano  ordenava  se  procurasse,  pois  sabia  que  se 
uzavam  em  Inglaterra,  Allemanha,  e  Austria.  Em 

maio  d'esse  anno  de  1718,  remettia  o  conde  de 
Tarouca  o  instrumento  pedido,  como  se  ve  de 
uma  sua  carta.  2 

Muitas  oulras  encommendas,  ja  para  gozo  ja 
para  util  conhecimento  do  paiz,  satisfez_,  a  pedi- 
dos  d'el-rei,  este  embaixador,  lembrando-nos  ain~ 
da  que,  em  ijSo,  chegaram  a  Portugal  os  primei- 
ros  papeis  pintados  vindos  de  Vienna;  e  isto  sem 
nos  referirmos  a  grande  numero  de  artigos  de 
luxo,  taes  como  rendas,  gravatas,  pannos  de  raz 

e  varios  objectos  d"arte,  etc.,  encommendados 
pelo  soberano  aos  seus  differentes  embaixado- 
res. 
Em  Lisboa  fabricavam-se  e  vendiam-se  muitos 

instrumentos  physicos.  N'esta  epoca  as  sciencias 
tiveram  grande  desenvolvimento,  especialmente  a 
geodesia,  por  causa  da  demarcacao  do  Brazil.  Em 
Inglaterra  e  Franca  se  construiram  tambem  para 
Portugal,  e  ate  por  operarios  portuguezes,  grande 
numero  de  instrumentos  de  precisao.  O  principal 
tabricante  em  Lisboa  era  Manoel  Angelo  Villa, 
professor  operario  dos  ditos  instrumentos^  como 
elle  mesmo  se  denominava.  De  todos  esses  appa- 
relhos  se  publicou  em  lySS  uma  extensa  lista, 
avultando  os  relogios  hydraulicos,  de  sol  para 
algibeira,  de  madeira  semelhantes  aos  de  metal, 
etc. 

'  Carta  de  officio  (inedita)  do  conde  de  Tarouca,  em  data  de  25 
de  mar^o  de  1719. 

'  V.  Intrnducqdo  do  Podomeiro  em  Portugal  —  Occidente  n." 
711. 
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£  forcoso,  pois,  que  se  conceda  ao  reinado  de 
D.  Joao  V  um  logar  condigno  na  historia  do  pro- 
gresso  das  industrias  portuguezas,  pelas  muilas 
innovacoes  que  se  promoveram,  e  das  quaes  os 
factos  citados  offerecem,  por  serem  apenas  os  que 
de  momento  nos  occorrem,  uma  pallida  amos- 
tra,  mas  que  a  analyse  de  muitas  fundacoes  pie- 
dosas,  na  sua  parte  artistica  e  industrial,  pode 
confirmar. 

N'este  reinado,  as  saboarias  passam  para  o  neto 
do  marquez  de  Castello  Melhor,  D.  Jose  de  Vas- 
concellos  e  Sousa. 

E'  a  D.  Joao  V  que  se  deve  uma  das  mais  mi- 
nuciosas  pragmaticas. 

Ja  tivemos  ensejo  de  notar  a  influencia  perni- 
ciosa  que  as  leis  sumptuarias  tiveram  sempre  nas 
industrias. 
Nao  soffrem  ignorancia  alguns  periodos  mais 

curiosos  da  interessante  pragmatica  promulgada 

em  24  de  maio  de  1749,  porque  n'elles  se  leem 
preciosas  indicacoes: 
wTodo  o  alfaiate,  bordador,  botoeiro,  ourives, 

dourador,  selleiro,  sapateiro  ou  official  de  outro 
-qualquer  officio,  que  fizer  obra  alguma  contraria 
ao  que  n'esta  lei  se  determina,  alem  do  perdi- 
mento  da  obra,  pagara  pela  primeira  transgressao 
cincoenta  mil  reis  e  sera  prezo  por  seis  mezes  e 
pela  segunda  pagara  dobrado,  e  ficara  prezo  ate 
ir  em  degredo  por  cinco  annos  para  Angola,  ou, 
se  for  extrangeiro,  para  fora  dos  meus  dominios 
para  sempre. 

«Nas  mesmas  penas  incorrerao  as  mulheres  que 

exercitarem  algum  officio  similhante,e  n'elle  trans- 
gredirem  esta  lei. 

