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Introdugao 

0 proposito deste artigo e analisar os 

elementos essenciais que caracterizaram a 

formapao do sistema comercial no Brasil. 

O nosso ponto de partida e a instituciona- 

lizapao do primeiro banco privado e a 

data limite e o marco legal proporcionado 

pela Lei dos Entraves de 1860, que 

cerceou a autonomia dos circuitos mone- 

tarios e crediti'cios regionais. 

Ainda no final do pen'odo colonial fo- 

ra introduzida nas relapoes sociais de tro- 

ca a letra de pagamento ou letra da terra, 

As autoras sao, respect/'vamente, profes- 
sor a da UFRJ e aluna do mestrado de 
Historia da UFRJ. 

(*) A pesquisa que originou este artigo foi 
realizada no IBMEC e contou com o 
apoio financeiro parcial da FINER. Deve- 
mos inumeras id6ias, crfticas e sugestoes 
aos colegas do antigo IBMEC; a Li'gia 
Kussama, Maria Macedo e Lucia Albrecht 
agradecemos a colaborapao no levanta- 
mento de fontes primaries. 

emitida por particulares para suplementar 

a moeda de emissao do Estado Portugues. 

Essa moeda de credito privado vinha satis- 

fazer as necessidades dos fluxos de paga- 

mentos e agilizar a circulagao de merca- 

dorias. O sistema de credito, surgido a 

partir das necessidades dos agentes econo- 

micos privados, adquiriu diferentes moda- 

lidades depois da decada de 1830 e novos 

ativos finance!ros, signos de valor, foram 

sendo introduzidos no mercado, germe e 

fruto do incremento das transagdes. Esses 

novos equivalentes de troca vinham preen- 

cher o vazio provocado pela inadequada 

poli'tica de recolhimento das notas do 

Banco do Brasil, depois de sua liquidapao 

em 1829, e sua substituigao pelas notas 

de emissao do Tesouro Nacional. 

Nossa exposigao se inicia no ambiente 

tumultuado da Regencia, quando se con- 

frontam as pretensoes de autonomia regio- 

nal com a poli'tica deliberada de centrali- 

zagao do poder. No piano das relagoes 

financeiras, este conflito se configura atra- 

ves da duplicidade de moedas em circula- 
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pao: a moeda de credito privado e a moe- 

da do Estado. A coexistencia destas moe- 

das suscita relagoes reci'procas de convali- 

dapao que vao se tornando mais comple- 

xas a medida que surge uma profusao de 

ativos cujas caracten'sticas de prazos, 

montantes e garantias sao extremamente 

variadas. Neste primeiro momento, o Esta- 

do, ainda debil, ve-se na contigencia de 

ceder ao espontanei'smo das praticas credi- 

tfcias locals e de postergar a sua atribui- 

pao reguladora. Apesar da omissao legal, 

as primeiras tentativas de estabelecer ban- 

cos e caixas economicas, em geral, fracas- 

saram, mesmo tendo contado com o 

apoio de administrapoes provincials. 

A seguir, mostramos como os espapos 

economicos se configuram em areas auto- 

nomas de circulagao. Exclusivamente no 

ambito da iniciativa privada, mas contan- 

do com a aquiescencia dos governos lo- 

cals, foram se delineando centres financei- 

ros em areas mais ou menos circunscritas. 

Os focos de irradiapao correspondiam as 

cidades portuarias ou de entroncamento 

que exerciam a funpao de entreposto co- 

mercial de uma area geoeconomica, onde 

havia certa homogeneidade de signos de 

valor que as distinguia das demais. 

Utilizando o fator monetario como in- 

dicador, segundo orientapao de Marc 

BlochC), encontramos delimitadas cinco 

grandes areas de circulapao: 

— O Rio de Janeiro, que, estendendo 

seu raio de apao as regioes fronteiripas da 

provmcia do mesmo nome — Minas Ge- 

rais, Espi'rito Santo e Sao Paulo (que in- 

clui'a na epoca o Parana) — usufrui'a de 

posipao privilegiada grapas a coincidencia 

de ser o centro administrative da Corte e 

o porto de desembarque do principal pro- 

duto de exportapao — o cafe. 

— Salvador, que alem de "(. .) centro 

do comercio geral de Sergipe e de alguma 

parte do das Alaqoas, Espfrito Santo e 

(1) BLOCH, Marc. Le probleme de L'or au 
Moyen Age. In: Annales D'histoire econo- 
mique e sociale. Fans, jan. 1933, p. 1-34. 
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Norte de Minas"^, dispunha de grande 

diversidade de produtos de exportapao e 

de urn sistema de credito institucionaliza- 

do. Particulariza-se por se esquivar das de- 

terminapoes do poder central emanadas 

do Rio de Janeiro. 

— Recife, que era o "centro comercial 

das provmcias do Nordeste"(3), abarcava 

o comercio apucareiro de sua provmcia 

alem do da Parafba, Rio Grande do Nor- 
te e parte do de Alagoas e Ceara. Centrali- 

zando as trocas monetizadas da regiao, so 

tardiamente teve institucionalizado seu 

sistema de bancos comerciais. 

— 0 extreme Norte, no qual sobres- 

safam as capitals comerciais do literal — 

Belem e Sao Luiz — como as unicas cida- 

des onde havia uma verdadeira circulapao 

de moeda. Na primeira, moedas estrangei- 

ras tinham livre curso, principalmente as 

peruanas e mexicanas, validas em todas as 

transapoes entre particulares e com a Fa- 

zenda Publica. 

— O extreme Sul, que apresentava 

uma dispersao de entroncamentos comer- 

ciais tais como o Rio Grande, Pelotas, Sao 

Gabriel e Santa Maria, estendia sua apao 

sobre diversas reoioes mais ou menos au- 

tonomas, localizadas ou nao em territo- 

rio brasileiro. AT, tambem, as moedas es- 

trangeiras tinham ampla cirdulapao. 

As demais provmcias da regiao central 

— Goias, Mato Grosso e interior de Minas 

— zonas de minerapao decadente, enquan- 

to tiveram alguma expressao economica 

ficaram a merce de uma legislapao especial 

e do controle da Corte. Depois de produ- 

tivamente inativas, nao deixaram registros 

para um estudo sob o prisma financeiro, 

que alias devia ser insignificante. 

0 aparecimento e a configurapao de 

bancos comerciais nessas regioes durante a 

primeira metade do sec. XIX dependeu 

nao so das necessidades reais do giro co- 

(2) SOARES, Sebastiao Ferreira. Elementos 
de Estatfstica. Rio de Janeiro, 1865 v 2 
p. 73. 

(3) Ibid. 



Maria B. Levy & Ana M. Andrade 

mercial de cada circuito, mas tambem da 

maneira pela qual o capital usuario se 

articulou nas novas instituigoes. Em texto 

anterior^4), quando assinalamos a atua^ao 

do capital usuario nas relagoes entre a 

Colonia e a Metropole, sublinhamos que 

esta forma de acumulagao de capital e 

dominante enquanto o capital comercial 

subordina a produ<pao. 0 capital mercan- 

til, que se acumula na esfera da circulagao 

de mercadorias, assume nessas circunstan- 

cias duas formas: o capital comercial, que 
se reproduz sobre a diferenga entre o pre- 

go da compra e o prego da venda, e o 

capital usuario, que se reproduz atraves da 

cobranga de juros na negociagao de uma 

mercadoria particular — o dinheiro. Am- 

bos se caracterizam por nao serem investi- 

dos diretamente na criagao de bens, po- 

dendo coexistir com as mais distintas for- 

magoes economicas da sociedade, em pe- 

nodos diversos, nao obstante medidas e 

alcances diferentes. A circulagao moneta- 

ria, incrementando as transagoes de mer- 

cadorias, cria forgosamente o comercio de 

dinheiro, o capital produtor de juros. 0 

capital usuario, ao lado do capital comer- 

cial sao as formas arcaicas do capital(4a). 

Esta formulagao conceitual da nogao de 

usura esta liberta dos preconceitos de cu- 

nho pejorative que a moral e a etica tern 

tradicionalmente imputado aquela, alias ja 

desmoronada por Max Weber. Igualmente, 

foge da caracterizagao da usura de Schum- 

peter e de outros. A etapa historica estu- 

dada neste artigo mostra, no processo de 

formagao do Estado Nacional no Brasil, 

como o capital usuario ora se manifesta 

travestido em capital bancario, ora resiste 

a esta nova forma de acumulagao de capi- 

tal dinheiro, conforme procuramos eviden- 

ciar no estudo das experiencias espeeffi- 

cas. 

(4) LEVY, Maria Barbara. Historla Financeira 
do Brasil Colonial. Rio de Janeiro, 
IBMEC, 1979. 

(4a) MARX, Karl. O capital: crftica da econo- 
mia polftica. RJ, Civilizagao Brasileira, 
s.d., Livro 3 (O processo global de produ- 
gao capitalista). 

Alguns elementos permearam o pros- 

seguimento de nossa analise porque foram 

decisivos na configuragao do sistema ban- 

cario no Brasil. Durante todo o pen'odo 

de transigao do sec. XIX, os "modernos" 

prinefpios do direito sobre a propriedade 

estiveram em gestagao. Um feixe de medi- 

das institucionais e tornado, por volta do 

ano de 1850, de relevancia assimetrica, 

porem com um trago em comum: todas 

estao voltadas para a integragao do Pai's 

no processo de acumulagao e para o deli- 

neamento da feigao do capitalism© inter- 

no. Sao elas: a Tarifa Alves Branco 

(1844), a Reforma Monetaria e o estabele- 

cimento do Padrao Ouro (1846), o Codi- 

go Comercial, a Aboligao do Trafico e a 

Lei de Terras, todas em 1850. Fruto de 

necessidades improrrogaveis e da adminis- 

tragao de conflitos de interesses entre os 

diversos grupos sociais dominantes, pro- 

moveram um rearranjo na composigao de 

forgas internas e uma nova rearticulagao 

com o capitalism© ingles. 

Neste quadro, a contituigao do 2.o 

Banco do Brasil, aparelhador com o mo- 

nopolio de emissao correspondeu, a m'vel 

da poh'tica monetaria, a unificagao que se 

processava no piano poli'tico-militar. Vito- 

rioso na luta contra as manifestagoes de 

fragmentagao regional, o poder central se 

sentia forte o suficiente para intervir na 

esfera da circulagao de mercadorias nas 

provmcias, atraves do controle da criagao 

de moeda de credito privado. Todos os 

circuitos monetarios reagem a nova insti- 

tuigao: subterraneamente, atraves da ma- 

nutengao escamoteada das antigas prati- 

cas, ou em confrontagao direta da qual e 

exemplo a sociedade em comandita Maua 

Mac-Gregor. 

Como a matriz e caixas-filiais tinham 

emissoes proprias e as notas de uma re- 

giao nao podiam circular em outras, iden- 

tificamos pelo menos tres grandes empe- 

cilhos nas relagoes monetarias: o comercio 

inter-regional passou a depender da moeda 

metalica; as tesourarias provincials, quan- 

do o metal era insuficiente, se viam obri- 
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gadas a remeter para a Corte notas do 

Tesouro que ja haviam sido recolhidas; e 

o poder aquisitivo das cedulas emitidas 

pela matriz e filiais do Banco do Brasil 

oscilava de acordo com a poh'tica de emis- 

sao. 

O artigo finaliza com a Reforma Ban- 

caria de Souza Franco. 0 descontenta- 

mento nas provmcias com a orientapao 

administrativa das caixas-filiais, somado a 

insatisfapao da propria praga do Rio de 

Janeiro com o crescente volume de emis- 

soes do Banco do Brasil obrigaram o Esta- 

do a retroceder. 

Em 1857, Souza Franco foi chamado a 

assumir o Ministerio da Fazenda e refor- 

mulou o sistema bancario estendendo o 

direito de emissao a mais seis bancos pri- 

vados de forma que a poh'tica de credito 

fosse definida pelo criterio empresarial, se- 

gundo as condigoes particulares de cada 

circuit© mercantil. Sobretudo, a reforma 

vinha legitimar a emissao de vales, que 

constitui'am a base da circulagao regional. 

Durante a crise comercial de 1857, fi- 

cou clara a divergencia entre a diregao do 

Banco do Brasil e o Ministerio da Fazen- 

da, que se viu por isso obrigado a apelar 

para suas bases de apoio — o sistema 

bancario comercial privado — e pedir a 

Maua que sustentasse o cambio. 

Os metalistas nao viram com simpatia 

esta poh'tica e logo iniciaram intensa opo- 

sigao ao Ministro, liderada por Sales Tor- 

res Homem, que se empenhou na destrui- 

gao da pluralidade bancaria. Durante o 

debate,acusou o novo sistema, que vinha 

substituir o monopolio do Banco do Bra- 

sil em nome da tivre concorrencia, de nao 

ser mais do que a distribuigao de privile- 

gio oficial a uns poucos escolhidos. A 

reagao nao tardaria e apesar de forte resis- 

tencia seria aprovada em 1860 uma lei 

estritamente centralizadora que ficaria co- 

nhecida como Lei dos Entraves, dos Tro- 

pegos ou por apodos piores. 

1. DuplicidadedeMoedas em Circula- 

gao: A Moeda de Credito Privado 

e a Moeda do Estado 

Em cada regiao geoeconomica significa- 

tiva as casas comerciais mais importantes, 

ao lado de casas de desconto e de casas 

bancarias recem-constitui'das, realizavam 

as operagoes de credito impostas pelas ne- 

cessidades reais da economia. As casas co- 

merciais, geralmente ligadas a venda por 

atacado de produtos importados, financia- 

vam a venda de seus produtos sob a for- 

ma de credito ao fornecedor. Esse proces- 

so de venda antecipada aos varejistas ga- 

rantia o contmuo giro de seus negocios. O 

emprestimo estava portanto condicionado 

a compra e venda de mercadorias, por isso 

nao tomava a forma de um adiantamento 

em dinheiro, mas de um prazo para paga- 

mento das mercadorias em questao. Em 

outras palavras, essa forma de credito con- 

siste em uma defasagem entre a entrega 

da mercadoria e seu pagamento mediante 

a emissao de uma letra como garantia. 

Logo surgiram as casas de descontos que 

transacionavam com letras mediante en- 

dosso, permitindo que o capital represen- 

tado pelo adiantamento fosse recuperado 

antes do prazo de maturagao do ti'tulo. 

Isto e, as casas de desconto tornavam as 

letras ativos negociaveis, operand© no 

mercado de ativos financeiros ja emitidos 

(mercado secundario). As casas bancarias 

se organizaram em escala local e operavam 

atraves da captagao de depositos para e 

com capital proprio transforma-los em 

emprestimos a terceiros. Eram em tudo 

semelhantes aos bancos propriamente di- 

tos, salvo no que se refere as proporgoes, 

pois atuaram sempre em escala reduzida, 

com pequeno capital. De qualquer forma, 

contribui'am para dar autonomia ao sistema 

de credito, desvinculando-o da restrigao a 

compra de uma mercadoria especi'fica, ja 

que emprestimos e pagamentos sao reali- 

zados em dinheiro, diferentemente do 

Credito aberto pelas casas comerciais. 0 

emprestimo, neste caso, toma a forma de 

criagao de um deposit©, podendo o volu- 
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me de emprestimo exceder o estoque de 

moeda existente. 

As relapoes de financiamento entre co- 

merciantes, sob a forma de adiantamentos 

ou prestagoes, para atender fregueses e 

clientes, somadas ao credit© em dinheiro 

proprlamente dito, realizado por pequenas 

casas especializadas, organizaram-se livre- 

mente fora do controle do Estado. A par- 

ti r desses estabelecimentos, apareceram 

nas operagoes mercantis moedas de credi- 

to privado, ativos financeiros denominados 

de diferentes formas, tais como vales. Re- 

cibos, notas e bilhetes, alem das letras 

propriamente ditas. A emissao desses pa- 

peis de credito em benefi'cio da economia 

privada se impos amplamente ao lado da 

emissao de moeda do Estado. Nas princi- 

pais cidades das mais importantes provm- 

cias, identic© process© se repetia autono- 

mamente, realizando a m'vel economico- 

financeiro as aspiragoes jundico-poh'ticas 

de um federalism© liberal. O credito e a 

consequente circulagao de toda sorte de 

papeis comerciais estavam exclusivamente 

na confianga: o codigo etico preenchendo 

o vazio da existencia de um Codigo Co- 

mercial. Ate 1857, quando foi reconheci- 

do aos bancos comerciais privados o direi- 

to de emissao de notas, os bilhetes de 

reembolso e principalmente os vales tive- 

ram grande expressao na circulagao mer- 

cantil, pois, na verdade, "(. .) desempe- 

nhavam fungoes de verdadeiro papel-moe- 
da'^S), desafogando os pontos de estran- 

gulamento representados pela lentidao do 

giro da moeda do Tesouro. A exemplo 

das casas comerciais e bancarias, compa- 

nhias de servigos publicos e pessoas ffsicas 

emitiam tambem esses papeis. 

