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RESUMO 

Este artigo tem propositos tanto cientificos 
quanto humamsticos: procura elucidar 

aspectos da sociedade do passado por meio 
das experiencias de um comerciante italiano 
no Brasil Colonial. Duas questoes principais 

serao enfocadas na analise das evidencias 
documentais: por um lado, quais eram seus 

valores e crengas e, por outro, quais os 
principios sociais que ele tinha de acatar, ao 

menos exteriormente, sem levar em conta 
suas inclinagoes pessoais, para ser um 
membro atuante de sua comunidade 

e de sua classe. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is as much 
scientific as humanistic: the aim is to shed 
light on past society through the experiences 
of an Italian merchant in Colonial Brazil. 
Two main questions will provide the focus of 
this analysis of the documentary evidence: 
on the one hand, what are his values and 
beliefs and, conversely, what are the social 
principles to which he must at least openly 
adhere, regardless of his personal 
inclinations, if he is to be a functioning 
member of his community and class. 
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INTRODUgAO 

No imcio de outubro de 1721, apos 82 dias de uma travessia mantima 

assolada por tempestades e enjoos, o comerciante atacadista italiano 

Joao Francisco Muzzi desembarcou no Rio de Janeiro pronto para 

lancar-se em um novo empreendimento. Embora possiusse 700.000 reis para 

investir, a principal razao de Muzzi para ir para o Novo Mundo era representar 

os interesses de Francisco Pinheiro, poderoso comerciante de Lisboa, cujo 

sobrinho, o jovem Luis Alvares Pretto, seria socio em pe de igualdade com 

Muzzi no empreendimento do Rio de Janeiro. 

Comp porto de entrada oficial para a capitania ^urifera das Minas Gerais, o 

Rio de Janeiro tinha uma localizagao estrategica e transformava-se 

rapidamente no centro de gravidade da economia da colonia. As minas 

recenvabertas de Cuiaba, no Mato Grosso, embora mais diretamente ligadas 

a Sao Paulo e ao porto de Santos, tambem tinham acesso pelo Rio: a viagem 

regular de canoa demorava sessenta dias, menos do que o necessario para ir a 

Europa. Em suma, as perspectivas de Muzzi para os negocios no Rio eram boas. 

Ainda que provavelmente nao houvesse planejado isso, Muzzi permaneceria 

no Brasil pelo resto da vida: morreu 25 anos depois em um hospital do Rio de 

Janeiro, endividado, cego e sem ter onde morar. Mas nos primeiros dez anos 

desse penodo, Muzzi empenhoii'Se ativamente no comercio atacadista de uma 

ampla variedade de generos, mantendo freqiiente correspondencia com seu 

patrao de Lisboa. Essas cartas, juntamente com os demais registros sobre as 

transa^oes comerciais de Francisco Pinheiro, foram preservadas e publicadas 

em cinco volumes, sqb o patrocmio do Ministerio da Fazenda brasileiro. A 

fonte de documentagao resultante poderia facilraente servir de base para 

muitos estudos economicos, e ainda para uma historia de interesse humano 

sobre o proprio Joao Francisco Muzzi. 

Embora concentrando-se em Muzzi, este artigo tern propositos cientificos 

tanto quanto humamsticos: procura elucidar aspectos da sociedade do passado 

por meio das experiencias de um unico individuo. Nosso interesse em Joao 

Francisco Muzzi deve-se a participa^ao que ele teve em uma sociedade mais 

ampla e a sua interagao com a mesma. Essa comunidade, por sua vez, fazia 

parte da classe mercantil internacional, agentes economicos fundamentais em 

um penodo caracterizado pelo capitalismo comercial de alcance mundial. 

1. Entretanto, continuava a prosperar entre Minas e Bahia o contrabando pelo rio Sao Francisco, 
apesar de um decreto regio de 1701. Segundo C. R. Boxer, "o fechamento dessa rota nunca passou 
de uma farsa, e as autoridades baianas reconheciam isso em sua correspondencia com a coroa" (BOXER, 
1962, p. 43-45). 
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Duas questoes principals serao enfocadas na analise das evidencias 

documentais: por um lado, quais eram os valores e crengas do proprio Muzzi 

e, por outro, quais os principios socials que ele tinha de acatar, ao menos 

exteriormente, sem levar em conta suas inclinagoes pessoais, para ser um 

membro atuante de sua comunidade e de sua classe? Uma analise dialetica 

usando estas questoes de um modo bipolar pode ajudar a revelar os valores 

operantes na sociedade em que Muzzi se inseria; em essencia, o resultado sera 

uma avalia^ao do grau em que Muzzi era um elemento tipico ou atipico de sua 

epoca e lugar. 

A REDE COMERCIAL: CONTEXTO DA 

COMUNIDADE 

A rede comercial da qual Muzzi e seu socio constituiam apenas um elo tinha 

seu centro nervoso em Lisboa, estendendo-se a leste ate Macau e a oeste ate 

Cuiaba - a fronteira da expansao colonial portuguesa no BrasiL Na metropole, 

essa rede incluia uma grande variedade de investidores de muitas 

nacionalidades que firmavam acordos comerciais com o patrao de Muzzi, 

acordos esses que tipicamente limitavam-se a remessas especificas de 

mercadorias. No Brasil, os clientes das vendas por atacado de Muzzi, dos quais 

muitos eram seus devedores segundo varios acordos de credito, provinham 

principalmente de Minas Gerais, embora houvesse tambem alguns da 

capitania de Sao Paulo e das minas de Cuiaba. Esses compradores iam ao Rio 

de Janeiro para fazer suas aquisigoes, mas nao raro Muzzi ou algum de seus 

representantes precisava viajar a Minas para cobrar dividas nao pagas. 

As principals relagoes comerciais de Muzzi eram com: 1) seu socio (Luis 

Alvares Pretto); 2) seu patrao (Francisco Pinheiro; 3) os clientes brasileiros de 

suas vendas por atacado. Como para os dois primeiros individuos existe 

documentagao mais completa, eles serao privilegiados em nosso enfoque. Is to 

significa que os valores da metropole, em vez de os da comunidade mercantil 

colonial, serao fepresentados mais plenamente. Embora se pudesse supor que 

os sistemas de valores fossem semelhantes, havera oportunidade de especular 

sobre possiveis diferengas. 

E precise, primeiro, que seja esclarecido aqui o uso do termo "patrao" 

Francisco Pinheiro nao era o "patrao" de Joao Francisco Muzzi em nenhuma 

acepgao atual da palavra. No tocante ao seu relacionamento com os meios de 

produgao, Muzzi nao era um empregado, mas um capitalista livre para investir 

seu dinheiro e para distribuir mercadorias a ele fornecidas em consignagao por 

quern quer que ele escolhesse. O termo tecnico mais comum usado na 

\ 
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literatura para descrever a relagao entre os dois e "correspondente", s o que 

denota mutualidade. Pinheiro, com freqiiencia, trata Muzzi de "amigo" 

No entanto, como principal correspondente de Muzzi, Pinheiro estava 

claramente em uma posigao de poder. Muzzi dependia, muito dele para sen 

suprimento de mercadorias, cujas comissoes compunham sua principal fonte 

de renda. A linica esperan^a de estabelecer ligacoes com outros fornecedores 

residia na boa vontade e nas boas recomendagoes de Pinheiro, pois, como sera 

explicado adiahte, era a confianga pessoal, e nao a compulsao legal, que 

constituia o vinculo principal entre os homens de negocios. Nao obstante, a 

medida que crescia o volume das vendas a credito, devido em parte a uma 

contmua escassez de liquidez exacerbada pelos atrasos na cunhagem de moeda 

em Minas Gerais, o endividamento financeiro de Muzzi para com Pinheiro 

tambem aumentava e, com ele, o espectro da acao juridica. 

s 
Luis Alvares Pretto, sobrinho de Pinheiro, era para todos os efeitos socio de 

Muzzi. Toda a correspondencia oficial deveria ser assinada conjuntamente 

com ele, e as decisoes tinham de ser tomadas por consentimento miituo. Pelo 

que se apreende da documentagao, ele era jovem e inexperiente; se nos fiarmos 

na palavra de Muzzi, era tambem incompetente e inepto para o cargo. Em 

1725, Muzzi escreveu a sen patrao informando que Pretto "nao sake ainda coisa 

alguma [de negocios], que ainda que seja vergonha minha o dizer i^to, por ter estado 

quatro anos em minha companhia, e nao tenha aprendido nada." 

