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A CIDADE VIGIADA 
A Polfcia e a Cidade de Lisboa no inicio do seculo XIX' 

Estabelecida em Lisboa em 1760 com ampla jurisdi9ao 
refor9ada em 1780, a Intendencia Geral da Polfcia (IGP) 
funcionou sobretudo como urn 6rgao de vigilancia 
complementar do aparelho de justi9a2• Tal como as outras 
polfcias europeias da epoca, era uma polfcia modema, cujas 
inumeras atribui96es eram devedoras do conceito iluminista 
de polfcia "como sfntese de ordem e de bem-estar no 
modemo Estado centralizado"3. Ate 1833, apesar da cria9ao 
da polfcia do Porto e da extensao do foro policial a todo 
o pafs, a IGP era sobretudo a polfcia de Lisboa, dominada 
pela heran9a da imagem de dois dos seus grandes 
organizadores, inimigos entre si, o intendente Pina Manique 
e o comandante da Guarda Conde de Novion. Alias, 
ninguem melhor do que Manique encarnou esse espfrito 
ao perseguir obsessivamente todos os suspeitos de libertinos 
ou de ma96es e ao promover, por outro lado, "as brilhantes 
luzes, que costuma comunicar a Poiicia em todos os Estados 
polidos, e cultos"4 atraves da constru9ao do Teatro de S. 
Carlos, da iluminarrao de Lisboa, de actividades academicas 
e de iuxuosas festas publicas. Pertence-lhe tambem uma 
das melhores e mais exaustivas descri96es dos objectos de 
actua9ao da IGP: "evitar delitos; conservar a boa ordem, 
a abundancia, a limpeza, o culto exterior da Religiao, o 
born regimen dos banhos publicos, dos teatros, e das casas 
de jogos permitidos; evitar a prostituirrao dos costumes; 

' 0 texto que se segue e uma versao ligeiramente modificada de urn 
subcapftulo de EspafOS de sociabilidade em Lisboa: finais do seculo 
XVII a 1834, Dissertac;iio de doutoramento em Geografia Humana, Fac. 
de Letras, Univ. de Lisboa, 1995. 

Centro de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. Universidade 
de Lisboa. 

2 Apesar da sua importiincia, os estudos sabre a policia portuguesa 
dos seculos XVIII e XIX sao muito lacunares e desiguais. Entre os 
principais trabalhos refiram-se os de Albino LAf.\, Hist6ria da Polfcia de 
Lisboa, 2 vols., Lisboa, Ed. Comando Geral da Policia, 1942 e 1964 e de 
Mascarenhas BARRETO, Hist6ria da Po[[cia em Portugal. Politico e 
sociedade. Braga, Braga Editora, 1979. Vejam-se tambem Jose SuBTILin 
J. MATTOSO (dir.) flisr6ria de Portugal, IV vol., 0 Antigo Regime (1620-
· 1807), coord. de A.M. HESPANHA, Lisboa, Cfrculo de Lcitores, 1993. 

-' P. SCHJERA, Del'arte di governo aile scienze della Stato. 11 came
ralismo e / 'assolutismo tedesco, Miliio, 1968, pp. 263-273, in A. M. 
HESPANHA, Poder e 1nstituir,:oes na Europa de Antigo Regime. Colectlmea 
de textos, Lisboa, F.C. Gu1benkian, 1984, pp. 307-3 19, e Alan WILLIAMS, 
The Police of Paris, Londres, 1979, fundamentais para a compreensiio da 
evolur;:ao do conceito de polfcia. Para uma analise comparada da evolur;:iio 
da policia em Franc;a e em lnglaterra veja-se Clive EMSLEY, Policing and 
irs comext, 1750-1850, Londres, MacMillan, 1983. 

4 Joiio Rosado de Villalobos e VASCONCELOS, Elementos da Policia 
Geral de hum Estado (trad.), Lisboa, 1786. 
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manter a salubridade do ar, as obriga96es dos Artistas; [ ... ] 
dar metoda aos Taberneiros, as Casas de Pasto, marchantes, 
e mercadores de vinho, etc.; a Polfcia dos mercados pu
bicos, dos Incendios, dos perigos eminentes dos Ediffcios, 
da Reedifica9ao, e entretenimento das Cal9adas, da Lim
peza das Ruas, dos aductos, dos Chafarizes [ ... ]; a Poifcia 
das Carruagens publicas e particulares, dos Caleceiros, e 
Carreiros, dos Barqueiros, das Estradas; prevenir os crimes, 
e descobrir os Agressores deles; os vagabundos; os men
dicantes; [ ... ]; os Comerciantes, que compramj6ias e efeitos 
preciosos; a Polfcia das Casas de Educa9ao da Casa Pia; 
a Polfcia reiativa a Medicina, a Cirurgia, a Farmacia; das 
regras para conter os Corpos dos Fabricantes, Comerciantes, 
e Artifices; a Policia dos pesos e medidas, das Feiras, e 
mercados; [ ... ]; de socorrer os velhos [ ... ]; de recoiher as 
mulheres infelizes que se acharem com enfermidades 
venereas para se curarem; e do mais que deriva destes 
artigos"5. 

