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A ADMINISTRACAO E 0 DIREITO NAO OFICIAIS
NO SISTEMA POLITICO DO ANTIGO REGIME

1 . A CRISE DO PARADIGMA «ESTADUALISTA-

A historia do direito e da administracao tem sido, praticamen-
te desde a sua origem, dominada pelo «paradigma estadualista»
de organiza(;ao do poder politico . Isto tem-na impedido de valo-
rizar correctamente o pluralismo, quer dos sistemas politicos e ju-
ridicos pre-iluministas, quer dos pertencentes a areas culturais di-
ferentes da europeia . Mas, sobretudo, tem-na feito ignorar tudo
aquilo que, na organizaqao do poder, decorre sem qualquer chan-
cela, directs ou indirecta, do direito e do poder oficiais .

Assim, os fen6menos ou relaqoes de poder que existam a mar-
gem do mundo «oficial» sao equiparados ao abuso, a corruptela,
a ignorancia . E, se sao estudados pelos historiadores do poder e
do direito, sao-no como fenomenos de «nao-direito», como resis-
tencias que «o direito» teve que vencer e a que teve que se impor.

Isto e particularmente verdade quanto a historiografia das
epocas moderna e contemporanea onde domina uma imagem de
precoce centralizacao do poder e de generics recepo;ao do direito
erudito romano-canonico . Uma coisa e outra teriam reduzido as
particularidades da administraqAo autonoma das comunidades
locais e imposto, tambem ai, as matrizes do poder oficial (A .
M . Hespanha, 1984) .

A ultima decada tem sido, neste campo, um tempo de mu-
dan(;a .

A primeira contribui(;Ao tem vindo da propria crise do para-
digma estadualista, tanto no plano politico («questAo regional)),
movimentos autonomistas), como no plano ideologico (critics
neo-liberal ao estatismo, pos-modernismo) ou da teoria politics
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(«micro-fisica do poder», M. Foucault ; «capilaridade do poder.,
F. Guatteri).

Depois, tambem a antropologia politica e juridica sobretudo
a partir do estudo dos problemas postos aos paises nao europeus
pela importa(;ao dos modelos politicos e juridicos das potencias
colonizadoras tem estudado intensamente a questao dos direitos
tradicionais (nao estatais, naooficiais) e das suas relar,oes com os
direitos oficiais (cf. U .N .E .S .C.O ., -Reunions d'experts.. . sur les
conditions de transfert des connaissances», Venise,
26-30/06/1978) .

Finalmente, no dominio da sociologia do direito e da politica
da justi4a, as correntes mais modernas tem vindo a valorizar, na
esteira das sugestoes da sociologia juridica dos principios do s6-
dulo (E . Durkheim, E. Ehrlich), os mecanismos nao estatais de re-
gulaqao e de composicao dos conflitos (-justice in many rooms)),
M. Galanter). E isto nao apenas nas sociedades «tradicionais»
(R . Abel) ou nas zonas perifericas das sociedades «desenvolvidas»
(Boaventura S. Santos, 1979, 1985, V. Gessner, 1976), mas no cen-
tro mesmo das sociedades pos-industriais (E. Blankenburg,
1979 ; R . Voigt, 1983 ; M. Galanter, 1984; Boaventura S . Santos,
1982) .

No domini o da historiografia juridica, foram os historiadores
da justi(;a (J . Bossy, 1983 ; B. Schnapper, 1979 ; C. Kayser, 1980,
Chr. Wollschlager, 1982 ; N . Castan, 1980 ; G . Spittler, 1980 ;
R . Kagan, 1981) os primeiros a compreender o alcance fundamen-
tal desta perspectiva. Sobretudo porque ela vinha fornecer a res-
posta para algumas questoes que o progresso da investigaqao his-
torica neste dominio is colocando. Em primeiro lugar, a consta-
ta4ao da baixa percentagem da conflitos resolvidos pelo sistema
judicial oficial, tanto ao nivel das premeiras instancias, como ao
nivel das instancias de recurso; o que apontava para a alargada
vigencia e eficacia social de outros sistemas de resoluqao de con-
flitos . Em segundo lugar, as disparidades regionais e epocais no
recurso a justicia oficial, indiciando que este recurso estava con-
dicionado por factores socials que tanto comutavam no sentido
da recurso aos tribunals formais como no sentido de uma reso-
luqao dos conflitos no seio de instancias autbnomas de compo-
siqao social . Finalmente, a distin4ao, que se is tornando clara,en-
tre litigiosidade formal e conflitualidade social; o que contribuiu
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para it estabelecendo a ideia de que uma forte conflitualidade so-
cial pode ser absorvida por procesos autonomos de composiqao e
nao obter tradu(;ao nas estatisticas dos tribunais oficiais .