Os vales emitidos por casas bancarias e 

casas comerciais deveriam pagar juros 

anuais, mas esses eram tao fnfimos que 

raramente eram cobrados pelo portador, 

(5) AZEVEDO, Thales Olympio Goes de & 
LINS, Edilberto Quintela Vieira. Histbria 
do Banco da Bahia 1858-1958. Rio de 
Janeiro, J. Olympio, 1969, p. 33. 

que os tornava ainda mais semelhantes ao 

dinheiro. Mesmo tendo impress© "a vista 

deste pagaremos ao portador a quantia de 

., valor recebido" os valores corriam 

sem empecilhos, independentemente dos 

prazos e valores, e dificilmente retorna- 

vam a caixa do emissor para serem troca- 

dos pela moeda do Estado. 0 unico limite 

a circulagao deste ativo seria o grau de 

confiabilidade do emissor, bem como o 

raio geografico de seu reconhecimento, o 

que restringia seu giro a uma determinada 

localidade ou praga de comercio(6). 

Apesar dos valores serem essenciais as 

transagoes mercantis internas, constituin- 

do-se em verdadeira moeda fiduciaria, a 

letra de lei reconhecia apenas ao Tesouro 

a faculdade de emissao. Entretanto, as au- 

toridades faziam vista grossa para a duplici- 

dade de moedas em circulagao, a do Estado 

e a de credito privado, demonstrando, a m'- 

vel de cada regiao economica, certa flexibili- 

dade na condugao da gestao monetaria. £ 

que nao Ihes resta outra alternativa diante 

de uma situagao de fato representada pela 

comunhao de interesses e confianga recC- 

proca que unia as camadas dominantes de 

proprietaries e comerciantes na circulagao 

dos vales. 

0 poder central tambem se ressentia da 

falta de instrumentos de credito capazes 

de financier o seu deficit, sobrecarregado 

com as despesas militares destinadas a su- 

focar as revoltas separatistas, e assim ga- 

rantir a hegemonia do Sudeste. Ja ia longe 

o tempo em que a monarquia, com o 

congress© fechado, podia mandar girar, 

nas maquinas impressoras da Inglaterra, 

notas do Banco do Brasil. A Regencia, 

resultado da oposigao vitoriosa que ob- 

teve a liquidagao do Banco e o afas- 

tamento de D. Pedro I, governava sob 

n'gido controle dos representantes da na- 

gao, unica forma de manter sua legitimi- 

dade. A Assembleia Geral Legislativa havia 

(6) LEVY, Maria Bcirbara. Historia dos ban- 
cos comerciais. Rio de Janeiro, IBMEC, 
1972, p. 17-8, mimeo. 
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fundido a di'vida publica, regularizando e 

colocando sob sua vigilancia a capacidade 

de endividamento do executivo(7). 

0 Rio de Janeiro era um mercado exce- 

lente para absorver os ti'tulos da di'vida pu- 

blica. Em 1835, ja haviam sido distribui'dos 

na cidade 19 mil contos nesses papeis, com 

juros-ouro de 6%. Para calcular a importan- 

cia poh'tica desse credito basta lembrar as 

concessoes exigidas pelos banqueiros lon- 

drinos quando, em 1824, o Brasil solicitou 

um emprestimo de 12 mil contos peloqual 

foram estipulados juros bem mais altos. A 

fungao asseguradora da unidade nacional 

que o Rio exerceu foi uma conquista lenta 

e os grupos sociais interessados assumiram 

os riscos financeiros que ela implicava, fi- 

nanciando as despesas do Estado. Os ti'tu- 

los da di'vida publica, ademais, constitui'am 

um ativo muito adequado as necessidades 

dos grandes produtores agn'colas. Receben- 

do em pen'odos anuais determinados a ren- 

da das safras, investiam em ti'tulos do go- 

verno, dos quais podiam ir se desfazendo 

no decorrer do ano, na medida do fluxo de 

seus gastos correntes. 

A ameaga de uma anarquia militar frag- 

mentadora, representada pelas agitapoes re- 

gionais, fortaleceu a corrente reformista e 

conciliadora dos liberals no poder. 0 acor- 

do, porem, deveria ser acompanhado da 

concessao de maior grau de liberdade finan- 

ceira regional e, para tanto, as Assembleias 

Legislativas Provinciais passaram a poder 

autorizar as Camaras Municipals e ao Go- 

verno Provincial a contratapao de empresti- 

mos atraves de ti'tulos de di'vida provin- 
cial^). 0 conflitos entre os grupos insatis- 

feitos que disputavam o poder central ou 

regional representavam os interesses preju- 

dicados pelo Sudeste, notadamente os das 

areas produtivas em dech'nio como as do 

apucar, tabaco e algodao, as atividades pe- 

cuaristas ou extrativistas(9). A capacidade 

(7) Lei de 15 de novembro de 1827. 

(8) Lei de 16 de agosto de 1834. 

(9) ALBUQUERQUE, Manoel Mauncio de. 

local foi, por Isso, definidora na barganha 

poh'tica entao realizada. 

As autoridades provinciais usaram da au- 

tonomia de que passaram a dispor para per- 

mitir, quando nao incentivar, a incorpora- 

pao de casas bancarias e de descontos e ate 

mesmo de bancos. Essa atitude contrariava 

os interesses do poder central, empenhado 

em assumir o controle dos meios de paga- 

mento em todo o Pai's, mas solucionava 

em cada regiao os problemas particulares 

dos circuitos comerciais emperrados por 

uma centralizapao inconclusa. 

Como as provmcias nao podiam aguar- 

dar do poder central as providencias ime- 

diatas necessarias, cada qual procurou por 

si mesmo um paliativo, conforme exigiam 

suas especificidades. Inexistindo disposipao 

constitucional que expressamente proibisse 

aos governos provinciais legislar sobre ban- 

cos, as burguesias mecantis locais tomaram 

a iniciativa de organiza-los em comum acor- 

do com as autoridades. 

O precedente foi aberto pela provmcia 

do Ceara, onde foi fundado, 1836, o pri- 

meiro banco comercial emissor depois da 

extinpao do Banco do Brasil^. Resultado 

da iniciativa particular, o Banco do Ceara 

gozava do apoio do governo provincial que 

subscreveu 50 de suas apoes alem de reco- 

nhecer-lhe o privilegio de aceitapao das no- 

tas ou bilhetes de sua emissao nas coleto- 

rias de rendas publicasHO). Apesar dessa 

concessao, o Banco teve durapao efemera e 

foi liquidado tres anos depois. De qualquer 

forma, exemplifica a dicotomia entre poh'- 

tica economica e financeira das provmcias 

Pequena historia da formapao social brasi- 
leira. Rio de Janeiro, Graal, 1981, p.81, 
p. 356. 

(*) Cronologicamente, a Caixa Economica 
da Bahia (1834) 6 anterior. Por6m, al6m 
de nao emitir vales, funcionou principal- 
mente como um estabelecimento de des- 
contos. 

(10) Cear4. Lei provincial n.0 36 de setembro 
de 1836. 
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vis-a-vis as tentativas da Corte em assumir o 

controle da gestao monetaria a m'vel nacio- 

nal. Muito mais que uma confrontapao de 

poder, os governos procuravam solucionar 

in loco os problemas imediatos do numera- 

rio, enquanto o Estado nao apresentava so- 

lugoes globais concretas. A nfvel economi- 

co, desde que nao havia proibipao expressa, 

contornavam-se as di.iculdades da circula- 

pao mercantil, criando moeda de credit© 

prlvado. 

Semelhante ao precedente aberto pelo 

Ceara, outros empreendimentos bancarios 

foram incentivados pelas Assembleias Le- 

gislativas em Minas Gerais e Sao Paulo. So- 

bre a iniciativa mineira dispomos apenas de 

uma rapida menpao(H). Sobre o Banco 

Paulistano ou Provincial sabemos que co- 

mepou a ser discutido pela administrapao 

de Sao Paulo e, depois de muitas marchas e 

contramarchas, foi assinada a ordem para 

sua fundapao(12). Os diretores foram sele- 

cionados entre os comerciantes mais ricos e 

deveriam ultimar as providencias para a 

inaugurapao. 0 im'cio do Movimento Libe- 

ral de 1842 sustou esse process©. A esta 

altura, bancos originados da iniciativa estri- 

tamente privada ja estavam em funciona- 

mento no Rio e em Salvador. 

O Presidente de Pernambuco tambem se 

empenhou pessoalmente para que a Caixa 

Economica ou de Socorro da Provmcia fos- 

se criada por forpa de Lei(13). Tinha ela o 

objetivo de preencher as funpoes de um 

banco de depositos e emissao, mas nao che- 

gou a entrar em atividade pela impossibili- 

dade de realizar os 20 contos de reis em 

apoes para a constituipao do capital mi'ni- 

mo inicialC^). 

(11) CAVALCANTI, Amaro. O meio circu(an- 
te nacional. Rio de Janeiro, Imp. Nacio- 
nal, 1893, v. 2, p. 147. 

(12) SAO PAULO. Lei provincial n.0 8 de 9 
de fevereiro de 1842. 

(13) PERNAMBUCO. Lei provincial de 27 de 
abril de 1847. 

(14) BRASIL. Minist^rio da Fazenda. Relato- 

Essas tentivas de criapao de bancos com 

participapao ou por iniciativa do poder pu- 

blico provincial ilustram como os governos 

regionais comungavam com os interesses 

dos comerciantes e agricultores locais. Se 

esses empreendimentos se frustraram foi 

porque estes grupos ainda nao estavam em 

condipoes de enfrentar a burguesia detento- 

ra de capital-dinheiro. Ao capital usuario, 

que ate entao controlava as prapas comer- 

ciais, nao interessava o surgimento de um 

intermediario financeiro que captasse de 

uns para emprestar a terceiros, e viesse a 

constituir um concorrente mais forte, com 

maior capacidade de capitalizapao. A usura 

se caracteriza pelo emprestimo de capital- 

dinheiro proprio e sua primeira reapao foi 

uma resistencia bem sucedida a potencial 

concorrencia dos bancos(15). A seguir, de- 

monstraremos como a inversibilidade do 

processo de mudanpa provocou a institu- 

cionalizapao do capital usuario atraves da 

organizapao de casas bancarias e mesmo de 

bancos comerciais. 

2. Areas Autonomas de Circulapao 

Monetaria 

Os Intermediarios Financeiros na Corte 

A partir de 1830, a lavoura do cafe tor- 

nou-se dominante ao longo do Vale do Pa- 

rai'ba fluminense e paulista. Ocupou o lugar 

de outras produpoes agn'colas, servindo-se de 

glebas extensas e utilizando grande quanti- 

dade de mao-de-obra escrava na derrubada 

das matas, no cultivo, no trato, na colheita 

e no transporte para o porto do Rio de Ja- 

neiro. Esta atividade favoreceu a produpao 

de generos de abastecimento e a integrapao 

do mercado interne. A organizapao da pro- 

dupao e comercializapao dos generos de pri- 

rio da comissao de inquerito nomeada 
por aviso do Ministerio da Fazenda de 10 
de out. de 1859. Rio de Janeiro, p. 
65-66. 

(15) CUTLER, Antony. Money and financial 
institutions. In: Marx's capital and capita- 
lism today. London, Routledge & Kigan 
Paul, 1978, v. 2, p. 56. 
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meira necessidade no interior do Centro- 

Sul, ao lado da ocupapao e concentrapao de 

terras nas faixas em que emergia a econo- 

mia cafeeira originaram um fluxo regular 

de mercadorias, integrand© um conjunto de 

transforma(?6es capazes de subsidiar as ba- 

ses estruturais de um circuito monetario in- 

tegradoC®). 

Tod as estas atividades demandavam 

grandes investimentos, tornando agudas as 

necessidades de credito. Um grupo de "ca- 

pitalistas" cariocas percebeu a oportunida- 

de de incorporar um banco, que veio ofere- 

cer alternativas as rusticas relapoes de endi- 

vidamento direto de ate entao. 0 primeiro 

banco emissor bem sucedido — o Banco 

Comercial do Rio de Janeiro — deu im'cio 

as suas atividades em novembro de 1838. 

Seus negocios prosperaram consideravel- 

mente, tendo seu capital dobrado no pri- 

meiro ano de funcionamento. Quando, em 
1842(17) # obteve a aprovagao de seus esta- 

tutos, nao so o capital havia aumentado 

mais ainda, como tambem multiplicara as 

operagoes de desconto. Esta expansao pros- 

seguiu ininterruptamente ate 1853, quando 

foi encampado pelo Banco do Brasil (ver 

Apendice). 

Um estudo minucioso dos seus estatutos 

permite antever as peculiaridades do sistema 

bancario que servirao de paradigma para os 

demais centres financeiros do pa is. 0 banco 

estava marcadamente voltado para atender 

as operagoesde comercio ja que o prazo dos 

vencimentosera de quatro meses. Tinha seu 
"principal rendimento no emprego de so- 

mas recebidas a premio, ou depositos a pra- 

zo e com juros". Pode-se concluir que a 

operagao principal do Banco Comercial do 

Rio de Janeiro consistia em captar deposi- 

tos a 4 e 4,5% e descontar letras a 6 e 7% 

a.a.d S). 

(16) LENHARO, Alcir. As tropas da modera- 
pao: o abastecimento da Corte na forma- 
pao polftica do Brasil, 1808-1842. Sao 
Paulo, Si'mbolo, 1979. 

(17) Decreto de 23 de junho de 1842. 

(18) FRANCO, Bernardo de Souza. Os bancos 
do Brasil. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 
1848, p. 23. 

Os vales emitidos pelo Banco Comercial 

circulavam ao lado do papel-moeda do Te- 

souro. Este ativo financeiro criado, distri- 

bui'do e controlado pelo banco era uma 

forma de adaptagao da instituigao financei- 

ra as necessidades de endividamento a dina- 

mica mercantil. Esta pratica generalizou-se 

em outras pragas a medida que novos ban- 

cos comerciais se fundavam. As novas dis- 

ponibilidades decorrentes da atividade ex- 

portadora de cafe correspondeu assim uma 

alteragao na estrutura dos ativos que se 

adequavam as novas exigencias de financia- 

mento. 

0 discurso que antecedia o im'cio das 

atividades bancarias estava sempre embuf- 

do da esperanga de uma baixa nos juros, 

depois que os capitals dispom'veis fossem 

canalizados para esses estabelecimentos. A 

nao ser episodicamente, esta predigao nao 

se confirmou. De maneira geral, os proprios 

controladores do capital usuario manti- 

nham oligopolizado o sistema bancario, 

conservando elevadas taxas de juros. Agra- 

vava esta circunstancia o fato de o credito 

estar especialmente dirigido para a circula- 

gao de mercadorias e, por isso mesmo, jus- 

tamente o pen'odo da safra era quando se 

verificava uma tendencia ascendente na ta- 

xa de juros(19). 

A necessidade de credito dos produtores 

agn'colas so seria satisfeita com empresti- 

mos a longo prazo, tendo em vista a nature- 

za dos investimentos na agricultura que de- 

pendem de um tempo de maturagao. 

O servigo de credito dos bancos de en- 

tao, sempre atraves de intermediaries, so 

chegava aos fazendeiros para aliviar os en- 

cargos da colheita ate a venda do produto, 

atuando enquanto capital de giro. Nesta 

epoca do ano as despesas dos proprietaries 

rurais aumentavam nao so pelo emprego da 

mao-de-obra adicional mas tambem com 

(19) LEVY, Maria Barbara. O capital usuario e 
o capital financeiro. Revista Brasileira de 
Mercado de Capitals. Rio de Janeiro, 
IBMEC, 3,(7)^6, jan./abr. 1977. 
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gastos de transportes e ensacamento. Para 

os agricultores, uma legislagao hipotecaria 

aliada ao subsfdio do credito vai adquirin- 

do no correr do seculo cada vez mais forga 

reivindicatoria: "Capitals nao faltam a la- 

voura: capitals tem todos os lavradores nas 

suas terras, em seus escravos, nas suas ma- 

quinas, e em tudo quanto se serve de ins- 

trumento a produpao, mas de que servem 

se na confusao atual do nosso sistema hipo- 

tecario eles jazem inertes? "(20). 

O financiamento das atividades agncolas 

permanecia semelhante ao do pen'odo colo- 

nial, sem que o surgimento dos bancos co- 

merciais viesse a altera-lo substancialmen- 

te. Os agricultores, adstritos sempre a inter- 

mediaries, recebiam apenas adiantamentos 

garantidos pelo prego estimado da safra, hi- 

potecada como caugao ao agente do finan- 

ciamento. Em situagoes mais cn'ticas hipo- 

tecavam tambem seus escravos, cujo nume- 

ro era a expressao mais significativa de ri- 

queza do proprietario, mais importante in- 

clusive que a dimensao de suas terras. No 

sec. XIX, entretanto, os agricultores passa- 

ram a valer-se de avais dos comerciantes pa- 

ra desconto de letras ou para obter credi- 

to pessoal junto aos bancos (dando sempre 

a safra como garantia), que por sua vez Ihe 

transferiram o dinheiro adicionando novas 

taxas de juros. Esse sistema triangular de 

credito operava de acordo com o esquema 

de acumulagao do capital usuario. Como 

o intermediario, comissario ou comerciante 
importador e exportador era tambem acio- 

nista do banco, o dinheiro que tomava para 

repassar ao agricultor visava nao o financia- 

mento do process© produtivo, mas a possi- 

bilidade da circulagao da mercadoria a ser 

produzida. O capital-dinheiro assim investi- 

do faz permanecer a dominagao da circula- 

gao sobre a produgao, assegurando o predo- 

(20) SINIMBU, Joao Lins Vieira Cansagao. 
Falla recitada na abertura da Assembl6a 
Legislativa da Bahia pelo presidente da 
provfneia o Desembargador Joao Lins 
Vieira Cansagao de Sinimbu, no 1.° de 
setembro de 1857. Salvador, Typ. de An- 
tonio Olavo de Franga Guerra, 1857, p. 
87. 

mmio do capital mercantil sobre esta ulti- 

ma. 