Para Pinheiro, porem, o sobrinho era mats do que um aprendiz de facto 

disfarcado de socio. Nao era a sagacidade de Pretto para os negocios, mas a 

confianga que nele era depositada como membro da familia que o tornava 

importante, ainda que apenas como espiao. Escrevendo com respeito a varias 

informagoes de que o comportamento de Muzzi no Rio de Janeiro nao estava 

acima de suspeitas, Pinheiro aconselha sen jovem parente: 

"[...] vos pego sim vos hajais com muita vigildncia com ele [Muzzi], nao 

vos fiando dele em coisa alguma, nem ainda no comer e beber, mas 

dissimulando o que for posswel para que nos de contas amigavelmente 

do que a nos pertence [,..] que por mal nunca podemos ficar bem; por que 

essa terra fica muito distante e por nenhum principio convem que entre 

vos e ele haja diferengas que pode haver alguma ruma 

2. Todas as cita^oes da correspondencia entre Muzzi, Prettp e Pinheiro serao grafadas na ortografia 
atual. 

3. Joao Francisco Muzzi a Francisco Pinheiro, 24 fev. 1725, em LISANTI FILHO (1973, v. 2, p. 
— 553). 
4. Francisco Pinheiro a Luis Alvares Pretto, 5 ago. 1725, em LISANTI FILHO (1973, v. 5, p. 93). 

274 



Mark H. Hansen 

As re alidades mais fundamentals do comercio mundial setecentista sao postas 

a nu nesta passagem: as grandes distancias e a lentidao das viagens faziam da 

confianga pessoal uma virtude de suprema importancia. Os la^os de parentesco 

eram a principal garantia dessa confianga, seguidos pela amizade e pela 

reputagao e freguesia do negociante. Os que tinham investimentos conjuntos 

com Pinheiro sao denominados "amigos", um tratamento que praticamente 

fazia parte do jargao daqueles comerciantes. Mas sua confiabilidade estava 

escorada no interesse financeiro. Um correspondente, distante mais de dois 

meses de viagem, facilmente poderia sumir^se com uma soma consideravel. 

Alguns numeros extraidos da contabilidade apresentada por Muzzi e seu socio 

a Lisboa podem ilustrar os montantes que estavam em jogo. Entre outubro de 

1721 e fins de 1726, Muzzi e Pretto venderam mais de 230 milhoes de reis em 

mercadorias, perfazendo uma media de doze meses superior a 54 milhoes de 

reis. Em termos de uma mercadoria especifica usada freqiientemente no 

escambo, tal volume anual de venda^ representaria 54 mil peles de Colonia ao 

preQO de atacado vigente em 1724. No penodo em questao, 37% do valor 

total das vendas corresponderam a vendas a credito. Tal fator obviamente 

aumentava o risco, tanto para Muzzi quanto para Pinheiro, pois este ultimo 

ficava na dependencia do discernimento de Muzzi para determinar quern seria 

digno de credito. 

Ja que Muzzi nao possuia lagos de parentesco na comunidade, provavelmente 

tinha de superar em suas virtudes de negociante aqueles para quern a 

participagao naquela comunidade era um direito de nascimento. Ate mesmo 

a tentativa de penetrar em uma comunidade que, para a propria sobrevivencia 

financeira precisava ser muito coesa e fechada, deve ter requerido uma grande 

motivagao intima por parte de Muzzi. A esse respeito - porque Muzzi diferia 

do usual - suas experiencias salientam mais, para os propositos da analise 

historica, os valores dominantes da comunidade de negocios. 

O MOTWO DO CAPITAL 

Joao Francisco Muzzi era, antes de mais nada, um capitalista. Tomando 

emprestada a descrigao arquetipica de Karl Marx, Muzzi estava intensamente 

empenhado no "incessante movimento da geragdo de lucro", no "impeto infinto de 

enriquecimento", na "perseguigdo arrebatada do valor."(MARX, 1977, p. 254) A 

partir do momento em que desembarcou no Rio, Muzzi pos-se a avaliar a 

situa^ao em busca de modos de conseguir mais lucros. Em poucos dias, ja 

5. Muzzi a Pinheiro, 22 ago. 1724, em LISANTI FILHO (1973, V. 2, p. 513). Os demais numeros 
foram extraidos dos volumes 2 e 3. 
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escrevia ao patrao a respeito de suas primeiras constatagoes: a taxa vigente 

para emprestimos era de 1,5% ao mes, o que significava ser melhor obter capital 

no exterior. Alem disso: 

uO melhor negocio desta [cidade] e de negros em particular da Costa da 

Mina que em dois dias reduz-se logo em dinheiro de contado sem detenga 

nem fiar coisa alguma 

Considerar as mercadorias um capital em potencial redutiveis a moeda 

sonante e, como salientou Marx em "Fetichismo da mercadoria e seu segredo", 

fundamental para o modo como o capitalista ve o mundo. Ao contrario do 

artesao, para quern a qualidade de seu produto tern suprema importancia, o 

capitalista encara a mercadoria como um mero veiculo para o lucro. 

No Rio de Janeiro do seculo XVIII, porem, avaliar o lucro potencial em 

escravos nao requeria um grau incomum de indiferen^a para com o cativeiro 

humano nem clarividencia para calcular a demanda. Quando chegava um 

navio negreiro, escreveu Muzzi, "e coisa por maior ver como corre toda a gente a 

comprar como se dessem de graga"^ O que distingue Muzzi do carioca medio 

que se apressava em comprar escravos e o carater generalizado e abrangente 

de sens calculos do lucro potencial. Ate mesmo uma leitura despreocupada de 

suas cartas evidencia que ele pensa em numeros - em geral com a designagao 

rs. (reis) logo a seguir. Em contraste, as cartas de seu jovem socio mostram um 

grau bem menor de quantificagao. 

Ao ver o galeao chegando de Macau, Muzzi calcula que ele e Pinheiro 

poderiam auferir um lucro substancial com a seda se obtivessem do Conselho 

Ultramarino a concg^sao do monopolio para aquela rota. (No entanto, a visao 

de Muzzi nao era tao ampla quanto a dos socios lisboetas de Pinheiro, os quais 

sabiam que os holandeses estavam perdendo numerosos navios naquela rota 

e que por isso os custos do seguro eranl proibitivos.) 

