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Resumo 
A proposta do presente texto e  de articular a construça o do aparato administrativo e jurí dico no Brasil Colo nia com os 
interesses da Coroa Portuguesa e a realidade imposta pelo contexto local. Portugal, na tentativa de impor seus interesses na 
colonizaça o do Brasil, mas reconhecendo sua incapacidade no iní cio do processo, instituiu as capitanias heredita rias e delegou 
a tarefa de colonizar o territo rio aos capita es donata rios. Estes tomaram para si muitos deveres, mas muitos direitos e 
privile gios que foram apontados ao longo da argumentaça o. Na busca de centralizar a administraça o, Portugal logo retoma 
suas responsabilidades e, com a implantaça o do Governo-Geral, passa a organizar a administraça o com a incorporaça o de 
funciona rios e instituiço es – ao menos em tese – mais ligados aos interesses re gios. Por fim, o artigo destaca tambe m o papel 
das ca maras municipais e sua relaça o com as elites agra rias locais, demonstrando a venal relaça o entre o aparato 
administrativo e jurí dico colonial com os interesses destas elites.  
Palavras-chave: Aparato administrativo e jurí dico. Colonizaça o do Brasil. Instituiço es coloniais. 
 
Abstract 
The proposal of this text is to articulate the construction of the administrative 
and legal apparatus in Colonial Brazil with the interests of the Portuguese Crown 
and the reality imposed by the local context. Portugal, in an attempt to impose its 
interests in the colonization of Brazil, but recognizing its incapacity at the 
beginning of the process, established hereditary captaincies and delegated the 
task of colonizing the territory to donatary captains. These took upon themselves 
many duties, but many rights and privileges that were pointed out throughout 
the argument. In the quest to centralize administration, Portugal soon resumed 
its responsibilities and, with the implementation of the General Government, 
began to organize administration with the incorporation of officials and 
institutions – at least in theory – more linked to royal interests. Finally, the article 
also highlights the role of municipal councils and their relationship with local 
agrarian elites, demonstrating the venal relationship between the colonial 
administrative and legal apparatus and the interests of these elites.  
Keywords: Administrative and legal apparatus. Colonization of Brazil. Colonial 
institutions. 

Resumen 
La propuesta de este texto es articular la construccio n del aparato administrativo 
y jurí dico en el Brasil Colonial con los intereses de la Corona portuguesa y la 
realidad impuesta por el contexto local. Portugal, en un intento de imponer sus 
intereses en la colonizacio n de Brasil, pero reconociendo su incapacidad al inicio 
del proceso, establecio  capitaní as hereditarias y delego  la tarea de colonizar el 
territorio en capitanes donatarios. Estos asumieron muchos deberes, pero 
tambie n muchos derechos y privilegios que fueron sen alados a lo largo del 
argumento. En la bu squeda de centralizar la administracio n, Portugal pronto 
retomo  sus responsabilidades y, con la implantacio n del Gobierno General, 
comenzo  a organizar la administracio n con la incorporacio n de funcionarios e 
instituciones –al menos en teorí a– ma s vinculadas a los intereses reales. 
Finalmente, el artí culo tambie n destaca el papel de los concejos municipales y su 
relacio n con las e lites agrarias locales, demostrando la relacio n venal entre el 
aparato administrativo y legal colonial y los intereses de estas e lites.  
Palabras clave: Aparato administrativo y jurí dico. Colonizacio n de Brasil. 
Instituciones coloniales. 
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Introdução 

 

Os estudos sobre a construça o do aparato administrativo e jurí dico no Brasil 

Colonial sa o de extrema importa ncia para entendermos nosso atrelamento a  cultura 

jurí dica ocidental. A partir da ana lise da construça o do nosso arcabouço normativo, 

podemos observar as permane ncias e rupturas realizadas ao longo do tempo em 

nossa Histo ria Administrativa. Ale m deste aspecto, nossa proposta surge da 

necessidade de produzir textos que recuperem sí nteses explicativas que possam ser 

apropriados para o ensino da Histo ria Administrativa e do Direito no Brasil nos 

cursos de graduaça o em Direito. 

Assim, o presente texto parte de uma sí ntese mais ampla realizada 

anteriormente (Reis, 2021) em que, a partir de finalidades dida ticas, tratamos do 

desenvolvimento da Histo ria do Direito ocidental ate  alcançarmos a Histo ria do 

Direito brasileiro. Este recorte, apesar de tradicional, possui facilitadores para a 

apreensa o por parte dos alunos e para a pra tica dida tica dos professores envolvidos. 