«E  toda  a  vez  que  se  achar  alguma  coisa  con- 
tra a  ella,  o  juiz  obrigara  a  pessoa,  a  quern  for 

achada  que  declare  o  obreiro  q.ue  a  fez  ;  e  nao 
querendo  declaral-o,  pagara  pena  pecuniaria,  que 
aquelle  tocaria  pagar.» 

Esta  pragmatica,  extremamenteprohibitiva, nao 
permittia  aos  aprendizes  de  officios  mecanicos 
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o  uso  de  espadim,  nem  o  exercicio  de  algumas 
industrias  entao  em  voga,  por  as  considerar  fo- 
mentadoras  do  luxo. 
Uma  lei  tao  despotica  nao  podia  subsistir  per 

muito  tempo.  Logo,  d'ahi  a  dois  annos,  em  lySi, 
D.  Jose  I,  por  urn  seu  alvara  de  27  de  abril,  mo- 
difica  profundamente  tao  insolitas  disposicoes. 

Quanto  a  industria  hippica,  algumas  providen- 
cias  se  deram  ainda  n'este  reinado.  Em  ly^b,  pu- 
blicam-se  as  Novas  instrucgoes  sobre  o  regimen 
das  coudelarias,  e,  como  a  industria  cavallar  era 
considerada  assumpto  referente  a  defeza  nacio- 
nal,  estava  a  cargo  da  Junta  dos  Tres  Estados. 
Em  1748,  creou-se  a  coudelaria  de  Alter,  e 

d'ella  sahiram  reproductores  para  diversos  pon- 
tos  do  paiz,  accentuando-se  por  alguns  annos  o 
melhoramento  d'esta  industria. 

No  reinado  de  D.  Jose  I  apparece-nos  urn  ho- 
mem   de    alto  espirito   e  de    largas  concepcoes, 
3ue,  sendo  o  guia  do  monarcha,  Ihe  deu  o  perio- 
o  mais  bello  que  a  logographia  industrial  portu- 

gueza  assignala.  Bern  podia  este  reinado  ser  con- 
siderado  superior^  como  o  e,  ao  de  D.  Manoel  se 
o  fundamento  de  um  imperio  nao  fora  cousa  para 
causar  mais  estrondo  do  que  uma  sabia  adminis- 
tracao  assaz  digna  de  ser  tomada  para  modelo 

em  todos  OS  tempos.  E'  este,  pois,  o  grande  pe- riodo  da  industria  nacional.  As  sabias  reformas 

pombalinas,  a  proteccao  dispensada  as  grandes 
miciativas,  constituem  um  eterno  elogio  ao  sobe- 
rano  que  soube  conservar  no  poder  um  ministro 
como  o  marquez  de  Pombal. 
Nao  e  um  esiudo  do  desenvolvimento  indus- 

trial n'este  reinado  que  vamos  tracejar,  porque 
tal  quadro  occuparia  um  espaco  enorme.  E'  ape- nas  uma  rapida  enumeracao  de  factos  que  tanto 
valem  por  si  mesmos  que  para  Ihes  perceber  a 
importancia  nao  se  torna  necessario  exaggeral-os. 

N'esta  proteccao  ̂   industria  nacional,  so  um 
ramo  d'ella,  o  da  explora9ao  mineira,  parece  ter 
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sido  menos  feliz,  mas  consideremos  que  todas 
attencoes  estavam  voltadas  para  as  minas  do  Bra- 

zil, que  mereceram  a  Pombal  as  suas  mais  sabias 
disposicoes. 

Por  decreto  de  14  de  julho  de  lySo,  concede 
el-rei  licenca  para  Christiano  Henrique  Smiths 
estabelecer  a  primeira  fabrica  de  refinar  assucar 
que  houve  em  Lisboa,  no  lari^o  de  S.  Paulo,  qua- 

si defronte  da  Moeda,  onde  se  vendeu  o  assucar 
ao  preco  de  100,  120,  140  e  160  reis  cada  arratel, 
respectivamente  as  quatro  qualidades  e  conforme 
a  taxa  estipulada.  ' 
O  restabelecimento  das  fabricas  de  lanificios 

foi  um  dos  principaes  objectos  que  mais  occupa- 
ram  o  ministerio  pombalino.  A  Junta  do  Com- 
mercio,  logo  depois  da  sua  installacao,  mandou 
vir  novos  mestres  e  artistas  estrangeiros  que  de- 
ram  principio  as  fabricas  reaes  da  Govilha  e  do 
Fundao. 