O tratamento historiografico desta questao requer, no entan-
to, uma metodologia especial . Na verdade, as fontes tradicionais
da histbria do direito, nomeadamente as fontes legislativas e li-
terarias, sao elas mesmas dominadas pelo preconceito da exclu-
sividade do direito e do poder oficiais . Assim, a doutrina juridica
moderna silencia quase por completo o mundo do direito e jus-
tiqa nao oficiais ou da dele uma imagem francamente distorcida
(A . M. Hespanha, 1983). Por outro lado e agora no plano das con-
di(;oes materiais de produqao historiogrifica dominava aqui qua-
se absolutamente um sistema de comuni4ao oral, pelo que os seu
vestigios arquivisticos sao quase inexistentes .

E por isso que os trabalhos que procuram abordar o poder
e o direito nao formais tem que escolher metodologias (vias de
acesso, tipos de raciocinio hist6rico e processor de comprovaqao)
diferentes dos da historiografia juridico-politica tradicional.

Uma delas e o recurso o tipologias de organizacao social e ins-
titucional que, conhecida a estrutura global do sistema social, nor
permitam extrapolar para as caracteristicas do sistema politico-
administrativo e juridico-judicial . Nesta perspectiva, tem espe-
cial interesse a tipologia weberiana (sociedades modernas, domi-
nada por um estruturas legal-racionais de legitimaqao, v. socie-
dades tradicionais, dominadas por estruturas tradicional-patri-
moniais de legitimaqao) (M . Weber, 1922). Esta tipologia foi, pos-
teriormente, enriquecida com o estudo das «sociedades campo-
nesas» (Th. Shanin, 1971) e, para fins mais proximos dos que aqui
nor interessam, adaptada a descriqao de tipos fundamentais de
organizaqao juridico-judicial (R . Abel, 1973, 1979) .

Outra metodologia consiste numa leitura (sintomal- da lite-
ratura juridica, menos voltada para aquilo que ela diz expressa-
mente do que para o que ela esconde ou reprime . Uma leitura
que, sobretudo, nao se deixe iludir pelos cliches sobre o caracter
dominante do dereito oficial e correspondente caracter minorita-
rio e socialmente insignificante do «direito dos rusticos>> e que
consiga detectar a importancia efectiva deste ultimo atraves dos
institutos pelos quais o direito official o tenta integrar no seu sis-
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tema, nomeadamente, iura ou privilegia rusticorum, compromis-
sum e arbitrium (A . M. Hespanha, 1983a) .

A terceira via de acesso ao sistema politico-juridico nao ofi-
cial e a da literatura nao juridica .

Uma ultima tecnica de abordagem do mundo do direito tra-
dicional, esta mais voltada para a despistagem das assimetrias re-
gionais da sua vigencia, e a utilizaqao de metodos estatisticos que,
partindo da hipotese (largamente admitida na actual sociologia
judiciaria) de uma relaqao entre a «abertura» da vida economica
e o progresso da justira oficial (J . J. Toharia, 1974), procurem de-
tectar zonas onde esta relaqao se apresente como mais fraca . Es-
tas variacoes da rela(;ao «abertura da economia-procura da jus-
tiqa oficial» serao entao imputadas a factores de ordem nao eco-
nomica (nomeadamente, a vivacidaade dos mecanismos comuni-
tarios de regula(;ao social e de resolu(;ao de conflictos) (A . M. Hes-
panha, 19836) .
O mundo da administraqao e direito nao oficiais radica nas es-

truturas political tradicionais . O seu fundamento e a ordem po-
litico-social das antigas comunidades locais, que faz delas mais
do que um conjunto de individuos habitando un mesmo espaqo ;
explicitando melhor e usando uma formula de F . W. Maitland,
que faz delas «um corpo organizado», uma «comunidade» ; os seus
modelos sdo os do poder patriarcal da antiga sociedade europeia
(R . Abel, 1973 ; A . M . Hespanha, 1983a).

Expostas de forma muito resumida, sao as seguintes as carac-
teristicas do mundo juridico-politico nao oficial (Boaventura
S . Santos, 1979; A. M. Hespanha, 1983a) :

(i) Capacidade reduzida de recurso a coaqao, pelo que as de-
cisoes se apoiam fundamentalmente sobre o assentimento dal
partes .

(ii) Institucionalizacao por meio de orgaos pouco especializa-
dos e nao burocraticos (nomeadamente, nao profissionais e ndo
letrados); mas, em contrapartida, decalcados nos equilibrios po-
liticos profundos da comunidade e, por isso, dotados de um gran-
de prestigio social .

(iii) Flexibilidade processual, quer quanto ac, recorte do caso
sub judice, quer quanto a legitimidade para intervir na discussao .

(iv) Grande facilidade no acesso a justiqa .
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(v) Oralidade .
(vi) Normas vagas, part icularizaveis, que possibilitam o seu

afinamento no decurso da discussao e uma alargada margem de
negocir,ao .

(vii) Decisoes de tipo compromissorio ou de mediacao,em que
nenhuma das partes e completamente sacrificada.

Por contraposicao, podem-se concluir quais os trams do sis-
tema juridico moderno .