Como prova adicional do longo alcance de sua visao capitalista, Muzzi propos 

a formagao de uma nova companhia para o comercio de tecidos; o centro seria 

po Rio, com representantes permanentes localizados em Sao Paulo e Minas 

Gerais. Seriam necessaries investimentos anuais de 150 cruzados. Em um 

empreendimento subsidiario, um tergo dos retornos seria aplicado na 

importagao de escravos para a mineragao aunfera, a serem distribmdos por 

intermedio dos representantes de Minas Gerais. No tocante ao transporte de 

escravos, os navios holandeses eram os mais confiaveis, afirmou Muzzi, mas de 

um modo geral o capitao deveria ter algum interesse financeiro no 

6. Muzzi a Pinheiro, 14 ago. 1721, em LISANTI FILHO (1973, V. 2, p. 190). 
7. Muzzi/Pretto a Pinheiro & Cia., 14 out. 1721, em LISANTI FILHO (1973, V. 2, p. 190). 
8. Muzzi a Pinheiro, 6 de abril de 1727, em LISANTI FILHO (1973, V. 3, p. 196). 
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empreendimento, como incentivo para manter baixos os indices de 

mortalidade. 
i m 

A palavra "cabedal" (forma arcaica de capital) e basica no vocabulario de 

Muzzi. Assim como o proprio capitalista, o cabedal nao deve ficar ocioso, mas 

Ser levado para onde for mais lucrativo. Da mesma forma, mercadorias e capital 

podem ficar empatados, uma situagao indesejavel. 

A ansia de Muzzi na busca do lucro evidencia-se em sua irritagao ao escrever 

sobre os capitaes de navios que nao mostravam a mesma atehgao e empenho 

no transporte das mercadorias que Muzzi demonstrava na venda das mesmas. 

Por exemplo, ele escreve dando "gragas a Deus" porque nem ele nem Pinheiro 

tinham carga na galera Montserrat, cujo capitao por engano fora para a Bahia, 

semeando confusao entre os que aguardavam suas mercadorias no Rio. 

Palavras mais asperas foram reservadas para um contratempo causado 

posteriormente pelo mesmo capitao: 

"[o navio] se foi a pique oito dias de viagem depots de partir dessa [Rio de 

Janeiro] jd com dgua aberta, e semelhantes maganos [como o capitao do 

navio] merecem cem mil castigos, que nao tern amor as fazendas alheias 

nem ds proprias vidas [...]" 

A manifesta^ao de raiva contra alguem que nao o prejudicara diretamente 

indica o comprometimento de Muzzi com o principio geral de que todos os que 

estavam envolvidos em qualquer aspecto do comercio deviam ser devotados 

as suas responsabilidades. Tambem e significativo o fa to de o "amor" a 

propriedade set mencionado primeiro. O amor a propria vida aparece como 

uma consideragao posterior. 

Outro capitao, que levara oito meses para cruzar o Atlantico com seu navio, 

mereceu uma sever a censura. A demora no transporte resultara em vultoso 

prejuizo, devido a deterioragao dos generos e aos estragos feitos pelos ratos em 

uma carga que incluia figos e uvas passas. Muzzi escreveu a Pinheiro: 

"[.,.] muito sentimos a dilagao de tal navio, que tanto tern prejudicado a 

VM. no cabedal e a nos [...] [e possa a prpxima remessa vir em um] navio 

govemado por pessoas capazes para apressarem a viagem, e nao um capitao 

como este que e legitimo retrato dafleuma, que tern sido necessdrio fazermos 

todos nos outros no que respeita a descarga do navio e nao sei quern possa 

fiar um navio a disposigao de um sujeito que o descanso se Ihe ve na cara 

que muito Ihe proveita bem disposto e gordinho tern cd chegado com oito 

meses de viagem [...]." 

9. Muzzi a Joao Capannoli, 4 de abril de 1728, em LISANTI FILHO (1973, v. 3, p. 253). 
10. Muzzi/Pretto a Francisco Pinheiro "e mais interessados", 10 dez. 1722, em LISANTI FILHO 

(1973, v. 2, p. 320). 
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* 
E bem verdade que se poderia atribuir a irrita^ao de Muzzi ao fato de ele ter 

precisado descarregar as mercadorias - ate mesmo seu "mogo" (jovem 

ajudante) teria provavelmente resmungado - mas o importante e que Muzzi 

interpreta a preguiga do capitao como sendo prejudicial a preservagao do 

capital e uma traigao da confianga. 

Um exame da dimensao especiflcamente mercantil do "capitalismo 

comercial", ou seja, da natureza das mercadorias que estavam sendo 

negociadas, corrobora a ideia de que e a esfera abstrata do "cabedal", e nao as 

mercadorias concretas, que interessa a Muzzi. Uma lista de itens especificos 

que fizeram parte de suas transagoes ao longo dos anos ocupou mais de uma 

pagina, mas a variedade pode ser mostrada mencionando-se as categorias 

gerais. Entre as importagoes havia: tecidos, roupas, alimentos, vinho, 

aguardente, ferragens, oleo para iluminagao, cera e munigoes. As exportagoes, 

as vezes feitas a guisa de pagamento em especie, incluiam couros, agucar e, 

naturalmente, ouro. 

Um incidente especifico ilustra bem a primazia do capital sobre a mercadoria. 

Quando Pinheiro pediu-lhe que comprasse todos os estoques dispomveis de 

barba de baleia, Muzzi respondeu com flexibilidade e prudencia: 

"[...] sinto me ndo avisar o prego que nessa vale, ou ao menos pouco 

mais, ou menos o que poderia dar por ela, que como nunca comprasse 

de tal genero ignord a conta, que poderia ter mas sem embargo disto 

assegure-se V.M. que me informarei com cautela, por ndo dar a entender 

de se procurar e com isto por-se em pregos altos o contratador dela, e 

presentem^nte ndo ha [...] e agora em maio principia a pesca dela nas 

baleias." 

Em suma, sao as regras da oferta e demanda que importam, e nao a natureza 

da mercadoria em si. 

A demanda por determinada mercadoria, porem, era afetada - como ainda 

hoje pelo conceito que o publico tinha da qualidade do bem. Neste aspecto, 

a natureza das proprias mercadorias era importante. Escravos da Costa da Mina 

eram considerados os melhores, e por isso eram os pedidos por Muzzi. 

Surpreendentemente, os mineiros preferiam a Aguardente de Pico, por sua cor 

clara, as variedades francesas, mais escuras e dificflimas de vender. Os chapeus 

de Hamburgo eram os favorites. Quanto aos tecidos, a queixa constante de 

Muzzi - repetida por seu socio era a de que o estavam sobrecarregando de 

mercadorias de qualidade inferior, com cores e padroes pouco atrativos. Ao 

que parece, o mercado do Rio de Janeiro era razoavelmente refinado e bem 

suprido, pois Muzzi certa vez precisou insistir para obter "generos correntes" 
r 1 r - 

II. Muzzi a Pinheiro, 19 de abril de 1725, em LISANTI FILHO (1973, v. 2, p. 569, 570). 
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Uma partida especifica de tecidos foi especialmente dificil de vender; os navios 

provenientes de Macau haviam acabado de desembarcar um bom 

carregamento de produtos do Oriente, e a frota de Portugal estava sendo 

esperada para dali a alguns dias. Alem disso, o tecido entregue tinha "padroes 

tristes e cores mal definidas." Em suma, portanto, Muzzi efetivamente 

precisava ser sensivel a opiniao publica e possuir um conhecimento pratico de 

suas mercadorias. 

Ajustandose sem casamento 

Entre os elementos mais fundamentals de todo sistema de valores estao os que 

governam as rela^oes sexuais e o casamento e, por extensao, a procriagao e a 

heranga. Um marcante consenso entre especialistas indica que o seculo XVIII 

assinalou o imcio de uma mudanga fundamental na postura ocidental em 

rela^ao ao casamento; 

"... O casamento tradicional, ndo emotivo [foi substituido] pelo casamento 

no qual predominavam emogdes privadas, e ndofungoes publicas. Esta nova 

forma foi marcada por uma lealdade primordial a familia nuclear, e ndo a 

rede de parentesco mais ampla." (LEWIS, 1986, p. 2) 

Entretanto, pelo que pude constatar, o "casamento tradicional, nao emotivo" 

com forte enfase na "rede de parentesco mais ampla" ainda constituia em boa 

medida a norma na comunidade mercantil intercontinental em me ados do 

seculo XVIII. 