Nas linhas que seguem, procuraremos estruturar a imposiça o do Direito 

Portugue s a  realidade brasileira e a forma como este se amoldou a esta realidade. 

Para isso, recorreremos a  caracterizaça o das instituiço es administrativas e jurí dicas 

que aqui se desenvolveram e da forma da pra tica institucional realizada pelos 

responsa veis pela implantaça o da polí tica colonial. 

 

Estruturação do aparato administrativo e jurídico no Brasil Colonial 

 

A ocupaça o e colonizaça o do Brasil pelos europeus se estruturou no contexto 

da expansa o marí timo-comercial europeia dos se culos XV e XVI. Esse movimento, 

que afetaria sensivelmente a forma de organizaça o das relaço es travadas no 
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territo rio, impo s aos povos e culturas que aqui se encontravam a soberania do 

Estado Portugue s. 

Apesar de adotarmos uma narrativa linear que tende a refletir perspectivas 

historiogra ficas eurocentradas (Lima; Kosop, 2019) e a ignorar a viole ncia deste 

processo, nossa intença o na o e  a de reforçar uma “histo ria dos vencedores”, mas sim 

recuperar a historicidade do desenvolvimento dos institutos e instituiço es que 

fazem parte do Direito Portugue s que foi imposto ao Brasil durante os primeiros 

se culos do Perí odo Colonial brasileiro. 

De iní cio, a presença do elemento colonizador foi incipiente, ja  que nas 

primeiras de cadas do se culo XVI Portugal estava atento a explorar e conquistar 

regio es mais orientais do globo que, ate  aquele momento, se mostravam mais 

lucrativas. Nessas de cadas iniciais, era necessa rio que o Estado estimulasse a 

exploraça o e a defesa dos monopo lios comerciais no Oriente. Essa escolha legou a s 

terras da Ame rica Portuguesa um papel secunda rio, diferentemente do que ocorreu 

na Ame rica Espanhola, onde a Espanha logo empreendeu esforços para ocupar, 

defender e explorar o territo rio poucos anos apo s a chegada em 1492. As notí cias de 

metais precisos, como o ouro no Me xico e a prata nos Andes, entre outras riquezas, 

estimularam o fluxo de pessoas para essas regio es e o interesse do Estado espanhol 

em organizar o processo de colonizaça o. 

Na de cada de 1530 ocorre sensí vel mudança. Portugal, diante do acirramento 

da competiça o com outras coroas europeias por territo rios coloniais, organiza 

expediço es de defesa da costa brasileira com o intuito de evitar a perda de sua 

Colo nia para franceses, holandeses e espanho is. Um modelo mais voltado a  

colonizaça o seria implantado a partir de 1534, quando a Coroa Portuguesa delegaria 

a terceiros as tarefas defender, ocupar e fazer prosperar as terras brasileiras atrave s 
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da divisa o do territo rio em capitanias heredita rias – modelo ja  adotado em colo nias 

no Oriente portugue s. 

 
Figura 1 – Mapa com as Capitanias Heredita rias2 

 
Fonte: Cintra, 2013.  

 

As capitanias heredita rias na o eram apenas longas faixas de terras, como nos 

habituamos a ver nos livros escolares, eram, na verdade, um conjunto de direitos 

 
2 Os estudos de Jorge Pimentel Cintra, sobretudo os apontamentos de seu trabalho publicado em 
2013, apontam para uma redefiniça o da divisa o territorial das capitanias heredita rias. Segundo esse 
estudo, a visa o tradicional das grandes faixas de terra horizontalmente disposta no mapa da 
Ame rica Portuguesa cede lugar a novas diviso es, ate  enta o ignoradas, como as observadas na figura 
1. 
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sobre a terra, seus recursos e habitantes. Na o se constituí am enquanto propriedades 

fundia rias, mas o donata rio dispunha o direito sobre a terra. Direitos que eram 

transmitidos da Coroa Portuguesa atrave s de um tí tulo: capita o donata rio. O tí tulo 

de capita o donata rio era adquirido pelo interessado, que, em geral, era membro da 

nobreza. O tí tulo era concedido pela Coroa como retribuiça o aos serviços prestados, 

por isso, na o raro era o dispe ndio de grandes somas de riqueza para que o agraciado 

fosse reconhecido pelo soberano. 