Porem  so  em  1764,  por  uma  Consiilta  de  19  de 
junho,  e  que  se  estabelecem  de  novo  as  fabricas 
da  Govilha  e  Fundao,  a  que  se  seguiu  a  de  Por- 
talegre  em  1772,  todas  administradas  pela  Junta 
do  Gommercio.  As  despezas,  que  com  estes  esta- 
belecimentos  se  fizeram,  sahiram  do  cofre  dos 

pharoes  e  do  dos  4  por  cento.  ' 
Em  17S8  estas  fabricas  passaram  para  a- posse 

de  particulares. 
Ate  ao  terremoto  a  industria  portugueza  limi- 

tava-se  a  pannos  de  linho,  linhas  de  Guimaraes, 
chapeos  de  la  de  Braga  e  da  terra  da  Feira,  fer- 
ragens  grossas  de  Braga  e  de  Guimaraes,  pannos 

'  Qabmttt  Historico  de  fr.  Claudio  da  Concei^ao,  vol.  XII. 
'  Quando  se  deu  o  terramoto  de  1755,  offereceu  logo  a  Junta  do 

Oommercio  a  el-rei,  em  nome  da  sua  corpora(;ao,  4  "/o  percebidos 
nos  direitos  de  entrada  nas  alfandegas,  com  o  nome  de  Donativo, 
para  com  este  producto,  cobradu  e  despendldo  pela  mesma  junta, 
construir  as  alfandegas  e  a  pra^a  do  Commercio,  o  que  com  eflfei- 
to  se  cumpriu  ;  e  do  cofre  do  donativo  egnalmente  se  soccorreu  a 
junta  para  o  estabelecimento  de  algumas  fabricas. 
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grosses  de  la  e  saragocas;  e  quanto  a  sedas  ha- 
via  poucas  fornecidas  pela  fabrica  de  Lisboa,  alem 
dos  gorgoroes,  proprios  para  mantos  de  que  ate 
entao  usavam  as  mulheres,  fabricados  em  Bra- 
ganca.  Todos  os  mais  generos  manufacturados 
para  consume  do  reino  e  colonias  vinham  de 
fora.  1 

Do  producto  do  Donativo  dos  4  0/0  sahia  a  maior 
parte  dos  soccorros  dados  a  fabricas  novas,  com 
o  nome  de  emprestimos;  eis  algus  : 
A  Guilherme  Stephens,  um  dos  maiores  bene- 

meritos  da  industria  portugueza,  para  o  estabele- 
cimento  da  fabrica  de  vidros  da  Mannha  Grande, 
32:000^000  reis,  que  pagou,  permittindo-se-lhe 
tambem  o  uso  gratuito  das  limpezas  do  pinhal  de 
Leiria  para  seu  combustivel.  Esta  fabrica  parece 
que  assentou  sobre  a  que  da  villa  de  Coina  para 
alii  se  mudara  em  outros  tempos.  Stephens  inau- 
gurou  a  sua  fabrica  em  7  de  julho  de  1769. 

A  Joao  Baptista  Locatelli,  para  as  suas  fabricas 
de  algodoes,  24:ooOv5f»ooo  de  reis  por  diversas  vias. 
Este  industrial  tambem  estabeleceu  em  1764  uma 
fabrica  de  grude,  e  outras  de  azeite  de  peixe. 

A'  fabrica  de  lanificios  em  Cascaes  foram  em- 
prestados  24:o9i./if>047  de  reis.  A'  de  fazendas 
brancas  em  Azeitao  6b:397.5if>874  reis;  a  de  fazen- 

das brancas  de  Sacavem,  de  Guilherme  Macor- 
mik,  a  quantia  de  6:480^000  reis  ;  para  a  de  ta- 
pecarias  de  Tavira,  de  Pedro  Leonardo  Mergoux 
e  Theotonio  Pereira  Heitor,  4:000^000  reis;  pa- 

ra a  de  quinquilherias  de  Alcobaca,  de  Fernando 
Jose  Loran,  2:ooo.55!>ooo  reis;  etc 

Mas  nao  so  estes  estabelecimentos  mereceram 
proteccao.  A  fabrica  das  sedas  no  Rato,  e  as  suas 
annexas  sao  distinguidas  muito  especialmente.  * 
Junto  d'ella  se  estabeleceu  tinturarias,  aula  de 
debuxo,  officina  de  calandragem,  etc.  Anima-se  a 