Por exemplo, em seu estudo sobre a comunidade de comerciantes atacadistas 

de Buenos Aires no seculo XVIII, Susan Socolow concluiu que "o casamento 

era uma via importante para o sucesso pessoal e economico", conclusao esta 

amplamente corroborada pela alta incidencia de casamento endogamico 

documentada nos censos e registros paroquiais. Entre 77 novos comerciantes 

que entraram para a comunidade entre 1778 e 1802, 53 deles, ou seja, 69%, 

eram filhos, genros, cunhados ou sobrinhos de comerciantes estabelecidos. Dos 

24 sem la^os de parentesco, so metade continuava em atividade no comercio 

de Buenos Aires apenas quatro anos depois. (SOCOLOW, 1980, p. 390, 391) 

Tais numeros, porem, nao refletem lagos de parentesco com fornecedores da 

metropole, a forma predominante na rede de Pinheiro. Mas 

independentemente da conexao especifica, Muzzi, que nao tinha vinculos de 

sangue nem de casamento, estava em franca desvantagem. 

Como pessoa "de fora", Muzzi precisava ter sensibilidade para tratar com seu 

socio, que era um membro da familia. Esse era um desafio especialmente dificil, 

Est econ., Sao Paulo, 25(2):271-292, maio-ago 1995 279 



RELIGIAO, ETICA E VALORES PESSOAIS 

em razao dos conflitos basicos de personalidade que ha via entre os dois ou, nas 

palalavras de Muzzi, do fato de que "nossos genios nao se unem" Quando a 

situagao tornou-se mutuamente intoleravel, Muzzi escreveu com muita 

franqueza a Pinheiro afirmando achar impossivel que qualquer outra pessoa 

houvesse aturado a personalidade "tiranica" e voluvel" de Pretto por tanto 

tempo quanto ele proprio. Desculpava-se por falar tao sem rodeios a respeito 

de um parente, mas quando se tratava de escolher entre polidez familiar e lucro, 

supunha ele, Pinheiro escolheria este ultimo: 

"V.M. perdoe se me falo com tanta liberdade, mas sei que V.M. aceitard 

Codas estas declaragdes de bom coragdo, pois eu nao sei lisonjear, e muito 

menos para com V.M., que considero Ihe poderia ser de prejmzo. 

[...] sinto na alma o dar a V.M. qualquer minima ocasiao de desgosto 

[grifomeu].12 

Apesar do insincere repudio a lisonja, Muzzi de fato sabia haver-se com a 

dinamica da familia com suficiente tato e atendendo aos seus proprios 

interesses, visto que depois de seu jovem socio regressar a Portugal acometido 

pela asma, Muzzi foi autorizado a manter sozinho o controle dos negocios no 

Rio. 

Muzzi nunca se casou, mas se uma viuva da cidade houvesse conseguido ganhar 

sua causa junto ao tribunal eclesiastico, ele teria sido for^ado a faze-lo. O fato 

de uma questao como o casamento nao ser considerada "privada" evidencia-se 

na rea^ao de Pinheiro as informagoes acerca do problema de Muzzi. 

Hscrevendo ao sobrinho, Pinheiro afirma: "Estranho muito que nao me avisdsseis 

das historias de casamento de vosso companheiro." E estende-se mais ao 

confrontar Muzzi diretamente com respeito ao assunto: 

"[...] send a nova que me deram do seu embarago de V.M. que nao hd 

duvida Ihe hd de prejudicar a casa; tanto a V.M. como a meu sobrinho; 

porque todo o meu intento cd nao e outro; mais que procurar comissdes 

dos meus amigos para Ihes remeter ena verdade que nao cuidei que 

tao depressa cuidasse V.M. logo que chegou a esse Rio a querer ajustar 

casamento: mas esperava de V.M. o cuidar somente no que pertencia do 

negociq na forma em que me prometeu nesta cidade [Lisboa]." [grifo 

meu]. ^ 

Esta passagem suscita varias questoes nao resolvidas, mas alguns aspectos fleam 

claros. Esperava-se que os casamentos fossem "ajustados" Contrair 

matrimonio era um ato sobre o qual o patrao tinha alguma influencia, o que 

12. Muzzi a Pinheiro, 19 de abril de 1725, em LISANTI FILHO (1973, v. 2, p. 570). 
13. Pinheiro a Pretto, 28 de margo de 1723, em LISANTI FILHO (1973, v. 5, p. 25). 
14. Pinheiro a Muzzi, 28 de margo de 1723, em LISANTI FILHO (1973, v. 5, p. 29). 
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implica que o assunto inseria-se na esfera de interesse dos negocios. Neste caso 

especifico, a viiiva provavelmente alegou uma promessa de casamento por 

parte de Muzzi, e qualquer questionamento da confiabilidade da palavra deste 

mancharia tambem a reputagao da firma. 

A confiabilidade da palavra de um negociante e um componente da questao 

mais ampla concernente ao que na epoca se denominava "credito", termo este 

usado repetidamente na documentagao. Francisco Pinheiro ressalta a 

importancia dessa virtude ao ficar sabendo que Muzzi fora preso: "estes sucessos 

nos homers de negocio arruinam o credito e muitas vezes a vida com a falta 

daquele" O conceito e muito mais abrangente do que as implicagoes da 

palavra inglesa credit; ele se relaciona tanto a posigao global da pessoa na 

comunidade quanto a integridade individual dessa pessoa. Como uma unica 

palavra designa as dimensoes individual e publica do conceito, pode-se 

concluir que ambas as dimensoes estavam inextricavelmente ligadas no 

sistema de valores da epoca. Uma vez que Muzzi nao tinha lagos de parentesco 

com a comunidade local e tampouco com a da metropole, a necessidade de 

salvaguardar seu credito era ainda maior. 

Quando o credito de uma pessoa era posto em questao, havia tres tribunais de 

apelagao: (1) a opiniao geral da comunidade imediata; (2) a palavra de alguma 

pessoa que tivesse relagao de parentesco com o acusado; (3) a palavra de 

alguem cuja fidedignidade fosse inquestionavel, como por exemplo um padre 

em quern se confiasse. Evidentemente, essas tres poderiam ser tambem uma 

fonte de condenagao. 

Significativamente, a comunidade com freqiiencia e designada por "praga" 

Assim como a agora da polis grega, a praga e ao mesmo tempo o locus do 

comercio e da opiniao publica. Em portugues, o termo era, e continua sendo, 

tambem sinonimo do conceito economico de "mercado", o local abstrato onde ✓ 
a demanda se encontra com a oferta e os pregos sao determinados. E 

interessante, porem, que embora Muzzi empregue o termo "praga" nesta 

acepgao economica, ele tambem use o termo "terra" para referir-se a opiniao 

publica, indicando que ele se sentia mais como um forasteiro. Nao obstante, 

quando Pinheiro interpelou-o quanto a acusagoes de terceiros a respeito de 

transgressoes financeiras e indiscrig6es pessoais em uma carta que estava em 

risco de ser levada a publico, Muzzi afirma: 

"[...] so me consolo com a certeza de que pela dita carta se reconhecerd a 

falsidade de tudo quanto se me imputa e de ser publico o bom credito com 

que tenho viyido nesta terra, e de todos os moradores dela bem 

reconhecido." [grifo men] 

15. Pinheiro a Muzzi, 15 dez. 1730, em LISANTI FILHO (1973, v. 5, p. 197). 
16. Muzzi a Pinheiro, 28 jul. 1730, em LISANTI FILHO (1973, v. 3, p. 407). 
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Sempre que possivel, porem, Muzzi recorre ao apoio de membros da familia de 

Pinheiro. Quando este insiste em que uma especifica contabilidade seja 

apresentada com garantia juramentada, Muzzi respoude que Luis Alvares 

Pretto estavjia caminho de Lisboa e que todas as garantias poderiam ser obtidas 

junto a ele. Por outro lado, as alegagoes de Muzzi de que as informagoes 

condenando sen comportamento nao eram dignas de confianga e estavam 

sendo motivadas por mas intengoes foram recebidos com uma nspida refutagao 

de Pinheiro dizendo que as acusagoes eram corfoboradas por um padre. 