Cualquer destes dois sistemas de organizacao social e juridica
constitui um modelo abstracto, desprovido de traduqao empiri-
ca . Um e outro sao formas abstractas obtidas por um processo
que, primeiro, simplifica a realidade e a reduz aos seus elemen-
tos estruturais tipicos e, depois, tira da matriz estrutural as cq` i-
sequencias que decorrem da sua l6gica interna. Eles representam,
portanto, tendencias de evolu(;ao ou formas limite de organizaqao
das sociedades histbrico-concretas . Sendo estas duas matrizes de
organiza(;ao social tipos ideais, elas funcionam, nas sociedades
modernas e comtemporaneas europeias, como paradigmas muitas
vezes coexistentes e concorrentes de organizaqao juridico-admi-
nistrativa, cada um deles apoiado nas suas estruturas institucio-
nais proprias, cada um deles servindo os interesses de grupos so-
ciais e politicos diferentes .

Por outro lado, o antagonismo entre as praticas juridicas tra-
dicionais e aquelas que se desenvolvem no plano do direito ofi-
cial nao deve fazer perder de'vista que entre elas se produzem re-
la4;bes que nao sao de total oposi(;ao: quer a lei, quer os processos
do direito erudito, podem ser recibidos pelo direito traditional .
Mas esta recep(;ao modifica as regras da sua utilizao;ao na prAti-
ca e no discurso juridicos. As instituiqoes e as formulas doutri-
nais do dereito erudito e oficial deixam de constituir criterios de-
cisivos e autoritarios de «invenqao» da solu(;ao juridica, passan-
do antes a funcionar como (mais) um topico ao lado de outros,
num sistema argumentativo cuja estrategia e a de obter uma so-
lu(;ao consensual .

Dos factores que promoviam o sistema do direito oficial, po-
demos destacar os seguintes :

a) a dissoluqao das comunidades tradicionais, nomeadamen-
te, pela modifica(;ao das condi4;oes de vida material, designada-
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mente, a ruptura dos equilibrios espaciais e demograficos z a mo-
difica(;ao profunda das formas de vida econ6mica (v.g ., o transito
de uma economia fechada e de auto-consumo para uma econo-
mia aberta e mercantil) ;

b) o prestigio politico e social do direito oficial, nomeadamen-
te pela expansao de um ideal cultural cientista e letrado ;

c) as vantagens praticas do recurso ao direito oficial (nomea-
damente, em sede de formalismo documental e de recurso) .

Ao lado destes, ha tambem factores que promovem o use do
direito local-tradicional :

a) a consonancia dos valores, meios institucionais e estrate-
gias de resoluqao de conflitos do direito tradicional com os fun-
damentos da vida colectiva das comunidades locals ;

b) os interesses das elites locals ;
c) os custos (em tempo e economicos) de utilizaqao do direito

regio;
d) o caracter inesperado e incerto das decisoes do direito

oficial .

E a acqao combinada e muitas vezes contraditoria de todos
estes factores que ha-de explicar o equilibrio entre a litigiosidade
oficial e a litigiosidade tradicional nas varias comunidades e nas
varias epocas e, portanto, que ha-de ajudar a explicar os perfis
de evolu(;ao e as assimetrias regionais de indices de litigiosidade
que apenas detectem os conflitos presentes aos tribunals oficiais .

O direito oficial e erudito nao desconhecia totalmente esta rea-
lidade evidente da composi4ao nao oficial e nao formal dos con-
flitos, procurando enquada-la por meio de certos institutos : re-
conhecimento, sob certas condiqees, de que a vida juridica (,dos
rusticos)) tinha regras especificas, correspondentes ao'seu nivel
cultural que tanto era definido como a «ignorantia», como a bon-
dade primitiva («pristina aut primaeva bonitas») ; institui(;oes
como as do compromissum e do arbitrium (ou iudicia arbitraria),
fomentados especialmente pelo direito canbnico, que forneceram
um enquadramento dogmatico que permitia validar as decisoes
de conflitos proferidas por juizos nao oficiais .
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2 . ADMINISTRAQAO CONCELIHIA E SISTEMA NAO OFICIAL DE PODER

Em Portugal, ainda neste seculo e apesar do rolo igualitariza-
dor e centralizador do Estado contemponeneo e da eficacia da ta-
refa de descaracterizaqao cultural dos mass media, se puderam
testemunhar sobrevivencias dos sistemas politico-administrati-
vos tradicionais (raia transmontana, raia interior minhota, zonas
isoladas nas regioes montahosas da Beira) . Com uma tal autono-
mia e capacidade de auto-ordena(;ao que nao faetou quem os ape-
lidasse (corn um certo exagero «comunitarista») de «estados in-
dependentes, corn governo e legisla(;Ao proprios, se bem que, na-
turalmente, submetidos a legislaqAo geral do pais, que ate certo
ponto lhes respeita o direito consuetudinario), (Jorge Dias, 1948) .