'  Jacome  Raton  —  Heeorda^Sea,  pa(f   98. 
'  Virte  Noqdei  Hhtoricas  por  Jos6  Accursio  das  Neves,  1827. 
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cuhura  d  IS  amoreiras  e  a  produccao  da  seda  ;  eri- 
ge  se  a  fabrica  de  chapeos  em  Pombal,  de  onde 
saem  muitos  fabricantes ;  a  fabrica  de  cutilaria^ 
a  aula  de  estuque  e  desenho  ;  fabrica  de  penies, 
caixas  de  papelao,  vernizes,  relogios,  e  de  outros 
objecios.  Os  estabelecimentos  de  serralheria  e  de 
limas  em  Lisboa  e  Pernes  ;  a  fabrica  da  louca,  de 

botoes,  de  fundicao  d'obras  vasadas  de  diversos 
metaes  ;  de  xaroes,  de  folhetas  para  cravacao  de 
pedras  preciosas,  de  lonas  na  cidade  da  Bahia,  de 
descascar  arroz,  no  Rio  de  Janeiro,  de  pelles,  de 
cortumes;  a  de  loica  no  Cavaquinho  (Porto)  e  a 
da  Panasqueira  (Sacavem). 
A  fabrica  de  meias  de  estambre  de  Thomar  e 

comprada  por  Verdier  e  Ration,  para  n'ella  esta- 
belecerem  a  grande  fiacao  de  algodao,  que  opu- 
lenta  ainda  hoje  aquelhi  cidade.  Em  Aveiro  e  Ovar, 
levantam-se  fabricas  de  azeite  de  peixe,  sendo  a 
primeira  de  Joao  Baptista  Locatelli,  veneziano, 
que  o  extrahia  da  sardinha,  e  a  segunda  do  fran- 
cez  Minjoal,  que  em  Ovar  levantou  um  grande 
esiabelecimento.  Seguem-se  a  fabrica  de  baetilhas 
perto  de  Lisboa  e  a  fabrica  de  cardas  de  Ration,  etc. 
Com  um  tal  desenvolvimento,  pois,  de  fabricas 

que  tanto  valem  pelos  vesligios  que  deixaram, 

pelos  officiaes  que  n'ellas  aprenderam,  que  reinado 
jamais  houve  em  Portugal  digno  de  tao  grande 
memoria  ?  6  por  isso  que  nos  custa  passar  alem 
e  chegar  a  epocas  modernas. 

A  civilisacao  material  do  paiz  nao  podia  deixar 
de  ser  acompanhada  pelo  desenvolvimento  litte- 
rario.  Em  177.4,  o  marquez  de  Pombal  creou  455 
escolas;  em  1773  mais  47,  e  dois  annos  passados 
^obre  a  morte  de  D.  Jose  I,  o  reino  contava  com 
702  escolas.  A  grande  reforma  da  Universidade,  a 
fundacao  do  Collegio  dos  Nobres  e  a  aula  do  com- 
mercio  1  sao  titulos  valiosos  a  consideracao  de 
industrialistas  e  estudiosos. 

'  Ob  estatutos  da  Aula  do  Commercio  foram  approvados  em  19 
de  maio  de  1769,  doU  annos  apoz  a  sua  crea^ao. 
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Abatem-se  monopolios  odiosos  como  o  do  sa- 
bao,  com  o  decreto  de  20  de  dezembro  de  1765, 
-que  estabelece  os  precos  e  a  administracao  das 
saboarias,  e  para  compensar  um  dos  donatarios  do 
sabao  preto,  da-se  em  resgate  ao  conde  de  Gastello 
Melhor,  por  decreto  de  4  de  setembro,  alem  do  ti- 
tulo  de  marquez,  muitos  bens  de  raiz  e  padroes 
reaes,  uma  grande  parte  da  cerca  do  coUegio  de 
S.  Roque,  que  fora  dos  jesuitas,  com  cujo  lerreno 
o  novo  marquez  alargou  a  sua  propriedade,  no  si- 
tio  onde  e  hoje  a  gare  da  eslacao  do  Rocio. 

