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Resumo:

o seculo XVIII marca uma etapa importante na caminhada que a Mulher
vern realizando para a sua afirmacao como pessoa. As clausulas contratuais
das esc rituras de dote de casamento da segunda metade do mesmo seculo sao
reveladoras do lugar que entao estava reservado a mulher na sociedade do
tempo. Apesar de ser uma epoca de mudanca de mentalidade, a sua situacao
de dependencia quer do patrio poder quer do poder marital estava bern
patente na atribuicao de urn dote que tinha por fim assegurar ao marido 0

desempenho dos encargos matrimoniais. Este dote, quase sempre profecticio
era, por vezes, estimado e variava conforme a condicao social da mulher.
Quanto mais alto fosse 0 escalao social, maior era a preocupacao dos pais em
negocia r 0 futuro das filhas para quem desejavam uma vida economicamente
estave l e soc ialmente equilibrada , ainda que afectiva mente destrocada .

Pala vras-chave:

Mulher. Dote. Casamento .

Resume:

Le l8e Siecle represente une etape importante sur Ie chemin que la
Femme est en train de parcourir pour l' affirmation de sa personne.

Les clauses des contrats ecrits se rapportant aux dots des mariages
reali ses pendant la secondemcitie de ce merne siecle sont revelatrices du lieu
qu i etait reserve a la femme dans la societe de I'epoque.

Malgre qu ' il s'agisse d'un moment de transformation des mentalites, la
situation de dependance de la femme, aussi bien par rapport au pouvoir
paternel que par rapport acelui du mari, etait bien patente dans l'attribution
de la dot qui avait pour fin de garantir au mari l' accomplissement des
charges matrimoniales .
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Cette dot, presque toujours profective , etait parfois expressernent cal
cu lee e t variait alors selon la conditio n sociale de Ia femme .

Plus l'echel on de la hier archic sociale etait haut , d'autant plus grande
etait la preoccupation des parents quand il sagissait de negocier Ie futur de
leurs filles , pour lesquelle s ils desir aient une vie econorniquernent stable et
socialeme nt eq uilibree , meme s ' il devait en resulter un echec sur Ie plan
affecti f.

Mots-clefs :

Femme. Dot. Mari age.

I . A situacao da mulher nos regimes matrimoniais e sua
evolucao ate ao seculo XIX

o codigo civil portugues de 1867 manteve a velha institui
~ao dotal como regime de excepcao, Seria esta instituicao
tambern excepcao na segunda metade do seculo XVIII? Qual
teria sido a evolucao dos regime s matrimoniais?

As fontes manuscritas que consultarnos (alguns livros nota
riais da segunda metade do seculo XVIII) fazem, por vezes,
referencias as leis vigentes da epoca, no que diz respeito ao
regime matrimonial. Verificamos que a lei e costume geral do
reino que regiam os casamentos nessa , epoca, era a «carta de
arnetade». Efectivamente, as Ordenacoes Filipinas tarnbem
determinavam que se seguisse esse regime (I). Mas , muitas
vezes , os esposos podiam antecipadamente dispor e regular
livremente por contratos matrimoniais ou antenupciais, os seus
bens ou fortunas, entre os quais se encontram 0 contrato de
dote e 0 do arras que se entendem ser sempre feitos com 0 fim
de sustentar os encargos do matrimonio, caducando, portanto,
se este nao se efectuasse . Todas as clausulas constantes desses
contratos eram validas desde que nao fossem ofensivas das leis
ou dos bons costumes . Todos os casos que nao se cornpreen
diam nas clausulas destes contratos seguiriam 0 regime de
cornunhao gera!. Os contratos de dote, ou de dote e arras ,
seriam, portanto, proprios de urn regime de excepcao.

(I) Ord. Filip inas, Liv. 4 , tit. 46.
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Estes contratos eram lavrados por escritura publica antes da
celebracao do matrimonio e nao podiam ser alterados. Tinham
de ser assinados pelos esposos ou por seus legitimos procura
dores, pelos seus pais e seus representantes e pelas testemunhas
presentes. As escrituras eram elaboradas por urn tabeliao,
como pessoa publica, no seu cartorio, na residencia de urn dos
noivos ou das pessoas que os constituintes do dote entendes
sem. Nestes casos, 0 tabeliao apresentava-se mediante urn
bilhete de distribuicao de service. Este instrumento publico
devia ser sempre assinado por todos os presentes ou, nao
sabendo escrever, a seu rogo.

Dado 0 rigor com que eram escritos , estes documentos sao
ricos de dados que nos levam a compreender as estruturas
sociais em que a mulher estava inserida e a situacao da mesma
na sociedade de epoca .

.. Ate ao seculo XIX, foram varies os regimes matrimoniais
segu idos em Portugal, conforme as epocas, Assim, as Ordena
coes Afonsinas observam haver lugares que exigiam a carta de
metade (2), enquanto noutros lugares se presumia a comu
nhao de bens sem essa carta (3) . Segundo uma lei de D.
Afonso III , aparecem paralelamente, 0 casamento por carta de
metade e 0 casamento por arrast").

Na Estrernadura, segundo as mesmas Ordenacoes, as pes
soas casavam segundo a comunhao de bens , sem carta de
metade (5) . Os costumes de Santarern e 0 foral de Sebadelhe
pressupoern tambern a pratica da comunhao conjugal, como
regime supletorio , naquela provincia (6) . Contudo, certas

(2) «haonde 0 casamento he feito antre marido e molher por carta de
rnetade ». (Ord. Afons. Liv. IV, tit. 12).

(3) «honde per usanca se partem os bees de par mea aa morte sem
auer hy tal carta - . (Ord. Afons. Liv. IV, tit. 12).

(4) ."Todo 0 homem que casa r quyser non casara por arras segundo 0
costume da uylIa se non quisser meys cassa ra a rneyadade ». P.M.H. leges,
p. 257.

(5) Ord . Afons . Liv . IV, tit . 14, § 4.° .
(6) M. Paulo Merea, «Evolucao dos Regimes Matrimoniais», Coim

bra , ' 1913, vol. II , p. 108, nota 3.
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po voacoes da Beira (Guarda e Rib a Coa) eram adversas a
cornunhao uni versal (1).

No tempo de D . Manuel 0 regime de comunhao geral de
bens era consuetudinario na Estremadura , Alentejo e Algarve,
enquanto nas provincias da Beira, Entre-Douro e Minho , e
Tras-os-Montes se exigia a carta de metade (8).

o «casamento por arras», outro regime seguido , mergulha
as suas origens nos costumes ibero-celtas em que a organizacao
social assentava no tipo patriarca!. Nessas sociedades , 0 casa
mento da rapariga pre ssupunha uma alienacao do poder do
«pater fami lias» pel a venda desse poder. 0 marido adquiria
pelo praetium puellae a posicao do pater, ficando a mulher
sem a possibilidade de possuir bens ·proprios, salvo certas
excepcoes . Algumas vezes , pela altura das bodas , dava-se a
mulher um a parte da fortuna familiar. Aparece , entao, 0 dote
resultante do desmembrarnento do preco da mulher em duas
dadivas: a soma simbolica entregue a familia e 0 dote consi
derado em beneficio dela propria .. Este costume e confirmado
par Estrabao (9) e Deodoro eO) .

Esta pratic a de ori gem oriental (11), teria sido incor
porada nos costumes romanos , ficando a fazer parte das suas
instituicoes (12) .

(1) Ibidem, ibidem.
(8) Cortes de Santarern de 1468, cap. III . Manuscrito da Academia

das Sciencias , Torno IX, fls . 305-306, in M. P. Merea, op. cit., p. 109.
nota I .

(9) M. Paulo Merea, op. cit . , vol. I, p. 10.
eO) Deodoro alude a essa pratica entre os Cantabrios. Era inversa ao

sis tema romano, visto que naquele era 0 marido que dotava, dote ex marito ,
enquanto neste era 0 pai que , dotando a filha, favorecia a marido (V. 1.
Costa , «Poesia popul ar espanola", p. 276, Pujol I, p. 28, in P. Merea, op.
cit ., vol. I, p. 10.

(11.) 0 codigo de Hammurabi contempia a existencia de urn sinal de
garantia, a «arra» , dada antes do casamento por conta do preco da mulher (ill
P. Merea , «Novos Estudos da Historia do Direito», Barcelos, 1837 , p. 143).

( 2) Esta ofe rta era analoga a arra ou sinal dos contratos feitos pela
altura da matrimonio dai 0 chamar-se arm sponsalicia . Ao mesmo tempo 0

marido ficava com a obrigacao dotal , pela altura dos esponsais, comec ando
entao a confundir-se as duas instituicoes: a arra e 0 dote ex marito. Entre os
Rom anos , era uso entregar a noiva, pelos esponsais , urn annulus arharum ,
tradicao que passou a ser adoptada pelos Visigodos. Este praralelismo levou
os escritores ec lesiasticos do seculo IV a confundirem 0 dote e as arras (in P.
Merea , op. cit. , p. 46) .
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Apesar da introducao da legislacao romana em toda a
Espanha, 0 direito consuetudinario, muito enraizado, prevale 
ceu e 0 costume dos casamentos por arras tambern subsistiu.
A mulher ficava de posse dos bens proprios do enxoval e de
presentes recebidos dos parentes ·e do noivo por altura das
festas nupciais . A administracao destes bens era, porem, alar
gada ao marido. Como em Leao , Castela e depois em Portugal
a mulher podia herdar, por testamento , como herdeira legitima.
Os bens herdados ou testados podiam ser tambern adrninistra
dos pelo marido 0 que the dava largos poderes sobre a fortuna
da mulher e sobre ela propria. Terminada a constancia do
matrimonio, por morte desta, a sua fortuna passava aos seus
proprios herdeiros (13). Esta pratica generalizou-se na Pe
ninsula e, de urn modo geral, na Franca e na Alemanha, com
algumas restricoes (14).

Embora as leis do direito visigotico vigorassem como cos
tume, a legislacao portuguesa, sobretudo com Afonso III, teve
grande incremento, com 0 triunfo do direito romano. Deste
modo, 0 dote romano dado pela mulher (ou seu representante)
ao marido, implantou-se em Portugal.

o contrato dotal formava entre os contratos matrimoniais
urn regime especial que se opunha ao da cornunhao de bens .

o dote, tao usado ja entre os gregos e os latinos (15),
consistia nos «bens que a esposa, seus paes ou outrem por
conta d'ella, dao ao esposo para sustentar os encargos do
matrimonio» (16) .