Na epoca moderna, as experienciea de sistemas nao formais
de justica e de direito devem ter sido muito mais vulgares . A elas
deveria corresponder a vida politico-administrativa da maior par-
te das pequenas comunidades . So que o direito oficial coonestara
precisamente as praticas political e juridical tradicionais, reconhe-
cendo («confirmando))) as institui4;oes comunitarias e encaixan-
do-as em institui(;oes previstas pelo direito oficial («juizes ordi-
narios», «vereadores» (e (<regedores»), juizes vintaneiros ou peda-
neos, etc .) . Tal como, no periodo colonial, os regulos e « notaveis»
indigenas eram legitimados pelo colonizador corn os titulos de ad-
ministrador de posto ou de cipaio, ou corn cargos militares de se-
gunda linha.

Outras vezes, a organiza(;ao comunitaria, carecendo dum re-
conhecimento official, procurava apoio em formas de organziaqao
eclesial que, no entanto, tinham interven4ao no diminio da vida
civil . E o caso dal «confrarias» religiosas, existentes, no sec. xvit,
em muitas aldeias portuguesas, desempenhando funqoes de natu-
reza civil .

No sistema portugues de administracao local, o «juiz ordina-
rio» compartilha de um estatuto que o coloca, quer em contacto
corn o mundo da justi4a official, quer corn o da justiqa tradicio-
nal. Ele era, formalmente, um official regio, tal qualidade resul-
tando da circunstancia de necessitar de confirma4ao real . As Or-
denar,oes obrigavam-no a aplicar o direito regio, disso se deven-
do certificar o corregedor na altura dal residencias . A ordem pro-
cessual no seu tribunal devia ser a ordem do juizo comum esta-
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belecida por lei, na qual se previa um largo recurso a forma escrita.
Mas, por outro lado, os juizes ordinarios participavam tam-

bem da natureza de magistrados tradicionais . E assim e que, no
plano teorico, a defini4;ao do juiz ordinario como um oficial rd-
gio, nao deixava de ser problematizada; mas sobretudo, no plano
pratico, a lei e a doutrina do direito comum desobrigavam lar-
gamente estes juizes locais de muitos dos seus deveres relativos a
observancia do direito oficial e do processo escrito . De facto, nem
a lei, nem a doutrina, exigiam dos magistrados locals o conheci-
mento do direito escrito, nem mesmo (pelo menos ate meados do
sec . xvll) o saber ler e escrever .

Ainda em 1731, um pequeno concelho do medio litoral portu-
gues porfia na eleiqao de um juiz analfabeto, ponderando que,
doutro modo, a judicatura cairia na mao dos que sabiam ler «que
se fariao poderosos e soberbos» (A. M. Hespanha, 1986). E que,
neste mundo de «lavradores e seareiros» que ndo sabiam ler nem
podiam aprender «por andarem ocupados na lavoura» (ibid.), as
letras dao um poder temido, fonte de falsidades e extorsoes.

Poder de que e paradigmatico o dos escrivaes, em cujas maos
repousava a «fazenda, honra, e vida dos homens» e que, nesta 6po-
ca, concitam tanta animosidade, que, durante os tumultos portu-
gueses de 1637, os seus cartorios sao queimados.

3 . A ESCRITA COMO SUPORTE DO SISTEMA POLITICO OF7CIAL

Na verdade, a adopqAo da escrita como suporte do sistema de
podere tudo menos um facto meramente tecnico. Ele origina, pelo
contrario, transformaqoes politicas e culturais importantisimas (J .
Goody, 1968, 1977, W. Ong, 1977, 1982): a escrita permite alar-
gar o ambito espacial do poder, vence o tempo, estabelece novos
meios de prova e novos modelos de organizaqao dos pleitos; mas
sobretudo, a escrita introduz um factor de descrimina(;Ao social,
que vira a ser decisivo durante toda a epoca moderna : a distin(;ao
entre analfabetos e alfabetizados, marginalizando dos circuitos
do poder oficial uma parte enorme da sociedade . Tal como a con-
centra(;ao dos meios de produrao econ6mica, a escrita origina
uma forma de «proletarizaqao cultural-, expropriando os analfa-
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betos de capacidade de intervir no processo politico-administrati-
vo e tornando-os dependentes dos que sabem ler e escrever .

A persistencia do sistema nao oficial de poder corresponde, as-
sim, ao inverso do impacto e expansao da administra(;ao «escri-
tural» . E importance assentar neste principio, pois ele permite
calcular, por via indirecta, a inercia do sistema de poder nao ofi-
cial .

4 . CALCULO DA DIMENSAO DOS MUNDOS OFICIAL E NAO OFICIAL DO
PODER

Tal calculo baseia-se na avalia(;Ao da procura social da ad-
minstra~Ao escrita, nomeadamente atraves dos emolumentos no-
tariais que, no Antigo Regime, eram contados a linha ou a pagina .

A institui(;Ao do imosto das meias anatas (em 1632, mais tar-
e substituidos pelos «novos direitos))) em Portugal, pelos reis da

casa de Austria deixou-nos uma fonte importante para este efei-
to : os «livros de avaliacao dos oficios» (o primeiro de 1632, ou-
tros dos come(;os de sec . xv111), em que aparecem registados os
emolumentos de escrivaes e notarios de todo o Portugal .