O  descobrimento  da  argila  refractaria  em  Por- 

tugal tambem  teve  logar  n'esta  epoca.  Um  fran- 
cez,  denomeDrouet, estabelece  nas  visinhancas  de 
Aveiro  uma  fabrica  e  fornos  de  tijolos  refracta- 
rios.  Este  Drouet  andara  por  ordem  do  governo 
buscando  pelas  provincias  indicios  de  argila  re- 

fractaria, ate  entao  desconhccida  entre  nos,  e  des- 
cobriu-a  junto  do  rio  Vouga. 
Em  1761,  Drouet  construiu  com  os  seus  tijolos 

no  Arsenal  do  Exercito  um  forno  de  reverbero, 
o  primeiro  que  tambem  se  viu  em  Portugal,  e  de 

tao  grande  capacidade  que  n'elle  poude  mais  tarde Bartholomeu  da  Costa  fundir  todo  o  bronze  ne- 
cessario  para  a  estatua  equestre,  esse  monumento 
que  bem  podemos  dizer  synthetisa  por  todos  os 
modos  a  arte  e  a  industria  nacionaes  no  se- 
culo  xvni. 

Depois  de  ter  tratado,  ainda  que  tao  summaria- 
mente,  o  reinado  de  D.  Jose  I,  fallecem  forcas 
para  considerar  as  contingencias  softVidas  pela 
nossa  industria  no  reinado  subsequente.  Nao  que 
D.  Maria  I  nao  tivesse  prestado  alguma  attencao 
aos  negocios  de  administracao,  mas  pelas  mva- 
soes,  que  prenunciadas  em  i7<>2^  nos  assolaram 
em  1807-1809  e  1810. 

O  ministro  D.  Rodrigo  de  Sousa  Coutinho  esta- 
belece por  conta  da  coroa  uma  fabrica  de  papel 

em  Alemquer.  Um  interessante  alvara  de  17  de 
junho  de  1769  manda  emprazar  os  sapaes  e  mari- 
jihas  de  Tavira.   Em  1784  o  sabio  dr.  Domingos 
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Vandelli  fabrica  em  Coimbra  a  melhor  faianca  que 

houve  em  Portugal.  Em  1785  erige-se  em  Alcoen- 
tre  a  fabrica  de  Hanca. 

Em  1793  a  industria  no  Brazil  progredia  ainda 

gracas  aos  impulsos  anteriores.  N'esse  anno  J. 
Manco  Pereira  fabrica  alii  a  porcelana,  e  demons- 
tra  que  a  tcibatinga  brazilica  e  o  legitimo  kaolino 
dos  chins,  tao  anciosamente  desejado  ainda  a  esse 
tempo  na  Prussia  e  na  Franca. 
A  fabrica  de  chitas  em  Azeitao  recebe  notavel 

auxilio.  Os  seus  fandadores  obteem,  bem  como 
outros  velhos  industriaes,  avultadas  pensoes  para 
descancarem  na  velhice.  Estabelece-se  o  filatorio 

de  Chacim,  que  custou  para  cima  de  3o:ooo  cru- 
zados,  as  nitreiras  de  Braco  de  Prata  e  a  grande 
cordoaria  da  Junqueira.  que  prosperou  grande- 
mente.  As  salinas  do  S&do  occupam  cerca  de  2.000 
operarios  e  produzem  regularmente  226.000  moios 

por  anno. 
As  invasoes  francezas  sao  para  a  industria  na- 

cional  o  exodo  terrivel.  Tudo  quanto  se  havia  fei(o_, 
tudo  se  aniquilou.  Ir  mais  alem,  isto  e,  chegar  a 

epocas  mais  proximas,  nao  deve  ser  assumpto  pro- 
prio  da  logographia  industrial.  Permittam-nos  fi- 
carmos  por  aqui ;  porquanto  nao  e  agradavel  rela- 
tar  baixezas  e  villanias,  porque  assim  como  a  arte 
so  se  coricebe  com  o  culto  do  bello,  a  historia 
so  se  deve  comprehender  com  o  registo  de  factos 

que  illustren-j  e  ensinem.  Tudo  o  mais  e  emmo- 

Ihar  joio  e  trigo  n'um  mesmo  feixe.  ̂  

'  No  sen  trabalho  A  Industria  contemporanta,  em  elabora^ao, 
tratara  o  aucior  detidanieiite  o  assumpto,  completando  as  ideas 

geraea  d'este  livro,  e  historiando  o  renaecimeuto  induetrial  por" tuguez. 
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