Qual era a natureza especifica das informagoes condenatorias que chegavam 

ao conhecimento de Pinheiro? A primeira e mais grave afirmava que Muzzi 

estava retendo pagamentos de mercadorias de outros investidores para sens 

proprios fins. O fato de uma acusagao como essa nao ser de pouca monta 

embora a pratica fosse razoavelmente generalizada reflete-se no torn de 

Pinheiro ao confrontar Muzzi: 

■ >! 
"V.M. bem quis fazer verdade a todos que cd na praga fqlavam sobre 

esta materia e praticamente Beroardi [meu socio] que sempre o disse 

publicamente o que eu defendia; o que eu agora por meus pe'cados acho 

ser certo a V.M. ser amigo de fazer negocios com cabedais alheios e assim 

que fago aviso a V.M. que se me nao fizer remessas suficientes de meus 

cabedais mandarei procuragdes e ordens PaXfyse tomarem as contas que 

me pertencem em particular e em comum." 

E precise deixar claro que o problema chegou a essa fase critlca passados cinco 

anos desde que a questao fora levantada pela primeira vez. Ao longo desses 

anos, Pinheiro fizera repetidas mengoes a informagoes e boatos, mas estava 

obviamente relutante em ir mais a fundo na questao. Fazedo teria significado 

contestar o alicerce do relacionamento entre ele e Muzzi, alicerce este que era, 

segundo afirmado com freqiiencia por Pinheiro, a amizade. A agao legal era 

um ultimo recurso, com o qual so se ameagava em casos extremes. 

,0 segundo tipo de acusagao que foi levada ate Pinheiro e circulava pela praga 

dizia respeito a conduta sexualu um assunto que hoje em dia pode engendrar 

mexericos mas que ainda assim e considerado particular. Os termos mais gerais 

aplicados ao comportamento alegadamente repreensivel de Muzzi eram 

"doidices" e "excessos" O emprego deste ultimo corresponde a segunda 

definigao que consta do Novo Diciondrio Aurelio: "Aquilo que excede ou 

ultrapassa o permitido, o legal, o normal." Muzzi defende-se afirmando: 

"[...] se me podiam censurar alguns excessos de mocidade, mas nao fora 

dos limites que isto nao deslustra o credito dos homens." fgrifo meu] 

17. Muzzi a Pinheiro, 9 jul. 1726, em LISANTI FILHO (1973, v. 3, p. 98). 
18. Pinheiro a Muzzi, 21 nov. 1729, em LISANTI FILHO (1973, v. 5, p. 177). 
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Nao surpreende que se aplicassem dois pesos e duas medidas a conduta sexual 

de homens e mulheres e que, em se tratando de uma comunidade catolica e 

nao puritana, um certo grau de gratifica^ao sensual fosse permitido, 

especialmente a um homem solteiro. Tal suposi^ao claramente fundamenta a 

ressalva de Muzzi de que nada fizera para amea^ar sua posigao profissional. 

Mas tambem e significativo que Muzzi negasse categoricamente uma outra 

cntica: a de que era dado a assistir a comedias. Necessidades sexuais eram uma 

coisa, e pura frivolidade, ao que parece, era bem outra. Talvez as comedias 

tambem fossem consideradas vulgares. Talvez os tipos de Moliere houvessem 

conferido as comedias a reputagao de irreverencia. Seja como for, 

surpreendeu-me que pelo menos um segmento da comunidade mercantil 

portuguesa pudesse mostrar tamanha determinagao calvinista em seus esfor^os 

para restingir a participagao nessas formas aparentemente inocentes de 

entretenimento. 

Porem, apesar dos protestos em contrario, Muzzi obviamente excedeu o que 

era "normal ou permissivel" para os padroes dos observadores da metropole 

que levavam as informa^oes a Pinheiro. Uma das acusagoes especificas que 

Muzzi nao negou foi a de ter comprado uma mulata para dela servir-se. Seria 

o fato de ele manter uma mulher ou o fato de ela ser de cor que constituia uma 

transgressao aos olhos dos observadores Portugueses? Os costumes da colonia 

consentiriam em tal comportamento? As palavras a seguir, escritas por Pretto 

ao tio antes de a coabitagao consumar-se, sao um forte indicador para as 

respostas as questoes acima: 

"[...] comprou o dito meu companheiro uma mulata que dizem foi por 500 

e cantos miUreis [e] terd gasto outro canto com a mulata e me parece ainda 

na pretensdo de a trazer para casa o que eu nao quero consentir e nem 

consentirei; ejuntamente vejo sermuito afeigoado a coisas que nao estd bem 

a um homem de bom procedimento nem tampouco a quern tern fazendas 

alheias em seu poder; como tambem as amizades deles ou os amigos com 

quern ele trata consentem-lhe tais maganices que por nenhuma forma podem 

estar bem a um homem honrado, como e andarem medindo os passos que 

eu dou para entdo meterem em casa mulatas e negras para fazerem delas o 

que Ihes parecem." 

Pretto tinha uma serie de cnticas: seu companheiro gastava dinheiro demais 

com ffivolidades, era sexualmente promiscuo e, pior, mantinha relagoes 

sexuais com pessoas das ragas escuras. Se aceitarmos a afirmagao de Gilbert© 

Freyre de que os Portugueses viveram em confortavel intimidade com os povos 

de pele escura desde o tempo da reconquista, sera forgoso concluir que a 

19. Muzzi a Pinheiro, 28 jul. 1730, em LISANTI FILHO (1973, v. 3, p. 405). 
20. Pretto a Pinheiro, 17 out. 1724, em LISANTI FILHO (1973, v. 2. p. 446. 447). 
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pudicicia racista de Pretto era extrema talvez ate para sua terra natal. Porem, 

o fa to de ele supor que o tio concordaria com sua opiniao indica que esta 

provavelmente nao era singular. Por outro lado, o "consentimento" e 

participagao comum dos amigos de Muzzi sugerem que a conduta deste era 

bem normal no Brasil e que os receios de Pretto quanto a perda de credito 

eram infundados. (Tambem sugerem que Freyre exagerou suas afirmagoes.) 
! ^ 

Um boato potencialmente prejudicial que Muzzi negou com veemencia foi o 

de que estava prodigalizando presentes caros a mulheres mundanas. 

Afirmou-se ate mesmo que ele estava desviando ilicitamente receitas de 

vendas para esses fins carnais, o que explicaria os magros retornos que 

chegavam a Lisboa. Talvez estas fossem as doidices, a falta de discernimento 

citada indiretamente na correspondencia. De qualquer modo, esta teria sido 

uma maneira imperdoavel de misturar negocios com prazer. 

AJUSTANDO-SE COMO ESTRANGEIRO 

Embora Muzzi fizesse parte de uma rede comercial acentuadamente 

metropolitana, existem indicios de que o preconceito etnico e nacional 

constitiua um fator prejudicial a sua plena aceitagao na comunidade. O fato 

de Muzzi ter procurado naturalizar-se e de seu patrao em Lisboa empenhar-se 

para ajudado nesse esforgo tende a reforgar essa ideia. 