Apo s conseguirem o tí tulo, os donata rios passam a reunir diversos direitos e 

deveres na tarefa de colonizar a Colo nia brasileira. Entre os direitos, os donata rios 

retinham a possibilidade de legar o tí tulo de donata rio e demais direitos aos seus 

sucessores. A hereditariedade foi um fator importante para a manutença o das 

capitanias nas mesmas famí lias ao longo dos tre s se culos de sua existe ncia. Outro 

importante direito do donata rio era o de fracionar os direitos sobre a terra, 

concedendo grandes extenso es de terras conhecidas como sesmarias a outros 

interessados em praticar a agricultura e/ou criaça o de animais. Ao conceder 

sesmarias, o donata rio tambe m se capitalizava, ja  que as sesmarias podiam ser 

comercializadas, e ampliava a ocupaça o do territo rio, expediente largamente 

utilizado (Teixeira, 2014). Sobre os ocupantes da terra, o donata rio poderia ainda, 

arrecadar tributos e explorar os recursos naturais disponí veis em estrita 

observa ncia das regras estabelecidas pela Coroa no Direito do Reino ou no 

documento de concessa o da sesmaria e remetendo ao Reino a parte que cabia a  

Coroa. 

Entre as obrigaço es contratadas pelo capita o donata rio com a Coroa 

Portuguesa, havia o dever de colaborar na defesa do territo rio. Na o se pode esquecer 

que o receio da perda territo rios coloniais para outras coroas europeias foi fator 

relevante para a adoça o do sistema de capitanias heredita rias no Brasil por Portugal. 
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Aliados a  defesa, havia a necessidade de incentivar a ocupaça o atrave s da migraça o 

de colonos portugueses para o litoral e, posteriormente, para os rinco es da Ame rica 

Portuguesa.  

Outra maneira de aumentar a presença do elemento colonizador era a 

evangelizaça o e catequese dos grupos nativos como forma de dominaça o e 

aproximaça o da cultura ocidental. Era comum a participaça o de grupos indí genas 

aculturados ao lado dos portugueses na defesa do territo rio diante das invaso es de 

povos estrangeiros.     

Os deveres dos donata rios se constituí ram como uma “terceirizaça o” do papel 

que, racionalmente, caberia a  Coroa. Esta, diante de outras prioridades naquele 

perí odo, direcionou a maior parte dos recursos reais para investimentos no Reino e 

em regio es coloniais no Oriente. Assim, o desenvolvimento do aparato estatal se 

tornou dependente dos investimentos realizados por terceiros nos domí nios 

americanos. O resultado desta conjuntura foi a divisa o do controle da colonizaça o 

entre o rei e os concessiona rios dos direitos re gios. Dessa maneia, 

    
O primeiro perí odo da colonizaça o brasileira, que vai ate  1549, foi 
marcado pelas Capitanias Heredita rias – extensas faixas de terra 
destinadas aos nobres portugueses para que, por conta pro pria, as 
explorassem e se comprometessem com a respectiva povoaça o. Era um 
sistema tipicamente feudal, em que as questo es polí ticas, administrativas 
e jurí dicas ficavam a cargo dos donata rios. Como na o havia burocratizaça o 
quanto aos procedimentos adotados, na pra tica confundia-se em uma só 
pessoa as funções de legislar, acusar e julgar (Maciel; Aguiar, 2010, p. 132). 
[Grifos no original] 
 

Apesar das origens e das caracterí sticas medievais das capitanias e do papel 

dos donata rios, esta instituiça o na E poca Moderna guardava alguns distanciamentos 

de sua origem medieval. Os nobres na o buscavam apenas prestí gio ao adquirirem os 

tí tulos de capita es donata rios, pois no Brasil e em outras zonas alcançadas pela 

expansa o marí timo-comercial europeia observou-se o cerne de processos de 
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acumulaça o de riquezas caracteristicamente ligados ao iní cio do capitalismo. A 

busca da distinça o social estava atrelada a  busca por riquezas, por isso o 

investimento na o era faustoso e sim racionalizado dentro dos limites da e poca. 