Os costumes visigoticos impuseram-se durante parte da I. a

dinastia, no que diz respeito ao dote ex marito ou arras . Uma

(13) M. Paulo Merea, - Evolucao dos Regimes Matrirnoniais», op.
cit., p. 9, cfr. nota 2.

( 1"4) Ibidem, ibidem , p. II.
(15) Remonta a alta Antiguidade ' (Homero, «Iliada», Canto XII) ;

Platao (Leis , 744 c-e cf. (742-c) ; Iseu (-Di scursos- . Paris, 1960, p. 54);
Demostenes (Discursos Civis , «Contra Beato»,.Paris, 1957, 40-41) ; Plutarco
(vAristides » Torno I, 271) ; Plauto (<<Anfitriao», C· 1978, 938-842) ; Plauto
(<<Epidico», 180-(81); Terencio (<<Andria», 950) ; Cicero (<<Defesa de L.
Flaco», XXXV , 86) ; Cesar (<<Guerra Gaulesa», VI , 19, I) e Horacio
(<<Epistolas », I, 6 , 36).

(16) M . A. Coelho da Rocha, «Instituicoes do Direito Civil Portu
guez», 1917, 8. · ed ., Torno I, p. 164.
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lei de Afonso III , viria a proibir qualquer doacao de bens entre
conjuges por ocasiao do matrimonio , vindo, por isso, a quebrar
o costume (17). Passava a seguir-se 0 regime de cornunhao
por carta de metade ou sem ela como ja referimos.

Nos alvores da Idade Moderna, os dotes usam-se ao lado
das arras . Temos conhecimento da sua existencia no tempo de
D. Joao I. Refere-se 0 dote no contrato de casamento da filha
do conde de Barcelos , neta daquele rei , em que se estipulou
que as arras fossem pagas em dobras cruzadas de Castela .
E nas segundas nupcias do Conde , 0 dote da desposada,
Constanca de Castela, dadiva do soberano, tambern foi pago
em dobras de ouro castelhano, segundo 0 contrato (18).

Pensamos, porern, que ha aqui uma confusao entre 0 sentido do
dote e das arras tanto mais que era originario da familia do
noivo . Ja dissemos atras que , efectivamente, existiu essa con
fusao (19). Mais tarde, no seculo XVI , faz-se referencia ao
dote, quando D. Joao III expoe as despesas feitas, nas cortes
convocadas para Almeirim , em 1545 , afirmando que tinham
ido para Espanha I 400 000 cruzados pelas arras da rainha
viuva D. Leonor, assim como 0 dote da Imperatriz, mulher de
Carlos V, e da Pincesa D. Maria que casou com 0 futuro rei
Filipe II e O).

Na dedicatoria d'Os Lusiadas, Camoes dirige-se a D. Se
bastiao dizendo-Ihe que Tetis, a deusa do mar, 0 deseja para
genro (casando com uma das suas filhas - as ninfas) conce
dendo-lhe como dote , 0 imperio dos mares (21)

Marie-Claude Gerbert refere a existencia de dotes na Estre
madura espanhola entre os seculos XV e XVI. Com efeito, diz
a autora , «os dotes e as arras atingiam somas consideraveis em
dinheiro liquido, em rendas ou juros - (22).

(17) L. L. P. , p. 126, Leges I, Lei 74 de Afonso III, p. 258 .
(18) «Historia de Portu gal» dirigida por Damiao Peres. Barcelos,

1943, vol. III , p. 644 .
( 19) Paulo Merea tratou 0 assunto em «Novos Estudos sobre a

Histori a do Direito », como ja arras referimos .
eO) Historia de Portugal , op. cit. , vol. III , p. 649 .
e1) Lusi adas , I, 16 , 6 (Cfr. Virgilio , Georgicas, I, 29-3 1).
( 2) Marie-Cl aude Gerbert , «La noblesse dans Ie royaume de Cas

tille (Etude sur les stuctures sociales en Estrernadure , 1454-15 16), Paris ,
1979, p. 179.
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- Analise de alguns tipos de contratos

A situacao da mulher, no regime dotal , em alguns contratos
de dote, na segunda metade do seculo XVIII , pode verificar-se
pelas clausulas contratuais estipuladas nas vinte e uma escri
turas de dote que analisamos, Estas diferem muito. Como se
sabe , os bens dotais nao se podiam comunicar e eram regula
mentados segundo as leis dos dote s. A incomunicabilidade
desses bens pode vir expressa ou pode legitimamente interpre
tar- se no conteudo do contrato antenupcial. Verificamos, pela
analise feita , que apenas quatro contratos expressam clara
mente que os bens dotais constituidos por bens de raiz nao se
podiam comunicar. Todavia, essa incomunicabilidade diz res
peito it mulher e nao ao homem como seria de esperar.
Repare-se , contudo , que estes bens eram dotados pelos pais do
noi vo a este, para melhor sustentar os encargos do matrimonio
e viver uma vida digna da sua condi cao social. Trata-se , na
verdade , de propriedade de bens vinculados e por isso mesmo
nao se podia transmitir it mulher ( 3 ) . Assim 0 demonstra 0

contrato de dote feito entre Dona Brites Maria da Cunha e
Manoel Lemos de Napoles. Esta senhora era viuva de Joao
Filipe Pereira de Castro, fidalgo da casa de Sua Mage stade ,
que foi coronel de cavalaria , governador das tropas de Alfaia
tes e Salvaterra e comendador de Meimoa, da Ordem de Avis e
natural de Proenca-a-Velha da Comarca de Castelo Branco .
Dona Brites Maria da Cunha que se encontrava recolhida no
Mosteiro de Celas , em Coimbra, dotou 0 seu filho, Luis
Sebastiao da Cunha Pereira, para casar com Dona Isabel
Mauricio Pereira de Napoles , filha de Manoel Lemo s de
Napoles , fidalgo de Sua Magestade e Capitao-mor da Vila de
Pena Verde onde era morador. Ora, it morte do marido, 0

morgado e outras propriedades vinculadas passavam para 0

filho varao; por isso, the fazia 0 dote com a clausula de «cazo
que sobreviva a dita futura nouva ao dito espozo ou no cazo de
haver sosesam e sobreviver a dita futura nouva a dita sosesam
se levantara ficando a nouva com as legitimas de seus paes
com que agora se dota e a seu tempo as tiuer recebido. » ( 4 )

(23) Ord. Fil. , Liv. 4, T it 95, § 1.
(24) Tab. Manuel Francisco dos Santos, Liv. 69, fl. 134, Coimbra,

22 de Outubro de 1751.

4
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Mais estipulava 0 dito contrato que 0 noivo destinaria dois mil
cruzados a sua futura esposa se ficasse viuva e quisesse ser
religiosa em qualquer mosteiro que ela escolhesse na provincia
da Beira . Neste caso, tambem seria assistida com a tenca anual
de 20 000 reis eS ) .

Estamos perante urn caso em que a dotadora estava no
Mosteiro de Celas para onde entrou depois de ficar viiiva . Ai
se encontravam ja duas filhas religiosas professas e havia ainda
a perspectiva de a futura nora vir a professar se assim 0

entendesse e se ficasse viuva,
Qual 0 significado de toda esta situacao?
Como se sabe , a propriedade vinculada trazia muitos pro

blemas . Nao podia ser comunicada ao conjuge por ser de
natureza pessoal, por isso era inalienavel, indivisivel e insus 
ceptivel de partilha por morte do titular. Apenas se podia
transmitir, nas mesmas condicoes ao descendente varao pri
rnogenito. Daqui resultava a concentracao da propriedade terri
torial nas maos de uma nobreza superior impedindo 0 desen
volvimento econornico nacional. Acrescidos a este, os proble
mas sociais e pessoais que estas instituicoes causavam. Os
filhos segundos tinham uma vida mais modesta com a qual se
nao conformavam, dai que os homens ingressassem na vida
religiosa ou no Exercito. As mulheres , nao tendo possibilidade
de obter urn dote que the permitisse urn casamento de modo a
manterem-se na sua esfera social, ingressavam nos conventos,
como no caso que estamos a analisar.

A condicao da mulher desta estirpe social, durante a viu
vez, tambern nao era muito animadora. Ou optava pelo con
vento ou se sujeitava a ser subsidiada pelo filho varao se 0

marido the nao tivesse deixado uma tenca para poder sobre
viver dignamente. Este caso tambem estava previsto nos con
tratos de dote, como acabamos de ver.

A situacao celibataria era, portanto, vulgar nas familias
vinculadas . Com efeito, este mesmo documento de que fala 
mos, refere ainda que 0 morgado foi instituido pelas tias, Dona
Maria da Cunha Roballa e Dona Elena da Cunha Roballa de
que a constituinte do dote era administradora.

(25) Ibidem, ibidem .
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Mas as rnulheres nesta situacao podiam ter a altemativa de
encontrar urn noivo que, por amor, enfrentasse a situacao
precaria, como era a da irma de urn vinculado. Encontramos,
com efeito, urn desses noivos , Roque de Macedo Pereira Horta
Forjaz , residente em Couto de Verride que , em virtude de 0

dote da noiva ser «diminuto» (por a maior parte dos bens da
casa de seu falecido pai , serem de vinculo de morgado e
Capelas e outros prazos de nomeacao e vidas de que era
legitimo sucessor 0 seu irmao , Nicolau Pereira Coutinho de
Sousa Horta e Meneses), «se obrigava por sua pessoa e bens a
concorrer-se em vida da dita Donna Isabel Joachina de Souza
Coutinho Meneze s, residente em Coimbra, com trezentos mil
reis de arras em cada hum anna . . , . ». (26) . Estamos perante
urn contrato de dote e arras ja muito raros nesta epoca. (Dos 40
livros notariai s apenas encontramos 2 casos).

Ede notar que se tratava de familias fidalgas da casa de El
Rei , tanto no primeiro caso , como no segundo. Em ambos, os
fidalgos eram professos da Ordem de Cristo, 0 que pode provar
em parte , a riqueza dessa Ordem militar em pleno seculo XVIII.