Por outro lado, enquanto os elevados 

custos financeiros adicionados aos da pro- 

dugao reduziam a margem de lucro do pro- 

duto exportado, o sistema bancario se 

apropriava de parcela do ganho total do la- 

tifundiario na forma dos juros pagos por 

este e o distribufa entre seus acionistas. 

A provmcia de Sao Paulo ficava sob o 

domfnio comercial do Rio de Janeiro(21) e 

os comissarios cariocas exerciam a fungao 

de agentes tanto da comercializagao quanto 

do financiamento da atividade. 0 cafe ha- 

via-se irradiado tambem pelo Sul de Minas 

e pela Zona da Mata, nas proximidades de 

Juiz de Fora. Enquanto se estreitavam os 

lagos mercantis de interdependencia entre as 
regioes produtoras do Centro-Sul e a Corte, 

correspondentemente ganhavam maior des- 

taque as operagoes bancarias. 0 capital 

mercantil se apropriava na esfera da circula- 

gao do "excedente do produto social da 

economia agncola e pecuaria de Minas em 

sua passagem para o abastecimento de ou- 

tras regioes do Brasil, notadamente o Rio 

de Janeiro, e comegara a desviar-se para fi- 

nanciar o cafe"(22). 

A incorporagao de bancos se acelerou 

em 1850 em decorrencia do grande surto 

cafeeiro e da aboligao do trafico. Irineu 

Evangelista de Souza liderou um grupo de 

empresarios para "(. .) reunir os capitals, 

que se viam repentinamente deslocados do 

ih'cito comercio, e faze-los convergir a um 

centro onde pudessem ir alimentar as for- 

gas produtivas do pai's, foi o pensamento 

que me surgiu na mente ao ter certeza de 

(21) TAUNAY, Affonso d'Escragnolle. Hist6- 
ria do cafe no Brasil. Rio de Janeiro, 
Departamento Nacional do Caf6, 1939, v. 
4, p. 50-52. 

(22) OLIVE IRA, Francisco de. Elegia para 
uma re(li)giao. Rio de Janeiro, Paz e Ter- 
ra, 1977, p. 63. 
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que aquele fato era irrevogaver(23). Assim 

foi constitui'do o Banco do Brasil, um ban- 

co comercial privado que, para evitar equf- 

vocos chamaremos de Banco do Brasil de 

Maua. Seus estatutos foram aprovados de- 

pois de muita vacilapao dos conselheiros de 

Estado em conceder-lhe autorizagao de 

emitir vales(24). Como tinha o firme pro- 

posito de intervir na circulapao inter-regio- 

nal, estabeleceu filiais em Sao Paulo e Sao 

Pedro do Rio Grande do Sul, para as quais 

obteve identica concessao(25). 

Desta mesma conjuntura emergiu no 

Rio de Janeiro o primeiro surto manufatu- 

reiro, decorrente de uma maior diversifica- 

<?ao dos investimentos favorecidos pel a or- 

ganizagao da Bolsa de Valores, que centrali- 

zava ativo mercado de debentures e apoes. 

Alem das casas bancarias, um terceiro 

banco veio compor o sistema bancario ca- 

rioca em 1853. Foi o Banco Rural e Hipo- 
tecarioi26) que, apesar do nome, emprega- 

va apenas uma pequena parcela de seu capi- 

tal em hipotecas e, mesmo assim, desde que 

fossem imoveis urbanos e dentro da cir- 

cunscripao do munici'pio da Corte. 

O papel-moeda, ti'tulo governamental in- 

conversi'vel, de emissao do Tesouro Nacio- 

nal, concorria com os vales de emissao ban- 

caria privada e, na pratica, constitufram 

juntos o estoque de moeda. E verdade que 

os vales venciam juros e tinham pronto ven- 

cimento, contudo permaneciam em circula- 

pao ate muito tempo depois de haverem 

esgotado o prazo sem que ninguem fosse 

cobrar seus insignificantes juros, eram usa- 

(23) SOUZA, Irineu Evangelista de. Visconde 
de Mau^. Autobiografia, exposipao aos 
credores e ao publico, seguida de O meio 
circulante no Brasil. Rio de Janeiro, Z4lio 
Valverde, 1948. p. 126-27. 

(24) Decreto n.0 801 de 2 de julho de 1851. 

(25) Decreto de 6 de setembro de 1852 e de 
15 de novembro de 1852. 

(26) Decreto n.0 1136 de 30 de marpo de 
1853. 

dos como reserva de valor e os proprios 

bancos os devolviam a circulapao em seus 

pagamentos. 

Apesar de os vales funcionarem como 

dinheiro, os bancos eram obrigados a man- 

ter altos encaixes para o reembolso destina- 

do a remessas para outras prapas, ja que 

circulavam somente no espapo onde seus 

emissores eram conhecidos e gozavam de 

confianpa. Como havia cambio entre os va- 

les emitidos por diferentes estabelecimen- 

tos, qualquer excesso por instituipoes me- 

nos solidas prejudicava as demais porque o 

publico temeroso corria tambem as suas 

caixas para converter estes papeis em moe- 

da metalica ou papel-moeda oficial(26a). a 

maior restripao, porem, era o fato de nao 

serem os vales aceitos nos pagamentos ao 
governo(27). 

Atividades Bancarias e Mobilizapao de Ca- 

pitals na Bahia 

0 sistema de credito institucionalizado 

na Bahia, a segunda mais importante prapa 

comercial do Brasil no sec. XIX, se esqui- 

vou sempre da regulamentapao do poder 

central. A maioria dos bancos privados in- 

corporados na provmcia funcionou sem 

previa autorizapao, emitindo muitas vezes 

moeda fiduciaria que auxiliava a circulapao 

regional de mercadorias. A autonomia mo- 

netaria foi uma peculiaridade da Bahia, que 

estendia seu raio de influencia ate o Nor- 

te de Minas e Sergipe, resistindo tenazmen- 

te a submeter-se a gestao monetaria do Es- 

tado, sediado no Rio de Janeiro. 

A primeira instituipao bancaria — a Cai- 

xa Economica da Bahia — atual Banco Eco- 

nomico, tao logo levantou o capital mmi- 

mo necessario (1834) comepou a realizar 

(26a) CAL6GERAS, Joao P^ndte. A Polftica 
Monetciria do Brasil. Sao Paulo, Ed. Na- 
cional, 1960, p. 99-100. 

(27) LEVY, Maria Barbara. Histdria da Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Ja- 
neiro, IBMEC, 1977. 
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opera<poes de credito pessoal, sem esperar 

autorizapao formal. 

A atividade bancaria tornou-se altamente 

atraente na Bahia conforme evidencia a so- 

brevivencia de casas bancarias, de descon- 

tos a despeito do surgimento de bancos e 

de numerosas caixas econ6micas(28). 0 se- 

tor bancario comegava sistematicamente a 

canalizar para si parte dos ganhos das ativi- 

dades produtivas redistribuindo-se entre 

seus acionistas. Como seus balanpos nao 

eram publicados com periodicidade regular 

e homogeneidade, tornou-se difi'cil dimen- 

sionar com precisao o volume global de re- 

cursos que mobilizavam para compara-los 

com outros referenciais da economia. 

0 Banco Comercial da Bahia, que foi 

fundado e legalmente autorizado em 1845, 

diferia da Caixa Economica e dos estabele- 

cimentos incorporados posteriormente por- 

que era emissor(29). 

0 Banco Comercial logo adquiriu ex- 

pressiva posigao financeira na praga. A im- 

portancia de suas operagoes pode ser avalia- 

da atraves da comparagao do volume dos 

tftulos descontados com o do comercio ex- 

terior da provmcia. Em 1845, ano de sua 

fundagao, os descontos correspondiam a 

8% do valor do comercio externo, excluf- 

das as despesas de frete e seguro, mas qua- 

tro anos depois alcangaram 23%; essas ope- 

ragoes equivaleram a metade das efetuadas 

pelo Banco Comercial do Rio de Janeiro, 

que funcionava em praga cujo movimento 

superava em quase tres vezes o de Salva- 
dor(30). 

O Banco Comercial da Bahia foi favore- 

(28) AZEVEDO, Thales Olympic Goes de & 
LINS, Edilberto Vieira. Op. cit., p. 31. 

(29) Decreto n.0 438 de 13 novembro de 
1845. 

(30) BAPTISTA, Jos6 Murilo Philigret de Oli- 
veira. Bancos. In: A inserpao da Bahia na 
evolupao nacional. 1.a etapa: 1850-1889. 
Atividades nao-produtivas. Salvador, CPE, 
1978, v. 3, t. 1, p. 19, 21-2. 

cido por fatores circunstanciais particular- 

mente propi'cios. De um lado, a praga se 

ressentia da falta de mecanismos e instru- 

mentos de credito que abreviassem as ope- 

ragoes tecnicas de comercio e que, a partir 

de entao, o aparecimento bancario propor- 

cionava. De outro, os ganhos de capital- 

dinheiro eram beneficiados por isengoes fis- 

cais. Esta anomalia da poh'tica tributaria fi- 

ca ainda mais alarmente quando se constata 
que a renda do comercio exterior era du- 

plamente taxada: os direitos de exportagao 

incidiam duas vezes sobre todos os produ- 

tos, drenando recursos para o governo geral 

e provincial(21). 

Em 1848, duas novas iniciativas origina- 

ram a Sociedade Comercio e a Caixa Co- 

mercial da Bahia(32). 0 objetivo dessas in- 

corporagoes era captar "(. .) pequenas 

mas numerosas acumulagoes que se asso- 

ciando [pudessem] produzir resultados 

{. .)"(33). 

Os negocios bancarios se expandiam ca- 

da vez mais e por isso intensificou-se a pro- 

cura de suas agoes "(. .) havendo maior 

concorrencia do que a facilitada pelos ditos 

estabelecimentos (. .)"(34). A promulga- 

gao do Codigo Comercial, a instalagao do 

Tribunal do Comercio e o encerramento do 

trafico de escravos contribufram para au- 

mentar acentuadamente a procura deste ti- 

po de invest!mentos levando a incorpora- 

gao, em 1852, da Caixa Economica da cida- 

(31) VASCONCELLOS, Joaquim J. P.. Falla 
que recitou o Presidente da Bahia (. . .) 
em 2 de fevereiro de 1844. Salvador, 
Typ. de L.A. Portella e Companhia, 
1844, p. 20. 

(32) Decreto n.0 2634 de 1. o de setembro de 
1860 e n.0 664 de 18 de janeiro de 
1850. 

(33) MARTINS, Francisco G. Falla que reci- 
tou o Presidente da Bahia (. . .) em 4 de 
julho de 1849. Salvador, Typ. de Salva- 
dor Moitinho, 1849, p. 35. 

(34) Idem Falla (...) no 1.° de margo de 
1851. Salvador, Typ. Const, de V. Morei- 
ra, 1851, p. 28. 
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de de Valen<?a(35) e, em 1853, de dois no- 

vos estabelecimentos: a Caixa Reserva Mer- 

cantil e a Caixa de Economias. 

A coincidencia entre a aboligao do trafi- 

co de escravo e a proliferagao das institui- 

poes financeiras na Bahia nao se deu por 

eventualidade. "Quando cessou o comercio 

da escravatura, o qual, seja permitido con- 

fessar, esta prapa alimentava (ou na opiniao 

de alguns era mais do que nenhuma outra 

por ele alimentada), os capitals que nele se 

empenhavam procuravam emprego; empre- 

sas de outro genero nao eram conhecidas; 

recorreu-se ao comezinho sistema de di- 

nheiro a premio; desde o ano de 1848 ate 

1855 foram fundados cinco estabelecimen- 

tos de credito, mas sobre bases nao vulga- 

res, e que ficaram constituindo um caracte- 

n'stico especial da prapa da Bahia; sua dou- 

trina principal era a de caixas economicas, 

mas nao sendo limitado o maximo permiti- 

do a cada depositante, poucos acionistas 

formavam um avultado fundo com tanta 

facilidade quanto a faculdade que tinham 

de retirar seus capitals quando Ihes aprou- 

vesse ou hipotecando as proprias acoes ao 

estabelecimento; a fundapao de uma seguia- 

se a de outra porque por falta de emprego a 

capitals a ultima estabelecida fechava logo 

seus cofres a novas entradas {. .)"(36). 

A organizapao de estabelecimentos ban- 

carios sob a forma de caixas economicas 

era preferida porque, nessas instituipoes, o 

capital era limitado, podendo o socio resga- 

taro valor de suas apoes em curto prazo. Es- 

sas caixas economicas, apesar de captarem 

as poupanpas de pequenos investidores, nao 

funcionavam como as atuais, nem eram cai- 

xas de peculio e raramente recebiam depo- 

sitos: aproximavam-se de um banco comer- 

cial organizado de forma a realizar empres- 

(35) Decreto n.0 1080 de 11 de dezembro de 
1852, 

(36) BRASIL. Minist^rio da Fazenda. Relato- 
rio da comissao de inqu6rito nomeada 
por aviso do Ministerio da Fazenda de 10 
de outubro de 1859. Rio de Janeiro, 
Anexo A p. 86. 

timos sobre o capital investido por seus 

acionistas. 

A rebeldia das instituipoes financeiras 

baianas persistiu mesmo depois da vigencia 

do Codigo Comercial proliferando bancos 

sem a devida aprovapao legal. A Caixa 

Uniao Comercial, fundada em 1855, e pos- 

teriormente reorganizada sob o ti'tulo de 

Caixa Hipotecaria, por exemplo, burlava a 

lei porque funcionava sem autorizapao, 

omissao essa agravada pela pretensao de 

emitir vales a vista ate um decimo do seu 

capital e sobre o total de valores da carteira 

hipotecaria. Ao que consta, porem, exce- 

deu-se, e comepou a emitir notas de 50 mil 

reis a vista e ao portador, com todas as 

caracten'sticas de papel-moeda de emissao 

bancaria. A poh'cia interveio, pois se trata- 

va de uma decisao extrema ate mesmo para 

os padroes de autonomia da prapa de Salva- 

dor, e apreendeu os ti'tulos, papel e estam- 

pa desta emissao(37), 

Os maiores acionistas dos bancos eram 

geralmente cooptados entre os grandes co- 

merciantes importadores e comissarios de 

produtos de exportapao que alias ja exer- 

ciam tradicionalmente o papel de banquei- 

ros dos grandes proprietaries fazendo-lhes 

adiantamentos em conta corrente. Esses 

eram os que se dominavam na epoca de 

importantes "homens de negocios e capita- 

listas" mas entre os acionistas de bancos 

podia-se encontrar tambem senhores de en- 

genho e proprietaries de manufaturas de te- 
cidos(38). 

Ao que tudo indica, os tomadores de 

emprestimos seriam os proprios acionistas 

dos bancos. Esta coincidencia pode ser fa- 

(37) Decreto n,0 2722 de 12 de janeiro de 
1861 e BRASIL. Ministerio da Fazenda. 
Proposta e relatdrio (...) 1856, p. 11. 

(38) CALMON, Francisco Marques de Goes. En- 
saio de retrospecto sobre o comercio e a 
vida economica e comercial na Bahia de 
1823 a 1900. Diario Official do Estado 
da Bahia. Salvador, 2 de julho de 1923. 
p. 376-96. Edipao Especial de Centenerio. 
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cilmente deduzida pela exigencia de que os 

mutuarios fossem avalizados por nego- 

ciiantes de reputapao reconhecida na prapa 

acrescida de que so era concedido credito 

pessoa! ou emprestimos garantidos por hi- 

potecas de imoveis urbanos. Pica facil tam- 

bem concluir que a atividade produtiva ba- 

sica — a agricultura, periodicamente caren- 

te de capital de giro, so podia ter acesso ao 

credito indiretamente, via de regra atraves 

dos comissionarios. Isto porque a aplicagao 

da lei hipotecaria, agravada pelas grandes 

distancias e indefinipao dos marcos nos 

ti'tulos de propriedade rural afastava os 

banqueiros do credito rural. Para contornar 

essas dificuldades, realizava-se a operagao 

triangular onde o banco emprestava ao co- 

missario devidamente avalizado e este, pro- 

fundo conhecedor da situa<?ao economico- 

financeira dos fazendeiros com os quais ope- 

ravam, realizavam adiantamentos em conta 

corrente. 