A primeira questdo a que estas fontes nos permitem responder
e a da dimenqao do grupo cliente da administra(;Ao «escritural»
e, logo, tambem do que permanecia ligado aos processos juridi-
co-politicos tradicionais .

Tentemos um calculo . Sabemos que a soma dos emolumentos
dos tabeliaes (E) era, para todo o pais, cerca de 34.000.000 rs . Sa-
bemos, por outro lado, que cerca de 2/5 desta soma correspon-
diam a emolumentos « notariais,> (N) . Segundo as tabelas emolu-
mentares da epoca, a cada lauda (25 linhas) (L) correspondiam
10 rs . de emolumentos fixos, inais uma pequena quantia por acto,
variavel . Digamos, no conjunto, 15 rs . por lauda. Uma sondagem
feita em livros notariais permitiu-nos estabelecer valores medios
das relaq6es lauda/acto (8laudas por acto) e outorgante/acto
(2,3 outorgantes/acto) . Assim, o calculo do numero de outorgan-
tes obtem-se pelo seguinte grupo de express6es :

N=(Ex 2)/5
L=N/15
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A=L/8
0=Ax2,3

fazendo as substitui(;6es :

O = (Ex2)/5)/15)/8) x 2,3,

em que A e o numero de actos e O o numero de outorgantes.
O resultado e de cerca de 260.000 pessoas; o que, puma popu-

laqao global de 1 milhao e 800 mil habitantes, representa cerca
de 14 por cento. Na parte judicial, a relaqao emolumentos/inter-
venientes devia ser muito inferior, pois o numero de laudas por
processo era muito superior, enquanto que o numero de partes
em cada processo devia ser pouco mais ou menos o mesmo. Su-
pondo que, em media, cada processo tinha, digamos, 35 laudas,
obteremos cerca de 90.000 pessoas, o que fixa o grupo dos clien-
tes da justiqa escrita em cerca de 15 por cento do total da popu-
laqao. Acontece que alguns calculos disponiveis sobre niveis de al-
fabetizaqao (sobretudo para as zonas urbanas e suburbanas)
apontam para valores correspondentes (A . M. Hespanha, 1986a) .

5. FACTORES DE PROMO~AO DA CULTURA JURIDICA ESCRITA E
OFICIAL

Um estudo desta questao envolve, em rigor, uma multiplici-
dade enorme de factores . Apesar de alguns deles serem menos ap-
tos a um tratamento quantitativo, sobretudo pela inexistencia de
indicadores seguros para esta 6poca, a analise estatistica -no-
meadamente a analise da correlarao- constitui o metodo mail efi-
caz para testar os modelos explicativos que a sociologia do poder
e da justii;a tem avanqado.

A primeira tese a testar foi a do efeito que os factores demo-
graficos podem ter na destrui(;ao dos sistemas politico-juridi-
cos das comunidades locais e, portanto, na promoqao do poder e
do direito oficiais .

Esta tese apresenta varios aspectos relativamente independen-
tes.

O primeiro diz respeito a dinamica da popula4;ao . Um cresci-
mento acentuado e brusco da popularao provocaria a ruptura dos



Muceldnea 747

equilibrios sociais tradicionais e dos mecanismos comunitarios
em que se funda o poder nao official . A comprovao;ao estatistica
deste efeito obter-se-a se o crescimento dos valores da lititigiosi-
dade formal for mais do que proporcional ao crescimento dos va-
lores do aumento populacional . Ou seja, se, por exemplo, a uma
progressao aritmetica ou geometrica dos primeiros corresponder
uma progressao parabblica ou exponencial dos segundos .

Um outro aspecto da referida tese e o que salienta a relaqao
entre a importancia demografica das terras e a promoqao da ad-
ministra,gao e justiqa official . Subjcente a esta proposicao parece
estar a identifica(;ao entre importancia demografica da terra eurba-
nizarao. Uma terra «grande» corresponderia a um centro popu-
lacional importante, em quea urbanizacao alterara as formas tra-
dicionais de vida e de convivio . Ha, no entanto, que ter em conta
que as fontes demograficas do Antigo Regime nem sempre distin-
guem, na populaqao de cada terra, a que corresponde a «cabeqa»
da que corresponde ao «distrito» (((termo») .

A segunda tese a testar diz respeito a relaqao entre a abertura
da economia, medida, por exemplo, atraves do numero de tran-
sao;des comerciais indiciadas pelos emolumentos dos escrivaes
dos impostos indirectos sobre as transaq6es («sisas», «alcaba-
las») . O raciocinio seria o seguinte . A sociedade tradicioional fun-
da-se na comunidade camponesa, constituida apenas por vizi-
nhos, relativamente fechada ao exterior e vivendo numa econamia
de auto-consumo . Subvertida esta por uma abertura ao mercado,
com a consequente modifica4;ao das relaqdes sociais e econ6mi-
cas, subvertidas ficariam as suas institui(;6es political e adminis-
trativas, bem como a sua capacidade de arbitrar e compor os con-
flitos fora dos mecanismos da justiqa official .