A institucionalizaça o do direito sobre a capitania estava transcrita em dois 

documentos principais. O primeiro era chamado de Carta de Doaça o. Esta 

confirmava ao solicitante a posse sobre o territo rio. Era concedida pelo rei e 

delimitava os limites do sí tio e afirmava o direito a  hereditariedade. O segundo era 

conhecido como Carta Foral ou, simplesmente, Foral. Este documento instituí a uma 

ple iade de outros direitos e deveres a serem observados pelos donata rios e apontava 

de forma mais detida a forma como seriam cobrados os tributos re gios, entre outras 

inciativas de ordem fiscal. 

Em sí ntese, e  importante destacar que o mundo dos direitos e deveres dos 

donata rios abarcava uma grande diversidade de institutos que lhes eram peculiares. 

No ato de colonizar e civilizar o territo rio e as gentes, o capita o era incumbido de 

ministrar a Justiça nos limites de sua capitania atrave s da escolha dos juí zes e 

ouvidores (Cabral, 2015). Certo que ele na o era a u nica figura com essa prerrogativa, 

pois se tratava de uma sociedade ainda marcada por aspectos medievais, e a 

natureza do exercí cio dessa prerrogativa foi se tornando perife rica ao avançar da 

colonizaça o da Ame rica Portuguesa (Pedroza, 2020, p. 24). A Coroa Portuguesa 

regulava a atuaça o dos donata rios e, com isso, sobrepunha estruturas de governo 

que se somavam e, a s vezes, se contrapunham aos direitos e deveres dos donata rios. 

 
[...] desde o iní cio da colonizaça o, e por meio de variadas tipologias de atos 
normativos, a Coroa buscou traçar limites entre as diferentes esferas de 
jurisdiça o. Isso e  especialmente visí vel nas cartas de doaça o das capitanias 
heredita rias que, respeitando a tradiça o medieval dos senhorios 
portugueses, separam o governo polí tico-militar, trespassado a  
compete ncia dos donata rios e seus locotenentes, da administraça o da 
justiça, reservada a  aça o especí fica de juí zes, designadamente dos 
ouvidores [...]. Mesmo que a nomeaça o desses seja da responsabilidade 
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dos donata rios, o desempenho dos ofí cios mantinha o funcionamento das 
duas esferas plenamente separadas (Curvelo; Paiva, 2024). 
 

Essa caracterí stica na o impedia que os donata rios acumulassem poder, pois 

eram eles responsa veis por patrocinar diversas iniciativas da administraça o 

colonial, constituindo um corpo de funciona rios para essa tarefa, sobretudo nas 

primeiras de cadas da colonizaça o. 

Com a finalidade de estimular a ocupaça o do solo e, consequentemente, 

colaborar com a defesa, os donata rios tambe m podiam fundar vilas e povoados, 

distribuindo as terras aos senhores que pudessem ocupa -las e desenvolve -las. 

Ocupar espaços ta o distantes da Europa na o era tarefa fa cil. Dominar, catequizar e 

escravizar os habitantes originais da terra foi um artifí cio utilizado para garantir a 

presença de populaço es que mantivessem relaço es mais amistosas com os 

portugueses. Os donata rios podiam escravizar grupos indí genas ou autorizar os 

colonos a realizarem a escravizaça o de nativos nas terras de sua capitania em 

benefí cio do desenvolvimento da agricultura (Monteiro, 1994). 

Pernambuco e Sa o Vicente foram as duas capitanias com maior 

desenvolvimento econo mico e ní vel de alcance dos objetivos instituí dos pela Coroa 

Portuguesa. O desenvolvimento destas capitanias se deveu a uma administraça o 

mais eficiente, mas, principalmente, ao desenvolvimento da cultura e da indu stria de 

beneficiamento da cana-de-açu car, ge nero de grande demanda e valor no mercado 

mundial no se culo XVI e seguintes. 

No contexto de sucesso limitado do sistema de capitanias, a Coroa Portuguesa 

decide alterar a forma como implementa a colonizaça o na Ame rica Portuguesa e, em 

1548, cria o Governo Geral. O primeiro governador-geral, Tome  de Sousa, nomeado 

pelo rei D. Joa o III, assumiu a capitania da Bahia de Todos os Santos, uma das 

capitanias que na o se desenvolveram como esperado, e la  implantou uma capitania 
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re gia, retomando os direitos sobre a terra para a Coroa. Apesar de sediado na Bahia, 

o Governo-Geral possuí a jurisdiça o sobre toda a Colo nia portuguesa, ja  que o 

governador-geral era o principal representante do poder re gio. 