0 ponto de lucro do sistema bancario se 

expressaria nas taxas cobradas pelos em- 

prestimos, ao passo que o ponto de lucro 

do tomador de emprestimos, ou seja, do 

acionista, seria a lucratividade das suas 

agoes e nao apenas a taxa que adicionaria 

para cobrir os riscos nos repasses de dinhei- 

ro. Este agente financeiro ainda obtinha 

maiores ganhos com a venda de suas agoes 

ao proprio Banco ou a terceiros, visto que 

nos estatutos eram previstas agoes em Te- 

souraria. Isto e, o Banco adquiria suas pro- 

prias agoes, e, caso nao conseguisse reven- 

de-las, diminufa o seu capital. Esta compo- 

sigao de capital social — capital autorizado 

pela Assembleia Diretora e a existencia das 

agoes em Tesourarias — denominava-se 

capital flutuante, enquanto os estatutos fi- 

xavam apenas a quantia maxima que pode- 

ria ser realizada. 

Esse sistema mereceu sempre profundas 

cn'ticas como se pode apreciar pelas acusa- 

goes dos presidentes da provmcia em suas 

"Fallas" Contra o alijamento do produtor 

agncola das operagoes do sistema bancario 

denunciavam que "nestas circunstancias, a 

lavoura serve apenas para aumentar o credi- 

to pessoal, mas nao da classe dos planta- 

dores, mas das classes capitalistas que em- 

prestam a alto juro e breves prazos, dinhei- 

ros que eles tiram das casas bancarias, mui- 

tas vezes sobre o credito que Ihes dao os 

produtos agncolas que recebem de seus de- 
vedores'^SB). 

Particularidades Financeiras da Area Lide- 

rada por Pernambuco 

A principal diferenga da zona financeira 

liderada por Recife, se comparada com o 

Rio de Janeiro e Salvador, esta na lenta e 

tardia instalagao de bancos comerciais e 

caixas de poupanga popular. Ate por volta 

de 1850, nenhuma sociedade havia entrado 

em atividade em Pernambuco, diferente- 

mente da Corte e da Bahia, onde ja era 

intensa a incorporagao de bancos. Nem se- 

quer uma caixa filial do 1.° Banco do Bra- 

sil fora aberta, conforme ocorrera em Sal- 

vador e ate mesmo em Sao Paulo, praga 

comercial de menor importancia. Esse fe- 

nomeno se justifica pelo fato de as casas 

comerciais e bancarias (entre elas principal- 

mente as comissarias, as de desconto e as 

de importagao-exportagao) permanecerem 

exercendo satisfatoriamente as fungoes de 

bancos. 0 capital usurario continuou garan- 

tindo a hegemonia nas relagoes de financia- 

mento da economia pernambucana, sem 

institucionalizar-se. Acrescente-se que a di- 

namica regular da circulagao monetaria ain- 

da nao tornara aguda a exigencia de novos 

instrumentos e mecanismos institucionali- 

zados para a circulagao de mercadorias. Em 

Recife centralizavam-se nao so as exporta- 

goes dos produtos pernambucanos, de Ala- 

goas, Parai'ba e Rio Grande do Norte, como 

tambem as importagoes de mercadorias eu- 

ropeias que satisfaziam a demanda de toda 

a regiao. Por isso, apenas nessa praga os 

meios de pagamento eram realmente difun- 

(39) ALBUQUERQUE, Antonio Coelho de S^. 
Falla que recitou na abertura da Assem- 
blea Legislativa da Bahia o presidente da 
provincia, Conselheiro Antonio Coelho 
de Sa Albuquerque, no 1.° de marpo de 
1863. Salvador, Typ. Poggetti de Touri- 
nho, 1863, p. 87. 
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didos, ja que havia aii ativo comercio de 

letras de cambio e moedas metalicas. 

Nas atividades comerciais internas, isto 

e, o comercio entre o porto de Recife e o 

interior e outras provmcias, nao havia uma 

acentuada especializapao de atividades, sen- 

do por isso predominante o sistema de 

adiantamento de provisoes aos produtores 

ou a troca simples de mercadorias. 

Nas unidades agncolas praticamente nao 

circulavam moedas, pois lavradores e se- 

nhores de engenho mantinham com os co- 

missarios o sistema de contas correntes. Es- 

ses intermediaries forneciam ao fazendeiro 

qualquer especie de mercadoria, fosse para 

a produpao, fosse para consume, lanpando 

o debito na conta sazonalmente quitada 

com a receita da produpao agncola, comer- 

cializada pelos proprios comissarios. Assim, 

os intermediaries, sem se comprometerem 

diretamente com o circuito produtivo, po- 

diam obter altos lucros, porque controlan- 

do o capital-dinheiro, podiam controlar to- 

dos os negocios do produtor, determinando 

Inclusive a expansao ou retrapao de seus 

investimentos. Como se pode constatar, es- 

se sistema de credito ao produtor nao 

era uma particularidade de Pernambuco. 0 

encadeamento fazendeiro/comlssario/co- 

merciante era caracten'stica marcante de 

todas as economias regionais do Imperio. 

Conforme foi relembrado no Congresso 

Agncola de Recife de 1875, "a cessagao do 

trafico de escravos importou uma {. .) 

consideravel emigrapao de boa parte dos ca- 

pitals nele empregados (. .)" em grande 

parte Portugueses, e ante entao "(. .) aqui 

detidos por este rendoso, vasto e seguro 
emprego'^O). Entretanto, se esta referen- 

cia a remessa do capital apropriado na esfe- 

ra da circulapao de mercadorias — o pro- 

prio homem como tal — ilustra uma das for- 
mas sob a qual se manifesta o capital mer- 

cantil, tambem elucida a propria particula- 

(40) CONGRESSO AG RICO LA DO RECIFE. 
Recife, 1878; Trabalhos. Recife, CERA/ 
PE, 1978, p. 17. 

ridade da economia pernambucana em rela- 

<pao as economias carioca e baiana. 

Nestas ultimas, ja havia urn certo grau 

de diversificapao das atividades produtivas 

(mineragao, pecuaria, manufaturas texteis, 

fabrica de fumo, bebidas e ate mesmo urn 

maior numero de pequenas lavouras) e um 

comercio interne ativo abrangendo provm- 

cias circunvizinhas. Esses fatores contribuf- 

ram para fixar parte ponderavel do capital 

comercial empregado anteriormente no tra- 

fico. Em contraste, a economia pernambu- 

cana se caracterizava por estar assentada so- 

bre a sua grande produpao de agucar e, em 

menor escala, sobre o do algodao. 0 porto 

do Recife servia de entreposto de mercado- 

rias para toda a regiao sem alimentar um 

verdadeiro mercado interne de abastecimen- 

to, que nao o diretamente relacionado ao 

comercio internacional. Reforgava essa 

condigao a qualidade superior de seu 

algodao — e consequentemente sua maior 

cotagao no mercado internacional — que 

sendo preferencialmente exportado, nao es- 

timulava a criagao de manufaturas de teci- 

dos conforme ocorria na Bahia e no Rio de 

Janeiro, por exemplo. 

Apenas em 1851 foi incorporado o pri- 

meiro banco comercial cujos estatutos fo- 

ram logo aprovados pelo governo imperial. 

O Banco de Pernambuco resumia sua finali- 

dade a operagoes de deposit© e empresti- 

mo, vindo a ser a partir de 1852 um banco 

emissor de vales^D. Cercou de precaugoes 

suas operagoes de emprestimo e limitou o 

capital social em apenas m il contos de reis, 

subdivididos em cinco mil agoes. Apesar 

dos receios de seus fundadores, o segundo 

balango semestral (dezembro de 1852) de- 

monstra que 84% do capital ja havia sido 

integralizado; no seguinte, atingiu os mil 

contos estipulados, e em junho de 1854 

acresceu-o em mais de 400 contos e, quan- 

do ja tinha notfeia de que seria transforma- 

do em Caixa Filial do 2.° Banco do Bra- 

(41) Decreto n. 0 888 de 22 de dezembro de 
1851. 
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sil(42) seu capital havia duplicado em rela- 

<?ao ao do primeiro ano de funcionamento 

(Apendice). 

For esta rapida expansao do capital so- 

cial constata-se que havia recursos dispom'- 

veis na economia pernambucana, talvez ate 

mesmo oriundos do trafico de escravos, e 

que eram injetados no banco. E dificil, to- 

davia, aprofundar a analise das informapoes 

dispom'veis por falta de parametros com- 

paratives e pelo curto pen'odo de existen- 

cia do Banco. Pode-se concluir apenas que 

enquanto banco privado, isto e, antes de 

transformar-se em Caixa Filial do Banco do 

Brasil, os vales emitidos nao ultrapassaram 

o limite previsto e que o total de empresti- 

mos foi sempre superior ao total dos depo- 

sitos mais vales emitidos, o que leva a crer 

que tambem af se empregava recursos pro- 

prios dos acionistas para se fazer face aos 

emprestimos (Apendice). 

Outra particularidade curiosa da econo- 

mia monetaria pernambucana e a diferenpa 

das taxas de cambio frente aos demais por- 

tos brasileiros. Se comparadas as operapoes 

comerciais entre Recife e Londres com as 

do Rio de Janeiro e aquela mesma prapa no 

Exterior, sobressai a maior valorizapao do 

mil-reis em relapao a libra na prapa nordes- 

tina na maioria das observapoes realiza- 
das(43) (Apendice). Ate mesmo quando, a 

partir de 1842, os saques passaram a ser 

pagos tambem em notas do Tesouro, e nao 

mais exclusivamente em moeda metalica, 

ocorrendo uma queda geral na taxa de cam- 

bio, isto e, o mil-reis passou a valer menor 

frapao de libra, em Pernambuco a moeda 

nacional permaneceu, com eventuais exce- 
poes, mais valorizada do que no Rio de Ja- 

neiro ou na Bahia. 

(42) Decreto n.0 1680 de 21 de marpo de 
1853. 

(43) BRASIL. Ministerio da Fazenda. Relat6- 
rio da comissao de inqu6rito nomeada 
por aviso do Minist6rio da Fazenda de 10 
de out. de 1859. Rio de Janeiro, Quadros 
anexos. 

Essa diferenpa no curso de cambio de- 

monstra em primeiro lugar a inexistencia 

de arbitragem entre as taxas dos diferentes 

portos no Brasil, reforpando a ideia da exis- 

tenciade areas autonomasde circulapao mo- 

netaria. Outras conclusoes podem ainda ser 

tiradas, ou seja, as reservas metalicas da re- 

giao produtora de algodao e apucar comer- 

ciajizados em Recife eram maiores do que 

no resto do Pai's, alem de que devia haver 

coincidencia entre sacadores e tomadores de 

cambio, o que eliminava o custo da inter- 

mediapao. Ate meados do seculo os seguin- 

tes elementos contribuem para fortalecer 

essas conclusoes: a permanencia na 

circulapao de moedas de prata nesta zona, 

enquanto em outras prapas ja haviam se di- 

fundido macipamente as notas do 1.° Ban- 

co do Brasil, alem de moedas de curso para- 

lelo e conhecimentos de armazenagem na 

alfandega que circulavam praticamente 

como dinheiro; a grande concentrapao de 

casas a um so tempo exportadoras e impor- 

tadoras, geralmente de proprietarios estran- 

geiros; e, por ultimo, o sistematico supe- 

ravit da balanpa comercial da provmcia. 

Autonomia e Coesao dos Centros Comer- 

ciais do Rio Grande do Sul 

Lallemant, viajante que percorreu o in- 

terior gaucho em meados do seculo, obser- 

vou que o comercio da provmcia se expan- 

dira a tal ponto que justificara osurgimen- 

to de centros de redistribuipao de mercado- 

rias entre os grandes emporios comerciais e 

os consumidores rurais. Os pontos de parti- 

da dos rebanhos de mulas para o Sudeste e 

de gado para as charqueadas — vilas como 

Cachoeira, Santa Maria, Itaqui, Uruguaiana, 

Alegrete e Sao Gabriel — embora com dimi- 

nuta populapao urbana comepam a ter des- 

tacada importancia comercial. Os centros 

mercantis, Porto Alegre, Pelotas e Rio Gran- 

de, ate entao dominantes exclusivos das re- 

lapoes comerciais, passaram a repartir com 

os nascentes centros comerciais a antiga 

primazia que mantinham no comercio in- 

terno, sem contudo perder a absoluta hege- 
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monia que desfrutavam a m'vel do comer- 

cio externo(^). 

Sebastiao Ferreira Scares afirma que 

"(. .) o comercio desta provmcia e um dos 

do Brasil que gira menos com as operapoes 

de credito, e por isso suas transapoes sao me- 

nos extensas do que poderiam ser 

(. .)(45). Tal opiniao, e importante ressal- 

tar, parece se referir ao grande comercio 

atacadista, que e o centro da investigapao 

estati'stica do autor. Por isso ele enfatiza o 

contraste com o Rio de Janeiro e a Bahia 

onde a pratica generalizada de negociapoes 

a prazo impos o surgimento da moeda de 

credito privado. 0 circuit© monetario da 

regiao Sul dispos de um sucedaneo para a 

moeda de credito privado que, para todos 

os efeitos, preencheu a lacuna deixada pela 

apao descoordenada da polftica monetaria 

do Estado: a moeda estrangeira. 

A moeda do Estado coexistia com as 

moedas chanceladas por outros pai'ses as 

quais estavam presentes nas transapoes de 

compra e venda realizadas na area moneti- 

zada sob influencia do Rio Grande do Sul. 

A presenpa de moedas estrange!ras, circu- 

lando enquanto moeda mercadoria, talvez 

tenha contribufdo para retardar o surgi- 

mento de outras formas de moeda, pois es- 

tas preenchiam nao so o vazio deixado pela 

moeda oficial, mas tambem apresentavam a 

vantagem de correr sem empecilhos nos 

pafses hispano-americanos vizinhos. Esse 

expediente teve infcio no pen'odo colo- 
nial(46) e se generalizou no infcio do sec. 

XIX, com a utilizapao de pesos e onpas es- 

panholas, alem dos bolivianos e signos de 

(44) CARDOSO, Fernando Henrique. Capita- 
lismo e escravidao no Brasil meridional, o 
negro na sociedade escravocrata do Rio 
Grande do Sul. 2.a ed., Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1977, p. 74-9. 

(45) SOARES, Sebastiao Ferreira. Op. cit, v. 
2, p. 108. 

(46) LEVY, Maria Barbara. Historia financeira 
do Brasil Colonial. Rio de Janeiro, 
IBMEC, 1979. 

outras nacionalidades nas relapoes sociais 

de troca no territorio gaucho. 

Ate a fixapao do novo padrao monetario 

em 1846, moedas das mais diversas proce- 

dencias substitufam plenamente as funpoes 

inerentes a moeda controlada pelo Estado 

escravista monarquico no circuit© comer- 

cial do Rio Grande do Sul. Com a reforma, 

todavia, foram exclufdas da circulapao as 

moedas consideradas pelas autoridades co- 

mo "mais fracas" dentre as quais as onpas. 

Isto e: como a reforma monetaria de 
1846(47) alterou o prepo corrente das 

moedas de ouro e prata, as moedas que nao 

se encaixaram dentro do novo padrao fo- 

ram proibidas de circular. 

Tal polftica provocou imediata reapao 

da Assembleia Provincial, do presidente da 

provmcia, de negociantes e do inspetor da 

tesouraria do Rio Grande do Sul. As autori- 

dades fazendarias asseveravam aos parla- 

mentares gauchos que as restripoes sobre a 

circulapao das moedas estrange!ras se de- 

viam, alem da falta do toque fixado por lei, 

a uma serie de outras razoes mais ou menos 

discutfveis. Alegavam que nao eram padro- 

nizadas, diferindo entre si pelo cunho irre- 

gular que apresentavam, o que nao era abso- 

lutamente o casodas onpas espanholas. Afir- 

mavam que as moedas estrangeiras eram de- 

preciadas porque nao tinham valor intrfnse- 

co constante; este motive torna-se irrele- 

vante se se considerar serem elas metalicas, 

dispondo de garantia de padrao mais regu- 

lar que o papel-moeda do Tesouro que cir- 

culava em outras provfneias. Diziam ainda 

que provocaria o desaparecimento de moe- 

das mais fortes, dando margem a atuapao 

de especuladores; esse argumento ficava in- 

validado pelo fato de o entesouramento ja 

ser pratica comum em todo o Imperio. As 

razoes decisivas sao, sem duvida, as de or- 

dem polftica: o poder central necessitava 

que o padrao nacionalmente fixado fosse 

respeitado, sobretudo para que o recolhi- 

(47) Lei n.0 401 de 11 de setembro de 1846 
e Decreto n.0 487 de 28 de novembro de 
1846. 
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mento dos impostos pudesse ser proporcio- 

nal em todas as provmciasHS). 