O estudo da relarao entre a (,modern iza4;ao» da economia e o
progresso do direito e administra(;ao oficiais tern hoje o inte-
resse de testar a validade, no dominio da sociologia juridica e ad-
ministrativa, da «teoria da moderniza4;ao)) (M . WEISER, 1966),
que postula a linearidade da evoluqao social, em direcqao a for-
mas «modernas» de organizao;ao (economia de mercado, demo-
cracia, comunicaqao escrita, administraqao ((racionalizada» ; cri-
tica, do ponto de vista hist6rico, H. U . WEHLER, 1975).

O indicador esolhido para «medir» a abertura da economia e
aquele de que se pode disp6r mais geralmente. Mas nao 6 o ideal,
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nomeadamente por ser muito global, traduzindo realidades eco-
nomicas e sociais muito diferentes (desde as transaqoes da terra
ate as dos generos de consumo, produzidos na terra ou vindos de
fora) . A tese da relaqao entre a abertura da economia e o impacto
do poder oficial tera lugar se o aumento da litigiosidade oficial
for mais do que proportional ao aumento do volume das tran-
saqoes . Pois um aumento simplesmente proportional nao traduzi-
ria senao o facto um pouco lapaliceano de que «mais transa(;oes
originam mais outros tantos actos juridicos (ou litigios)» . Como
nos casos anteriores, a verificaqao da veracidade da tese resulta-
ra num scattergram da regressao linear em que os valores de y
(indicador da litigiosidade formal) sao inferiores ou superiores
aos esperados (a recta de regressao) consoante os valores de x (indi-
cador de «abertura,, da economia) sao, respectivamente, baixos
ou altos .

A terceira tese real4;a a importancia da instalaqao de estrutu-
ras politico-administrativas oficiais e letradas na promorao de cor-
respondentes formas de administra(;ao e de justi(;a . A ideia sub-
jacente e a de que o 6rgao e susceptivel de criar ou potenciar a
funqao . A comprovaqao estatisica de tese exigira que as terras
tom estruturas mais desenvolvidas de administraqao oficial e le-
trada (nomeadamente, tom magistraturas letradas : juizes de fora,
corregedores), apresentam valores de litigiosidade official anor-
malmente elevados, tendo cm conta os restantes indicadores esta-
tisticos .

A quarta tese salienta a importancia dos factores de nature-
za cultural na promo(;ao de sistema politico-administrativo ofi-
cial e letrado . Aqui, a comprovaqao estatistica torna-se muito di-
ficil, pois, no presente estado da investigaqao, faltam os indicado-
res adequados (taxas regionais de alfabetizacao, provemencia re-
gional dos estudantes universitarios ou dos juristas, etc .) .

A quinta tese relaciona a predominancia de uma ou outra cul-
tura juridico-administrativa corn a diversidade cultural das re-
gioes, sobretudo numa sociedade ainda pouco integrada do pon-
to de vista cultural . Na verdade, o sistema administrativo ou judi-
ciario e a atitude perente ele sao fenomenos culturais que rele-
vam de sistemas globais da mentalidade colectiva . Tal como ain-
da hoje, as sociedades modernas devem ter tido as suas areas de
modernidade e as suas bolsas de tradicionalismo . E isto deve ter-
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-se reflectido em assimetrias na penetraqao da nova cultura poli-
tica, administrativa e juridico-judiciaria . Em face dasdificultades
de encontrar indicadores culturais directos, podem utilizar-se tec-
nica indirectas de despistagem estatistica, baseadas na regressao
linear (A. M. Hespanha, 1983).

6 . LITIGIOSIDADE E ESTRUTURAS DEMOGRAFICAS

O grafico I explora as relaroes entre os valores da populaqao e
os valores dos emolumentos notariais nos concelhos portugueses
dos meados do sec . XVII . Constitui o scattergram da regressao li-
near entre ambos os valores . Como os pontos correspondentes as
terras de cada provincia estao marcados com simbolos diferen-
tes, e possivel estudar as asssimetrias regionais na procura da jus-
tiqa oficial que nele se manifestam .

O primeiro facto a real(;ar e a intensidade apreciavel verifica-
da em todo o pais para a relaqAo entre populaqao e procura da
justiqa (coef. de regressao : 0,8) . Pode dizer-se que, em geral, o fac-
tor demografico e fortemente explicativo desta procura . Mas,
dado que as terras da metade direita do grafico (terras mais po-
pulosas) estao, em geral, acima da recta de regressAo e a maior
parte das da metade esquerda, pelo contrario, abaixo dela, pare-
ce comprovarse que a dimensao populacional actua como um ele-
mento potenciador do recurso a justiqa oficial .