Na realidade, mais do que reprimir, a polfcia devia vigiar, 
em consonancia com a nova norrao de prevenrrao criminal6 

e as novas formas de governo que impunham urn conheci
mento da popuia9ao e do territ6rio au·aves da vigilancia e 
da estatistica7

• Conhecer Lisboa significava para os go
vernantes da primeira metade do seculo XIX identificar as 
suas ruas, os locais de encontro e de trabalho, bern como 
os seus habitantes: saber quantos eram e onde se Ioca
lizavam era considerado o primeiro passo para urn exercfcio 
mais eficaz da vigilancia e da manutenrrao da ordem. 
Compreende-se, assim, que a IGP tenha sido a principal 
responsavel pela elaborac;:ao de variadfssimos instrumentos 

s Relat6rio de Pina Manique, enviado ao Ministro do Reino Jose 
Seabra da Silva em 15 de Junho de 1791, onde expoe, de novo, a 
necessidade dos poderes da Intendencia serem ampliados. Torre do Tombo 
(TI), Ministerio do Reino, mar;:o 454, ex. 569, doc. s.n. 

6 Sobre as refonnas do direito penal na Europa de finais do seculo 
X\'111, cf. FouCAULT, Surveiller et punir. Naissance de Ia prison, Paris, 
Gallimard, 1975 e o excelente ponto da situac;iio dos trabalhos empfricos 
e das perspectivas te6rico-metodol6gicas elaborado por Ph. RoBERT e R. 
LEVY, "Histoire et question penale", Revue d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, XXXl!, 1985, pp. 480-526; para Portugal, J. A. BARREIROS, 
"As instituic;5es criminais em Portugal no seculo XIX: subsfdios para a 
sua hist6ria", Amilise Social, XVI (63), 1980, pp. 587-612 e A. M. 
HESPANHA, "Da iustitia a disciplina. Textos, poder e polftica no Antigo 
Regime", Boletim da Facu/dade de Direito de Coimbra, n• especial de 
homenagem a Eduardo Correia, 1986. entre outros. 

' Sabre as relar;:oes entre a estatfstica e o poder nos fi nais do seculo 
XVIII, cf. J. PERROT e Ph. WOOLF, Swte and statistics in France, 1789-
· 1815, Londres, Chur, 198 I. 
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de controlo do espa<;:o, das pessoas e das suas actividades, 
entre os quais se incluem o conhecido censo de Pina Mani
que, as listas de suspeitos ou as relar;oes de estrangeiros, 
de medicos, de estabelecimentos de bebidas, de meios de 
transporte, dos candeeiros de ilumina<;:ao publica e das 
ruas dos varios bairros de Lisboa. 

Dotada de poderes judiciais e policiais, a IGP viu a sua 
eficacia aumentada com a desconcentrar;ao tecnica e 
polftica8 das suas fun<;:6es atraves da cria<;:ao da Guarda 
Real da Polfcia (GRP) em 1801, corpo policial que o 
intendente Pina Manique vinha reclamando pelo menos 
desde 17939

. Em Lisboa, os ministros criminais dos bairros 
passaram a ocupar-se, sobretudo, embora nao exclusiva
mente, da instru<;:ao dos processes-crime e a GRP substituiu 
os antigos quadrilheiros civis. Prirnitivamente mais vigilante 
que repressiva, enredada em conflitos com as antigas 
autoridades (em particular com o Senado da Camara), a 
IGP, ap6s a Revolu<;:ao Francesa e devido ao medo da 
difusao das ideias revolucionarias, tomou-se toda poderosa, 
s6 se podendo recorrer das suas decis6es para o Rei. 