A instituiça o do Governo-Geral apenas suspendeu os direitos do capita o 

donata rio da Bahia. Houve, portanto, a superposiça o do novo aparato criado a partir 

do Governo-Geral com o aparato ja  existente nas demais capitanias e centralizado na 

figura dos capita es donata rios. Esta nova forma gerava diversos conflitos sobre 

prerrogativas e compete ncias, ja  que diversos novos cargos foram criados para tratar 

de questo es que ja  estavam na alçada dos funciona rios a mando dos donata rios, 

situaça o que persistiu ate  a extinça o completa das capitanias heredita rias na 

segunda metade do se culo XVIII. Nesse sentido, uma das funço es do governador-

geral era “dar favor e ajuda” aos donata rios das capitanias nas funço es que 

originalmente lhes eram atribuí das, conforme observado no texto do Regimento 

dado pelo rei a Tome  de Sousa: 

 
Eu, ElRei, faço saber a vo s, Tome  de Sousa, fidalgo de minha casa, que 
vendo eu quanto serviço de Deus e meu e  conservar e enobrecer as 
Capitanias e povoaço es das terras do Brasil e dar ordem e maneira com 
que melhor e mais seguramente se possam ir povoando, para exalçamento 
da nossa Santa Fe  e proveito de meus Reinos e Senhorios, e dos naturais 
deles, ordenei ora de mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza e 
povoaça o grande e forte, em um lugar conveniente, para daí  se dar favor e 
ajuda a s outras povoaço es e se ministrar justiça e prover nas cousas que 
cumprirem a meu serviço e aos nego cios de minha Fazenda e a bem das 
partes [...] (Arquivo Ultramarino, 1548). 
 

O Governo-Geral foi uma tentativa de centralizar a administraça o colonial 

diante dos problemas e falta de confiança da Coroa na divisa o do poder que marcava 

o governo dos capita es donata rios.  

 
Tome  de Sousa, primeiro governador-geral, foi enviado para a Bahia com 
uma grande expediça o e instruço es especí ficas para colonizar e 
estabelecer um governo central na colo nia. Trouxe consigo homens 
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indicados para va rios cargos administrativos, tais como capita o da guarda 
costeira, provedor-mor, e, mais ainda, ouvidor geral (Schwartz, 1979, p. 
23).  
 

Muitos dos donata rios e de seus funciona rios eram verdadeiros “re gulos” em 

seus domí nios, o que preocupava a Coroa. O estabelecimento do Governo-Geral 

buscava reverter essa situaça o, mas havia muitos entraves, institucionais e fí sicos, 

para alcançar esse objetivo. Foram muitos os atritos e disputas entre os diversos 

representantes da administraça o colonial, muitos dos quais registrados na 

documentaça o arquivada no Arquivo Ultramarino. Essa tensa o entre as instituiço es 

e seus representantes acabava por reforçar o poder real, dado que ele era a u ltima 

insta ncia na resoluça o dos conflitos, ao qual todos apelavam enquanto a rbitro real, 

desde alguns poucos colonos que conseguiam escrever e remeter suas demandas ate  

Lisboa ate  o grande senhor de terras que possuí a redes que alcançavam as alcovas 

dos pala cios em Portugal. 

O Ouvidor-Geral, um dos muitos funciona rios re gios que passaram a atuar na 

Colo nia apo s a chegada do Governador-Geral, ficava assentado em Salvador e esteve 

envolvido em diversas disputas com os locais. Sua atuaça o foi um foi um importante 

elemento da estruturaça o de uma Justiça mais institucionalizada e centralizada no 

Brasil. A este funciona rio estava designada a aplicaça o da Justiça re gia e acumulava 

a funça o de instituiça o de recurso das deciso es proferidas pelos ouvidores das 

comarcas que estavam nas vilas (MARTINS FILHO, 1999, p. 88). 

Com essa organizaça o, buscava-se uma presença mais pro xima da Justiça Real 

na Colo nia, dada a enorme dista ncia da Metro pole e a dificuldade de comunicaça o e 

fiscalizaça o direta. Com isso, o Ouvidor-Geral limitava a autonomia da justiça local 

dos donata rios e de seus ouvidores, fiscalizando a atuaça o de uma gama de 

funciona rios que eram responsa veis pela administraça o e pela justiça nas capitanias. 
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De forma mais dida tica, a Figura 2 nos ajuda a compreender a hierarquia que se 

consolidava a partir do Ouvidor-Geral. 