E evidente que a naturalizagao provavelmente nao significaria o fim de todos 

os preconceitos, como atestam as repetidas referencias preconceituosas contra 

cristaos-novos na correspondencia. Por exemplo, quando Muzzi solicita a 

Pinheiro que pbtenha o monopolio do sal ("contrato" on "estanque") no Rio 

de Janeiro e Ibe conceda os direitos de administragao, Pinheiro responde: 

"O contrato do sal jd estava rematado a uns judeus que sdo os Pazes; 

tern havido ate o presente duvidas a respeito de fiangas que deram. [Se 

for novamente rematado o contrato] esteja certo V.M. que ninguem o 

ha de administrar nesse Rio sendo V.M. e o meu sobrinho." 

Seria exagero inferir dessas evidencias que as duvidas acerca da fian^a dos 

Pazes estavam ligadas a sua origem etnica, mas e significativo que Pinheiro 

identifique sens rivais nos negocios primeiro segundo a condi^ao de judeus e 

depois pelo nome. Mais impdrtante, porem, e o fato de que em cartas 

subsequentes Pinheiro simplesmente refere-se aos concorrentes como "alguns 

' judeus que sao os Pazes" e mais concisamente como "esses judeus" e "tais 

21. Pinheiro a Muzzi, 19 ago. 1722, em LISANTI FILHO (1973, V. 5, p. 20). 
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judeus" Levando em conta a probabilidade de que os ancestrais dos Pazes se 

houvessem convertido ao catolicismo mais de duzentos anos antes, os indicios 

de um preconceito arraigado sao fortemente corroborados. 

O proprio Muzzi apenas ocasionalmente e identificado como italiano e, 

embora as referencias em geral nao sejam pejorativas, elas tendem a destacar 

Muzzi da maioria portuguesa. Um incidente, porem, e muito significativo. Em 

1725, durante o penodo no qual as rela^oes entre Muzzi e o socio estavam a 

beira do rompimento, Luis Alvares Pretto queixou-se em uma carta particular 

ao tio de que Muzzi o estava pressionando a assinar ca^as Q116 continham 

"termos velhacos ou para melhor dizer espertezas italianas" O fa to de Pretto 

mencionar abertamente um preconceito antiitaliano, ou seja, a ideia de que 

os italianos caracterizavam-se pela esperteza desonesta, indica que tais 

preconceitos existiam e eram aceitos, pelo menos na familia de Pinheiro. 

(Podemos cogitar se o socio de Pinheiro, Beroardi - tambem identificado em 

um trecho como sendo italiano - ficaria ofendido por uma generalizagao como 

essa.) 

VALORES RELIGIOSOS: COMUNITARIOS E 

PESSOAIS 

"A religiao passou a ser do espirito da sociedade civil, da esfera do egoismo 

e do bellum omnium contra omnes. Nao e mais a essencia da 

comunidade, mas a essencia da diferenciagao. [...] A infinita 

fragmentagdo da religiao na America do Norte, por exemplo, jd da a ela a 

forma exterior de um assunto estritamente privado. Ela foi relegada a um 

dos numerosos interesses privados e como tal exilada da vida da 

comunidade."(MARK, 1978, p. 31) 

Os comentarios de Karl Marx, por mais perspicazes que possam ter sido no que 

respeita a sociedade europeia e norte-americana setecentista, sao citados aqui 

como uma vivida antitese do papel da religiao na sociedade de Joao Francisco 

Muzzi. Os interesses institucionais da Igreja Catolica Romana sobrepunham-se 

consideravelmente aos da comunidade mercantil. Esperava-se que os valores 

e crengas apregoados pela Igreja fossem aceitos por todos os membros da 

comunidade. E, para o proprio Muzzi, a crenga na realidade de uma entidade 

sobrenatural governando os processos da vida cotidiana era um componente 

essencial de sua visao de mundo. 

22. Pretto a Pinheiro, 1725, em LISANTI FILHO (1973, V. 2, p. 561). 
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A correspondencia comercial e repleta de refer^ncias "de praxe" a Deus. O 

fechamento padrao de uma carta, "pego a Deus que guarde a Vossa Merce 

muitos anos" aparece abreviado de varias maneiras, como por exemplo: "pego 

a D.s que g. a V.M. m.s a.s" Outra referencia comum diz respeito aos navios, 

"que Deus foi servido recolher a este porto" Por si mesmos, esses 

lugares-comuns nao permitem perceber mais com respeito a fe pessoal de quem 

os emprega do que a atual expressao norte-americana T.G.LF {thank God it's 

Friday gragas a Deus e sexta-feira). Nao obstante, considerando o conjunto 

de crengas teologicas entao em vigor, como sera demonstrado adiante, o 

emprego dessas formulas e bastante significativo a medida que reflete uma 

arraigada concepgao de que a deidade estava intimamente envolvida na vida 

cotidiana, seja na esfera privada, seja na comunitaria. 

O exemplo mais claro dos interesses complementares entre a Igreja e a 

comunidade mercantil esta na administragao das indulgencias (bulas). 

Quando um influente clerigo amigo de Muzzi propoe que este se torne o 

tesoureiro das indulgencias para a regiao mineratoria, a questao e tratada do 

mesmo jeito pratico com que se tratou da compra das barbas de baleia. O 

tesoureiro entao no cargo nao estava atuando com eficiencia, e os direitos ao 

posto podiam ser obtidos mediante a remessa de uma fianga no valor de 60 

cruzados. Lucros de 10 a 12 cruzados em um penodo de tres anos eram 

garantidos, e poderiam ser ainda maiores se Pinheiro usasse sua influencia 

sobre a Mesa da Consciencia em Lisboa para obter autorizagao para um 

aumento no custo das indulgencias de 30 para 50 reis em ouro cada uma. O 

unico risco que se corria, escreveu Muzzi, era a possibilidad^de roubo na 

remessa "ptira as minas das bulas, e das minas para esta do ouro." 

Nao era so com a administragao das indulgencias que se capitalizava com base 

na religiosidade. Afirmando que "os mineiros passam sem outros generos, mas nao 

sabem ficar sem a aguardente de Pico", Muzzi tambem sabia que eles eram 

catolicos devotos. Assim, escreveu: 

23. Muzzi a Pretto, 18 ago. 1724, em LISANTI FILHO (1973, V. 2, p. 427). (Pensdr se um ladrao 
estaria interessado nas bulas para fins de redengao monetaria ou espiritual e uma questao que hoje 
em dia parece comica, mas provavelmente nao o seria para Muzzi. Como as indulgencias 
formalmente constituiam apenas simbolos de sacrificio monetario feito em nome da Igreja, uma 
bula roubada nao teria valor para uma alma no purgatorio ou na terra, fosse para o ladrao, fosse 
para qualquer pessoa que a comprasse deste. Tais distin^oes, porem, estavam obviamente alem da 
compreensao da maioria dos leigos, caso contrario teria havido pouquissimas chances de se 
roubarem as indulgencias. Portanto, podemos inferir deste episodio que a visao comum que se 
tinha das indulgencias estava, no rmnimo, mais distante dos ensinamentos regulares da Igreja 
Catolica Romana do que estivera na Idade Media, quando se pregava que "no momento em que o 
dinheiro ressoa na caixa de coleta, uma alma voa para fora do purgatorio." (CHADWICK, 1964, p. 
42.) 
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"[...] se pelos anos adiante quisesse V.M. dessa remeternavio [...] com 30 

a 40 pipas de bacalhau [...] para chegar a esta em todo mis de novembro e 

dezembro, sempre fard grande negocio [...] [porqu^j os mineiros comegam 

a vir abaixo a buscar molhados para a quaresma." ^ 

Pelo menos as formas exteriores de devogao catolica eram respeitadas o 

suficiente para servirem de base para o lucro. 