A Guarda Real da Policia, dispondo a data da sua cria<;:ao 
(10 de Dezembro de 1801) de 638 homens e 227 cavalos 
( organizados em 8 companhias de infantaria, 4 de cavalaria 
e urn estado maior), conheceu urn aumento sucessivo das 
suas forr;as, contando logo em 1805 com 1241 homens e 
269 cavalos ( e 10 companhias de infantaria em vez das 8 
iniciais), forr;a que em 1810 subiu para 1326 homens, sob 
proposta do General Beresford. Este numero manteve-se 
com ligeiras varia<;:oes ate 1828, tendo sofrido urn aumento 
substancial durante 0 reinado de D. Miguel10

• Os varios 
corpos haviam sido aquartelados separadamente em 1801, 
de preferencia nos bairros onde nao existisse tropa de linha, 
num total de 38 postos distribufdos por 12 qua11eis. Entre 
1810 e 1821 o numero de postos variou entre 62 e 65, nao 
contando com as 27 barreiras e cancelas (Fig. 1). Para 
alem do patrulhamento da cidade, a GRP efectuava ainda 
outros tipos de destacamentos: a polfcia dos lugares 
publicos, das feiras, dos teatros, dos espectaculos e de 
certas igrejas, onde tinham como fun<;:6es dirigir o transite 
e estacionamento das carruagens, dispersar os mendigos, 
vigiar os perturbadores e impor a disciplina, mesmo no 
interior das salas dos teatros, etc.; protec<;:ao de certos 
ediffcios ou autoridades; auxflio aos oficiais da Superin-

8 J. SUBTIL in J. MATTOSO (dir.), Historia de Portugal, IV vol., 0 
Antigo Regime (1620-1807), coord. de A.M. HESPANHA, Lisboa, Cfrculo 
de Leitores, 1993, p. 175. 

9 Em offcio dirigido ao Ministro Jose Seabra da Silva, com data de 
25 de Julho de 1793, Manique (claramente inspirado no modelo frances) 
representa a necessidade de "dar principia com os guardas da Polfcia" 
atraves da formac;ao de "urn Corpo de Guette, e Marochoce [sic], para 
auxiliar as diligencias da Justic;a". TT, Ministerio do Reina, ex. 569, doc. 
s.n. 

' 0 Em 1830, a polfcia de Lisboa dispunha de uma forc;a de cerca de 
1919 homens e mais de 350 cavalos (dados referentes ao dia 21 de 
Agosto). AHM, 3' div., 8' sec., ex. 6, n° 12. 
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tendencia dos contrabandos, do contrato do tabaco e aos 
juizes e corregedores dos baitTos. 

Era urn corpo demasiado numeroso. Se considerarmos 
que a popula<;:ao de Lisboa rondava os 200.000 habitantes, 
existia 1 guarda de polfcia para cada 313 residentes, no 
momento da sua cria<;:ao, e 1 guarda para cerca 151 resi
dentes entre 1810 a 1828; comparada com Paris, que 
dispunha de 1 guarda por 482 residentes 11

, Lisboa era uma 
cidade excessivamente policiada. No primeiro perfodo 
liberal, os debates nas Cortes vintistas acerca da seguran<;:a 
na Capital esclarecem-nos parcialmente sobre os motivos 
de urn numero tao elevado de guardas: os corpos da GRP 
eram utilizados para fazer o servi<;:o de guarni~ao, devido 
a pouca for<;:a dos corpos de linha estacionados em Lisboa, 
em vez de se limitarem ao servi<;:o para que tinham sido 
criados - "vigiar, e manter a boa ordem, tranquilidade e 
seguran<;:a da Capital". 

Alem dos postos fixos e do patrulhamento, a vigilancia 
da cidade era ainda assegurada por civis, atraves dos cabos 
de polfcia e das rondas compostas pelos comissarios de 
polfcia de cada bairro, que podiam, ou nao, ser comandadas 
pelo escrivao ou pelo proprio juiz do crime do bairro. 
Segundo o decreto de 28 de Maio de 1810 que criou os 
comissarios e os cabos de polfcia, a "grande extensao, e 
excessive numero dos Habitantes" de alguns bairros tomava 
"dificultoso o necessario conhecimento, que os Ministros 
deles devem ter do seu Estado Econ6mico, e Politico, e 
que e indispensavel para a manuten<;:ao da boa Ordem, e 
tranquilidade Publica". Dentro desta 16gica, os bairros com 
mais de dois mil fogos passariam a dispor de cornissarios 
de Polfcia, variando o seu numero conforme a "extensao 
e povoa<;:ao" dos referidos bairros. Passariam a existir 
quinze comissarios, distribufdos por oito dos treze bai1Tos 
existentes12

, propostos pelos ministros dos Bairros ao 
Intendente, estando a sua nomea<;:ao sujeita a aprova<;:ao 
do Govemo. A vigilancia era ainda completada atraves 
dos cabos de polfcia, urn "em cada rua" segundo o decreto 
da sua cria<;:ao, obrigados a dar parte "ao seu respective 
Comissario de todos os acontecimentos do dia, e noite 
antecedente". 