 
Figura 2 – Organizaça o da Justiça no Brasil (se c. XVI) 

 
Fonte: Martins Filho, 1999, p. 88. 

 

Outro elemento a ser considerado nessa equaça o e  a elite colonial que se 

desenvolvia a  medida que as de cadas de ocupaça o avançavam. A implantaça o da 

indu stria do açu car ajudou a dar impulso ao surgimento de uma “nobreza da terra”, 

com distantes laços sanguí neos da nobreza do Reino, mas que aqui buscou se 

nobilitar atrave s da aquisiça o de terras e tí tulos concedidos pela Coroa e estava 

representada em diversos espaços e instituiço es coloniais. 

Entre as principais instituiço es de representaça o da “nobreza da terra”, 

estavam as ca maras municipais, instituiço es que tinham por missa o auxiliar na 

ordenaça o das vilas e do processo de colonizaça o do Brasil. Raymundo Faoro, no 
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cla ssico Os donos do poder, destaca a relaça o da colonizaça o e o papel do municí pio 

e de seus administradores: 

 
O Regimento de Tome  de Sousa fixa a dicotomia administrativa entre o 
governo-geral e o governo municipal, com funciona rios pro prios de uma e 
outra circunscriça o. [...] A colonizaça o e a conquista do territo rio avançam 
pela vontade da burocracia, expressa na atividade legislativa e 
regulamentar. Desde o primeiro se culo da histo ria brasileira, a realidade 
se faz e se constro i com decretos, alvara s e ordens re gias. A terra inculta e 
selvagem, desconhecida e remota, recebe a forma, do alto e de longe, com 
a ordem administrativa da metro pole. [...] O municí pio, em regra, se 
constituí a por ato da autoridade re gia. Diretamente ou revalidativo das 
deciso es dos governadores e capita es-mores (Faoro, 2012, p. 173). 
 

As ca maras eram instituiço es representativas e deliberativas que passam a 

existir no Brasil a partir da fundaça o da Vila de Sa o Vicente em 1532. Foi o capita o-

mor Martim Afonso de Sousa, em nome do rei, que fundou a Vila de Sa o Vicente e 

presidiu a primeira sessa o daquela Ca mara Municipal. Mais tarde, a Coroa 

encaminharia aos locais a Carta Foral ou Foral, documento que estabelecia a forma 

como a vila deveria ser administrada, a organizaça o da Ca mara e os limites 

territoriais sujeitos a quela nova instituiça o. 

Os forais de fundaça o de vilas traziam, ainda, disposiço es sobre a cobrança 

de tributos e como estes seriam remetidos ao Reino, os cargos que poderiam ser 

criados e quantos edis tomariam assento na ca mara. Um ponto importante sobre 

esta u ltima finalidade dos forais e  que esses documentos tambe m indicavam na o 

apenas quantos edis comporiam as ca maras, mas “quem” poderia se candidatar a 

este cargo. Somente os chamados “homens bons” poderiam tomar assento nesta 

instituiça o. Por “homem bom”, o direito da e poca entendia aqueles habilitados a 

receber alguma merce , algum privile gio da Coroa, e exercer funço es pu blicas. Assim, 

diante de uma forte influe ncia medieval, estavam excluí dos da possibilidade de se 

candidatar ao cargo de vereador descendentes de indí genas, africanos, mouros, 
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judeus, trabalhadores manuais como artesa os ou camponeses. Era uma sociedade 

de Antigo Regime e, por isso, a origem social e o passado familiar podia “macular” a 

í ndole da pessoa, impedindo-a a s funço es pu blicas.  

Contudo, nas regio es coloniais, era raro encontrar pessoas de “sangue puro”, 

com descende ncia direta da nobreza europeia. Mesmo os portugueses emigrados do 

Reino na o possuí am a pureza que era exigida nos forais das vilas portuguesas para 

tomarem assento em suas ca maras. Assim, em uma sociedade colonial 

extremamente diversa, heteroge nea e miscigenada, havia a necessidade de 

estabelecer outras condiço es para acesso aos direitos, privile gios e posiço es sociais 

mais elevadas. Na Colo nia americana, era comum que esse passado familiar fosse 

substituí do pela extensa o das posses e propriedades que possuí am nossos homens 

bons. Era a terra o fator que garantia o lugar social do indiví duo e que lhe garantia 

direito aos privile gios. Assim, nossas ca maras municipais eram espaços de 

representaça o e reproduça o dos interesses das elites agra rias, nossa “nobreza da 

terra” (Faoro, 2012). 