Ha ainda urn exemplo de urn contrato de dote que refere urn
fidalgo de Solar, Cavaleiro da Ordem de Cristo , Jose Seixas
Bacelar de Almeida, morador no lugar de Fomos, termo de
Coimbra. Este fidalgo, na escritura de doacao e dote de
casamento de sua filha , Dona Ana Mascarenhas da Cunha
Bacelar de Menezes e Monteres , estipulou no que diz respeito
adoacao e dote 0 seguinte: «doa e dota a tersa de todos os seus
bens que escolhe na sua quinta de Bera e 0 habito de Christo
para 0 que se hade alcansar renuncia e bern assim alcansandose
renuncia para renunciar 0 officio das apellacoes e agravos
siveis da caza de suplicasam 0 produto delle de the dar tres mil
cruzados para se comprarem bens livres em adestricto do lugar
de Bera para que estes e a dita sua tersa fiquem vinculados em
Morgado sem que em nenhuii tempo de possao vender trocar
aliar nem scambar e socedera nelle 0 filho mais velho delles
feturos nouvos preferindo 0 varao a femia que tera 0 apelido de

( 6) Tab. Bento Nogueira Guimaraes, Liv. 142, Coimbra, 19 de
Fevere iro de 1757, n. 102.
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Baselar e no cazo que nao haja filhos 0 que Deos nao perrnite
pas arao os ditos bens aos herdeiros delle doados- (27).

Mai s urn morgado se constituia. Estavamos em 1754, a
nobreza superior era protegida e os morgados continuavam a
proliferar. As leis de 1769 e 1770 exprimem os interesses que
0 ',Estado tinha em proteger este tipo de nobres . Contudo, esta
legislacao vern alterar a estrutura daquel as propr iedades vin
culadas (28).

Note-se ainda que 0 doador tern 0 cuidado de referir que os
bens passariam para os seus herdeiros no caso de nao haver
filhos , 0 que quer dizer que os bens , pelo direito de sucessao
troncal revertiam a mesma linha originaria, Era urn caso de
sucessao legitima em que os bens proprio s deviam ser atribui
dos, exclusivamente, aos parentes do mesmo lado de que esses
bens provinham (29).

Refira-se ainda que a constituinte do dote do noivo, a mae
deste , era viuva de urn cavaleiro profe sso da Ordem de Cristo e
dotava 0 seu filho, Antonio Pedro de Gamboa Vasconcelos,
fidalgo da casa real , com a «tersa de todos os bens de raiz
[.. .] que ficarao vincullados seguindo as mesmas condi
soins do vincullo principal» eO) (refere-se ao vinculo do
irmao mais velho, procurador da mae). Isto demon stra que a
alta nobreza estava preocupada em manter a sua unidade nao so
economica como social . Esta preocupacao ja vern da Idade
Media , como notou Jose Matoso . Este autor refere que a
linhagem pare ce resultar , em Portugal , de uma reducao dos
poderes do Estado a nivel local e ainda 0 desejo de os
tran smitir inteiro s a geracao seguinte, 0 que so se consegue ,
privilegiando urn dos filhos em detrimento dos outros ( 1

) .

(27) Tab. Manuel Francisco dos Santos, Liv. 7 1, Coimbra, 1 de
Maio de 1754, fls . 183v-184.

(28) 1. 1. Andrade e Silvar Collecao Chronologica da Legislacao
Portuguesa, 1803-1859 , vol. I, pp. 421-430 e 476 e segs.

(29) G. Braga da Cruz , ,,0 Direito de Troncalidade.., Braga, 1941,
Torno 2, p. 16.

eO) Tab . Manuel Francisco dos Santos, Liv. 71, fl. 184, Coimbra ,
I de Maio de 1754.

(
1) l ose Matoso, "Problemas sobre a estrutura da familia na Idade

Media.., Rev. Bracara Augusta, vol. 36, p. 314.
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E na unidade que se vencem as batalhas ; havia, portanto, que
fortalecer os lacos. Alem disso, estava em causa a preservacao
da honra, tao cara it mentalidade da nobreza. 0 nobre tinha que
velar pela sua condicao social, defendendo a familia. A mu
lher, era, por isso, estritamente vigiada para que se mantivesse
casta . A preservacao da honra era tao importante para a
nobreza como a defesa do patrimonio hereditario que as leis de
troncalidade protegiam cuidadosamente (32). Esta preocu
pacao da nobreza continuava a existir na segunda metade do
seculo XVIII, dado que as familias nobres continuavam a
unir-se pelo casamento, entao em regime dotal.

o contrato de dote constituido por Nuno Pedro Tavora
Leitao Souto Mayor, proprietario da Procuradoria de Coimbra,
a sua filha, Dona Joaquina Rosa de Tavora e seu futuro marido
Jose Joaquim da Silveira, estipulava a sucessao da seguinte
maneira: se nao houvesse filhos do dito casamento os bens
dotados pelo. pai do noivo , Antonio da Silveira Costa, volta
riam a ele dotante. Apenas entrariam na partilha os bens
adquiridos na constancia do matrimonio. E, do mesmo modo,
se a dotada sobrevivesse ao marido e ficasse sem filhos,
entregaria logo 0 dote com que entrou se nao quisesse ficar na
companhia do sogro. Essa exigencia devia-se ao facto de 0

noivo ter de dote, atribuido pelo pai, cinco prazos: Quinta de
Celas (pertenca da Ig. de S. Salvador) , dois prazos em Vila
Franca (urn pertencia ao Real Mosteiro de Sta. Cruz e 0 outro it
Colegiada de S. Cristovao), quinta do Valmeao que constava
de dois prazos (urn de S. Pedro e outro da Igreja de Sao
Cristovao). Alem disso, ele atribuia-lhe 0 oficio de Porteiro da
Inquisicao da cidade de Coimbra de que era proprietario e
ainda Ihe dotava a terca dos seus bens (33). Como vemos,
os prazos de vida nao ' se podiam comunicar dado que eram
doados e nao adquiridos na constancia do matrimonio (34).

(32) Ibidem , p. 3 17.
(33) Tab . Bras Nogueir a Guimar aes, Liv: 138, Coimbra , 26 de

Janeiro de 1754, fl . 57v.
(34) Este regime de comunhao de adquiridos era ja contemplado nas

Ordenacoes Filipina s quando eram exclu idos da comunhiio os emprazamen
los em que a mulher nao fosse nomeada (M. P. Merea, -E volucao dos
regimes matrimoniais», op . cit. , p. 11 8).
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Estes quatro contr,atos de dote de que falarnos, mereceram
-nos atencao especial no que diz respeito as clausulas neces
sarias, porque sao excepcoes em relacao aos restantes dezas
sete contratos. Na verdade, estes estipulavam urn clausulado
que seguia a lei e costume do Reino ja atras referidos .

Cornpreende-se que em tres casos os noivos casassem
mediante contrato de dote para maior seguranca e independen
cia da mulher, visto que nao podiam possuir os bens se
sobrevivessem aos maridos pelo facto de serem vinculados,
como Ja ·vimos.

Se os esposos nao declarassem explicitamente no contrato
que casavam segundo 0 regime dotal, ou nao excluissem a
comunhao dos adquiridos , os bens comunicavam-se (35).

2. 0 dote e . a situacao socio-economica da mulher

- A mulher e 0 casamento

a seculo XVIII portugues assistiu a urn grande movimento
de casamentos . Havia mesmo quem dissesse que nunca se tinha
casado tanto em Portugal (36).

So em Coimbra, na segunda metade do seculo XVIII
realizararn-se 4600 casamentos, nas 7 freguesias existen
tes (37).

Na verdade, a mulher transformara-se. Cornecava a reve
lar-se a si propria e a libertar-se dos seus habitos arabes de
recolhimento . A procis sao trouxera 0 namoro para a rua , ' 0

lausperene trouxera-o para a igreja e 0 jogo de prenda s trouxera
o namoro para os seroes de familia (38). So nesses lugares a

(35) Voet , ad. Pando L. 23, tit . 3, n. 5 (§ 262).
(36) Cart a do Conde de Coculim para Londres a D. Luis da Cunha ,

em 6 de Fev. de 1711, in Julio Dantas , «Arnor em Portugal no Seculo
XVIIJ", Porto, 1916, p. 187.

(37) Livros' de registos paroquiai s das freguesias de Sta. Justa (870);
S . .Joao de Sta. Cruz (655); S. Bartolomeu (472); S. Tiago (462); Se Velha
(700); S . Pedro (607) . Em S. Joao de Almedina ( 15); Colegiada de S.
Salvador (3 14); e na nova freg. da Se Nova (25 1) e em 5 . Cristovao, Se
Velha (254).

(38) Julio Dantas , op . cit ., p. 172.
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mulher podia comunicar, ainda que disfarcadarnente. Na igreja,
o dialogo entre homens e mulheres era proibido por deere
to e9) . Mas, pela altura das procissoes da quaresma e de
outras quadras linirgicas, esperadas tao impacientemente, as
mulheres desciam as ruas e comunicavam. Segundo alguns
autores , as mulheres usavam uma especie de saia preta sobre a
cabeca que quase lhes tapava 0 rosto (40) . Outros , princi
palmente viajantes , referem -se as mulheres portuguesas , dizendo
que andavam de cabeca descoberta, evidenciando esmero e arte
no penteado e no toucado (41). No dizer de urn destes
viajantes tanto a mulher nobre como a do povo era muito
vigiada em Portugal (42). A pouca liberdade de que goza
Yam, devido, principalmente, ao ciume dos maridos (43),

nao as deixava ir a outras festa s, como as corridas de touros no
Rossio tao caracteristicas da epoca (44). As portuguesas
eram galantes como nenhumas outras europe ias e tinham no
rosto a «sedutora meiguice que da e pede prazer» (45).

A carta de amor foi outro modo de comunicar que se tornou
grande moda em Portugal , pelos fins da velhice de D. Joao V,
embora viesse a cair numa ridiculari a digna de noticias envia
das ao futuro Marques de Pombal , entao em Viena de Aus
tria (46) . Todavia, teria sido gracas a divulgacao das cartas

(39) Urn aditame nto ao Dec . de 1 de Abril de 1648, manda que 0

de sembargador do Paco de as providencias necessarias con tra os que falare m
co m mulheres dentro das igrejas ou aporta delas (Coleccao Chronologica da
Legislacao Portuguesa co mpila da e anotada por Jose Jus tino de Andrade e
Sil va , Lisboa , 1856 , vo l. II , p . 23).

eO) «Description de la ville de Lisbonne», autor anonirno, Paris ,
1730 , pp . 108-109 .

(41) Richard Tw iss , "Voyage en Portu gal et en Espagne fait entre
1772-1773 », Bema, 1976 , p . 35 .

(42) Ibidem, ibide m .
(43) Miseelan ias , vol. XXXII, n.° 73 1 - Uma carta que certa

senhora mandou a urn seu compadre , ped indo-Ihe conse lho e direccao para
poder tol er ar a rna vida co m que' 0 seu mar ido a tratava.