" Este numero foi calculado a partir dos dados sobre a polfcia 
parisiense em 1789 fornecidos par J. CHAGNIOT, Paris et I 'annee au 
XVJ/1' siecle. Etude politique et sociale, Paris, Economica, 1985, p. 52, 
e considerando que o numero de residentes em Paris rondava os 700.000 
(D. R OCHE, Le peuple de Paris. Essai sur La culture populaire au XVIII' 
siecle, Paris, Aubier Montaigne, 1981, pp. 21-22). 

" A distribui<;ao imposta pel as providencias de 1810 era a seguinte: 
Bairro Alto, quatro comissarios; Alfama, Mouraria, Andaluz e Mocambo, 
dais comissarios em cada urn destes bairros; Rossio, Belt~m e Santa 
Catarina, apenas um. Os comissarios serviam por urn ana, e deviam ser 
"pessoas de conhecida honra, probidade e patriotismo", s6 se podendo 
escusar do servi9o se esti vessem nos regimentos de Milfcias ou no Corpo 
dos Voluntaries Rea is do Comercio. No organigrama da estrutura orgiinica 
da IGP elaborado par J. SuBTtL (ob. cit., p. 175) a parte sobre os cor
regedores e juizes do crime e sobre os comissarios de polfcia esta incorrecta 
no que diz respeito quer ao seu numero, quer a articula<;iio entre os 
diferentes corpos. 
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Fig. I - Geografia da vigilancia - 1824 
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Para poderem desempenhar com eficacia as suas 
fun~oes, estes comissarios e cabos de polfcia teriam que 
ser homens cujas ocupac;:oes permitissem urn contacto (e 
urn conhecimento) mais frequente e pr6ximo com as gentes 
da area sob vigilancia. Assim se compreende que os cabos 
de polfcia fossem maioritariamente artesaos e pequenos 
Jojistas, em especial taberneiros, merceeiros, capelistas. Mas 
tarnbem existiam vaqueiros, fazendeiros, trabalhadores, 
vendedores de rua e donos de estancias de lenha ou carvao. 
Entre os comissarios encontram-se sobretudo homens com 
outras actividades, provavelmente com urn nfvel de riqueza 
mais elevado: boticarios, professores, negociantes, fabri
cantes. As ocupac;:oes destes cabos e comissarios reflectem 
certamente a estrutura s6cio-profissional dominante do 
bairro de residencia, analise que nao coube no ambito 
deste trabalho. Confirrna-se, de qualquer modo, a existencia 
de uma apertada rede complementar de informac;:ao e 
vigilancia, composta por moradores. 

Durante a primeira experiencia liberal, os deputados 
em cortes desencadearam urn debate sobre a IGP e a GRP. 
Se consideraram geralmente uti! e indispensavel a existencia 
da ultima, em relac;:ao a IGP hesitaram entre mante-la 
aut6noma, embora sujeita a "reformas necessarias", rein
tegrar as suas func;:oes na Camara Municipal, nos Minis
terios do Reine e da Justic;:a, ou aboli-la- embora na maior 
parte das intervenc;:oes se tenha defendido a sua extinc;:ao. 
As crfticas cingiam-se, no essencial, ao poder discricionario 
do intendente, em particular o poder de jurisdic;:ao criminal 
que havia usurpado aos juizes, tornados seus "meros man
dataries". Para uma boa parte dos deputados liberais, a 
IGP estava em tanta contradic;:ao como sistema de Governo 
constitucional como o estava a Inquisic;:ao, razao pela qual 
a sua extinc;:ao "nao carecia de argumentos" 13 • Entre Janeiro 
e Mar~o de 1822 discutiu-se o projecto de abolic;:ao da 
IGP, lido em Cortes em 30 de Janeiro. Na sessao de 27 de 
Fevereiro de 1822 a intervenc;:ao do deputado Sarmento 
reflectia a opiniao de muitos dos seus colegas, ao associar 
a existencia da Intendencia com urn governo tiriinico: "A 
Polfcia parece ser uma invenc;:ao somente apropriada, para 
sustentar urn governo, que tern consciencia da sua pr6pria 
maldade, e tirania". 0 debate prolongou-se e em 6 de 
Marc;:o de 1822 o deputado Soares Franco proclamou a 
inconstitucionalidade da IGP, por ser "urn monstro que foi 
criado no tempo do Marques de Pombal para incutir aos 