Em uma realidade rural, eram as ca maras municipais os verdadeiros centros 

de poder na Colo nia. Mesmo com o Governo-Geral, a vida cotidiana era administrada 

pelo regramento e fiscalizaça o que emanavam das ca maras. A justiça ordina ria, 

como vimos na Figura 2, estava na base da organizaça o judicia ria e os juí zes que a 

compunham eram escolhidos pelos vereadores. O braço polí tico e dos interesses dos 

grandes proprieta rios se estendia sobre a esfera judicial, pois os juí zes ordina rios 

eram atrelados aos interesses das elites agra rias. Outros funciona rios, como 

capita es, inspetores, intendentes, muitos com funço es ligadas a  aplicaça o da justiça, 

tambe m eram nomeados pelas ca maras municipais, o que reforçava o poder dos 

vereadores e de seus grupos polí ticos. 
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Ainda sobre a Justiça, cabe recordar que a proemine ncia efetiva da justiça 

ordina ria na o deve encobrir a existe ncia de outras insta ncias que eram acessadas 

pela sociedade colonial, sobretudo nos grandes centros urbanos e a  medida em que 

o adensamento populacional se desenvolvia. O Direito Portugue s aplicado na 

Colo nia previa va rios extratos de recurso a s deciso es proferidas pela justiça 

ordina ria e mesmo a reserva de temas a serem tratados pelas esferas superiores. 

Muitas dessas instituiço es de recurso estavam em Lisboa, mas outras passaram a 

funcionar na alçada do Governo-Geral e, mais tarde, com a chegada da Corte ao 

Brasil, passaram a ser sediadas no Rio de Janeiro.  

Na o trataremos dessas insta ncias no presente texto, pois julgamos que a 

ampliaça o tema tica fugiria aos nossos objetivos imediatos aqui apresentados. Mas 

vale nota que mesmo as insta ncias superiores de recurso foram marcadas pela 

confusa o entre a pra tica pu blica do direito e a representaça o de interesses de ordem 

privada. Essa caracterí stica, cujo nome e  “patrimonialismo”, demonstra a falha de 

Portugal em tentar afastar os interesses privados da esfera pu blica, ja  que foi 

observada desde o iní cio do processo de colonizaça o e se manteve ao longo do 

tempo. Sobre uma das instituiço es de recurso, o Tribunal da Relaça o da Bahia, 

instituiça o colegiada de segunda insta ncia fundada em 1609, vejamos qual era o 

interesse da Corte quando de sua instalaça o no Brasil: 

 
Para comandar esse tribunal desembarcou no Brasil um grupo de 
magistrados profissionais, todos ciosos de suas funço es burocra tico-
racionais e ansiando pela ascensa o profissional e social [...]. Oriundos, 
quase todos, da Universidade de Coimbra, os magistrados da Relaça o – 
corte de apelaça o – eram obrigados a seguir rí gido co digo disciplinar [...]. 
A intença o do Reino era constituir uma elite burocra tica, que defendesse 
a lei e a Coroa (Maciel; Aguiar, 2010, p. 136-137).  
 

Os desembargadores integrantes da Relaça o da Bahia, apesar do interesse 

re gio, vigiaram por muito tempo o afastamento dos interesses locais e logo se 
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aproximaram das elites agra rias coloniais, atrave s da pra tica de diversas estrate gias, 

como o “compadrio” (Maciel; Aguiar, 2010, p. 136-137). 

 

Conclusão 

 

A chegada dos portugueses e o desenvolvimento do processo de colonizaça o 

no Brasil se caracterizou pela imposiça o das instituiço es portuguesas ou 

caracteristicamente marcadas pela cultura jurí dica portuguesa a sociedade que se 

estruturava nos tro picos. Se por um lado houve a tentativa de reproduzir a cultura 

europeia, por outro se impo s uma nova realidade que requisitou a adaptaça o das 

instituiço es previstas ou a criaça o de novas instituiço es e formas de governar. 

Assim, a implantaça o do aparato jurí dico administrativo na Colo nia brasileira 

envolveu um esforço da Metro pole portuguesa em tentar resguardar os interesses 

da Coroa, contudo essa tentativa se mostrou frustrada em diversos aspectos, dada a 

proemine ncia da presença e penetraça o dos interesses das elites agra rias junto a s 

instituiço es da administraça o geral e da justiça.  
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