(44) Mi scelanias , vol. LVII , n.? 1124 - Queixa do mari do contra
sua mulher e filh os por 0 perseguirem visto nao deixar a mulh er e os filhos
ve r a fun ca o dos tou ros.

(45) B . Twiss , op . cit., p . 52.
(46) Jul io Dant as , op . cit. , p . 183 .
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de amor escritas por «essas pequeninas gongoras de veu preto e
coro » que ensinariam a mulher portuguesa a sentir, a escrever e
a amar (47). As mae s do tempo de D. lose chegavam a
proibir as filhas de aprender a ler e a escrever para nao se
corresponderem, por carta, com os namorados . A lei de 19 de
lulho de 1775 punia a carta de amor com gales e degredo para
Angola (48).

A mulher fidalga deixou de ser a tacituma dos lare s
monasticos para se tomar galante e sedutora na corte estrangei
rada de D. Joao V . Apesar disso , a tradicao continua a regular
as aliancas matrimoniais entre familias nobres portuguesas. H
no prologo do nobiliario do Conde D . Pedro se propunha a toda
a nobreza urn ideal de solidariedade entre os parentes ainda que
afastados (49).

Em Lisboa, nas ca sas fidalgas omamentavam-se as salas
com damasco e prata mareada, ambiente em que 0 tabeliao
fazia a leitura das escrituras de dote e arras por carta de
metade , com exclusao dos bens de vinculo e dos ben s prove
nientes da Coroa (S0). As salvas de prata, os leques da
China e as plumas eram os pre sentes da moda para as noivas de
condicao nobre .

D. Joao V nao tinha maos a medir para despachar licencas
de casamento. Ai dos fidalgo s que nao Iha pedissem! Choviam
tambem pedidos de dispensas matrimoniais ao Papa . Houve
quem instalasse uma agencia dessas dispensas na Rua das
Flores (51). Era frequente ver os mocos fidalgos de fitinhas
coloridas na lapela ind icativas da sua promessa de casamen
to (52).

(47) Ibidem, ibidem .
(48) A. Delgado da Silva, Coleccao de Legislacao portuguesa desde

a ultima cornpilacao das Ordenacoes, vol. de 1775-1790 , pp. 63 e segs.
(49) Jose Matoso , «Sobrea estrutura da familia nobre portucalense »,

in «Colectanea de estudos em honra do Prof. Doutor Darniao Peres», Lisboa ,
1974, p. 130.

(S0) Julio Dantas, op . cit., p. 187. Os nossos documentos tarnbem
revelam esse facto . Cf. pp. 4 e 5.

(51) Julio Dantas, op . cit. , p. 188.
(52) «Description de la Ville de Lisbonne », Paris , 1730.
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- A familia e 0 casamento

Entre os 40 livros notariais consultados, compreendidos
entre 1750-1768, e pertencentes a 6 tabeliaes de Coimbra,
encontrarnos 1784 instrumentos juridicos (53) . As escrituras
de dote de casamento sao apenas 21, representando uma
percentagem de 1,17% em relacao ao total desses instrumentos.

Distribuem-se esses contratos de casamento por familias
nobres e nao-nobres. Aquelas em numero de 3 representam
14,28 % em relacao ao conjunto das familias. Estas , ou seja, as
familias nao nobres em mimero de 18 representam uma percen
tagem de 85,7%.

Entre a nobreza representada nesta documentacao encon
tramos 8 familias fidalgas da casa de Sua Magestade . Urn dos
fidalgos era fidalgo de solar. Todos prometiam realizar 0

matrimonio entre fidalgos.
A continuidade familiar era, efectivamente, indispensavel a

formacao e sobrevivencia da nobreza . Por isso, era a celula
conjugal nobre que pertencia a sua perpetuidade. 0 casamento
era, portanto, uma instituicao chave , dado que so ele permitia
transmitir aos descendentes 0 seu estatuto juridico e titulos ou
altos cargos .

Para estabelecer a filiacao Iegitima, urn nobre tinha de
casar religiosamente com bencao nupcial publica (a existencia
de testemunhas nos registos paroquiais atestam essa neces
sidade) . Esta publicidade pressupunha 0 consentimento dos
pais. 0 matrimonio tinha de ser preservado para que nao
houvesse bastardias visto que so a crianca nascida da coabita
C;iio era reputada de legitima.

Os pais contratavam as filhas para casar com 0 noivo que
correspondesse mais aos interesses da familia. Se nao houvesse
casamento por amor, este viria depois. Era a regra . De urn
modo geral as familias de cavaleiros professos da Ordem de
Cristo aliavam-se pelo casamento. Entre as 4 familias de
nobres fidalgos, 3 pertenciam a essa Ordem militar. Urn desses
nobres, fidalgo de solar, residente em Fornos , termo de Coim-

(53) As procuracoes representavam 0 maior numero, seguindo-se
-lhes os contratos de juro e depois os de arrendamento .
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bra , deixava, em dote , a filha, alern de outros bens , 0 habito de
cavaleiro dessa Ordem para que fosse depois vendido. 0 produto
da venda deveria ser aplicado em bens de raiz que seriam
vinculados em morgado . Voltaremos a este assunto mais
adiante .

o celibato na nobreza parece-nos ser exclusivamente ecle
siastico , segundo nos foi dado observar por alguns dados
recolhidos . Com efeito, as escrituras de dote de religiosas de
familias nobre s sao numerosas. 0 convento de Nossa Senhora
dos Campos, em Sandelgas, estava muito em rnoda. Obser
vamos varias escrituras de dote ai realizadas, principaimente na
segunda metade do seculo XVIII . Era, entao, menos escolhido
o con vento de Santa Teresa das Carmelitas que ficava entre
muros da cidade. Na primeira metade do seculo, era 0 Mos
teiro de Santa Maria de Celas 0 preferido. A propriedade
vinculada era a grande causadora das entradas para 0 Con
vento.

De urn modo geral os contratos de dote alern de serem
constituidos pelos pais ou maes nobres tarnbern 0 eram pelos
tios padres. Efectivamente, nota-se que a par do pai ou mae
dotantes estava urn tio padre ou como procurador de urn dos
noivos ou como constituinte de dote . Ha 4 casos em que 0 tio
padre era procurador e I em que, a par dos pais da noiva ,
tambem aquele constituira dote . Observarnos este facto em
escrituras de familias nao nobres.

Ora, como vemos, 0 celibato , entre os nobres, estendia-se
tarnbern ao sexo masculino , 0 que pode talvez provar 0 destino
dos filhos segundos dos nobres. Por outro lado , os homens
mais novos da nobreza tinham possibilidade de entrar nas
ordens religiosas militares, fazendo ai carreira, geralmente
lucrativa e que nao obrigava ao celibato. Seria 0 caso dos
cavaleiros da Ordem de Cristo acima citados ? Para respon
dermos a esta pergunta teriamos de consultar os registos de
casamento das suas familias 0 que nao nos foi possivel. Porern,
ha ind icios de que isso poderia acontecer.

Quanto a posicao social das 18 escrituras de familias nao
nobres chegamos as seguintes conclusoes: entre os noivos, 7
tinham cursos universitarios. Sendo uns lentes, outros licencia
dos e ainda I cursante da Universidade (quadro I).
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QUADRO I - Alguns exernplos de posicoes SOCIalS de noivos proven ientes de
familias nao nobres

Livros Data Nome dos noivos
Cargos ou

Notariais profi ssao

Tab. Manuel 2-5- 175 1 Doutor Jose dos Santos Gato Co ndutoria na
Francisco dos e Faculdade

Santos Dona Tereza Joaquin a Antonia de Medicina
Liv.o 69,
fls . 8 1-82

Tab . Manuel 1- 10- 1755 Jose do Vale Peixoto Licenciado
Francisco dos e

Santos Tereza Joaqu ina
Liv .o 72

fls . 15v- 116

Tab. Antonio 25-4 - 1757 Doutor Anton io Carvalho de Brito Lente em
Lopes da Cru z e Medicina

Fre ire Antonia Joaquina Roza
Liv .° 2 , fls .

57v-58v

Tab. Manuel 2 1-5- 1757 Doutor Antonio Leite Ribeiro Opositor as
Francisco dos e cadeiras de

Santos Dona Bemarda Joaquina Vitoria e Silva Canones na
Liv. o 73, Universidade

fls. IOlv- 102 de Coimbra

Tab. Antoni o 26- 10-1759 Joao Coelho Licenciado
Lopes da Cru z e

Freire Joana Enfrazia
Liv.o 4 , fls . 68-

-70

Tab . Antonio 5-12-1759 Doutor Francisco Xavier Lopes Lente de Avi-
Lopes da Cruz e cena na Fa-

Freire Dona Barbosa Maria Antonia Xav ier culdade de
Liv .o 4 , de Carvalho e Sousa Medicina

fls . 83v, 84

Tab . Manu el 14-5-1760 Diogo Antonio Monis Cursante na
Francisco dos e Universidade

Santos Joana Leonor Salgado de Amaral
Liv. o 75 ,

fls .167-168v
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Podemos ver por este quadro que em dois casos os lentes da
Universidade casaram com senhoras Donas. a que nao aeon
tecia com os licenciados.

a lente de Avicena na Faculdade de Medicina casou com a
filha de urn lente jubilado da mesma Faculdade; 0 opositor a
cadeira de Canones casou com a filha de urn mercador de
Coimbra; 0 lente de Medicina, Doutor Antonio Carvalho de
Brito casou com a filha de urn ourives. a noivo , cursante da
Universidade, casou com a filha de urn vidraceiro . Em relacao
a posicao social das noivas dos 2 licenciados nao temos dados
relativos as profi ssoes dos pais, sabemos somente que Joana
Eufrasia, noiv a do Lie . Joao Coelho , nao sabia escrever visto
que uma testemunha assinou a escritura a rogo dela. Esta noiva
residia em Coimbra , centro cultural por excelencia. E certo
que 0 ensino oficial em Portugal ainda nao tinha sido criado.
a ensino estava ainda nas maos da Igreja e de particulares, e as
classes populares nem sempre tinham acesso a aprendizagem
da leitura e da escrita . Ainda que tivesse esse acesso facilitado,
nem sempre eram aproveitadas as oportunidades.