13 Em 9 de Maio de I 822, em pleno debate parlamentar sabre a 
extin~ao da JGP, Falcao de Castro, entao Intendente da Polfcia, escreve 
a Jose da Silva Carvalho: "A Magistratura, que tenho a honra d'exercer, 
considera-se oposta ao sistema liberal: ela e omitida na Constitui~ao, que 
esta acabando de discutir-se; e desnecessaria na organiza~ao actual; porque 
as suas atribui~oes de Seguranc;:a Publica, e de Administra~oes se acham 
hoje distribufdas, e confiadas aos Ministerios da Justic;:a, e do Reina, 
vindo a Intendencia a ser em consequencia urn superfluo intermedio, e 
inutil por assim dizer; por estes motivos ja no Soberano Congresso se 
come~ou a tratar da sua extinc;:ao, que ainda esta pendente; se pois a 
Intendencia nao deve existir, e justa que acabe". TI, IGP, ma~o 617, 
Partes Diarias, doc. 421 (ex Feitos Findos). 
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povos urn grande terror". A evolu~ao dos acontecimentos 
politicos entravou a decisao final, e nao e improvavel que 
os governos liberais tenham utilizado os servic;:os da IGP 
- que durante o trienio liberal conheceu tres intendentes. 
Entre a leitura, nas Cortes, do projecto de abolic;:ao (30 de 
Janeiro de 1822), a sua votac;:ao (26 de Marc;:o de 1823) e 
a assinatura regia (7 de Abril de 1823), decorreu mais de 
urn ano. Quando a IGP finalmente foi extinta, estava ja 
em preparac;:ao o desfecho da primeira experiencia liberal. 
Na pratica nao chegou a ser abolida dado que, por decreta 
de 4 de Junho de 1823, voltou a funcionar autonomamente 
sob a direcc;:ao de urn novo intendente, o futuro Barao de 
Rendufe. A extinc;:ao definitiva s6 veio a ter Iugar em 
Novembro de 1833, em plena guerra civil, ap6s a tomada 
de Lisboa pelo Exercito liberal. 

Como e patente, o que estava em causa nas discussoes 
sobre a IGP eram as suas amplas atribuic;:oes judiciais e 
nii.o as suas fun~oes de vigiliincia. A quebra de autoridade 
da policia preocupava os liberais que, alarmados com a 
violencia popular, protestaram em Cortes contra os assaltos 
a propriedade e a seguran~a do cidadao: desde Setembro 
de 1820 que cresciam as notfcias sobre os insultos abertos 
da popula~a a GRP e a IGP, sobre a resistencia ao cumpri
mento das ordens das patrulhas14

• Por outre lado, o anuncio 
do regresso do Rei tornava imprudente a extin~ao da GRP 
(e mesmo da IGP). Assim, para garantir a ordem em Lisboa, 
os liberais mantiveram a Guarda Real da Polfcia como 
principal forc;:a de seguranc;:a, nao obstante a criac;:ao das 
Guardas nacionais; a ronda das ruas, a vigiliincia sobre as 
tabernas e locais suspeitos e sobre a circulac;:ao de indivf
duos e de mercadorias, bern como a intervenc;:ao nos con
flitos, continuaram a ser da competencia da GRP. Procu
raram, no entanto, reorganiza-la. Em Setembro de 1821 
surgiram propostas sobre o aumento dos efectivos da GRP. 
Durante o resto desse ano e 1822 foram discutidos e ensaia
dos diferentes projectos, apontando quer para uma reestru
tura~ao do sistema de policiamento quer para uma alterac;:ao 
do numero de efectivos e de postos. As propostas concretas 
passaram pela modificac;:ao da rela~ao entre a vigiliincia 
fixa e as patrulhas (nomeadamente diminuindo a primeira 
e aumentando as segundas em certas areas da cidade e 

