






:icas de Portugal 

Nota previa 

Este livro corresponde, no essencial，通 disserta~ao de doutora-
mento defendida no lnstituto Universitario Europeu. Com excep-
~ao de dois capftulos que, devido a necessaria economia de espa~o, 
acabei por nao incluir na versao ~ublicada (mas para os quais remeti, 
sempre que considerei necessario), ele man tern a mesma organi-
za~ao textual, incluindo, contudo, as actualiza~6es bibliograficas 
que o perfodo de quatro anos que mediou a defesa e a publica~ao 
necessariamente implica, assim como algum trabalho de edi~ao. 

Gostaria de voltar a recordar, nesta nota previa, aqueles que, 
num e noutro momento, contribufram para que ambos os trabalhos 
( disserta~ao e livro) fossem conclufdos. 

A Antonio Manuel Hespanha e Kirti N. Chaudhuri, pela sua 
obra, pelos seus exemplos enquanto historiadores abertos, pela 
forma como foram capazes de multiplicar as minhas inquieta~6es 
( apesar de, com alguma frequencia, nao se reverem nas minhas 
conclus6es), devo o que ha de mais problematizante e consistente 
nas paginas que se seguem. A marca de Fernando Bouza Alvarez, 
ainda que de uma maneira mais implfcita do que explfcita, e igual-
mente essencial, e o seu exemplo constitui, para mim, um luzeiro 
que teimo em seguir. Pelo estfmulo, e pela leitura de partes da 

disserta~ao, Jaime Reis, por sua vez, revelou uma disponibilidade e 
generosidade que foram igualmente fundamentais para a sua con-
clusao. Ja uma manha partilhada com Paolo Prodi foi da maior im-
portancia para que eu pudesse consciencializar os limites da minha 

investiga~ao, e abandonar algumas ingenuas e ut6picas ideias (para 
me deixar prender, e certo, noutras, mas nao por responsabilidade 
sua). Federico Palomo e Ines Zupanov sao interlocutors especiais, 
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com quern tenho aprendido tanto que as palavras sao insuficientes 
para o explicitar. Pedro Cardim, Catarina Madeira Santos e Cristina 
Nogueira da Silva tambem estao presentes no que ha de born nas 
paginas que se seguem, e do mesmo modo Isabel Seara, Carla 
Araujo, Nuno Senos, Joana Estorninho, Andre Belo, Rui Tavares, 
Antonio Cam6es Gouveia e, mais recentemente, Jose Pedro Paiva, 
Iris Kantor, Marina Costa Lobo, Pedro Lains, Vftor Sergio Ferreira. 
De variadas maneiras e em tempos distintos, Jean-Frederic Schaub, 
Ronnie Po-Cha Hsia, Sanjay Subrahmanyam, Cristiana Bastos, 
Rosa Perez, Aldo Mazzacane e Diogo Ramada Curto deram-me a 
oportunidade de cor1viver com pessoas e leituras diferentes daquelas 
que, a partida, conheceria, para alem de terem partilhado comigo, 
liberalmente, os seus saberes. 

0 Minist仕iodos N eg6cios Estrangeiros, a Fundac;ao para a 
Ciencia e a Tecnologia, a Fundac;ao Calouste Gulbenkian, a Comissao 
Nacional para a Comemorac;ao dos Descobrimentos Portugueses, 
e a Ecole Franc;aise de Rome concederam-me bolsas de investiga-
c;ao que permitiram a concretizac;ao de varis partes deste pr吋ecto.
Contei, ainda, com o apoio do Instituto Universitario Europeu, 
em Florenc;a, hem como dos colegas e amigos do Departamento de 
Hist6ria do ISCTE, enquanto af fui docente e, desde que ingressei 
no Instituto de Ciencias Sociais, com um ambiente institucional, 
academico e humano de rara qualidade na comunidade cientffica. 
Ao Pedro Lains agradec;o o facto de me ter incentivado a subme-
ter o manuscrito a Imprensa de Ciencias Sociais，主 ClaraCabral，主
Marta Castelo Branco, ao Joao Segurado, a Ana Cristina Carvalho 
e ao Manuel Coelho agradec;o a paciencia que tiveram na produc;ao 
do livro. 