Mas este grafico, ilustrado pela tabela que o acompanha, per-
mite ainda um outro tipo de conclusao. Vemos que, se conside-
rarmos isoladamente as terras de cada comarca e a sua situa(;ao

relativamente a recta de regressao, nao e em todas identica a per-

centagem acima e abaixo desta recta de regressao . Ou seja, que

ha comarcas em que muitas terras tern valores emolumentares su-
periores aos esperados em face da sua populaqao; e que ha outras

em que, pelo contrario, a maior parte das terras tern uma vida

judicial menos intensa do que o que era de esperar. No primeiro

caso, estamos perante zonas de vivacidade do direito e da admins-
traqao oficiais ; no segundo, perante bolsas de resistencia do direi-

to tradicional . Do primeiro grupo fazem parte, nitidamente, as co-

marcas do alto Minho, da baixa Extremadura, do Alentejo e do

Algarve . Do segundo, claramente, as comarcas da Beira, salvo Vi-
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seu e Castelo Branco, que se aproxima dos valores alentejanos .
Tras-os-Montes, o Douro litoral e o norte e centro da Extremadu-
ra (Esgueira, Coimbra, Leiria a Tomar) apresentam valores inter-
medios . Isto constitui um primeiro contributo para uma defi-
ni(;ao de areas juridico-culturais na epoca moderna portuguesa .

7 . LITIGIOSIDADE OFICIAL E oMODERNIZACAOA DA ECONOMIA

O grifico II correlaciona os emolumentos dos escrivaes das si-
sas, funcionando como indicador de «abertura» da economia, e
os emolumentos dos tabehaes, corn o significado que antes lhes
demos .

Aqui, os valores do coeficiente de correlaqao descem um pouco
(0,7 para o conjunto), embora ainda se mantenham a un nivel sig-
nificativo de uma apreciavel relaqao entre as duas grandezas. A
provincia de Tras-os-Montes constitui um caso excepcional de re-
laoao nao significativa, mas a base estatistica deste valor e muito
pequena .

A exploraqao do scattergram pode fazer-se de forma identica a
dos anteriores . Tambem aqui, os pontos do lado direito (terras de
sisas altas, economia «aberta») predominam acima da recta; ex-
cepqoes, apenas as de grandes centros mercantis, em que os va-
lores dal sisal subiam anormalmente : dois portos (Setubal e Foz
do Douro), um grande centro comercial do interior (Trancoso, corn
duas importantes feiras) e um importante ponto de transito e co-
mercio (Tancos) . Os do lado esquerdo estao predominantemente
abaixo da recta, se descontarmos os casos especiais a que nos re-
feriremos de seguida .

Particularmente interessante e verificar a situacao, neste scat-
tergram, dos pontos correspondentes as tcrras corn justiqas letra-
das, que ai aparecem rodeadas por uma circunferencia . Salvo ra-
ras excepo;oes alem dal ja referidas (certas terras da Beira mes-
mo cabecas de comarca: Lamego e Guarda) todas estas terras
apresentam valores emolumentares superiores ao que seria de es-
perar em vista do grau de abertura da sua economia . Ou seja, a
instala(;ao de uma administraqao official e letrada e, por si s6, um
factor decisivo de promo(;ao do direito e administra4ao official, o
que confirma uma dal hip6teses antes formuladas .
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Se refizermos, face a este scattergram, a analise regional es-
boqada com base no anterior, os resultados sao espantosamente
coincidentes . Novamente, as comarcas da Beira (salvo, de novo,
Viseu e Castelo Branco) sao aquelas em que as percentagens de
terras acima da recta de regressao e menor. Em contrapartida,
as comarcas do Alentejo e Algarve (salvo Setiibal, pelo caracter
anormal dos valores das sisas neste importante porto; o mesmo
acontece com Lagos), bem como Santarem, apresentam de novo
uma percentagem muito elevada de terras com valores emolu-
mentares superiores aos esperados . Todo o litoral, mas agora do
Minho ao Tejo, apresenta valores medios a este respeito .

8 . CONCLUSAO

A sintese -uma sintese apesar de tudo provisoria, aguardando
a ocasiao de um estudo mais detalhado- parece agora possivel .

Grandeza populacional, sobretudo se acompanhada de uma
elevada taxa de urbanizqao, «abertura» da economia e instala(;ao
de um aperelho administrativo oficial e letrado, tais parecem ser
os factores decisivos para a desarticulaqao do mundo politico-ad-
ministrativo nao oficial e para a consequente promo(;ao do direi-
to a administrarao oficiais . O recurso a justiqa oficial progride,
assim, nas zonas populosas e de caracteristicas urbanas, dotadas
de uma economia mail aberta e mercantilizada e servidas por
um aparelho administrativo moderno, nomeadamente, por jus-
ti4as letradas .