O Rio Grande do Sul, recentemente 

emergido da Farroupilha, com expressiva 

vinculapao transfronteiripa, devia subordi- 

nar-se ao padrao monetario estabelecido 

pelo poder central. Todavia, existiam pro- 

blemas de ordem economica intransponf- 

veis. A prata era cotada no mercado gaucho 

a 1:16 enquanto a lei fixara a relapao 1:15 

5/8 entre o ouro e a prata. Se a prata era 

cotada no mercado com maior valor nomi- 

nal, consequentemente a provmcia concor- 

reria para a arrecadapao em proporgao me- 

nor que as demais, considerando-se o ouro 

como padrao fixo. 

Somente por iniciativa de Maua, o Sul 

conheceu o primeiro estabelecimento ban- 
cario^9). Sem duvida alguma a atuagao do 

banqueiro na cidade do Rio Grande e facil- 

mente associavel a importancia da localida- 

de no setor do comercio exterior, pois era 

la que se encontrava a principal alfandega 

da provmcia. 

Em fevereiro de 1853 foi instalada a 

Caixa Economica de Sao Gabriel, si'mbolo 

da ativa acumulagao promovida pelo co- 

mercio das vilas e cidades gauchas desde o 

im'cio do seculo. Esta e a primeira iniciativa 

privada do setor bancario em um pequeno 

nucleo populacional do interior que so se 

justifica pela intensa circulapao de merca- 

dorias e, consequentemente, da mercadoria 

dinheiro. Sua existencia foi curta, entretan- 

to, ascendente: do insignificante capital so- 

cial de 230 mil-reis com que fora criada a 

Caixa, atingiu em 1857 a soma de mais de 

69 contos de reis(50). 

(48) Parecer da sepao do Conselho do Estado 
dos Negdcios da Fazenda sobre a repre- 
sentagao da Assemblea Provincial do Rio 
Grande do Sul acerca das leis que regu- 
lam o curso da moeda metcilica do Imp6- 
rio. 1848. /mss/ IHGB. 

(49) Decreto n.0 1067 de 15 de janeiro de 
1852. 

(50) Revista do Arquivo do Rio Grande do 
Sul. (8) :326-27f 1929. 

A pequena expressao do sistema banca- 

rio nos ativos centres comerciais gauchos e 

funpao direta da presenpa da moeda estran- 

geira, que complementou a oficial e dispen- 

sou a criapao de uma moeda de credito pri- 

vado. A dinamica das transagoes no Rio 

Grande do Sul superava a escassez da moe- 

da do Estado com moeda e valores metali- 

cos, que dispensavam o reconhecimento do 

poder para garantir-lhes a capacidade de pa- 

gamento. Sendo ao mesmo tempo moeda e 

mercadoria, tornavam desnecessaria a cria- 

gao da moeda de credito e por isso so 

adquire expressao a partir de necessidades 

prementes de abreviamento das operagoes 

tecnicas do comercio. 

O Destaque Comercial das Cidades Portua- 

rias do Norte 

0 extreme Norte nao constitui'a, na pri- 

meira metade do sec. XIX, uma area mone- 

tizada integrada, onde as transagoes mer- 

cantis se processassem entrelagadamente. 
Muito distantes do centre de decisoes do 

Imperio, faltava a estas provmcias uma arti- 

culagao interna que as tornassem "autono- 

mas" como tantas outras, para se afirma- 

rem economicamente. 

As atividades produtivas praticamente 

estagnaram e as relagoes mercantis sucum- 

biram no ciclo dos movimentos armados 

que se seguiram a Independencia. A inicia- 

tiva dos comerciantes se retraiu, pois te- 

miam perder suas embarcagoes nos confli- 

tos travados no interior. "De 1821 a 1825 

enfraqueceram, decai'ram e completamente 

se extinguiram as relagoes e movimentos 

comerciais. Os desastrosos e hornveis feitos 

de rebeldia subterraram com grande parte 

da populagao da Provmcia o seu comercio, 

a sua agriculture, a sua industria" Deixan- 

do "o comercio, ora vacilante, ora estacio- 

nario, ora morto ate 1835"(51). 

(51) MIRANDA, Joao Antonio de. Discurso 
recitado (...) pelo presidente da provfn- 
cia do Park (...) 15 de agosto de 1840. 
Park, Typ. de Santos e menor, p. 73 e 
76. 
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Como a guerra muito destrufra nas areas 

rurais — desde a estrutura de organizagao 

da forpa de trabalho ate as propriedades, 

que foram em grande parte incendiadas — a 

Assembleia autorizou a emissao de 400 

contos de reis em vales, a serem aceitos co- 

mo moeda corrente nas repartigoes para 

desta forma cobrir o debito para com o 

Tesouro. Esta moeda fiduciaria, da mesma 

maneira que a de cobre cunhada na provi'n- 

cia, nao teve boa receptividade no interior, 

onde ainda circulavam valores metalicos 

mais nobres(52). a populagao nao dava 

credito ao governo provincial e evidenciava 

sua desconfianpa ao recusar as moedas de 

sua emissao. 

A paulatina recupera^ao das atividades 

mercantis do Para foi facilitada pela posi- 

pao geografica de confluencia que desfruta- 

va. For la passavam os produtos remetidos 

ao Amazonas e Goias e "e certo que muitas 

mercadorias em transit© tern passado pela 

cidade de Belem com destine ao Peru 

(. .)"(53). Esta baldeapao obrigatoria ex- 

plica a existencia de moedas estrangeiras 

em curso, semelhantemente ao que ocorria 

no extreme Sul. Na epoca, o inspetor da 

tesouraria informou oficialmente que na 

provmcia tinham circulagao conhecida as 

moedas norte-americanas, as portuguesas 

de ouro e prata, alguns soberanos, pouca 

quantidade de prata francesa, alem das on- 

pas espanholas, mexicanas, bolivianas, pe- 

ruanas e de outras republicas latino-ameri- 
canas(54). 

O insucesso do Banco Comercial do Pa- 

ra, ali instalado em 14 de setembro de 

1847, contribui para esclarecer outros as- 

pectos da realidade monetaria da provmcia. 

(52) REIS, Artur Cesar Ferreira. O Grao-Par^ 
e o Maranhao. In: Historia Gerai da Civi- 
iizapao brasileira. Sao Paulo, Difel, 1972. 
Tomo 2, p. 129. 

(53) SOARES, Sebastiao Ferreira. Op. cit., v. 2, 
p. 136. 

(54) BRASIL. Minist^rio da Fazenda. Relato- 
rio da comissao (. . .) 1859. p. 125. 

Apesar de seu presidente ter afirmado des- 

conhecer as causas da desarticulapao do 

empreendimento "(. .) nao obstante ter-se 

chegado a instala-lo com estatutos confec- 

cionados, aprovados e haverem sido assina- 

das nao poucas ap6es"(55) — tudo leva a 

crer que havia precedido as reais necessida- 

des da economia. 

0 Banco Comercial do Para finalmente 

foi rearticulado em 1852, pelo empenho do 

governo local junto aos negociantes, deci- 

dindo por adotar os primitives estatutos de 
1846(56). Muito embora o projeto original 

previsse que a emissao nao excederia a 50% 

do capital, o governo central condicionou 

sua legalizapao as reservas metalicas efetivas 

do estabelecimento(57). Mesmo assim, esta 

prerrogativa foi contestada na ocasiao por 

um dos conselheiros de Estado. Sob a ale- 

gagao de que o poder de emissao de letras e 

vales havia sido delegado a tantos outros 

bancos, poderia a "{. .) multidao destes 

com esta faculdade causar transtornos nas 

transapoes mercantis, influindo no valor da 

moeda (. .)"(58). 0 argument© era muito 

distante para influir no curso global da cir- 

culapao, mas permite antever ideias de im- 

posipao de barreiras a entrada de novos 

bancos nas provmcias, limitando o numero 

de bancos emissores de vales. 

0 outro centro de importancia no extre- 

mo Norte — Sao Luis — apesar de ter so- 

frido os mesmos efeitos de conturbagoes 

poh'ticas e sociais, desde a epoca da inde- 

pendencia ate os anos 40, e de ter perdido 

para outras pragas comerciais parcelas con- 

sideraveis de capital mercantil que agilizava 

(55) D'AGUIAR, Fausto. Relatorio (. .) pre- 
sidente da provfneia do Gram Pard (. .) 
20 de agosto de 1852. Par^, Typ. Santos 
e Filhos, 1852, p. 70. 

(56) Idem, ibid., p. 47. 

(57) Decreto n.0 1105 de 5 de janeiro de 
1853. 

(58) BRASIL. Minist^rio da Fazenda. Relatb- 
rio da comissao (. . .) 1859, p. 68. 
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o comercio do Maranhao, dispos relativa- 

mente cedo de um banco comercial(59). 

O Banco Comercial do Maranhao, tendo 

iniciado suas operapoes em 1847, emitiu 

vales e letras antes de ter seus estatutos 

aprovadosi^O). Uma particularidade, po- 

rem, o envolve desde sua organizapao: a 

preocupapao com a agricultura, rara entre 

os demais. Para que esse fenomeno ocorres- 

se, foi imprescindi'vel a apao das autorida- 

des provincials. A Assembleia Legislativa 

estava sempre mobilizada para discutir pro- 

blemas relevantes sobre questoes de credi- 

to. Um dos presidentes da provmcia che- 

gou a defender a criapao de uma caixa eco- 

nomica para concorrer com o Banco Co- 

mercial, apesar de esclarecer que nao havia 

espapo em Sao Lufs para dois estabeleci- 

mentos bancarios. Duas legislaturas depois, 

propunha a criapao de um banco rural e 

hipotecario. Esta atuapao constante na de- 

fesa dos interesses dos produtores rurais 

culminava com a pratica sistematica de 

emprestimo dos saldos dos cofres provin- 

ciais aos fazendeiros, a pretexto de incenti- 

var a colonizapao, sem qualquer cobranpa 

de juros(61). Essa constante ameapa e con- 

correncia forpava os juros cobrados pelo 

banco para baixo e colocava o sistema de 

credito mais proximo das necessidades da 

agricultura. 

3. O Primeiro Golpe no Sistema Ban- 

cario Privado 

A Criapao do Banco do Brasil 

Tao logo o primeiro Banco do Brasil foi 

(59) CAMARGO, Vicente. Discurso (. .) pre- 
sidente desta provincia (...) 3 de mayo 
do corrente anno. Maranhao, Typ. de J. 
J. Teixeira, 1848, p. 58. 

(60) Decreto n.0 597 de 24 de manpo de 
1849. 

(61) MACHADO, Eduardo. Provfncia do Mara- 
nhao (. . .) 1.° de novembro de 1853. 
Maranhao, Typ. Constitucional, 1853. p. 
21 e idem 3 de maio de 1855. Maranhao, 
Typ. Constitucional, 1855, p. 48. 

liquidado, em 1827, iniciaram-se as discus- 

soes sobre a necessidade cada vez maior de 

criapao de uma instituipao que o substitui's- 

se. A tentative de reorganizapao de 1833 fo- 

ra um fracasso em virtude das fraudes ocor- 

ridasdurantea extinpao do primeiro Banco, 

que ficaram na memoria dos investidores. 

Porem, vinte anos depois, no Relatorio do 

Ministro da Fazenda Rodrigues Torres — 

Visconde de Itaborahy, eram propostas as 

bases para o funcionamento de um novo 

estabelecimento: um banco de emissao ca- 

paz de auxiliar o governo no resgate de pa- 

pel-moeda e impulsionar o credito. Acres- 

centava ainda que deveria ser um banco 
particular incorporado ao Imperio. Isto e, 

que recorresse a subscripao publica, em bora 

fosse o agente financeiro do Estado, que 

por isso se reservava o direito de escolher 

seu presidente. 

Com a moeda bancaria, o resgate das no- 

tas do Tesouro seria mais eficaz porque 

suas emissoes seriam tastreadas pelo fundo 

dispom'vel, formado de moedas metalicas, 

ouro em barra e Tftulos da Dtvrda Publica. 

Alem de maior eficiencia, o mecanismo su- 

gerido acenava com outra vantagem: a moe- 

da de curso forpado emitida pelo Tesouro 

representava uma di'vida do Estado para 

com b publico, enquanto a moeda bancaria 

resultava de operapoes de credito para en- 

vestimentos reais. Por isso, pensava-se, a 

circulapao de mercadorias nao seria con- 

tra fda por imperatives de poh'tica moneta- 

ria, como estava sujeita no sistema que ate 

entao vigorava. 

Inquestionavelmente, o objativo do go- 

verno expressava, nos termos da Lei pro- 

posta, a decisao de impor seu poder de ges- 

tor da moeda. Atribuindo a um banco o 

monopolio de emissao o Estado pretendia 

exercer o controle da moeda e do credito 

atraves da regulapao da circulapao moneta- 

ria em todo o territorio nacional. A forma- 

pao gradativa do Estado Nacional, a partir 

de demonstrapoes sucessivas de forpa do 

poder central, vinculava-se, e nao podia dis- 

pensar, ao controle monetario. 
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0 Estado desferia o primeiro golpe con- 

tra o sistema financeiro privado. Em todas 

as frentes se depararia com a reslstencia do 

capital usurario institucionalizado nos ban- 

cos. Ate mesmo os banqueiros mais direta- 

mente comprometidos com a produgao nao 

estavam dispostos a se submeter facilmente 

a centralizagao na sua area de atuagao. 

No Congresso surgiu a proposta de fusao 

dos dois maiores bancos cariocas, o Banco 

Comercial do Rio de Janeiro e o Banco do 

Brasil de Maua, como nucleo de um banco 

nacional. A promopao da uniao destes im- 

portantes estabelecimentos, que controla- 

vam o credit© comercial dessa praga, possi- 

bilitava ao governo a ostentagao de trunfo 

poh'tico, e garantia, previamente, mais da 

metade do capital inicial necessario para o 

novo banco. Era vital a concretizagao deste 

arranjo para que o futuro Banco do Brasil 

pudesse cumprir as finalidades previstas. 

Convertido em Lei, a 5 de julho de 1853 

o 2.o Banco do Brasil procedia literalmente 

do projeto governamental, enviado ao Con- 

gresso. A estreita ligagao interposta entre o 

Estado Monarquico e o Banco resultava es- 

sencial para garantir a confianga necessaria 

junto ao publico no langamento de agoes e 

na credibilidade das emissdes da nova moe- 

da nacional. 

O fantastic© exito no langamento destas 

agoes no Rio de Janeiro emergiu, entretan- 

to, das peculiaridades do momento histori- 

co. A existencia de capitais ociosos decor- 

rentes da cessagao do trafico negreiro, ao la- 

da das determinagoes do Codigo Comercial 

sobre a constituigao de sociedades anoni- 

mas atigou o mercado. Os primeiros subs- 

critos negociavam os certificados de com- 

pra de agoes do 2.° Banco do Brasil com 

larga margem de lucro no mercado secun- 

dario, dando continuidade a febre de Bolsa 

que comegava com o langamento de empre- 

sas no im'cio da decada. 

Reagoes Expressas a Unidade Bancaria 

A fusao compulsoria do Banco Comer- 

cial do Rio de Janeiro com o Banco do 

Brasil de Maua desencadeou uma reagao de 

descontentamentos do setor financeiro pri- 

vado com o governo. Inicialmente, Maua e 

os acionistas de seu banco nao se confor- 

maram com o numero de agoes do novo 

estabelecimento que Ihes foram atribui'das. 

A oposigao de Maua se acentuou quando 

ficou claro que o estabelecimento se limita- 

ria as fungoes de um banco comercial, recu- 

sando-se a avalizar operagoes de credit©, 

conforme ele esperava. 

Tirando partido das divergencias entre 

os interesses dos empresarios e os objetivos 

do governo, Maua reuniu os antigos acionis- 

tas do Banco Comercial e do seu proprio, 

descontentes com a orientagao impingida a 

instituigao que resultara da fusao destes 

dois bancos, e propos a organizagao de ou- 

tro estabelecimento. 

Uma cisao inicial ja dera origem ao Ban- 

co Hipotecario do Rio de Janeiro, que tive- 

ra imensa dificuldade em aprovar seus esta- 

tutos. Fora necessario que sua diretoria exi- 

gisse do governo uma declaragao dos moti- 

ves que fundamentavam a censura ao proje- 

to para que a autorizagao de funcionamen- 

to fosse obtida(62) e, mesmo assim, com 

uma claussula que proibia a emissao de le- 

tras ao portador. 

Ciente da penosa experiencia do Banco 

Hipotecario e inconformado com as impo- 

sigoes do Codigo Comercial quanto as so- 

ciedades anonimas bancarias, as quais de- 

pendiam da aprovagao do governo para co- 

megarem a funcionar, Maua astutamente 

resolveu contornar a lei, organizando uma 

sociedade bancaria em comandita,que esca- 

pava ao controle governamental. Redigidos 

os estatutos da sociedade, a Maua Mac Gre- 

gor & Cia foi registrada no Tribunal do Co- 

mercio com o capital de 20 mil contos, a 

metade do qual realizado e o restante obti- 

do em dois dias. A lista de acionistas in- 

clui'a o Ministro da Fazenda Visconde de 

(62) Decreto n.0 1136 de 30 de margo de 
1853. 
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Parana, que apoiou pessoalmente o projeto, 

fazendo-se representar no empreendimento 

atraves do filho, do genro e do pai(63). 