- Dote de casam ento e poder marital

As 2 1 escrituras analisadas indicam expressamente os dotes
atribuidos pelos pais (ou par quem os representasse) a noiva.
Eram destinados a sustentar os encargos do matrimonio . Ao
marido pertencia sustentar as despesas da casa e a mulher fazer
o arranjo do interior levando , para isso, 0 enxoval. ' Porque
assim era, 0 marido precisava de recursos para enfrentar as
despesas. Conscientes das dificuldades e desejosos que as
filhas tivessem seguranca economica, os pais constituiam urn
dote em dinheiro ou em bens moveis e imoveis ou em rendas.
Aos filhos constituiam, por vezes , urn dote «propter mipcias »
em que se adiantava parte da heranca que, regra geral, viria
depois a colacao .

Entre as familias nobres, os filhos levavam para 0 casa
mento , de urn modo geral , doacao e dote. Era-lhes doada uma
parte da sua futura heranca, Alern disso, 0 filho recebia, por
vezes , uma quantia em dinheiro para poder comprar prenda a
noiva.
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A sua familia competia velar rigorosamente para que ele
guardasse intacta a sua parte durante a constancia do matri
monio .

Ja vimos que, para casar , a mulher tinha de pedir autori
zacao aos pais . Regra geral, ate aos 25 anos, teria de pedir
licenca paterna para vender bens. Passada esta idade, quando
casava, ficava na posse do marido a quem passava a pedir
autorizacao para vender e comprar bens ou passar urn contrato.
Esta situacao alargava-se a mulher de todas as condicoes
sociais, a nao ser que se emancipasse. Encontrarnos, na ver
dade, 2 escrituras de licenca de emanc ipacao. A primeira
passada em 17 de Agosto de 1751, em Coimbra, na morada do
tabeliao (54). a pai, Antonio Alvares do Couto , residente
em Monte Redondo, comarca de Coimbra, dizia perante 0

tabeliao e as testemunhas, que a sua filha legitima, Maria
Joaquina, de 24 anos de idade, estava sob 0 seu patrio poder e,
como revelasse boa capacidade e agilidade para tudo , por
tando-se com juizo e sabendo-se governar conforme a expe
riencia tinha demonstrado, concedia-Ihe licenca e permit ia-Ihe
a ernancipacao. Ficaria , portanto , emancipad a, livre do patrio
poder. Poderia, a partir de entao , grangear a sua vida, ter e
haver os lucros que pudesse adquir ir sem que alguern Iho
pudesse impedir.

A segunda licenca de ernancipacao, passada pelo mesmo
tabeliao (55) em 3 de Junho de 1758, foi autorizada por Jose
da Cruz , ourives de Coimbra, as suas filhas Angelica Rosa da
Conceicao e Ana Joaquina, tambern de Coimbra. As razoes
apresentadas foram as mesmas da escritura anterior.

Apesar de dependente, a mulher casada com contrato de
dote, tanto de familia nobre como nao nobre , era muito
protegida nos seus bens . Guardava a sua heranca de que podia
dispor, guardava 0 dote que nao podia ser dispensado e devia
ser restituido apos a morte do marido , como 0 provam varias
escrituras (56) . Embora, por vezes , se estipulasse que 0

(54) Tab . Manuel Francisco dos Santos, Liv. 69 , C." 1751 , fl . (IOv.
(55) Tab . Manuel Francisco dos Santos , Liv. 74, C." 1758, fl. 6.
(56) Tab . Antonio Lopes da Cruz Freire , Liv. 229, C." 7 de

Novembro de 1754, fl . 123v; Tab. Bras Nogueira Guimaraes, Liv. 138, 26
de Janeiro de 1754 , fl. 57 .
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marido nao restituiria 0 dote por morte da mulher (57) ou se
restituiria so em parte (58). Neste caso, apesar da escritura
estipular que 0 dote seguia a naturez a dos bens dotais, 0

marido ficaria com 0 valor de 3.000 cruzados sobre os bens
dotais que ele escolhesse, ·no caso de a mulher morrer.

Se 0 dote consistisse em bens imobiliarios, 0 marido nao os
podia vender ou alienar sem procuracao ou consentimento
expresso da mulher (59) . Se 0 dote fosse em dinheiro
tambem nao the podia mexer sem 0 seu acordo. Os bens
adquiridos em que cada urn tivesse usa e possuisse metade,
tambem nao podiam ser vendidos ou alienados sem escritura
publica (60).

Por vezes, 0 marido atribuia arras amulher. Foi 0 caso de
Roque de Macedo Pereira e Horta Forjaz que se obrigava por
sua pessoa e :bens a concorrer em. vida de sua mulher,
D. Isabel Joaquina de Souza Coutinho Menezes , com 300000
reis de arras em cada ana (61) . Ora , as Ordenacoes Filipinas
determinavam que a doacao das arras nao podia ultrapas sar a
terca parte do dote que a mulher !evasse, sob pena de a mesma
nao ter validade (62). Por outro lado , se a mulher morresse
sem filhos herdeiros, os bens dotais passariam para 0 seu
tronco e nao para 0 seu marido (63).

Se 0 mar ido morresse podia herdar metade dos bens porque
o regime matrimonial vigente era 0 dacarta de metade em que
o marido e mulher eram meeiros (64). S6 nos bens vincula
dos a posse passava para 0 filho mais velho, ou neto, filho do

(57) Tab . Jose de Lone e Castilho , Liv. 229, 28 de Maio de 1754 ,
fl . 8. Refira-se que e urn dote de uma viuva a uma filha orfa, recolhida no
Sernina rio da Miseric ordi a , em Coimbra , constituido par a mesma se achar
em termos de tom ar es tado de matr imonio .

(58) Tab . Man uel Francisco dos Santos , Liv . 73, fl . 102.
(59) Ord . Fii., Liv. 4 , tit. 48 .
(60) Ibid em, ibidem.
(6 1) Tab. Bent o Nog ueira Guirn araes, Livro Not. 142 , 16 de Fev ." ,

1757 , fl . IOlv .
(62) Ord . Fii., Liv . 4, tit. 37
(63) Tab . Bent o Nog ueira Gu imaraes , Liv. Not. 138, 26 de Jan ." ,

1754 , fl . 57 .
(64) Ord . Fii., Liv . 4 , tit. 46.
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primogenito e , faltando este, ao irmao ou sobrinho. Se fosse
morgado ou prazo de nomeacao, a posse passaria para quem 0

defunto nomeasse e a lei 0 estipulasse (65) .

- 0 contrato de casamento

o casamento era assunto das famil ias. As jovens obedeciam
as imposicoes dos pai s ou entao esperava-as 0 con vento, na
maior parte das vezes. E certo, que na segunda metade do
seculo XVIII havia ja uma maior abertura na escolha do
conjuge. A mulher estava a transformar a sua mentalidade. Por
vezes ate , «era ela quem mandava , mesmo quando parecia
obedecer» (66). Apesar desta revolucao operada na soc ie
dade portuguesa pela digni ficacao da mulher , 0 aumento dos
casamentos por amor nao con seguiu abalar os preconceito s de
estirpe das familias nobres .

o casamento era precedido por urn contrato de dot e quando
as familias tinham possibilidade de 0 constituir. Estes contratos
diferiam, naturalmente , segundo a situacao soci al das familias.
lei vimos que, para os titulares e nao titulares que the est ao
proximos, 0 casamento era uma alianca, de acordo com a
amizade e a posicao social e pol itica,

Nos casamentos nao nobres , tarnbem esta vam presentes
muitos desses interesses , principalmente entre os casamentos
da burguesia. 0 amor carnpones era mai s simples, mai s espon
taneo .. .

Os tabeliaes faziam as escrituras de dote ou nas suas
moradas (no nosso caso 5 vezes) ou na residencia dos con sti
tuintes do dote (14 vezes). De vez em quando desloc avam-se a
lugares do termo da cidade (2 vezes) , v . g . Fomos e Vila
Pouca do Campo. Quando saiarn apresentavam 0 bilhete de
distribuicao do service.

No preambulo do contrato indicava- se a moti vacao do dote:
«pelo muito amor que the tenho »; «por ser muito caridosa na
minha doenca e pelo muito amor»; «pelo grande amor e por lhe

(65) Col. de Legisl. Portuguesa, op. cit . , vol. I, p. 342.
(66) Julio Dantas, op . cit . . p. 191.
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reconhecer 0 mesmo e ser-me sujeita e obediente as minhas
determinacoes». De seguida, fixava- se 0 montante do dote se
este fosse em dinheiro , e a forma de pagamento. Se fossem
bens de raiz ou bens movei s, fazia -se a sua relacao e indicava
-se, por veze s, 0 seu valor. Nos livros que consultamos,
apareceram somente dois dotes de bens de raiz com a indicacao
do seu valor (67) e urn dote em que se indicavam os valores
dos bens move is (68), isto no que diz respeito aos dotes de
casamento de familias nao nobres (quadro III).

Depois, segue-se 0 montante das arras, quando for caso
disso, e as modalidades de pagamento e garantias (69).

Nunca aparece a data do matrimonio . a s pais dos noivos (ou
seus procuradores) juram, seguidamente, respeitar as clausulas
dos contratos .

as contratos que analisamos aprese ntam, na sua maioria,
dotes de tipo misto , isto e, em dinheiro e rendas ou bens de
raiz . Contudo , parece que nem sempre foi assim. a s dotes da
primeira metade do seculo XV, parece terem sido apenas em
dinheiro , de preferencia em moeda de ouro. Em Portugal , so
conhecemos 0 caso do contrato de casamento da filha do conde
de Barcelos, neta de D. Joao I, com 0 tio, 0 Infante D. Joao
em que se estipulava que as arras fossem pagas em dobras
cruzadas de Castela «de born ouro e justo peso » (?") . Seria
costume de Portugal? Seria uma exigenc ia de Castela? Com
efeito, 0 dote da desposada Constanca de Castela , foi pago em
dobras de ouro castelhano . ( 1

) .

Marie-Claude Gerbert, no seu estudo sobre a nobreza no
reino de Castela, diz que ate meados do seculo XV os contratos
de dote estipulavam que os mesmos fossem pagos em reais de
prata ou bons florin s, de preferencia, visto que era moeda de
ouro ( 72) .

(67) Tab . Antonio Lopes da Cruz Freire, Liv. 2, fls. 57v-58v; Tab.
Man uel Franci sco dos Santos , Liv. 73, fls . 68-70 .

(68) Tab . Manuel Francisco dos Santos , Liv. 77, fls. 192v-193.
(69) Encontr amos apenas urn caso, ja referido, de urn noivo fidalgo

da casa real.
eO) Historia de Portugal , op . cit ., vol. Ill , p. 644 .
( 1) Ibidem, ibidem .
(72) Marie-Cl aude Gerbert , "La noblesse dans Ie royaume de Cas

tille .., Paris , 1979.
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Nas Cortes de Lisboa, em 1697-98, as iiltimas que se
realizaram, falou-se das elevadas quantias dos dotes que arrui
navam as casas nobres e causavam grandes danos devido as
dividas contraidas por tal motivo (13).