,. Tres entre muitos outros exemplos: no dia 9 de Outubro de I 820, 
na sequencia da prisao de indi\ fduos acusados de promoverem desordens, 
gerou-se urn "ajuntamento de povo" que perseguiu e pretendeu tirar os 
presos a patrulha. No dia 15 do mesmo mes, duas meretrizes e urn barbeiro 
ap6s insultarem a patrulha dos Caetanos que os ia prender, "dizendo que 
ja nao tinha autoridade e por isso haviam de fazer o que quisessem", 
foram mandados embora pelo ministro do crime do Bairro Alto. No dia 
4 de Novembro o escrivao do crime do Bairro de Belem foi com uma 
patrulha da GRP ao Largo do convento da Boa-Hora, "onde fez abrir a 
porta de huma taberna, por haver dentro grande motim em consequencia 
do muito povo que ali se achava"; quando ia prender o dono da tabema, 
os clientes desta, entre os quais se encontravam varios sargentos do 
batalhao de ca~adores insultaram a patrulha, "dizendo se retirassem ou os 
fariao em pedac;:os, ao que o sobredito escrivao se retirou com o auxilio 
para evitar alguma desordem". TT, IGP, GRP, mac;:o 610, docs. 200, 205 
e 226. 
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apertando a malha dos postos fixos em outras areas) e 
oscilaram entre a redur;:ao ou o acrescimo do numero de 
homens. Mas quando se procurou por em pratica o plano 
de supressao de postos, os protestos de moradores e dos 
ministros judiciais dos bairros inviabilizaram a alterar;:ao 
do dispositive policial existente15

• 

A elabora9lio do mapa criminal de Lisboa 

Impoe-se agora uma breve reflexao sobre o olhar e a 
actuar;:ao policial. Em primeiro Iugar, e necessaria insistir 
que a criar;:ao da IGP se enquadra no con junto das reformas 
dos Estados absolutos da segunda metade do seculo XVIII. 
Directamente dependente da autoridade regia, tinha como 
funr;:ao principal o controlo da popular;:ao e do territ6rio 
atraves da observar;:ao, da vigilancia e da repressao, num 
contexto de alterar;:ao do sistema penal e de incapacidade 
das antigas forc;:as de quadrilheiros urbanos para controlar, 
como antigamente, a ordem social 16

• As epocas de mudanr;:a 
sao favoraveis a explosao de desordens e da criminalidade, 
nao tanto porque os indivfduos se tornem mais propfcios 
a pratica do crime, mas porque os pr6prios conteudos de 
transgressao e de ordem se alteram e as suas fronteiras se 
tornam indefinidas ate a consolidar;:ao de uma nova ordem17

• 

E oeste sentido que a nor;:ao do que e crime e uma nor;:ao 
hist6rica. Urn dos exemplos classicos deste processo diz 
respeito a mendicidade: a mudanr;:a de atitude perante os 
mendigos e a caridade, aliada ao provavel aumento do nu
mero de pedintes e vagabundos em meio urbano, trans
formou-os em indivfduos indesejaveis, alvo de condenar;:ao 
e objecto da ac9ao repressiva da polfcia. Entre a emergencia 
de uma sociedade de tipo disciplinador (Foucault), inscrita 
numa nova teoria da lei e do crime, e as mudanr;:as nas 
estruturas sociais, as nor;:oes de ordem e de crime alteram
-se e o sistema policial reforr;:a-se. 

Mas, para alem da defini9ao jurfdica de crime, existe 
em cada sociedade uma tolerancia variavel para com as 
ac96es consideradas legalmente criminosas, mesmo por 
parte das autoridades policiais: umas sao toleradas, 
enquanto outras sao severamente punidas. Alem disso, se 
o governo central impoe uma vigilancia mais cerrada de 

" Consultem-se os debates em cortes durante 1822 (Ditirio das Cortes, 
t. 5) e a correspondencia entre o IGP, o comandante da GRP e os ministros 
dos Bairros sobre este ass unto (TT, IGP, ma~o 617, docs. 378 a 451 ). 

' 6 Os argumentos de que a polfcia tern as suas origens remotas na 
idade media, perdem validade quando sc analisa o funcionamento, a 
composi~ao e as tarefas das polfc ias tardo setecentistas, relativamente 
profissionalizadas, burocratizadas e transformadas num ramo da 
administra~ao. (Cf. discussao em EMSLEY, Policing and its context, 1750· 
· 1850, Londres, MacMillan, 1983, particularmente caps. I e I 0). 