Porem, logo ao nascer, o Banco Maua 

foi objeto das mais calorosas objegoes, nao 

so pela novidade nos moldes de sua organi- 

zapao, mas especialmente pela oposigao do 

Visconde de Itaborahy que via nele um com- 

petidor contra o novo banco governamental, 

o qual estava disposto a proteger. O Minis- 

tro da Justipa, Nabuco de Araujo, fez apro- 

var uma lei interpretativa com efeito re- 

troativo para suas disposip6es(64)f proibin- 

do o funcionamento de sociedades em co- 

mandita como casas bancarias, sem a apro- 

vapao exph'cita do governo. Maua, vendo a 

situapao perdida, resolveu reorganizar sua 

companhia acomodando-a a lei(65). 

Em margo de 1855 chegou a emitir vales 

ao portador, fato que suscitou novas diver- 

gencias entre o banqueiro e o governo. Sem 

entrar no merito da questao em si — isto e, 

tivesse ou nao o governo o respaldo legal 

para proibir a circulagao de vales ou de 

qualquer moeda sem a sua chancela — o 

certo e que a emissao destes ou de tftulos 

semelhantes, por varias firmas ou particula- 

res era frequente nao so na Corte como em 

todo o Pai's(66). Estes papeis, como ja vi- 

mos anteriormente, por merecerem a con- 

fianga da populagao tinham fungoes iguais 

a qualquer medida de valor. A fungao de 

intermediagao nas trocas conferia-lhes to- 

das as caracten'sticas de uma moeda fidu- 

ciaria, de emissao particular. 

O Desempenho do Banco do Brasii 

Tao logo a primeira Diretoria do Banco 

(63) SOUZA, Irineu Evangelista de. Op. cit, 
p. 236. 

(64) Lei de 13 de dezembro de 1854. 

(65) MARCHANT, Anyda. The Viscount 
Maud and the Impire of Brazil. Berckley, 
UCP, 1965, p. 122. 

(66) CAVALCANTI, Amaro. Op. cit, v. 2 p. 
205. 

do Brasil foi empossada pos em pratica seu 

piano de gerir a poh'tica monetaria a m'vel 

nacional, tratando da instalagao das caixas- 

filiais nas provmcias. Estas nao eram classi- 

ficadas como agencias porque, supostamen- 

te, deveriam desfrutar de uma certa auto- 

nomia, apesar da matriz elaborar seus esta- 

tutos e nomear suas diretorias. 

A criagao e o controle da moeda nacio- 

nal seriam executados mediante a emissao 

da matriz e das filiais do Banco do Brasil. 

As notas nao deveriam circular alem das 

fronteiras das provmcias onde fossem emi- 

tidas, mantendo-se a existencia de circuitos 

monetarios regionais. 

Com excegao da de Ouro Preto, as de- 

mais Caixas resultaram da conversao das fi- 

liais do antigo Banco do Brasil de Maua ou 

de bancos existentes nas provmcias. 

Entretanto, durante o intervalo de tem- 

po compreendido entre a liquidagao do 

Banco do Brasil de Maua e a organizagao da 

Caixa-Filial do Rio Grande, as operagoes 

do estabelecimento nao foram interrompi- 

das, continuando a funcionar pelo sistema 
primitivo(67). a variedade das moedas em 

circulagao no Rio Grande do Sul, uma vez 

que la todas as transagoes de compra e ven- 

da eram realizadas com o emprego de moe- 

das estrangeiras, justificou uma interferen- 

cia direta e imediata do Estado a fim de 

regularizar, ou melhor, implantar o uso de 

um equivalente de troca convalidado em 

todo o territorio nacional atraves de seu 

controle. 

No interesse de gerir efetivamente o 

meio circulante, oferecendo uma nova 

moeda fiduciaria, esta imph'cito o objetivo 

do Estado em se apropriar de valores meta- 

licos, mesmo estrangeiros. Por isso a dire- 

gao do Banco se dispos a aceitar transagoes 

com qualquer moeda metalica julgada e 

aceita como "legal" pelo governo da pro- 

(67) BANCO DO BRASIL. Relatorio da dire- 
toria aos acionistas em 21 de julho de 
1854. p. 6 /mss/. 
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vmcia, exceto as onpas que so seriam rece- 

bidas pelo seu valor intrmseco^S). Aoque 

tudo indica, as emissoes da Caixa criaram 

as condigoes para a pratica da especulagao. 

Como os valpres metal icos comeparam a es- 

cassear, pelas mais obvias razoes (entesou- 

ramento, recolhimento do banco e do fisco 

ou no acerto de contas de comercio exte- 

rior), estabeleceu-se a cobranpa de um agio, 

que variava de 4 a 10% na troca das moedas 

estrangeiras pelo papel-moeda do Ban- 

Co{69). 

A florescente provmcia de Sao Paulo 

nao podia deixar de merecer tambem a 

atempao especial do Banco do Brasil. A Cai- 

xa-Filial paulista, entretanto, nao atendeu 

as necessidades de financiamento para a ex- 

pansao dos cafezais, caracterizando-se ape- 

nas como um estabelecimento de deposi- 

tos, afastando os clientes mais ativos — os 

comissarios — em decorrencia das "(. .) di- 

ficuldades nas operagoes de desconto devi- 

do a elevada taxa de 9% (. .)'/(70). Ror 

este tempo a matriz no Rio de Janeiro des- 

contava ti'tulos a uma taxa de juros muito 
inferior(71), agilizando desta maneira o 

mecanismo de redistribuigao do excedente 

monetario de uma regiao para outra. 

Uma filial em Ouro Preto era essencial 

basicamente para nao permitir que parte do 

que fora emitido para circular na Corte va- 

zasse para Minas e, principalmente, para 

atrair os metais preciosos ainda em circula- 

tes) BANCO DO BRASIL. Acta da 108.a ses- 
sao da directoria do Banco do Brazil, em 
13 de novembro de 1854, p. 70 /mss/. 

(69) COEUHO, Jeronymo. Relatbrio do presi- 
dente da provfncia de Sao Pedro do Rio 
Grande do Sul (.. .) em 15 de dezembro 
de 1856. Porto Alegre, Typ. Mercantil, 
1856, p. 117. 

(70) BANCO DO BRASIL. Acta da 219 sessao 
da directoria (...) em 10 de margo de 
1856, p. 120 verso /mss/. 

(71) BANCO DO BRASIL. Acta da 222 sessao 
da directoria (. ..) em 31 de marpo de 
1856, p. 122 /mss/. 

gao nesta provmcia. A captagao destes va- 

lores favorecia o aumento das reservas me- 

talicas da caixa-matriz e, em consequencia, 

permitiria o aumento do papel-moeda do 

Banco em circulagao(72). 

Entre as Caixas Filiais, que se organiza- 

ram a partir da conversao de antigos bancos 

existentes, a mais importante foi a de Sal- 

vador, resultado da incorporagao do Banco 

Comercial da Bahia(73). Ate que se consu- 

masse, em julho de 1856, a transformagao 

deste prospero estabelecimento em filial 

do Banco do Brasil, suas operagoes foram 

paralisadas. 

A transformagao do Banco Comercial 

em Caixa-Filial do Banco do Brasil prejudi- 

cou os interesses particulares dos antigos 

acionistas, alijados do processo decisorio e 

conscientes de que as determinagoes prove- 

nientes da Corte comandavam o novo esta- 

belecimento oficioso(74). 

No mesmo ano de 1856, iniciou tam- 

bem suas atividades a Caixa-Filial do Banco 

do Brasil de Pernambuco, resultado da in- 

corporagao do Banco de Pernambuco. Aos 

antigos acionistas deste banco couberam 10 

mil agoes do novo estabelecimento(75). 

Com mais esta encampagao o Estado obte- 

ve para si a prerrogativa da emissao e garan- 

tiu sua participagao na captagao dos valores 

metalicos que aflui'ram as provmcias do 
Nordeste(76). 

A respeito das ultimas caixas-filiais a en- 

(72) Decreto n.0 1490 de 20 de dezembro de 
1854. 

(73) Decreto n.0 1580 de 21 de margo de 
1855. 

(74) ASSOCIAQAO COMERCIAL DA BA- 
HIA. Relatorio da junta directora de 
1868. p. 75. 

(75) BRASIL. Minist6rio da Fazenda. Relatd- 
rio da comissao (...) 1859. Anexo C, 
parte III, p. 7. 

(76) Idem. Proposta e relatbrio (. .) 1856, p. a 
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trarem em funcionamento, a do Maranhao 

e a do Para, pouco se conhece. Resultaram 

da conversao de bancos existentes, mesmo 

porque nestas provmcias ainda nao havia 

espapo para mais de um estabelecimento 

bancario. 

A demora no processo de conversao dos 

antigos bancos pode ser atribui'da as distan- 

cias e consequentes dificuldades de comu- 

nicagao para importar as notas que seriam 

postas em circula<?ao. No caso especi'fico da 

filial do Maranhao, o atraso pode ser impu- 

tado a lentidao das negociapoes entre as di- 

retorias do Banco do Maranhao e a do Ban- 

co do Brasil(77). Os primitives acionistas 

nao concordaram com as bases propostas 

para a negociapao ate quando foram feitas 

modificapoes nos Estatutos, no sentido de 

elevar-se o numero das apoes que Ihes toca- 
ria(78). 

A Caixa-Filial do Para, tao logo come- 

pou a operar adotou uma poh'tica de rebai- 

xamento da taxa de juros, o que "(. .) 

provocou o aumento de transapoes a ponto 

de quase esgotar em 12 dias a emissao re- 

metida pelo Banco"(79). A fim de se evitar 

o panico, a comissao das caixas filiais suge- 

riu a diretoria do Para que elevasse a taxa 

de juros e movimentasse uma conta de de- 

posito vencendo juros. 

Gradativamente, os inconvenientes da in- 

tervenpao direta do Banco do Brasil na vida 

economica e financeira das diferentes areas 

de circulapao monetaria tornaram-se mais 

evidentes que as projetadas vantagens do 

monopolio que gozava. Cada vez ficava mais 

claro o desajuste entre a poh'tica monetaria 

e a realidade mercantil dos diversos polos 

(77) BANCO DO BRASIL. Acta da 209 sessao 
da directoria (. ..) em 7 de Janeiro de 
1856. p. 115 /mss/. 

(78) Idem, Acta da 221 sessao da directoria 
(...) em 24 de marpo de 1856. p. 121 
verso /mss/. 

(79) Idem, Acta da 247 sessao da directoria 
(...) em 11 de agosto de 1856. p. 135 
verso /mss/. 

economicos. A intervenpao do poder central 

se operava a partir de inferencias que refle- 

tiam a vida financeira da Corte, em detri- 

mento das reais necessidades dos outros cir- 

cuitos comerciais; consequentemente, sem 

considerar as particularidades das provm- 

cias, impunham-lhes os interesses do centre 

economico e administrative. 

A lei de criapao do Banco do Brasil dele- 

gou-lhe a funpao de autoridade emissora, 

em substituipao ao Tesouro Nacional, e Ihe 

permitiu a importapao de metais para que 

garantisse sua moeda. Porem, como nao 

instalou a tempo filiais nas provmcias, logo 

foram drenadas do Rio de de Janeiro as 

antigas notas do Tesouro e os metais dispo- 

m'veis em circulapao, efeito inverse ao que 

era pretendido. 0 principal motivo da eva- 

sao destas especies monetarias era a pressao 

provocada pelos outros circuitos comer- 

ciais, especialmente os nordestinos. 0 saldo 

das transapoes realizadas entre o Rio de Ja- 

neiro e a Bahia ou Pernambuco cabia as 

provmcias do Nordeste e, por isso, parte 

das reservas metalicas era canalizada para la 

no acerto de contas, exatamente porque as 

notas da matriz nao podiam extravazar sua 

circunscripao. Nesta decada, a venda de es- 

cravos para as fazendas de cafe do Vale do 

Parafba e para o Centro-Oeste de Sao Pau- 

lo explica a sai'da sistematica de metal do 

Banco do Brasil para Salvador e Recife. 

A circulapao de vales emitidos por parti- 

culares nao perdera o dinamismo e preen- 

chia um espapo importante nas transapoes 

internas locais. Como apenas as notas do 

Banco do Brasil eram realizaveis em metal, 

logo foram sugadas para as transapoes de 

compra de escravos e de cambiais, isto e, 

direitos de saque no exterior. A prudencia 

conservadora se apegava a ortodoxia finan- 

ceira e se assustava, temerosa, diante das 

possibilidades crescentes de surgirem novas 

praticas economicas, tidas como hereticas, 

nos diversos circuitos comerciais do Pa is. 

Mas o fato e que ja estava sendo in- 

corporada a Caixa Uniao Comercial da 

Bahia — sem a competente aprovapao do 

governo e emitindo vales — o que represen- 
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tava uma advertencia a eficiencia do Banco 

do Brasil(80). 

Apenas quatro meses depois de instala- 

do, o Banco solicitava autorizapao para 

emitir o dobro do fundo dispom'vel, alegan- 

do uma afluencia excessiva de notas para 

troca — provocada pel as remessas para o 

Nordeste — que, ao reduzir as garantias 

reals, rompia com a relagao fixada entre 

elas e a emissao(81). 0 Ministro considera- 

va que uma ligeira contragao nos descontos 

fosse suficiente para restabelecer a relagao 

legal, mas concedeu a pretensao do Banco 

porque prefer!u remover o obstaculo "e 

atalhar o progress© dos sofrimentos que 

causaria ao comercio" Era facil antever 

que este equilTbrio, momentaneamente res- 

tabelecido, seria outra vez perturbado e 

veio nova solicitapao, desta vez para elevar 

ao triple do fundo dispom'vel concedido 

pelo prazo de um ano(82). Antes porem de 

chegar a data limite, o governo permitiu 

nao so a caixa matriz, mas tambem as fi- 

liais, continuarem emitindo notas nesta 
propor(?ao^3). 

Em abril do ano seguinte a emissao do 

Banco ultrapassou ate o novo limite autori- 

zado; desfalcado de metais para troco, viu 
tremerem suas bases durante a crise comer- 
cial de 1857. 

4. Reforco da Autonomia Regional 

A Reforma de Souza Franco 

Em 1848, Souza Franco publicara o seu 

(80) BRASIL. Minist6rio da Fazenda. Relato- 
rio da comissao encarregada pelo governo 
Imperial de proceder a um inqu6rito so- 
bre as causas principals e acidentais da 
crise do mes de setembro de 1864. Rio 
de Janeiro, Typ. Nacional, 1865, p. 27. 

(81) BRASIL. Minist^rio da Fazenda. Proposta 
e relatbrio (. .) 1855. 

(82) Decreto n.0 1581 de abril de 1855. 

(83) Decreto de 5 de fevereiro de 1856. 

trabalho sobre "Os Bancos do Brasil" onde 

enfetizara a necessidade de uma reforma 

bancaria. O aspect© concrete de sua pro- 

posta era a divisao do Pai's em diversas-zo- 

nas bancarias, com bancos emissores pro- 

prios. Os bancos deveriam ainda converter 

a vista e em ouro seus instrumentos de cre- 

dit© e publicar balancetes mensalmente. 

0 livro de Souza Franco foi muito lido 

na epoca e seu pensamento adquiriu ex- 

pressao maior em 1857, quando as antigas 

cnticas contra o monopolio de emissao do 

segundo Banco do Brasil se comprovaram 

pela pratica. 0 regime de unidade nao se 

havia mostrado eficiente. Neste ano assu- 

miu um novo gabinete, presidido pelo Mar- 

ques de Olinda que, apesar de eminente- 

mente conservador, o chamou como titular 

da Fazenda. Esta conciliagao com os libe- 

rals permitiu ao Ministro por em pratica as 

ideias financeiras que ha tanto tempo de- 

fendia. A faculdade de emissao foi generali- 

zada a seis bancos com o objetivo de aten- 

der as realidades regionais de credito, para 

o que suas notas eram em grande parte ga- 

rantidas por a<poes de empresas subsidiadas 

pelo Estado. 

A reforma permitiu a incorporapao de 

cinco novos estabelecimentos (o Banco Co- 

mercial e Agn'cola do Rio de Janeiro, o 

Banco do Rio Grande do Sul, o Banco de 

Pernambuco, o Banco do Maranhao e o 

Banco da Bahia) e a readaptapao do Banco 

Rural e Hipotecario do Rio de Janeiro. Es- 

ses bancos foram autorizados a emitir notas 

a vista em montante inferior ao capital rea- 

lizado. O sistema de pluralidade de emis- 

soes representava a legitlmagao da pratica 

de emissao de vales pelos bancos. As dife- 

rengas basicas se prendiam quase que so- 

mente ao fato de o sistema de credito pro- 

vincial ter sido marcadamente espontaneo e 

portanto nao ter sido sujeito a intervengao 

do governo. Vale explicar, no entanto, que 

segundo esta nova poh'tica os bancos de 

1857 emitiam obrigagoes de pagamento ao 

portador, a vista, em especie e sem juros. O 

papel emitido e uma moeda bancaria de 

credito privado que intervem na circulagao 
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de bens e servipos, no que se iguala ao di- 

nheiro, e representa um credito do banco a 

favor de seus clientes. 