Como se ve, os dotes dos fidalgos podiam atingir somas
con sideraveis. Por esse motivo, 0 alvara de 1761 determinava
que as despesas, no matrimonio, nao deviam exceder a despesa
do enxoval de roupa branca, dispendendo-se nela somente 3
contos de reis , sem que se pudesse dar outra qualquer coisa a
titulo de dote, quer fosse em bens de raiz, quer em bens
moveis ou jo ias , sob pena de se anular 0 contrato (14). Esta
determinacao dizia respeito as filhas das familias de primeira
grandeza , como e evidente .

- Dotes pro venientes da nobreza

Dos dotes constituido s por familias nobres, podemos veri
ficar que nenhum ecomposto por dinheiro liquido. 0 primeiro
do quadro II diz respeito a uma quantia que 0 noivo atribuiria a
noiva caso ficasse viuva e quisesse recolher-se ao convento
(tivemos oportunidade de nos referirmos a este contrato a
proposito da propriedade vinculad a). Como podemos observar,
o noivo podia, apenas, contar com as legitimas recebidas a
morte do pai , sem que as trouxesse it colacao , e com a terca
dos bens do mesmo. Portanto , D. Isabel Mauricio Pereira de
Napoles recebia em dote , apenas bens de raiz e bens moveis
que pela heranca de seu pai the eram atribuidos , e recebia
ainda a parte que 0 pai deixasse livre para satisfazer as suas
liberalidades , conforme consta das Ordenac ao Filipinas no que
diz respeito a tenca . Segundo 0 mesmo contrato , a noiva
levava de enxoval alguns vestidos e joias , bern como moveis e

. outras pecas, Contudo, 0 noivo a quem ja tinha falecido 0 pai, .
e cuja mae, Dona Brites Maria da Cunha, estava no Convento
de Celas com suas duas filhas , era dotado com todos os bens
vinculados e de morgado , prazos livres , imoveis, moveis ,

(73) «Congresso da Nobreza», Lisboa, 1824.
(14) Coleccao de Legislacao, op . cit . . vol. de 1763-1774, p. 145.

5
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submoventes , foros, dinheiros . a juro, direitos e outros de
qualquer genero, especie ou condicao. Todos estes bens com
punham a casa da mae . Tinha ainda a possibilidade de vir a
possuir todos os bens que a mesma casa viesse a possuir
futuramente . A autonomia do novo casal estava, com efeito ,
garantida. Poderiam viver uma vida a altura da sua posicao
social de fidalgo s da casa real.

. Qual a situacao da viuva dotadora , Dona Brites Maria da
Cunha?

QUADRO II - Alguns exemplos de dotes nas familias de nobreza '

Liquido Bens rnovei s Bens irnove is Enxoval

D. Isabel Mauricia m6veis - legitirna do pai vestidos
Pere ira de Napoles s /designacao s/obrigacao de joias

1751 pecas a trazer acola-
Tab . Manuel Fran - ~ao

cisco dos Santos - bens da terca
L.N . 69, fls . 132- do pai
- 134

D. Ana Mascarenhas hab ito d a - bens da terca
da Cunha Bacelar Ordem de do pai
de Meneses e Mon- .Cristo
tere s (?)

1757
Tab. Manuel Fran-
ci sc o dos Santos
L. N. 7 1, fls. 183-
-184v

D . Isabel Joaqu ina 300 000 reis/ano - legitime do pai
de Sousa Cout inho (arras do noivo)
e Menezes 1757
Tab. Bento Nog uei-
ra Guirnaraes
L. N. 142, fls. 101-
- 103

Ficava com 0 usufruto e 0 rendimento do morgadio, mais 0

usufruto e 0 rendimento do prazo de Paiva, Vila. Nova de
Cerveira, na provincia do Minho. Reservava tarnbern a facul
dade de poder vender 0 dito prazo cujo produto se obrigava a
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empregar em bens equivalentes. E ficav a ainda com 0 rendi 
mento em juros de trezentos mil e quinhentos cruzados que
dera a juro ja depois de recolhida no Mosteiro de Celas. Todos
estes bens ficariam para 0 filho, Luis Sebastiao da Cunha
Pereira e Castro. Nao ficava , portanto , dependente do her
deiro. Dispunha de 400 000 ·reis dos bens aforados para dispor
de les a hora da sua morte. Reservava ainda 40 000 reis para
que 0 filho pagasse uma tenca anual ao Mosteiro onde ela
estava , sendo feito 0 pagamento (metade pelo Natal e outra
metade pelo S . Joao) referente asua filha D . Leonor Angelica
da Cunha e Castro que ali se enc ont rava como religiosa, se a
mae morresse . Isto porque ela teria deixado as suas legit imas
ao irmao ja com esta condicao. Se, porventura, 0 dito dotado
fa ltasse , a fi lha religiosa ficaria senhora e administradora do
prazo chamado de Tui , enquanto fosse viva . A mesma dota
dora tinha outra filh a no mesmo Mo steiro , Dona Joana Ber
narda , por isso reservava para a sua «acomodacao- 6000
cruzados por conta e como recompensa das suas legitimas . Por
outra clausula do contrato , a viuva, Dona Brites, deixava ao
filho 2000 cruzados caso a muIher Ihe sobrevivesse sem filho s
e quisesse entrar para qualquer con vento da Beira. Nestas
condicoes, a sua futura nora ficaria apenas com a legitima que
o pai Ihe deixou , nao tendo, portanto, direito a sucessao de
todos estes bens. A viuva continuava a assegurar 0 seu futuro,
obrigando-se 0 filho a fazer-Ihe, por sua morte , todos os
funerais e ben s de alma com a decencia correspondente asua
pessoa. Respeitadas todas estas condicoes , e uma vez efecti
vado 0 dito casamento, 0 filho tom aria, entao, posse e adminis
traria todos : os be ns para sustentar 0 matrimonio.

Ne ste contrato os futuros noivos estavam representados
pelos respectivos procuradores . Na verdade , residiam em loca
lidades muito afastadas de Coimbra. Ele , em Proenca-a-Velha ;
ela, em Pena Verde , comarca de Linhares . Est as dua s farnilias,
unidas taIvez por interesses socio-econornicos ~ politicos , acu 
mulavam, deste modo , urn patrimonio avant ajado de molde a
exercerem 0 seu dorninio em grande parte da Beira.

Dos restantes dotes das filhas-familias , destacamos 0 de
Dona Ana Mascarenhas da Cunha Bacelar de Meneses e
Monteres (?) constituido em 1757 , ja atras refer ido. Vimos que
os bens dotais desta senhora, resuitantes da terca que 0 pai , 0
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fidalgo de solar dos Fomos, the deixava juntamente com 0

produto da venda do habito de Cristo a que iria resignar,
seriam empregados na compra de bens livres anexos ao lugar
de Bera. Com efeito, havia 0 prop6sito de retirar 3000 cruza
dos do produto da venda do habito para efectuar essa compra.
Este desejo resultava do facto de a mesma senhora possuir ai
uma quinta que 0 seu pai Ihe dotava, retirada da sua terca.
Com este conjunto de bens constituiria urn morgado (75).

Como interpretar esta atitude?
Sabemos , pelas queixas apresentadas pelo brace da nobreza

nas iiltimas Cortes de Lisboa em 1697, que esta se sentia
enfraquecida na sua opulencia pela falta de morgados visto
que , segundo diziam os seus representantes, «para se sustentar
o luzimento das casas epreciso haver nelas cabedais com que 0

sustentar e estes s6 poderao ser firmes quando se vinculam em
morgado» (76) . Os mesmos continuavam a sua exposicao,
dizendo que a nobreza tinha falta de bens livres para os
poderem constituir visto que uns estavam incluidos em Capelas
e morgadios de pouca importancia, outros eram prazos de vidas
fateusins. Propunham entao que , doravante, se nao permitis
sem as capelas e esses morgadinhos de poucos rendimentos.

Estaria ainda a nobreza preocupada com a falta de cabe
dais, na segunda metade do seculo XVIII? Se reflectirmos urn
pouco nas determinacoes das leis de 1769 e 1770 (77),

verificamos a preocupacao do rei em relacao aos morgados .
Par urn lado, precisava dos bons services dos grandes senhores
que so os poderiam prestar se tivessem dominios territoriais
suficientes . Por outro lado , os morgados eram prejudiciais ao
patrim6nio regie das sisas, dado que a propriedade vinculada
nao se transaccionava. Ora, se 0 legislador tinha essa preo
cupacao e tomava medidas restritivas em relacao aproliferacao
de morgados isso podera significar que , anteriormente , houvera
abusos nesse sentido . Sendo este contrato que analisamos
datado de 1757', verificamos, por conseguinte, que nesta "altura
nao estava proibida a instituicao de morgados. Teria havido,

(75) Tab . Manuel Francisco dos Santos, L.N . 7 1, fl. 184.
(76) Autor anonimo, «Congresso da Nobreza», Lisboa , 1824, p. 95 .
(77) Coleccao de Legislacao Portuguesa, op . cit ., vol. ? , p. 476 .
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em nosso entender, uma maior abertura no sentido de favorecer
a criacao daquelas instituicoes, depois das queixas da nobreza
em Cortes. Porern , talvez se tivesse exagerado no numero de
morgados entao instituidos, dai que 0 legislador tomasse as
devidas medidas . Sabemos, ainda, que a burguesia, na segunda
metade do seculo XVIII, estava em franco desenvolvimento, e
os morgados eram urn serio entrave a expansao comercial,
facto que ajudou , natural mente , a tomar essas medidas res
tritivas.

Urn outro dote que fora atribuido ao noivo de D. Joaquina de
Sousa Coutinho e Menezes a que tambem ja aludimos CS) ,

era, segundo 0 parecer do mesmo, urn «dote diminuto ». De
facto, a importancia de uma familia daquela estirpe exigia urn
dote mais avantajado . Efectivamente, 0 pai da dita senhora, ja
falecido, era fidalgo da casa real e cavaleiro professo da
Ordem de Cristo. Alern disso fora senhor das redizimas da
cidade da Bahia. Como se compreenderia, entao, que a filha
ficasse somente com a legitima herdada de seu pai? 0 pro
blema tinha origem, mais uma vez, nas caracteristicas da
propriedade vinculada de que 0 seu irmao ficara titular (cape
las, morgados e prazos de nomeacao e vidas) . Contudo, 0

noivo, fidalgo da casa real, resolveria esse problema atribuindo
a noiva arras no valor de 300 000 reis por ano, visto que,
segundo dizia, a futura noiva the inspirava muito amor e .era
senhora de dotes morais C9

) .