Em um mvel individual, padres e negociantes podiam usar o poder e a 

influencia uns dos outros em prol de suas respectivas carreiras. Quando um 

dos amigos clerigos de Muzzi - de quern este recebia "tantas finezas" aspirava 

a uma conezia na catedral do Rio de Janeiro, apelou-se ao apoio de Pinheiro 

em Lisboa. Pedindo em parte como um favor a si proprio, Muzzi escreve 

lisonjeiro a Pinheiro que "como tern a nobreza toda dessa corte que deseja dardhe 

a V.M. gosto, espero que se queira empenhar com esses senhores da Mesa da 

Consciencia para que fagam eleigdo em dito sujeito" E bem verdade que Muzzi 

nao deixa de asseverar que os "merecimentos" do padre "sao infinitos", mas 

permanece o fato fundamental de que Muzzi nao procurou disfargar seu 

proprio n^teresse no caso, nao dando mostras de escrupulos com respeito ao 

assunto. 

E claro que os padres nao eram considerados primordialmente como 

instrumentos para servir ao interesse proprio. A cita^ao a seguir descreve um 

relacionamento patentemente de fiel e padre entre Pretto e um clerigo, bem 

como um ato de caridade ligado a esse relacionamento: 

"[...] um padre barbadinho [franciscano de barbas longas] italiano 

missiondrio; com quern me confesso e tomo alguns conselhos em algumas 

coisas por ser religioso de vida exemplar me pediu para mandar dois feixes 

de agucar ao seu perlado os quais vao sem frete parecendo-me nao levard 

mal V.M. nao pagar frete visto ser de quern sao 

A referencia a "vida exemplar" desse franciscano implica que nem todos os 

clerigos eram assim disciplinados, mas seu uso para reforgar o pedido indica 

que pelo menos Pinheiro considerava importantes a verdadeira devogao e 

piedade. Nao obstante, existe tambem uma tendencia oculta daquilo que no 

Brasil se designa como "uma mao lava a outra": ate mesmo Pretto acha ser seu 

dever empenhar-se para obter o favor em questao em troca dos beneffcios 

espirituais do padre, sentimento este que seu tio presumivelmente 

compreendia. 

24. Muzzi a Pretto. 13 nov. 1721, em LISANTI FILHO (1973. V. 2. p. 239). 
25. Muzzi a Pinheiro, 19 e 23 fev. 1723, em. LISANTI FILHO (1973, V. 2, p. 349, 350). 
26. Pretto a Pinheiro, 22 out. 1724, em LISANTI FILHO (1973, V. 2, p. 520). 
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A posse de titulos em organizagoes religiosas leigas conferia beneflcios 

materiais. Francisco Pinheiro especificamente pede que a correspondencia Ihe 

seja endere^ada tratando-o por "Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo" 

Embora nao saibamos ao certo seus motivos para solicitar um reconhecimento 

de status religioso com essa freqiienpia, nao pode haver duvida de que, como 

o rei de Portugal era o grao-mestre da Ordem, havia tambem um certo grau 

de prestfgio envolvido. (BOXER, 1962, p. 189) Tambem se evidencia que a 

aparencia de uma intensa devopao pessoal e o titulo veementemente sugere 

o compromisso de pautar-se por disciplinas espirituais especiais - nao era algo 

que um homem de negocios devesse desprezar nem manter a parte de suas 

transapoes comerciais. O, sobrinho de Pinheiro, porem, nao dissimula o fa to 

de que uma de suas razoes para desejar o Habito de Cristo e que essa cjipiidade 

o isentaria do servipo militar imposto pelo novo governador do Rio. 

Pinheiro pressupoe que Muzzi aceita o prindpio de que Deus apoia o direito 

a propriedade. Assim, ao procurar obter remessas mais rapidas de numerario, 

Pinheiro escreve alertando Muzzi de que este "como catolico nao deve reter o 

alhcio."28 ■ 

Posteriormente, Pinheiro deixa entrever criterios adicionais com respeito a 

aprova^ao divina da posse de bens. Justificandp sen ato de nomear um 

procurador para cobrar o que Ihe deviam no Brasil enquanto Muzzi estava na 

prisao devido a uma acusagao sem relagao torn o caso, Pinheiro escreveu: 

"Tambem [Vossa Merce] se nao pode queixar de que eu mandasse 

procuragao para que no caso que durasse a prisao requerer a entrega de 

meus efeitos e cabedal porque nem e tao pequena sua importancia 

[...] nenhum [prejuizo] se Ihe segue e a mim sim V.M. nao ignora 

nem haverd pessoa que possa duvidar que tudo o que eu tenho e adquirido 

com verdade e temor de Deus e pelos seus cabais caminhos direitos 

nao pode nem pessoa algumq^estranhar que eu soliciie os meios de o 

conservar e nao de o perder." 

Em primeiro lugar, a urgencia decorrente da magnitude da quantia envolvida 

e um principio que ele tern por certo que Muzzi compreendera.'Mais 

significativo, porem, e a ideia implicita de que o direito legal a propriedade nao 

justifica todo e qualquer meio licito de mante-la. O fatd de ele ser honesto e 

temente a Deus reforga a reivindicagao de Pinheiro ao que Ihe pertence. 

Para Muzzi e Pinheiro, a adversidade e vista como uma forma de retalia^ao 

divina. Em uma carta ja citada (pagina 282), Pinheiro afirma que suas 

27. Pretto a Pinheiro, 6 de abril de 1725, em LISANTI FILHO (1973, V 2, p. 560). 
28. Pinheiro a Muzzi, 8 de maio de 1730, em LISANTI FILHO (1973, V. 5, p. 194). 
29. Pinheiro a Muzzi, 25 de margo de 1732, em LISANTI FILHO (1973, V. 5. p. 219) 
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dificuldades com Muzzi sao uma punigao "por meus pecados" Muzzi ve a ira 

de Deus abatendo-se sobre um juiz do fisco que, negligenciando seu dever, 

estava prejudicando seus esfor^os em uma cobranga: 

"[...] e uma vergonha, o demorar tanto os papeis das paries metido no seu 

engenho, donde Ihe estd o diabo levando tudo com morte de muitos escravos 

e gado, e desta sorte o castiga Deus em pago de hdo obrar como cristdo, mas 

pior qug um bdrbaroy que ele tern sido a maior causa de tantos desconcertos 

O pagamento dos pecados desse juiz por nao respeitar a propriedade alheia era 

a perda de sua propriedade. (O fato de parte da "propriedade" que estava sendo 

levada por Sata ser humana nao vinha ao caso - a morte dos escravos e do gado 

estava em pe de igualdade.) Conduzuvse segundo a etica, para Muzzi, e mais 

importante do que ser um membro nominal da Igreja, pois, afirma ele, o juiz e 

"pior que um barbaro" Tal visao contrasta com a posigao de Pinheiro a que 

aludimos anteriormente, na qual o "temor de Deus" e um fator independente 

da conduta etica na legitimagao - num sentido cosmico - da posse de bens. 

Como Deus costuma tirar das pessoas o que elas ganham por meios impios, 

tais consideragoes eram importantes para o modo como alguem conduzia seus 

negocios. 