Na India, a ajuda incansavel das tias Carmita e Manuela, do 
Jose Damiao e da Maria, do Filomeno Vieira e da Antonia, da 
Maria Edite, do Peter e da Lfgia, do J oaquim e do Joey, dos pa-
dres Joseph Velinkar e Nascimento Mascarenhas, de Chandrakant 
Keni, e tambem dos directores dos Historical Archives of Goa, foi 
fundamental. 

Os amigos ≪florentinos》（aseu modo, a minha outra famflia), e 
a famflia e amigos portugueses (dos quais fazem parte muitos dos 
antes referidos), deram-me o carinho e a amizade que nada subs-
titui. A Madalena e o Steffen sabem que tudo isto, e tudo o mais 
acontece, em primeiro lugar, por causa deles. 
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Introdu~ao 

Num dia, em finais do seculo XVII, provavelmente numa sala da 
residencia destinada ao paroco da igreja de Santo Andre, em Goa, 
um clerigo escreveu um tratado. Nada de particularmente surpre-

endente, sabendo-se ~ue o mundo eclesiastico estava familiarizado 
com os usos da escrita, n五O s6 para confirmar a ortodoxia, mas 
tambem para expressar pontos de vista e defender determinadas 
posic;oes. Neste caso, no paragrafo que estava a redigir, o padre 
Antonio Joao Frias reiterava a ideia de que ≪devem as nac;6es 
Indianas o conhecimento que tern da Fe, depois de Deos, que he 
a causa prima, & verdadeira da luz, que alumia aos homens com 
o conhecimento da verdade, aos famosos Lusitanos, que abrirao 
caminho a pregac;ao do Evangelho nestes Estados》・ Essetopos, o 

qual circulava com alguma frequencia na escrita religiosa de origem 
portuguesa, justificava, inclusive, a presenc;a imperial da coroa de 
Portugal naqueles territ6rios, e a ordem hierarquica de relac;6es ai 
estabelecida. Recorrendo a um pequeno jogo fonetico, Frias insistia, 
nomeadamente, na proximidade semantica entre os lusitanos ( ou 
lusos) e as ≪luzes川 parase regozijar com o facto de aquelas ≪luzes 
do Occidente, aonde habitao》 teremlevado叫 oOriente a luz do 

Evangelho川 ateporque, e apesar de ser ai 叫 ondeo Sol primeiro 
resplandece川 eramゃoderosasas trevas da ignorancia da verdadeira 
Ley≫1. 

Antonio J oao Frias nao era portugues, mas sim indiano, o que 
torna o seu discurso particularmente sintomatico da ordem social 

1 Frias (1702). 
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que operava na Goa de finais de Seiscentos, podendo transfigura-lo 
numa metafora de processos de longa durac;五oque encontraram nas 
experiencias imperiais ibericas algumas das suas manifestac;oes mais 
precoces. Pode Frias ser considerado uma metifora da expansao de 
uma narrativa hist6rica na qual o Ocidente se concebeu a si mesmo 
como o agente libertador e racionalizador de outras geografias, da 
qual fizeram e fazem parte as expans6es imperiais e a expansao do 
Cristianismo, narrativa essa que foi interiorizada e partilhada por 
boa parte das populac;6es originarias dessas mesmas geografias? 
Frias presta-se, sem duvida, a ser entendido como uma declinac;ao 
dessa grande narrativa, muito embora ele pr6prio se concebesse 
(hem como ao grupo social do qual fazia parte, as elites indianas 
cristianizadas, ocidentalizadas), como agente libertador de outras 
geografias, nao ja como colonizado, mas como agente colonial. 
Como igual aos lusos，ぉ luzesdo Ocidente. Para Frias e os do seu 
grupo, o Ceilao, a Africa, e outras periferias do imperio portugues, 
emergiram como territ6rios onde essas luzes do Ocidente puderam 
manifestar-se. Mas nao seriam apenas as periferias aquilo que seria 
captado pela objectiva e pelas expectativas dos descendentes de 
Frias2 - esta apontaria, a partir de certa altura, para o centro im-
perial. Contudo, o mal-estar resultante do nao reconhecimento da 
sua nova identidade e dos efeitos polf ticos que dela deviam emanar, 
caracterizou, em boa medida, a nova ordem de relac;oes e aspirac;6es, 
denotando a nao coincidencia de perspectivas entre a metr6pole e 
a col6nia. 