- Dotes provenientes de familias· ndo nobres

Estes dotes sao de varies tipos . 0 quadro III indica-nos essa
variedade: dotes em dinheiro liquido, dotes de tipo misto
(dinheiro, joias, bens move is e irnoveis); dotes de bens de raiz
e bens imoveis e dotes de bens de raiz.

(78) Tab . Bento Nogueira Guimaraes , L.N . . 142, fl. IOlv. Fizemos
-Ihe referencia a proposito da propriedade vinculada , cfr. p. 17.

(79) Foi a iinica escritura de dote a fazer referenc ia ao problema do
amor nestes termos.
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QUADRO III - Alguns exemplos

Liquido au joias Rend as

D . Joaquina Rosa de Tave ra , 1754 3000 cruzados
Ta b . Bento Nog . Gu imaraes
L. N. 138 , fls . 57 -58 v

Antonia Joaquina Rosa, 1757 5000 cruzados 2 chaos
Tab. Antonio Lope s da C. Freire liquido + diam an- - 200 000 reis
L.N. 2, fls . 57v -58v tes - 130 000 reis

D . Bemarda Joaquina Vitoria e Silva , 1757 5000 cru zados 750000 reis
liq u id o + ouro e 200000 reis

Ta b. Manuel Francisco Santos prata
L.N . 73, fls. 101v-102v

Joana Eufrasia, 1759 quantia necessaria
para custear os acto s

Tab. Ant onio Lopes da Cru z Freire do doutoramento
L.N. 4 , fls. 68-70 em Medicina

D. Ba rbara Maria Antonia Xavier de Car- 400 000 reis . 20000 reis
valho Sousa , 1759 60000 reis JUr. 60000 reis

tercas

Tab . An tonio Lopes da Cruz Freire
L.N. 4, fls . 83v -84v

Joana Leonor Sal gad o de Am aral , 1760 400 000 reis (se 0

noivo se formar em
Tab. Manuel Francisco Santos medicina)
L.N . 75, fls . 167-168v 200 000 reis (se nao

se formar)

Lui sa Joaquina Lopes , 1765 - I cadeado de ouro
(8000 reis)

Tab. Manuel Francisco Santos - I gargantilha ouro
L.N. 77, fls . 192v-193 (4800 reis )

- I cruz com Sto .
Cris to ouro
(2000 reis)

- 1 botoes ouro
(800 reis)

- I cadeado de ouro
(3000 reis)
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de dotes nas familias nao nob res

Ben s nist icos Ben s urb anos Bens rnovei s Enxoval

2 moradas de casas pec;as de
(650 000) e dia man tes
(500 000)

I olival - estalagens em 51.a pecas de ouro
(50000 reis) Clara (750000 peca s de prata

reis)
- casas, R. Joiio

Cab. (200 000
reis)

- casas, R. Tinger-
rodi lhas

todos todos todos

3 casas

I casa - R . Cozi -
nhas

- 2 vinhas - I morada de casas - I caldeira - 2 toalhas de mesa
- I qu inhao de oli- de sobrado - I trempe - 2 camas de roupa

val -I serta - I roupas de Cala-
- 2 terras com oli- -4 tambore tes menha

veiras - I arca castanho, - 1 capote de pano
- 2 oliveiras nova alvadio fino
- I vinha com 50 - 1 arca de pinho - 1 mantilha preta

oliveiras - 1 bau de baeta frisada
-1 saia de baeta

preta
- 1 rnanteu de sera-

fina
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Os que sao constituidos so por dinheiro sao escassos.
Encontramos apenas l, 0 de Dona Joaquina Rosa de Tavo
ra (80), filha do proprietario da Procuradoria de Coimbra.
Constava de 3000 cruzados pagos em -prestacoes. 0 noivo
recebia 400 000 reis em moeda de ouro corrente no reino, no
acto da escritura . A restante quantia seria entregue em presta
coes anuais, caso tivesse efeito 0 matrimonio: uma pela altura
do Natal, outra pelo S. Joao e corresponderia a 50 000 reis de
cada vez (81). a pagamento dos 3000 cruzados ficaria
assegurado pelo rendimento das terras que the testavam e por
uma hipoteca especial sobre 0 rendimento do oficio de escrivao
da Procuradoria da cidade de Coimbra de que 0 pai da futura
noiva era proprietario. Se os pais falecessem , 0 pagamento
seria efectuado pelo irmao, 0 Doutor Antonio de Tavora,
sucessor na posse e na propriedade da dita Procuradoria, facto
que foi confirrnado pelo mesmo que estava tambern presente.

. A autonomia deste futuro casal estava largamente garantida
pelo facto de 0 noivo receber em dote 6 prazos (82) e 0

oficio de porteiro da Inquisicao de Coimbra cujo proprietario
era seu pai (83), Ficaria ainda com os bens da teresa paterna
de . que reservava apenas 400 000 reis .

o facto de Antonio da Silva da Costa ser porteiro da
Inquisicao e ter a norneacao de 6 prazos, todos de. instituicoes

.religiosas, levou-nos a pensar numa possivel relacao existente
entre 0 seu oficio e as instituicoes proprietarias dos ditos
prazos. Ora, conhecendo-se a tamanha importancia do Inqui
sidor-mor, 0 mais importante abaixo do rei, sera facil com
preender a supremacia dos seus funcionarios sobre algumas das

(80) Tab . Bento Nogueira, L.N . 138, c.a 1754, fls. 57 e segs.
(8 1) Sempre que encontrarnos este tipo de prestacoes, quer em dotes

de casamento, quer em dotes de religiosas, eram escolhidos aqueles periodos
para efectuar 0 pagamento, facto que se deve a uma economia de tipo
agricola em que os produtos , recolhidos pelo Outono e pela Primavera,
seriam depois vendidos de molde a poderem efectuar aqueles pagamentos por
altura das festas do fim daquelas estacoes,

(82) Estes prazos ja foram indicados . Cfr. p. 7.
(83) Para obter a autorizacao da futura propriedade do oficio, teria

de pedir autorizacao ao Inquiridor Geral ou ao seu Conselho.
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entidades civis ou religiosas. Talvez resultasse desse facto a
nomeacao dos 6 prazos referidos, todos pertencentes a insti
tuicoes religiosas. Presume-se ainda a importancia deste cargo
pelo facto da ligacao matrimonial deste filho do porteiro da
Inquisicao com a filha do proprietario da Procuradoria de
Coimbra e pelo facto de a futura noiva ter 0 titulo de Dona .

Todos os outros dotes constantes do quadro III, sao de tipo
misto . Distinguimos, entre eles, dois dotes de 5000 cruzados
cada, sendo urn constituido em dinheiro e diamantes, e 0 outro
em dinheiro e pecas de ouro e prata. 0 primeiro era atribuido
pela viiiva de urn ourives , Comba Xavier, 0 segundo por urn
mercador, Antonio Ribeiro da Sylva . Para alem do dinheiro e
diamantes a viuva atribuia ao seu futuro genro mais 2 chaos no
valor de 200 000 e 130 000 reis respectivamente . E importante
salientar que os noivos eram: urn Lente de Medicina, 0 Doutor
Antonio Carvalho de Brito, 0 outro era opositor a cadeira de
Canones da Universidade, 0 Doutor Antonio Leyte Ribeyro.
Tinham ambos posicoes sociais que exigiam urn dote compa
tivel. 0 segundo dote era mais amplo , dado que 0 noivo
recebia ainda 3 moradas de casas situadas na cidade de Coim
bra , umas na rua de Tingerrodilhas, outras na Rua dos Sapa
teiros e outras na Rua de Joao Cabreira (apenas a terca parte).
o mesmo dotado ficaria ainda com as estalagen s de Sta. Clara,
localizadas no Rossio , prazos fateusins ou de emprazamento
perpetuo, avaliados em 750 000 reis , bern como urn olival em
«Monte Olivetti » que era dizimo a Deus (cfr. quadro III).

Havia tambern 1 dote para custear as despesas necessarias
com vista a obtencao do grau de Doutor na Faculdade de
Medicina. Com efeito , duas tias solteiras , Anna Mesquita e
Ignacia Maria, dotavam 0 licenciado Joao Coelho , futuro noivo
de sua sobrinha, Joana Eufrasia, que tinha sido educada por
elas em virtude de Ihe ter falecido 0 pai. Propunham estas
senhoras dotar 0 dito licenciado com a quantia necessaria para
obter 0 grau de doutor e ainda com a renda anual de 20 000
reis proveniente dos juros de 400 000 reis que tambem Ihe
seriam entregues quando elas entendessem. E deixariam urn
fiador que efectuasse 0 pagamento apos a sua morte , se fosse
caso disso . Seria ele 0 Sangrador Antonio de Sousa Carvalho
que se comprometia nao so a entregar a dita quantia , mas
tambem os juros bern como todos os bens moveis e de raiz. Se
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houvesse sucessores a sobrinha receberia, por morte do ma
rido, a quantia por inteiro; se os nao houvesse e morresse ela
em primeiro lugar, 0 marido receberia apenas metade . Neste
caso, como vemos, 0 marido nao restituia todo 0 dote, mas
parte . Nao seguia, portanto, a legis lacao propria do regime
dotal .

E de salientar que estas senhoras tambem nao sabiam
escrever tendo assinado a rogo delas 0 Doutor Manuel de Sousa
Loureiro , graduado na Faculdade de Medicina.

A burguesia letrada estava bastante representada nestes
contratos de dote da segunda metade do seculo xvm. Efec ti
vamente, em Dezembro de 1759, urn Lente jubilado da Facul
dade de Medicina atribuia ao seu futuro genro, Lente de
Avicena ou Anatomia, da mesma Faculdade, urn dote misto
que consistia em dinheiro, juros e tencas, alern de bens moveis
e de raiz . Na verdade, 0 Lente jubilado dotava a sua filha,
Dona Barbara Maria Antonia Xavier, com a legitima e terca
que the ficasse a hora da morte, e com todos os seus prazos .
De tudo isto , reservava somente 500 000 reis para gastar ahora
da morte se os precisasse. Tambern a mae fazia urn dote do
genero, com a diferenca de que so reservava 300 000 reis .