17 Uma excelente sistematiza<;:ao das ac~oes consideradas criminosas 
no infcio do seculo XIX, em Portugal, foi elaborada por J. J. Pereira e 
SousA, Classes dos Crimes, por ordem sistematica, com as penas cor· 
respondemes, segundo a legisla{:iio actual, Lisboa, Officina de J. M. de 
Campos, edi~ao de 1816 e de 1830. Leiam-se, sobretudo, as paginas 
sobre os crimes politicos (p. l 22-205), isto e, os crimes contra a economia 
polftica, contra a tranquil idade e contra o comercio publico. 

certos tipos de delitos ou de desordens, essa orientar;:ao 
reflecte-se nos registos policiais. 0 zelo do Intendente, 
dos ministros de bairro e dos soldados da guarda da polfcia 
influenciam, por seu turno, a informa9ao registada - pelo 
que as varia96es da actividade desordeira e criminal entre 
bairros, ou de urn perfodo para outro, sao urn reflexo tanto 
do que efectivamente teve Iugar como, senao sobretudo, 
do grau de vigilancia, da concep9ao do que e crime e 
desordem e da rela9ao entre a popula9ao e a polfcia. Final
mente, a origem do financiamento da polfcia e importante 
para se compreender a pr6pria acr;:ao policial, o seu maior 
interesse por certas transgressoes e, daf, a presen9a ou a 
ausencia de certas actividades nos registos policiais. Se, 
por exemplo, os guardas, podem aumentar o seu escasso 
salario atraves da cobran9a de certas multas ao receberem 
metade do seu valor, as actividades sujeitas a essas multas 
(caso do nao cumprimento da hora legal de fecho dos 
estabelecimentos de bebidas) sao as mais procuradas e vi
giadas pela policia; logo estao sobrerepresentadas nos re
gistos policiais. 0 esquema da tambem azo a corrup96es 
mais ou menos generalizadas, regra geral sob a forma de 
chantagem-pagamento directo ao guarda, evitando desse 
modo a prisao18 e tornando a infracr;:ao oficialmente ine
xistente. 

Os registos policiais sao ainda enviesados pelo retrato 
robot do criminoso, ou do simples desordeiro, elaborado 
pela policia. Os funcionarios da IGP e as patrulhas da 
GRP controlavam e conheciam melhor certas areas da 
cidade e determinados grupos sociais, de acordo com urn 
mapa criminal preconcebido, que os registos posteriores 
obviamente confirmavam. Sao as suposir;:oes da policia 
sobre os habitos de violencia e de desordem e sobre os 
homens a procurar, "as categorias preferidas de suspeitos" 
de que fala R. Cosa 19

• Em Paris, os alvos da ac9ao policial 
eram os estrangeiros, as prostitutas, os criados, todo o tipo 
de vendilhoes e ocupa9oes ligadas ao transporte, os 
taberneiros e os jovens, os locais suspeitos da cidade eram 
os bairros mais antigos ou populosos, as feiras, os mer
cados, os portos e os estabelecimentos de bebidas parti
cularmente em certas epocas do ano, certos dias da semana 
ou do calendario festivo20• 

Em Lisboa, as constantes relar;:oes de estrangeiros, de 
vadios e de estabelecimentos de bebidas elaboradas pela 
polfcia inserem-se nessa mesma estrategia de conhecimento 
e controlo da cidade, e a analise dos relar;:oes diarias da 
GRP durante 1820 confirmou o padrao encontrado para 

· ~ A situa<;:ao e comum a todas as polfcias europeias, e esta bern 
retratada tanto no caso frances como no londrino. Cf. C. EMS LEY, 

- Policin~: and its Context, ... , p.50. 
19 R. Coos, Death in Paris. The Records of the Baisse-Geole de Ia 

Seine Octobre 1795-Septembre 1801..., Oxford, 1970, pp. 17-37. 
2° Cf. R. CoBB, The Police and the People. French Popular Protest. 