Antes mesmo de os bancos emissores co- 

meparem a funcionar, enfrentaram a oposi- 

pao nao apenas dos acionistas do Banco do 

Brasil, temerosos dos efeitos que a concor- 

rencia podia trazer aos seus lucres, mas 

tambem do governo, pois o proprio Impe- 

rador fazia serias reservas a condupao finan- 

ceira do Ministro da Fazenda. Tentaram 

por isso responsabiliza-los pelas proporpoes 

da crise que entao eclodiu no Rio de Janei- 

ro. 

A Crise Comercial 

A polftica financeira de Souza Franco 

prometia propiciar continuidade a grande 

expansao das atividades economicas inicia- 

da em 1850. Esta era a epoca de maior 

prosperidade que o Brasil conhecera ate en- 

tao, especialmente grapas a exportapoes de 

cafe, cuja produpao crescia continuamente. 

Todavia, uma crise internacional expos a 

debilidade da economia brasileira, atrelada 

que era ao Exterior. 

A descoberta de ouro na Australia, Sibe- 

ria e particularmente na California, provo- 

cou uma vertiginosa elevapao dos prepos 

das mercadorias no mercado mundial. Nos 

Estados Unidos, em 1857, eclodiu uma cri- 

se, inicialmente entre as empresas ferrovia- 

rias, seguida da frustrapao nos investimen- 

tos em minas de ouro, na especulapao imo- 

biliaria e na industria de transformapao. Os 

bancos deixaram de pagar suas notas levan- 

do a falencia as casas inglesas la estabeleci- 

das. Esta crise promoveu uma reapao em 

cadeia de carater recessive e se refletiu no 

Brasil, onde os credores britanicos exigiram 

o saldo imediato dos debitos, sugando o 

metal das prapas brasileiras. 

Em situap5es normals, a permanencia de 

cambiais no Brasil funcionava como um 

credito renovado. A crise de liquidez em 

Londres provocou necessariamente a cha- 

mada desses capitals, exigindo que o siste- 

ma bancario atendesse a demanda corrente 

de cambiais para importapoes e a liquida- 

pao de debitos anteriores, agora prementes. 

A ideologia do padrao-ouro, imposta pela 

Inglaterra, visava poder contornar situapoes 

semelhantes a esta. Assegurada a conversi- 

bilidade ao papel-moeda, ter-se-ia uma ga- 

rantia adicional nos momentos de crise: 

atuando automaticamente, era possi'vel 

acionar o retorno de seu capital — a qual- 

quer moment© em que isso se mostrasse 

imprescindi'vel — o que promovia a reper- 

curssao imediata de uma crise externa na 

fragil economia brasileira. 

A noti'cia da crise chegou ao Brasil no 

infcio de novembro de 1857, atraves da co- 

branpa imediata dos debitos dos importa- 

dores. As crises norte-americana e europeia 

tambem repercutiram de modo profundo 

na atividade essenciat do Brasil, a exporta- 

pao: de 1 14.547 contos obtidos em 

1856-57, desceu para 42.200 contos em 

1857/58. 

Inicialmente, a orientapao adotada pela 

diretoria do Banco do Brasil, em meio as 

dificuldades, foi retrair o credito e procurar 

reembolsar em ouro os portadores de notas 

que solicitavam metal para enviar as prapas 

estrangeiras, isto e, atender aos comercian- 

tes pressionados pelas suas dfvidas no Ex- 

terior. Assim, exauriam-se os cofres do es- 

tabelecimento para atender aos pagamentos 

forpados de recambio. Conciliava-se com o 

comercio externo, em especial com os im- 

portadores e dificultava-se o desconto de 

ti'tulos e a renovapao dos emprestimos fei- 

tos ao comercio estritamente local. Por is- 

to, e como geralmente as letras necessarias 

para a importapao so eram mais tarde co- 

bertas com as remessas dos produtos de ex- 

portapao, nenhuma casa importadora fal- 

tou aos seus compromissos na epoca 

(Apendice). 

No final de dezembro, o Banco do Brasil 

mudou de polftica ao elevar a taxa de des- 

conto e suspender o troco das notas por 

ouro, o que descontentou os negociantes 
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porque provocou a desvalorizapao do mil- 

reis em relapao a libra, rompendo com os 

compromissos do padrao-ouro e dificultan- 

do por isso a safda de capitaisW). a dire- 

toria do Banco passou a ser acusada, sem 

distingao, tanto pelo comercio interne, pe- 

ia elevagao da taxa de desconto, quanto pe- 

lo setor externo, pela flutuapao do cambio. 

A diregao do Banco reconheceu sua in- 

capacidade de compatibilizar os interesses 

do comercio interno e externo, e recorreu 

aos poderes do Estado, que para atender 

aos anseios do comercio interno concedeu 

a solicitagao de se elevar a emissao ao qua- 

drupulo do valor das disponibilidades e ga- 

rantias reais, para nao restringir a carteira 

de emprestimos(85). 

A ruptura entre o banco e o governo 

ficou evidente em fevereiro de 1858, quan- 

do o Banco decidiu suspender todas as ope- 

rapoes destinadas a manter a taxa de cam- 

bio, mesmo depois do Tesouro ter avaliza- 

do um emprestimo em Londres com este 

fim. Voltou-se completamente para o co- 

mercio interno e fez baixar a taxa de des- 

contos que gravitava em torno de 10% e 

11% em janeiro para 9% em fevereiro, ten- 

do evitado que os efeitos negatives mais 

imediatos da crise repercutissem sobre a 

atividade economica, a renda e os prepos. 

Souza Franco apelou entao para a casa 

bancaria Maua Mac Gregor, em marpo de 
1858, que aceitou a incumbencia de susten- 

tar o cambio. Maua fixou um cronograma 

para remeter libras atraves de sua agencia 

em Londres. Em agosto, a cotapao do mil- 

reis ja estava recuperada e o governo man- 

dou que o Banco recomepasse a troca de 

suas notas por ouro. Assim, os registros 

indicam o fim da crise. 

(84) BANCO DO BRASIL. Acta da sessao n.0 

336 da Directoria (. . .) em 27 de novem- 
bro de 1857. 65 /mss/. 

(85) Idem. Acta da sessao n.0 337 da Directo- 
ria (. ..) em 30 de novembro de 1857. p. 
65 /mss/ e BRASIL. Minist^rio da Fazen- 
da. Relatorio da Comissao (. .) 1859, p. 
35-6. 

A estabilidade do cambio coincidiu com 

a aproximapao da epoca da safra do cafe e 

consequente afluxo de ouro e cambiais, in- 

vertendo a tendencia anterior. A crise nao 

abalou a estrutura produtiva que garantiu o 

fluxo das transapoes. Os prepos do cafe ini- 

ciam uma marcha ascensional que se deveu 

a recuperapao europeia e a infestapao das 

culturas pela "elachista coffeela" reduzin- 

do a oferta. 

A Implementapao da Polftica de Souza 

Franco 

0 pen'odo que se segue a crise de 1857 

ate a reforma metalista de 1869 foi marca- 

do pela recuperapao do mercado financei- 

ro, pela ativapao dos investimentos urbanos 

e pelo desenvolvimento dos transportes fer- 

roviarios. Esta fase correspondeu ao im'cio 

do ciclo ascendente dos prepos do cafe e do 
algodao(86). 

Os estabelecimentos bancarios resistiram 

as dificuldades de 1857/68, fortaleceram-se 

com novos depositos remunerados em 1% 

ao mes e, consequentemente, puderam ex- 

pandir o credito^87). Mediante o deposito 

era emitido um recibo, geralmente nomi- 

nal, que desempenhava funpoes analogas as 

moedas bancarias de credito privado, reco- 

nhecidas pelo Estado, pois intermediavam 

muitas vezes as operapoes mercantis. O aba- 

lo sofrido com a crise externa foi contem- 

porizado pela facilidade com que as casas 

comerciais achavam recursos nos estabeleci- 

mentos de descontos, salvando-as de insol- 
vencia(88). 

Os metalistas viram na expansao do cre- 

dito a causa da especulapao com os prepos 

dos generos alimenti'cios. No mercado in- 

(86) DELFIM NETO, Antonio. O problema do 
caf6 no Brasil. Rio de Janeiro, FGV, 
1979, p. 8. 

(87) GRANZIERA, Rui. A guerra do Paraguai 
e o capitalismo no Brasil: moeda e vida 
urbana na economia brasileira. Sao Paulo, 
Hucitec/Unicamp, 1979. p. 67-8. 

(88) BRASIL. Minist6rio da Fazenda. Relato- 
rio da comissao (...) 1859, p. 87 e 91. 
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terno, a tendencia altista se refletia no pre- 

qo dos cereais e da came verde. Os relato- 

rios dos presidentes de provmcia sao unani- 

mes em registrar este problema. Um dos 

governantes da Bahia, porem, examinou as 

causas deste fenomeno mais profundamen- 

te e concluiu que a raiz da especulapao de- 

veria ser atribui'da a agao monopolizadora 

do comercio exercida pelos agentes inter- 
mediarios(89). Apesar de inexistirem dados 

quantitativos precisos, pode-se inferir que 

ao lado da especulagao ocorreu tambem 

uma queda na produgao decorrente do re- 

manejamento da mao-de-obra e do investi- 

mento entre as diversas culturas agncolas 

motivada pela alta dos prepos dos generos 

exportaveis. Tanto no Nordeste, devido a 

venda de escravos para as regides cafeicul- 

toras, quanto no Sudeste a tendencia foi 

concentrar este fator de produpao nas la- 

vouras de exportapao em detrimento das 

culturas de subsistencia. 

As taxas de juros permaneceram firmes 

em 1859, apesar da liquidez das caixas dos 

bancos e casas bancarias. A demanda de 

credit© era grande por parte dos comissa- 

rios que, para permitir a expansao das la- 

vouras dos fazendeiros, dispunham de um 

sistema de contas correntes no qual podiam 

sacar a descoberto e que eram movimenta- 

das pelo giro das letras de cambio e pelos 

depositos de bilhetes dos bancos emissores. 

As recentes companhias construtoras tam- 

bem pressionavam os bancos solicitando 

emprestimos para a compra de imoveis ur- 

banos. Os bancos e casas bancarias exer- 

ciam seu papel de intermediapao financeira 

captando os recursos necessaries aos comis- 

sarios e aos investidores urbanos. 

A base fiduciaria do sistema monetario 

permitiu uma superapao mais rapida dos 

reflexes da crise mundial. 0 domfnio do 

capital comercial sobre o produtivo serviu 

de anteparo, isolando a orbita da produ- 

pao dos efeitos da crise de 1857. Entre- 

(89) DANTAS, Manuel. Relat6rio (...) presi- 
dente da provfneia da Bahia (. ..) 1.° de 
marpo de 1866. Salvador, Typ de Tourj- 
nho, 1866, p. 20-21. 

tanto, dois outros fatores concorreram 

tambem para a acelerada recuperapao eco- 

nomica: primeiro, o alargamento da pro- 

dupao fi'sica do cafe em resposta a eleva- 

pao dos prepos internacionais; segundo, a 

estabilidade dos prepos no mercado algo- 

doeiro — cultivado nas lavouras do Norte, 

Nordeste e Sao Paulo — que absorveu a 

mao-de-obra escrava remanescente no cul- 

tivo do apucar. Por todos esses motives, a 

crise internacional nao implicou transtor- 

nos maiores nos circuitos comerciais, pro- 

vocando apenas certa apreensao(90). A 

prapa do Rio de Janeiro, por suas estreitas 

vinculapoes com a exterior, foi a unica 

regiao atingida profundamente. 

O bancos criados por Souza Franco so 

comeparam a funcionar a partir de 1858, 

donde nao tiveram atuapao durante a cri- 

se, apesar de haverem colaborado no pro- 

cesso de recuperapao. 

O Banco Comercial e Agncola do Rio 

de Janeiro encontrou dificuldades em rea- 

lizar seu capital social, so vindo a funcio- 

nar quase um ano depois de aprova- 

doOl). Apesar deste atraso, foi o primei- 

ro a operar e colocar suas notas em circu- 

lapao, desbancando o monopolio da caixa- 

matriz do Banco do Brasil. De acordo 

com as finalidades da polftica de Souza 

Franco, que objetiva estreitar os lapos mo- 

netcirios dos circuitos comerciais integra- 

dos, seus Estatutos permitiam abrir agen- 

cias no interior do Rio de Janeiro, Sao 

Paulo e Minas Gerais. Por isso, estabeleceu 

filiais em Vassouras e Campos. A atuapao 

do Banco Comercial e Agncola e diffcil 

de ser avaliada porque, pela forpa das cir- 

cunstancias, entrou em liquidapao em 
1862(92). 

(90) ASSOCIAQAO COMERCIAL BENEFI- 
CENTE DE PERNAMBUCO. Relatdrio 
de direc^ao (...) 1852. Recife, 1858, p. 
3-4. 

(91) Decreto n.0 197 de 31 de agosto de 
1857. 

(92) CAVALCANTI, Amaro, Op. cit., v. 2, p. 
224-25. 
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A seguir, entraram em atividade os 

bancos das provi'ncias de Pernambuco e 

Maranhao. A aprovapao do Novo Banco 

de Pernambuco foi festejada nos meios 

empresariais que contestavam a poh'tica 

de restripao ao credito da Calxa Filial do 

Banco do Brasil(93)f agravada pela falta 

de moeda divisionaria na circulaQao(94). 

O Banco da Provi'ncia do Mara- 
nhao(95) e o que melhor exemplifica os 

objetivos da poh'tica financeira governa- 

mental de exercer o controle do meio 

circulante atraves do combate a emissao 

de vales. A escassez de moeda de troco na 

provi'ncia nao so dificultava as transagoes 

correntes, como tambem a compra e ven- 

da dos artigos de primeira necessidade 

contornadas por esta moeda de emissao 

particular. Apesar da atuagao do novo 

banco emissor, so em 1859 foi possi'vel 

retirar os vales de circulagao^®). 

A instalagao do Banco da BahiaO^) 

fechou o ano de 1858 comprometendo 

em definitive a poh'tica de monopolio da 

emissao sustentada pela mais forte caixa- 

filial do Banco do Brasil. A circunscrigao 

territorial do Banco da Bahia, compreen- 

dendo igualmente a provi'ncia de Sergipe 

vem, a exemplo da autorizagao concedida 

ao Banco Comercial do Rio de Janeiro, 

reforgar a nossa hipotese de que se rearti- 

culava um retorno a autonomia dos circui- 

(93) PORTELLA, Joaquim. Relat6rio (. . .) 
presidente da provfneia de Pernambuco 
(. .) 14 de outubro de 1857. Recife, 
Typ. Manoel Figueiroa de Faria V. Fi- 
Ihos, 1858, p. 14. 

(94) ASSOCIAgAO COMERCIAL BENEFI- 
CENTE DE PERNAMBUCO. Op. cit., p. 
7. 

(95) Decreto n.o 2035 de 25 de novembro de 
1857. 

(96) BRASIL. Minist^rio da Fazenda. Relato- 
rio da comissao (. . .) 1859. p. 94-7. & 
CAVALCANTI, Amaro. Op. cit., v. 2 p. 
277. 

(97) Decreto n.0 2140 de 3 de abril de 1848. 

tos comerciais. Isto e, a formagao do Es- 

tate escravista-monarquico cedia aos impe- 

ratives economicos do particularismo local 

na marcha de uma poh'tica centralista, 

que esbarrava na realidade das praticas 

mercantis. Tanto assim que, neste final de 

decada, mais onze bancos pretenderam se 

organizar na area sob influencia do Rio de 

Janeiro. 

No ano de 1859 apenas o Banco Rural 

e Hipotecario do Rio de Janeiro e o Ban- 

co da Provi'ncia do Rio Grande do Sul 

ainda nao haviam colocado suas notas em 

circulagao, apesar de o primeiro funcionar 

como simples banco de depositos desde 

1853. Pode-se perceber que ao descentrali- 

zar o poder de emissao, o Estado nao 

visou apenas atender a demanda de meios 

de pagamentos exigida pela economia pri- 

vada diante da incapacidade do Banco do 

Brasil em atende-la(98). Satisfez tambem 

com este expediente necessidades proprias 

de afirmagao na gerencia regional da moe- 

da. 