A futura noiva, Dona Barbara Maria Antonia Xavier de
Carvalho e Sousa, ficava ainda dotada com a tenca anual de
20 000 reis deixada pelo seu tio Reverendo de Aguada, Doutor
Joao de Sousa de Araujo, bern como 60 000 reis que 0 mesmo
tio tinha pedido a EI Rei como recompensa de services pres
tados na paroquia . Dotava-lhe tarnbem uma morada de casas
no valor de 600 000 reis imediatamente a seguir ao matri
monio. E os pais dotavam-na com uma morada de casas que
possuiam na Rua de S. Cristovao e com outra, situada por
detras da igreja daquele santo, e com a quantia de 400 000 reis
que ficariam a juros e depositados nas maos do Chantre da Se,
o Doutor Antonio da Cruz Ferreira. Se nao houvesse suces
sores do matrimonio, cada urn dos noivos levantaria metade
das quantias entao dotadas.

Dona Barbara encarregar-se-ia de cuidar de uma tia que
ficaria, depois da morte dos pais, na sua companhia. Caso nao
quisesse daria a tia I morada de casas para residir, situadas na
Rua do Forno, (Bairro de S. Pedro) que pertencia aos pais.
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a noivo que estava tambem presente aceitou 0 dote e disse
que se dotava a si proprio com uma quinta de 6 oliveiras, no
Almegue, umas casas em que vivia na Rua do Sargento Mor,
duas moradas de casas no Beco que dava para 0 cais, uma
morada de casas na calcada por detras de S. Bartolomeu e urn
olival situado na Machada (Sta. Clara). a pai da noiva nao
pode assinar por estar doente, assinando por ele 0 Secretario do
Santo Oficio . Estavam tambem presentes 0 Doutor Manuel
Ferreira de Amorim Readello, Lente de Vesperas na Faculdade
de Leis e seu pagem Joaquim Jose dos Reis Godinho , estudante
de Leis.

as dois ultimos dotes do quadro III sao de tipo misto.
a primeiro fora atribuido ao noivo de Joana Leonor do Amaral
em 1760 . Consistia na quantia de 400 000 reis e numa morada
de casas situadas na Rua das Cozinhas, caso 0 noivo, Diogo
Antonio Moniz, se formasse em. Medicina. Posto isto , os
noivos eram con siderados herdados , Se 0 noivo nao conse
gui sse a formatura , entao habilitar-se-iam como herdeiros visto
que nao recebiam 0 dote acima mencionado.

Entre as testemunhas ao acto, estava 0 secretario da Uni
versidade , 0 Reverendo Licenci ado Antonio Xavier da Fon
seca, res idente na Universidade e 0 sangrador de que atras
falamos, Antonio de Sousa Carvalho e Manuel de Almeida,
sapateiro, residente na Rua do Norte . Neste caso a dotadora
tam bern nao sabia escrever.

a ultimo dote do quadro III , tarnbem de tipo misto, difere
dos demais por constar apenas de bens moveis e de raiz
(propriedades nisticas e urbanas).

a futuro casal ficava com casa , mobiliario, alimentos,
pecas de ouro , enxoval e vestuario suficiente para largos anos.

Comparando os dotes das familias nao nobres com os das
familias nobres, verificamos grandes diferencas. Na verdade ,
aqueles sao constituidos , de modo geral, por dinheiro , alern de
bens de raiz, enquanto os da nobreza sao apenas constituidos
essencialmente por bens de raiz .

Da anali se deste quadro podemo s concluir:

1, 0 Ha urn nurnero relev ante de dotes atribuidos a filhas de
familias burguesas da sociedade coimbra da epoca: a burguesia
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letrada (84); a burguesia industrial (85); a burguesia mer
cantil (86) ; e a burguesia comercial (87) e de funciona
lismo (88) .

2 .0 A burguesia letrada unia-se entre si ou ligava-se com a
burguesia industrial, mercantil e comercial. Os filhos da bur
guesia ligada ao funcionalismo casavam entre si, para assegu
rar esses oficios nas mesmas familias ,

3.0 Nas vilas do termo da cidade de Coimbra havia uma
burguesia rural que dotava apenas bens de raiz e bens moveis .

4 .0 Os casamentos entre filhos 'da burguesia teriam como
motivacao principal os interesses financeiros .

5. 0 Algumas mulheres da camada burguesa nao tiveram
acesso a cultura. Nem sequer sabiam escrever (89).

6. 0 0 dinheiro escasseava no mundo rural onde os salaries
seriam exiguos, ao que supomos .

7 .0 A camada desfa vorecida da populacao nao constituia
dotes talvez por nao possuirem bens de raiz , visto estes estarem
nas maos da nobreza ou da burguesia .

8.0 Alguns casame ntos seriam tardios, principalmente por
parte do homem. Cremos que os Lentes da Universidade
casavam tarde, devido a morosidade dos seus estudos.

CONCLusAo

Considerada nas sociedades antigas como objecto de com
pra, a mulher foi tracando a sua trajectoria no tempo e no
espaco quase sempre ligada a interesses sociais , economicos e
politicos . Os contratos de dote de casamento reflectem a
preocupacao das familia s em proporcionar as filhas urn lar
social e economicamente equilibrado, mas so isso. Sujeitava-se

(84) A burgue sia letrada era essenci almente formada por Lentes da
Facu ldade e Medicina e da Faculdade de Leis .

(85) 0 pai de Joana Leonor Sa lgado do Amaral era vidraceiro .
(86) Os pais de Dona Bem arda Vitoria e Silva residiam na Rua dos

Sapateiros, eram mercadores .
(87) Antonia Joaquina Rosa era filha de urn ourives, sendo as

testemunhas tambern ourives . ,
(88) Proprietario da Procuradori a e porteiro da Inquisicao.
(89) E de notar que a noiva do opositor a Cadeira de Canones nao

sabia escrever.
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a uniao dos sexos as clausulas do contrato dotal . Havia que
refrear a loucura momentanea dos impulsos da juventude e os
gostos pessoais da mulher. Esta mentalidade era caracteristica
nao so da nobreza que contratava entre os seus membros as
aliancas conjugais mais convenientes para manter a unidade e 0

poder, mas tambern era caracteristica da mentalidade burguesa
da epoca das «luzes- em que 0 amor se subordinava aos
interesses economico-financeiros . A voz da mulher estava
sumida nas cerimonias contratuais , limitando-se a aceitar 0

dote quando estava presente.
Vimos que os dotes eram raros na segunda metade do

seculo XVIII . D9s 1784 instrumentos juridicos apenas encon
tramos 21 contratos, 0 que representa uma percentagem de
1, 17%. Entre esses contratos 3 eram oriundos de familias
nobres, representando uma percentagem de 14,28% e 18 pro
venientes de familias nao nobres correspondentes a uma per
centagem de 85,71 %. Neste segundo grupo destacamos II
pertencentes a burguesia da cidade de Coimbra e 7 possivel
mente a burguesia rural que se distribuia pelas seguintes loca
lidades: Sebal, Vila Pouca do Campo, Zouparria do Campo,
Arzila, Anobra e Casais de Eiras, todos do termo de Coimbra e
Cazemes do termo de Couto Redondo.

Verificamos que entre as familias nobres havia a tendencia
para constituir dotes divididos em duas partes: uma parte
constituida pelo enxoval, nao discriminado, joias e alguns
moveis nao diferenciados e outra parte composta de bens
correspondentes as «Iegitimas» e/ou tercas dos pais.

Os dotes em dinheiro liquido eram raros nesta epoca ,
devido as medidas restritivas conducentes ao fortalecimento
das casas nobres.

Os dotes constituidos por farnilias burguesas mudavam de
figura . Surgem, com efeito, entre esta camada social ; contratos
em dinheiro (principalmente entre a burguesia citadina) a que
se juntavam algumas pecas de diamantes, ouro e prata (entre as
filhas dos ourives e mercadores) e ainda a dotacao da proprie
dade de bens de raiz (nisticose urbanos) .

Numas e noutras familias os bens urbanos consistiam em
«rnoradas de casas» sendo os nisticos constituidos, geralmente,
por vinhas e olival (bens que, ao tempo estavam muito valori
zados, gracas a proteccao govemamental) e por chaos de horta.
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Apenas I dos dotes da zona rural especificava as pecas moveis
e 0 enxoval (quadro III).

A atitude das pessoas perante a morte era muito variada .
Atraves dos clausulados dos contratos alguns dotadores afirma
yam desejar retirar das tercas ja dotadas, variadas quanti as para
testar a hora da morte, enquanto outras, principalmente no
campo, especificavam os bens de alma.

Vimos que , para alem dos aspectos negativos provenientes
dos interesses familiares da escolha do conjuge, a mulher tern
uma certa garantia economica regulada pelas leis dos bens
dotais . Ha indicios de a situacao feminina, na segunda metade
do seculo XVIII, tender a melhorar no sentido de uma maior
liberdade e independencia da mulher, verificada atraves das
escrituras de emancipacao. Cremos , contudo, que foi entre
camadas sociais menos infIuentes economica, social e politica
mente que essa liberdade se ia tornando mais efectiva . 0 meio
burgues era mais limitativo, mais subjugante aos interesses em
jogo.

Tambem nos referimos a situacao da mulher viuva nil
sociedade nobre do tempo. Muitas vezes esperava-a 0 con
vento , indo fazer companhia a algumas das filhas para quem a
vida religiosa era a unica alternativa quer face ao mundo dos
interesses da propriedade vinculada, quer relativamente aesco
lha frustrada do conjuge .

Nunca apareceram dotes atribuidos a mulheres viuvas que
desejassem casar de novo, pelo que concluimos nao existirem
dotes nessas circunstancias.

As filhas orfas, nas familias nao nobres, eram, por vezes,
colocadas aguarda de urn seminario da misericordia ate aidade
de casar (90) ou eram educadas por tias solteiras ou tias sem
filhos. Os tios padres tarnbem protegiam as sobrinhas, dotando
-as com tercas ou com bens de raiz.

Em suma, 0 dote era apanagio das familias bern instaladas
na vida que negociavam 0 futuro das filhas para quem dese
javam uma situacao economicamente estavel . As familias mais
desfavorecidas estavam alheias a estes problemas do dote, quer
por falta de recursos econornicos , quer por uma maior autenti
cidade no amor, mais espontaneo e mais desinteressado .

(90) Tab. Henrique Jose de Louie e Castilho , L.N . 229 , c." 1754,
fls. 7-8.
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