Mas estes factores, por muito que expliquem o avanqo do
mundo politico-juridico oficial, nao explicam tudo . Pois, por de-
tras deles, mantem-se a eficacia de dados socio-culturais profun-
dos, responsavel pelos desvios que, na pratica, sao sofridos pelo
modelo . Estes habitos sociais quanto ao comportamento adminis-
trativo e judiciario desenham grandes regioes com praticas juri-
dicas acentuadamente distintas, facilmente legiveis no mapa. Um
interior beirao, constituido pelas comarcas de Lamego, Pinhel e
Guarda e pela ouvidoria do Crato, ainda largamente dependente
dos mecanismos tradicionais e nao oficiais de governo e de jus-
ti(;a . Deste interior se destaca a comarca de Viseu, com um com-
portamento judiciario mais prciximo do litoral, e Castelo
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Branco, compartilhando ja do modelo alentejano da litigiosida-
de . Uma segunda zona e constituida pelo litoral ocidental (co-
marcas de Viana, Guimaraes, Porto, Esgueira, Coimbra, Leiria,
Tomar e Torres) . NAo seria perfeitamente homongenea, sendo na-
tural que oalto Minho e a batxa Extremadura apresentassem uma
maior litigiosidade formal, representando Coimbra e Esgueira,
em contrapartida, as zonas de maior resistencia da justiqa tradi-
cional . Finalmente, o Alentejo o Algarve constituem zonas de in-
tenso recurso A administraoo e justi(;a formais, correspondente a
uma maior dissolu(;Ao dos mecanismos de resoluqao nao oficial
dos conflitos, dissolu(;Ao para que outros dados e testemunhos ja
apontavam .

Esta desigualdade do avanqo da administra(;Ao e direito ofi-
ciais e tambem um elemento importante da historia do poder e
um elemento decisivo na conformaqao do sistema politico da epo-
ca moderna . Pois por aqui se podera avaliar devidamente a efi-
cacia de um contra-poder subliminar, discreto e silencioso, que,
no entanto, mais numas zonas do que nas outras, corr6i, emperra
e faz patinar o alcance pratico das enfAticas e vistosas formulas
do absolutismo regio .

A . M . HESPANHA
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MAPA V. RELAQAO ENTRE OS EMOLUMENTOS NOTARIAIS E A
POPULACAO (POR COMARCA, CERCA DE 1640)

falta de dados

menos de 17 rs/hab

17 - 22 rs/hab

23 - 28 rs/hab .

mass de 28 rs/hab .
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Grbtico I

Relaqao entre a populaoo e os emolumentos dos tabeliaes (todas as
terras de que se conhecem ambos os valores) .

MOL WILL

_LEOP110A
NINHO B DUORO
TRAS-0SL10NVF3
EXTREMADURA

o BEIRA
" ALrxr BALa

1 F6rmulas de regressao, coeficientes de determmaqao e de correlaqao

Formula de regressao Coef
de correlarao

Geral - 1 879,203 + (24,888 x X) 0,799
Minho e Douro - 2 749,408 + (24,388 x X) 0,738
Tras-os-Montes 23 254,028 + (8,502 x X) 0,489
Beira 9 816,202 + (12,914 x X) 0,719
Extremadura 5 828,958 + (26,904 x X) 0,83
Alent e Alg 9457,185 + (35,545 x X) 0,887

2 Percentagem dos pontos acima da recta de regressao, por comarca

(a) comarca,
(b) n6mero total de pontos,
(c)- percentagem de pontos acima da recta de regressao ;

(a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c)
Guim . 23 87 Lamego 58 29 Crato 7 29
Viana 14 86 Pinhel 30 30 Aviz 7 86
Porto 16 63 Guarda 13 46 Tavtra 5 100
Monc . 11 64 C . Branc 17 76 Leina 17 41
Mirand . 3 67 Evora 5 100 Tomar 20 60
Coimbra 12 50 Beta 7 86 Lagos 4 75
Esguei . 9 44 Ounquc 9 67 Santar6m 6 83
T Vedr . 13 100 Elvas 6 100 Setubal 10 70
Viscu 14 64 Portal 9 89
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Grfiflco IIll
Relagao entre os emolumentos dos escrivaes das sisas e os dos

tabeliaes (todas as terras de que se conheeem ambos os valor+es).
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F6rmulas de regressao, coeficientes de determinat;ao e de correlaqao .

Coef .Fbrmula de regressao de correlaqao

Geral 20 429,569 + (6,568 x X) 0,671
Minho e Douro 23.090,670 + (5,578 x X) 0,729
Tras-os-Montes 31 .375,574 + (4,050 x X) 0,297
Beira 14.434,804 + (5,169 x X) 0,709
Extremadura 3242,904 + (10,196 x X) 0,602
Alent e Alg 46.411,880 + (6,659 x X) 0,725

2 Percentagem dos pontos acima da recta de regressao, por comarca

(a)- comarca,
(b) n6mero total de pontos ;
(c) percentagem de pontos acima da recta de regressao,

(a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c)

Guim 19 37 Lamego 42 14 Crato - 0
Viana 13 23 Pinhel 20 5 Aviz 5 40
Porto 13 38 Guarda 15 7 Tavira 3 67
Monc . 8 13 C Branc 12 33 Leina 13 15
Mirand 6 33 Evora 4 25 Tomar 18 28
Coimbra 9 22 Beta 4 75 Lagos 4 25
Esguei - 0 Ourique 9 56 Santar6m 5 80
T . Vedr. 10 40 Elvas 0 - Setubal 7 14
Viseu 9 44 Portal 6 33


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