Uma das qualidades pessoais atrativas de Muzzi e a simplicidade, a ausencia 

de hipocrisia. Enquanto ainda estava pendente a solugao da a^ao judicial 

movida pela viuva que queria casar-se com ele, Muzzi escreveu: 

Deus sempre acode para a verdade, ainda que se serve muitos vezes 

desses meios [sofrimento inexplicdvel] para castigo, que sempre seja feita a 

sua santa vontade, e nao duvidamos ^e possa ter nos prejudicado em ndo 

recebermos algumas comissdes 

A carta em seguida envereda por uma discussao sobre por que nao se julgava 

que a perda de determinada comissao fosse atribuivel a vontade divina, 

havendo razoes puramente pragmaticas e nao teologitas. Essa facilidade em 

passar de justificativas naturais para sobrenaturais e indicio de que nao havia 

uma separagao distinta entre os dois reinos. O sobrenatural assegura uma 

ordem etica justa no natural. Deus esta no controle, e constantemente 

atualizando a contabilidade. Os langamentos nos lados do credito e do debito 

podem nem sempre estar claramente alinhados, mas existe um significative 

equilibrio nas contas, que se verifica nao so apos a morte mas tambem durante 

a vida. 

30. Muzzi a Pinheiro, 1 dez. 1730, em LISANTI FILHO (1973, v. 3, p. 410, 411). 
31. Muzzi/Pretto a Pinheiro, 2 out. 1723, em LISANTI FILHO (1973, v. 2, p. 395). 
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Embora Muzzi faga uma disthiQao analitica entre "corpo" e "alma" na passagem 

a seguir, o verdadeiro efeito e estabelecer uma conexao mais mtima entre 

assuntos espirituais e mundanos. (O contexto da carta e a iminente dissolugao 

da socledade entre Muzzi e Pretto.) 

"[...J estando nos assim, todos nos vamos prejudicando na alma, e no 

corpo, na alma porque sempre ha de haver alguma ira, e odio, que e 

contra os preceitos de Deus, e no corpo pelo que respeita as conveniencias 

porque vejo que estamos gastando muito sem propdsito e V.M. e 

mais amigos que nos fazem favor de remeter nos seus negocios tambem 

vejo vdo prejudicados, porque como ndoj^aja uniao, ndo e posswel saber 

o que faz um, e o que faz o outro 

Novamente nesta carta Muzzi prossegue discorrendo sobre uma questao 

pratica, neste caso com respeito a exemplos especificos da atividade 

contraproducente que resulta de conflitos de personalidade. Assim, embora 

apelando a principios sobrenaturais, Muzzi nao abre mao do uso de um 

raciocmio pratico. 

CONCLUSAO 

As categorias de pensamento variam segundo a epoca e a sociedade. Em 

contraste com o modo de pensar ocidental de nossa epoca, nao existem 

evidencias nos documentos de uma distingao entre comportamento "pessoal" 

ou "privado" e costumes publicos. Muzzi admite praticar certas a^oes que para 

alguns sao repreensiveis, mas justifica tais a^oes alegando que elascstao dentro 

dos limites do que e aceito socialmente. O que ele nao faz e alegar que se trata 

de um assunto particular. 
i 1 ' * 

A religiao tambem tinha um papel diferente na epoca e lugar em que viveu 

Muzzi; era abertamente uma poderosa forca social que unia a comunidade 

mercantil e a vinculava ao restante da sociedade em geral. Em contraste, as 

observagoes de Marx sobre a America do Norte no seculo XIX hoje em dia 

aplicam-se a todo o mundo ocidental: a religiao foi relegada a esfera privada. 

Um acentudo senso etico, baseado na concepcao de que o proprio Deus estava 

militando em favor da justica, permeava a mentalidade dos negocios estudada 

neste trabalho. Na ausencia de restrigoes jundicas eficazes, esses valores 

internalizados seriam cruciais para que o grupo prosperasse. Aliada aos 

controles eticos internalizados estava a necessidade sistemicamente inerente 

32. Muzzi a Pinheiro, 19 de abril de 1725, em LISANTI FILHO (1973, V. 2, p. 570). 
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de fortes vmculos interpessoais, os quais operavam em varies mveis. O mais 

importante deles eram os lagos de parentesco, mas a comunidade tambem era 

flexivel o bastante para incorporar nao parentes e estrangeiros. La^os de afeto 

e dependencia interpessoal criavam vmculos dentro e fora da comunidade 

mercantil propriamente dita sendo os exemplos mais comuns desses vmculos 

descobertos neste estudo os que se formavam com o clero. 

Uma vez que as transa^oes comerciais alicergavanvse na confian^a pessoal, os 

outros homens de negocios nunca poderiam ser tratados como meros objetos, 

ou "reificados" O fato de que os correspondentes sentiam-se livres para 

expressar suas emogoes - em adigao as costumeiras manifesta^oes polidas de 

preocupagao com a saude do destinatario e da familia deste - evidencia que as 

outras pessoas eram tratadas como seres humanos plenos e nao simplesmente 

como meios para se atingir um fim. Apesar de seu proprio impeto de 

enriquecer, as unicas pessoas que Muzzi trata como menos do que humanas 

sao os escravos - vistos estritamente como mercadorias e talvez as mulheres 

de cor junto a quern ele procurava prazeres carnais. 

Nao ha indfeios de que Muzzi tivesse o minimo remorso por lidar com escravos. 

Embora mulheres negras fossem com freqiiencia suas parceiras sexuais, o uso 

de cativos como pura mercadoria por Muzzi era visto como uma parte aceitavel 

do esquema divino, como quando ele esqgve "queira Deus livrar-nos de morte 

nos escravos, que o demais o ganho e certo" 

Contradigoes logicas entre conjuntos de suposigoes culturais raramente sao 

causa de grande apreensao para a maioria das pessoas. Entretanto, Muzzi 

estava bem consciente de que socios de Pinheiro em Lisboa haviam recusado 

terminantemente investir em qualquer "comercio de carne humana", fosse 

qual fosse o grande potencial de lucro. Esses homens eram incomuns para sua 

epoca e lugar de fato, parecem estar prenunciando os desenvolvimentos no 

mundo protestante, no qual "o apoio anglicano d escraviddo seguiu em boa medida 

sem contestaqdo ate a decada de 1730, quando evangelicos na Grd-Bretanha e 

America do Norte langaram uma nova critica biblica a escraviddo." 

De fato, as evidencias trazidas a luz neste estudo contestam outros estereotipos. 

Embora Muzzi e seus amigos cariocas enquadrem-se na atrativa imagem de 

Gilbert© Freyre sobre a exuberante vida sensual nos tropicos lusitanos, as 

atitudes exibidas por Pinheiro e Pretto chocam-se com a ideia de que a livre 

intimidade sexual com pessoas de pele escura fosse amplamente aceita em 

Portugal devido ao contato anterior com os mouros. Na verdade, se for 

aplicavel algum estereotipo, Pinheiro e Pretto, com sua associa^ao do 

33. Muzzi a Pinheiro, 4 de maio de 1723, em LISANTI FILHO (1973, p. 357). 
34. The Oxford companion to the Bible, verbete "Slavery and the Bible", de Stephen Marini; KLEIN 

(1986, p. 243, 244). 
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merecimento financeiro com a retidao espiritual e sua ascetica rejeigao dos 

prazeres mundanos camais - e ate mesmo de prazeres mais inocentes - parecem 

assemelhar-se aos rigidos calvinistas holandeses do seculo XVIL Ao mesmo 

tempo, o italiano Muzzi parece totalmente a vontade no "doce cristianismo 

lirico" com suas praticas de fertilidade semipagas, atribuidas por Freyre ao 

mundo catolico lusitano - e especialmente ao brasileiro. (FREYRE, 1966, p. 24) 

Em ultima analise, se existe um tipo de estereotipo historico que deve set 

encarado com extrema cautela, este e qualquer aplicagao simplista ou 

demasiado generalizada dos principios derivados de A etica protestante e o 

espirito do capitalismo, de Max Weber, pois nenhum dos individuos 

contemplados neste estudo ajusta-se a esse tipo de molde. 

i k ■' 
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