Tambem por isso Frias pode ser pensado como uma metafora da 
transic;ao dos sistemas polf ticos pre-modernos para os modernos, 
nomeadamente no que respeitaおmodalidadesde articulac;ao entre o 
poder polf tico e a sociedade, e as suas consequencias na construc;ao 
das identidades sociais, culturais e polf ticas dos membros da nova 
respublica. Nessa nova ordem polftica, o poder inscrever-se-ia, a 
partir dos seus multiplos dispositivos (de entre os quais se destacam 
aqueles que estao mais envolvidos nos processos de reproduc;ao 
social e cultural da sociedade, tais como a famflia, a educac;ao, a 
assistencia), nos subditos, procurando molda-los e inventi-los como 
reflexos desse mesmo poder, o que, como e evidente, visava a sua 
perpetuac;ao3. Tern sido assinalado que essa transic;ao se manifestou 

2 V., a esse prop6sito, os estudos sobre a Escola Medica de Goa e as dinamicas 
a ela associadas (Bastos, 2002 e 2007). 

3 Bourdieu (1977). 
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Introdufdo 

de forma singular em algumas situa~6es imperiais, as quais se torna-
ram《laborat6riosda modernidade川 lugaresonde esse lavrar politico 

se manifestou de forma veemente, mas recorrendo (por raz6es de 

cronologia, de espacialidade, de contextos culturais) a dispositivos 

que hoje seriam considerados inadequados, como a alian~a entre o 

poder politico e o poder religioso. A semelhan~a do que aconte-
ceu nas metr6poles, mas de uma forma mais intensa, essa alian~a 
permitiu suprir algumas das dificuldades que as administra~6es das 
coroas imperiais enfrentavam nas col6nias, facilitando, por essa via, 

nao apenas a territorializaftio do poder imperial, mas tambem a sua 

inscriftio nas mentes e nos cora~6es dos seus subditos4. 
Nesse sentido, Frias e um emblema do sucesso dessas duas 

grandes narrativas e dos mecanismos de p.oder ~ue lhe estiveram 
associados na sua incarna~ao portuguesa quinhentista e seiscentista. 

Mas o seu caso denota, ao mesmo tempo, as tens6es provocadas por 

tal exito em contexto imperial. Ao tornar-se demasiado semelhante 

ao colonizador, Frias, o colonizado, perturbava a ordem de rela-

~6es imperiais, e a hierarquia e diferen~a que esta necessariamente 
pressupunha. 

Assim sendo, o seu caso, como o de todos aqueles que ele 

representa, e um lugar onde podem ser analisadas as tensoes do 

imperio, e tomo de emprestimo nao s6 a expressao cunhada por 

Frederick Cooper e Ann Laura Stoler, ha alguns anos atras, mas 

tambem, e de um modo geral, a agenda de analise por eles proposta 

na colectinea de ensaios assim intitulada5. Tai como Frias, muitos 

outros habitantes dos territ6rios de Goa constituem, desse modo, 

multiplos ( e micro) pontos de ancoragem dessas grandes narrativas, 

mas tambem das inquieta~6es, das contradi~6es que as suas mani-
festa~6es imperiais suscitaram. 
E com o intuito de identificar as situa~6es que possibilitaram e 

autorizaram a emergencia, permanencia e reprodu~ao, nos territ6-
rios de Goa, de perfis desse tipo, e emender o modo como estes 

contribufram para a durabilidade da presen~a imperial portuguesa 

4 Ja em 1969, quando da publicai;ao do Portuguese Seaborne Empire, Charles 
Boxer alertara para esta possibilidade (Boxer, 1991 [1969], caps. 3 e 10, sobretudo). 

5 Cooper e Stoler (1997a), nomeadamente no artigo introdut6rio, ≪Between 
metropole and colon）ιRethinking a research agenda》（Coopere Stoler, 1997b), da 
sua autoria; mas tambem nos artigos dessa colectanea da autoria de Homi Bhabha, 
‘Of mimicry and man》（Bhabha,1997); de John Comaroff, ≪Images of empire, 
contests of conscience》（Comaroff,1997); e da pr6pria Ann Laura Stoler.，《Sexual
affronts and racial frontiers》（Stoler,1997). 
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