Conclusoes 

A questao central proposta por este 

artigo esta nos aspectos regionais do siste- 

ma bancario em formagao. 0 pen'odo es- 

tudado, por ser estrito, permite acompa- 

nhar a transigao desigual do capital usura- 

rio ao capital bancario nos diversos circui- 

tos monetarios e a gradativa atuagao do 

Estado na gestao da moeda. Inicialmente 
o capital usurario solapa os bancos recem- 

incorporados por temor de perder o con- 

trole do mercado de dinheiro. Esta resis- 

tencia determina o fracasso das iniciativas, 

apesar do incentive das administragoes 

provinciais. A seguir, constatamos que os 

proprios "capitalistas" controladores do 

capital-dinheiro nas principais pragas co- 

merciais se associam para a constituigao 

de bancos. Esse processo tern especificida- 
des proprias nas diferentes areas de circula- 

gao mercantil. Em Salvador, a participa- 

(98) BRASIL. Minist6rio da Fazenda. Proposta 
e relatorio 1858, p. 6. 
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pao do capital usurario e multo m'tida, 

pols § sobretudo com o capital dos acio- 

nistas que se fazem os empr^stimos; ja em 

Pernambuco, o surgimento dos bancos 6 

retardado pela forpa das tradicionais for- 

mas de usura; e, nas regioes fronteiripas 

extremas, as prapas do Norte e do Sul, a 

acumulapao se pratica atraves do jogo es- 

peculativo do cambio com diversas moe- 

das estrangeiras em circulapao. Apenas no 

Rio de Janeiro verificamos a acumulapao 

de capital bancario propriamente dito, is- 

to e, a intermediapao financeira operand© 

a captapao de poupanpas dispersas para 

realizar emprestimos a terceiros. Do ponto 

de vista das instituipoes de credito priva- 

das, nao ha qualquer contradipao ou atri- 

to entre as diversas areas de circulapao 

monetaria, af incluindo a Corte. 

A determinapao do Estado em exercer 

a gestao da moeda assume especial impor- 

tancia a partir da atribuipao do monopo- 

lio do direito de emissao ao 2.° Banco do 

Brasil, daf originando-se as contradipoes 

entre os partidarios do pluralismo banca- 

rio privalista e da centralizapao sob con- 

trole estatal. 0 estudo das resistencias do 

capital privado e da impropria condupao 

da administrapao do Banco levou-nos a 

concluir que a Reforma de Souza Franco 

representou a conciliapao com os interes- 

ses bancarios regionais, atraves da legiti- 

mapao da pluralidade de bancos emissores. 

A autonomia monetaria das areas de cir- 

culapao mercantil e restabelecida agora 

sob o controle do Estado. 0 capital ban- 

cario marginaliza gradativamente o capital 

usurario dos grandes negocios a medida 

que os comissarios passam a atuar como 

intermediaribs no sistema de credito a 

produpao agncola de exportapao. Ja e 

possi'vel perceber, nesta etapa, um signifi- 

cative element© de mudanpa, quando 

constatamos que o Banco Maua Mac Gre- 

gor financiava a empresa Luz Stearica 

(Moinho da Luz), mas operapoes como 

esta sao isoladas e insuficientes para des- 

caracterizar a enfase comercial do capital 

bancario. 

Apendice 

TAX A DE DESCONTOS NOS BANCOS 

DO RIO DE JANEIRO (1845/1860) 

(em percentagem) 

M§s 
Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1845 8, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
1846 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 
1847 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
1848 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 
1849 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
1850 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 
1851 7 7 7 6,5 6 6 6 6 6 6 6 5 
1852 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 
1853 6 6 6 6 7 8 9 9 8 7 7 8 
1854 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 
1855 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
1856 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 
1857 8,5 8 8 8 9 9 9 8,5 8 8 8 9,5 
1858 10 9,5 9 9 9 9 9 11 11 10,5 9 8,5 
1859 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 
1860 9 9 9 

Fonte: BRASIL. Ministdrio da Fazenda. Relatdrio da Comissao de inqu§rito nomeada por aviso do 
Minist6rio da Fazenda de 10 de Out/1859. Rio de Janeiro, Quadros Anexos. 
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SISTEMA BANCARIO 

COTAQAO DO CAMBIO NO RIO DE JANEIRO, 

BAHIA E PERNAMBUCO (1837/1848) 

Ano Mes 
Rio de Janeiro Bahia Pernambuco 

M^x. Mfn M6d Mdix Mfn M6d mx Mfn M6d 

1837 JAN 31 3072 30 31 
DEZ 2772 2872 30 

1838 JAN 28% 2872 29 30 
DEZ 29 28% 30 30 

1839 JAN 3074 3072 30 
DEZ 31 31 34 

1840 JAN 301/2 3074 3172 2972 
DEZ 3l1/2 31 31 

1841 JAN 3072 3074 31 31 
DEZ 2974 29 30 29 

1842 JAN 2674 26 28 28 
DEZ 2674 26 27 27 27 

1843 JAN 2574 26 2572 2572 
DEZ 25 25% 26 

1844 JAN 25 24% 25 2572 
DEZ 24% 25 25/4 

1845 JAN 24% 25% 2572 
DEZ 25% 2572 27 2772 

1846 JAN 26% 2672 2672 
DEZ 28 28 2872 

1847 JAN 2774 27 26% 
DEZ 2874 27% 2772 2774 

1848 JAN 23% 2372 25 2474 
DEZ 2472 24% 2472 25 

Obs.: Rio de Janeiro: a fonte fornece a cota^ao maxima e mfnima do mes, sem precisar o dia 
Pernambuco e Bahia: a fonte fornece a cotapao m6dia, a partir das transapdes fechadas entre 

particulares e a Tesouraria at6 1847. O ano de 1848 reflete a cotapao da 
prapa. 

Fonte: BRASIL. Minist6rio da Fazenda. Relatbrio da Comissao de inqu6rito nomeada por aviso do 
Ministdrio da Fazenda de 10 de OUT./1859. Rio de Janeiro, Quadros Anexos. 
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PRINCIPAIS CONTAS DOS BANCOS COMERCIAIS DO BRASIL: 1839-1859(a> 
(em contos de reis) (continua) 

Principals 
Contas 1839 1840 1841 

Bancos Capital Emissao OepAsit. EmprAst. Garantias Capital Emissao i DepAsit. EmprAst. Garantias Capital Emissao DepAsit. Garantias 

C*. EconAmica B? 
Bco. Comercial RJ 2.073 

- 
183 1.157 924 2.073 55 790 2.123 952 2.073 297 1.401 2.596 1.038 

Principals 1842 1843 1844 
Bancos Capital Emissao DepAsit. Emprfist. Garantias Capital Emissao DepAsit. EmprAst. Garantias Capital Emissao DepAsit. EmprAst. Garantias 
Cx. EconAmica B? 
Bco. Comercial RJ 2.500 326 3.423 5.774 746 2.500 234 5.503 7.522 962 2.500 225 5.633 7.557 1.041 

Principais 
Contas 

Bancos 
1845 1846 1847 

Capital EmissSo DepAsit. EmprAst. Garantias Capital Emissao DepAsit. EmprAst. Garantias Capital EmissSo DepAsit. EmprAst. Garantias 
Cx. EconAmica B? 
Bco. Comercial RJ 
Bco. Comercial B? 
Bco. Comercial M? 

2.500 
1.000 

355 
288 

6.710 
331(d) 

8.850 
1.048 

1.022 
264(c) 

2.500 
1.000 

127 

312 
532 
106 

5.136 
671(d) 

5 

8.166 602(c) 
2.674 21 

189 50(el 

2.500 
2.000 

250 

319 
1.000 

178 

2.920 
889 

10 

9.530 588(c) 
3.640 425(c) 

314 171(c) 

Principais 
Contas 1848 1849 , 1850 

Bancos Capital EmissSo DepAsit. Emprtst. Garantias Capital Emissao DepAsit. EmprAst. Garantias Capital EmissSo DepAsit. EmprAst. Garantias 
Cx. EconAmica B?- 
Bco. Comercial RJ 
Bco. Comercial B? 
Bco. Comercial M? 
Socied. Comer. B? 
Cx. EconAmica B? 

2.500 
2.000 

250 

5 
1.000 

200 

5.472 
885 

23 

7.924 
3.548 

424 

412(c) 
556(c) 

91 (c) 
2.500 
2.000 

350 

4 
1.000 

144 

6.846 
1.118 

442 

471 (cl 2.500 
3.845 414(c) 

15 109(c) 

1.643 
2.500 
2.000 

370 

5 
1.000 

142 

7.526 
1.458 

464 

1.698 68(9) 
9.839 580(c) 
4.236 417 

4 112(c) 

Principals 
Contas 1851 1852 1853 

Bancos Capital Emissao Dep6sit. Emprtst. Garantias Capital Emissao Dep6iit. Emprtst. Garantias Capital 0ep6sit. Emprftst. Garantias 

Cx. EconAmlca B? 1.774 
Bco. Comercial RJ 
Bco. Comercial B? 
Bco. Comercial M? 
Socied. Comer. B? 
Cx. EconAmica B? 
Bco. Brasil de Maud 
Bco. de Pernambuco 
Cx. Reser. Merct. 
Cx. de Economias 

5.000 
2.000 

390 

2.000 

1.000 
190 

98 

1.582 
516 

5.138 

1.842 83'g' 1.834 
7.395 10.243 1.304 5.000 

4.205 
26 

4.665 

744 
121(c) 

2.000 
500 

2.401(c) 4.999 
838 

1.905 128(9) 1.840 
257 11.210 12.508 3.277 5.000 

1.000 
241 

1.594 
500 

1.934 
726 

6.801 
141 

4.822 
43 

11.149 
1.371 

552 
167 

1.466 
93 

2.000 
524 

2.400 
2.252 
8.000 
1.000 

175 
108 

1.904 
1.574 10.758 14.734 
1.000 2.565 4,771 

298 801 10 

1.938 
500 

5.763 
67 

.028 
,500 

108(9) 
3.110(0 
1.287 

186(c) 

1.790 
111 

Principals 1854 1855 1856 
Contas   

Bancos Capital Emissao DepAsit. EmprAst. Garantias Capital EmissSo DepAsit. EmprAst. 
2.154 _ ggtf' 2.519 _ 
2.000 100 1.457 4.056 621 2.000 1.000 817 2.463 

680 325 924 65 431(c) 800 81 44 
2.912 — 3.371 85(f) 4.439 _ 
2.040 - 57(f) 2.500 - 
1.700 850 276 2.046 534 
1.597 - 10(f) 2.595 _ 2.994 
1.564 — 20 1384 7(f) 1.762 _ 
4.200 - 10.775 15.363 372(f) 8.000 - 11.026 19.723 

— 6.000 - 2.200 7.798 
15.900 21.300 3.605 26598 10*028 19.752 27.829 1.489 32.574 
4.352 - 4.555 12(f) 2.159 - 

500 1.000 28 532 
1.400 5.800 2.907 
1.400 5.800 361 2.517 

300 1.879 600 
280 950 369 
560 600 12 533 
100 150 333 

Cx. EconAmica B? 2.850 — ... ... 
Bco. Comercial B? 2.000 1.000 2.294 4.848 960 2.000 100 1.457 4.056 621 2.000 1.000 817 2.463 1.822 
Bco. Comercial M? 680 339 1.010 61 203(0 
Socied. Comer. B? 2.200 — ...   ... 
Cx. Comercial B? 4.000 — ... ... ... 
Bco. Brasil de Mau4 8.000 1.880 6.464 14.150 2.098 
Bco. de Pernambuco 1.400 700 ... ... ... 
Cx. Reser. Merct. 1.219 — ... ... ... 
Cx. de Economias 1.298 — ... ... ... ... __     ... ... ... 
Bco. Rur. e Hipo 1.800 - 10.610 12.610 336<f) 4.200 - 10.775 15.363 372(f) 8.000 - 11.026 19.723 l!oOO(f) 
Mau6 Mac-Gregor ... - ... ... ... 6.000 - 2.200 7.798 397(«) 
Bco. Brasil Mat. RJ 11.000 16.125 3.255 20.493 8.228 15.900 21.300 3.605 25.598 10.028 19.752 27.829 1.489 32.574 13.339 
Cx. Uniao Comerc. 
Bco. Brasil Fil. RS 500 1.000 28 532 434 
Bco. Brasil Fil. B® 1.400 5.800 ... 2.907 2.477 
Bco. Brasil Fil. pe 1.400 5.800 361 2.517 2.845 
Bco. Brasil Fil. SP 300 1.879 ... 600 521 
Bco. Brasil Fil. pa 280 950 ... 369 531 
Bco. Brasil Fil. M? 560 600 12 533 962 
Bco. Brasil Fil. MG 100 1 50 ... 333 94 
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S/STEMA BANCAR/O 
(conclutlol 

Principal 1857 1868 1859 
Bancot Capital EmlaaSo Dapdsit. Emprtat. Garantias Capital EmlssSo Dapdait. Emprdat. Garantias Capital EmiaaSo Dapdalt. Emprdat. Garantias 
Cx. Econ&mica 3.271 146<fl 3.550 _ 3.752 166(9) 
Soctad. Comer. BP' 7.406 _ eisee 130(« 8.361 - 9.640 122(fl 
Cx. Comer, da B? " 52(f' 2.500 — 77(f) 
Cx. Raaar. Me ret. 4!OOO 566 4.652 4.041 — 371 4.436 6l(f) 
Cx. da Economlat 2.227 2.433 34lfl 2.224 156 2.473 34(f) 1.985 — 141 2.143 34(f) 
Bco. Rur. a Hip. 8.000 12.479 21.093 1.000W 3,000 11,805 20.324 1.000(f) 8.000 1.926 12.832 20.528 14.702 
Maui Mac-Grogor 6.000 _ 6.000 _ 13.619 17.952 1.651 (•' 6.000 — 8.364 13.604 221 (•) 
Bco. Bratll Mat. RJ 22.560 34.007 9.545 46.294 11.324 22.560 35.209 15.263 32.470 12.120 22.560 36.334 9.639 23.349 7.910 
Cx. UnlSo Comer. _ _ 2.744 — 135 2.862 40('l 
Bco. Braail Fll. RS 500 1.400 7 887 533 500 1.900 11 802 807 500 2.050 1 

82 
748 787 

Bco. Brasit Fll. B? 2.000 9.060 626 5.737 3.437 2.000 9.050 1 7.487 3.885 2.000 9.047 7.738 3.139 
Bco. Braail Fi). P? 2.000 3.200 950 4.257 3.540 2.000 B.798 161 5.621 3.938 2.000 8.797 423 9.669 3.401 
Bco. Braail Fll. SP 500 3.236 37 1.546 514 500 3.376 9 2.924 341 306 3.094 23 2.661 864 
Bco. Braail Fll. P? 400 1.800 5 804 695 491 1.800 33 771 1.029 400 1.800 34 897 1.092 
Bco. Braail Fll M? 640 2.050 235 869 1.095 341 2.050 239 802 416 640 1.889 20 1.063 686 
Bco. Braail Fll MG 100 2.230 195 141 100 2.486 18 186 237 100 2.447 276 362 
Bco. Comer. Agr. MT. RJ 5.797 6.390 20 6.094 11.088 7238 6.431 '173 8.005 1844 
Bco. Com Agr. Fll. Vaaaoura 25 100 24 415 26 25 60 

527 22 915 21 
Bco. Com Agr. Fil. Campos 2(1) 280 163 314 40 
Bco. Prov. R. Grande 377 . 130 497 580 1 300 824 60 
Bco. do Maranhao 1 430 6 737 1.241 42 680 183 938 1.401 
Bco. da Bahia 2.401 1.255 940 5.606 3.991 4.000 3.200 20.017 1.256(9) 
Novo Bco. Pernambuco 1.431 1.462 271 2,406 372 2.000 1.466 304 2,702 392 

Notas; (a) Exclui'das as casas banc^rias e estabelecimentos sobre as quais nao se obteve informa<pao 
como a Cx. Economica de Valenpa e a de Nazareth, Bahia, Banco Comercial do Parci e a 
Cx. Economica de Sao Gabriel, RS. O balanpo de dezembro sempre que disponfvel foi o 
considerado, bem como a apresentapao das instituipoes obedece a ordem cronolbgica de 
incorpora^ao das mesmas. 
Capital Realizado; Emissao em circulagao; Depdsitos somatdrio de c/c simples, depdsitos 
em letras a pagar por dinheiro a juros; Empr6stimos = somatdrio de descartciveis, adicionais, 
hipotecdrias, e receber c/c com garantias: Garantias reais = somatdrio da conta de apdlices 
da Di'vida Publica geral e provincial fundo de reserva e saldo em caixa. 
Consta apenas saldo em caixa de fundo de reserva. 
Consta apenas letra por dinheiro a premio, 
Consta apenas o saldo em caixa. 
Consta apenas o fundo de reserva. 
Consta apenas apdlices e fundo de reserva. 

  Valor nulo 
 Informagao inexistente. 

Fonte: BRASIL. Minist^rio da Fazenda. Relatdrio da Comissao de lnqu6rito nomeada por aviso do 
Minist^rio da Fazenda de 1.° de outubro de 1859. Rio de Janeiro Anexo. Cavalcanti Amaro. 
O meio circulante nacional; resenha e compila^ao cronoldgica de legislapao e de fato. Rio de 
Janeiro, Imp. Nacional, 1893 v. 2 pp. 151-2, 154, 157, 160-1, 
BAHIA. Relatdrio de presidentes da provfncia. Anos 1854-57. 1860. 

(b) 

(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
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