1789-1820, Londres, Oxford University Press, 1970; Alan WILLIAMS, The 
Police in Paris, Londres, 1979 eA. F \ RGE, \livre dans Ia rue a Paris au 
XVJ/l siecle, Paris, Gallimard, Archives, 1992. 
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Paris21• Era nas areas onde dominavam os armazens de 
vinhos e as tabemas, era nos bairros mais antigos que a 
policia registava mais desordens. Os responsaveis pela sua 
ocorrencia eram invariavelmente soldados, criados, pros
titutas e OS ligados quer as Jojas de comes e bebes quer as 
actividades fluviais. Os disturbios ocorriam com maior 
incidencia aos domingos, aos dias de testa e a noite. Mas 
se a polfcia "pode criar a sua propria informa<;ao, [se] 
podc mcsmo criar acontecimentos" (R. Conn), pode tam
bern omiti-los. Durante o Carnaval, por exemplo, a violen
cia e bastante tolerada, tudo Jevando a crer que OS guardas 
tinham ordens para fechar os olhos e ignorar as queixas 
dos habitantes honrados, incomodados com as brincadeiras 
barbaras do povo. De facto, consoante as situa<;oes, a 
conjuntura polftica, as ordens recebidas e os agentes 
policiais, a actua<;ao da polfcia parecia variar entre tres 
alternativas possiveis: ignorar, fechando os olhos; entrar 
em compromisso e negociar; aplicar a lei com rigor. As 
tabemas abertas ap6s a bora obrigatoria de fecho, as casas 
de jogo, as prostitutas, os vagabundos, os vendedores am
bulantes, etc., podiam, portanto, escapar a uma repressao 
continua, uniforme e sistematica. 

Na sua obsessao em conhecer todas as fontes possfveis 
de desordem e de violencia, ou pelo menos os principais 
locais e indivfduos suspeitos, a IGP, tal como a sua 
congenere francesa, desenvolveu uma nova tecnica de 
poder: a elabora<;ao, por iniciativa propria ou a mando do 
Govemo, de listas sobre os mais variados objectos, a que 
se vieram somar as de informa<;oes de caracter politico a 
partir de come<;os do seculo XIX. Essas listas sao 
particularmente uteis em caso de disturbios, para descobrir 
ou fabricar suspeitos22

• Gerava-se assim urn circulo vicioso: 
a polfcia elaborava listas daqueles que a sua experiencia e 
os seus preconceitos definiam como suspeitos permanentes 
(quase profissionais); a sua ac<;ao preventiva e repressiva 
exercia-se prioritaria ou mesmo exclusivamente sobre esses 
locais e individuos; em consequencia, os relat6rios policiais 
confirmavam a verdade pn~-estabelecida, e conduziam a 
produ<;ao repetida do mesmo tipo de listas, que provavam 
assim a sua utilidade, validavam as suspeitas policiais e 
produziam urn mapa criminal da cidade. S6 deste modo se 

" Maria Alexandre LousADA, "Public space and popular sociability in 
Lisbon in the early 19th century", Seconde conference internationale 
d'histoire urbaine, Strasbourg, 1994, mimeog. 

22 Os procedimentos da polfcia lisboeta face a tumultos, sociedades, 
actividades proibidas, etc., obedeciam a urn esquema geral semelhante ao 
da polfcia parisiense quando tinha que lidar com urn tumulto (R. CoBB, 
The Police and the People, ... , pp. 27-28): esforcrava-se por demonstrar 
as origens venais do conflito, para desse modo alijar responsabilidades. 
Por isso, procurava em primeiro Iugar encontrar, "produzir" culpados 
credfveis, mais do que identificar os verdadeiros culpados , que regra 
geral fugiam rapidamente para Ionge do local. E quantos mais melhor, 
dado que, "aos olhos dos magistrados, o zelo e a eficacia da polfcia eram 
medidos pelo numero de pris6es". Se necessaria fosse, aos culpados era 
encontrada uma moeda no bolso, prova indesmentfvel da sua participa~ao 
comprada. 
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achava apta para cumprir urn dos seus objectives, a 
preven<;ao. E e com base nessa presun<;ao, e na experiencia, 
que agia. A localiza<;ao dos postos da guarda (Fig. 1) e, 
em grande parte, urn reflexo dessa imagem da cidade. 

6rgao complementar do aparelho judicial, a policia 
ocupava-se preferencialmente do "infiniment petit du 
pouvoir politique"23

• A missao fundamental da IGP con
sistia, efectivamente, na observa<;ao permanente dos 
comportamentos dos individuos, no controle e na disciplina 
dos usos dum territorio materializado nas ruas, nas casas 
de comes e bebes, nas feiras, nos teatros, e de urn tempo 
composto de ritmos mtiltiplos. Uma "polfcia excelente" 
dar-se-ia a conhecer pela sua ac<;ao disciplinadora. Os 
milhares de documentos policiais revelam que essa ac<;ao 
nao e ainda uniformemente discernfvel nas atitudes e na 
actua<;ao dos varios corpos da polfcia; pelo contnirio, 
detectam-se hesita<;oes entre modelos culturais distintos. 
As autoridades da IGP ora defendem o que "sempre 
existiu", por exemplo a utiliza<;ao tradicional da rua- como 
no caso da feira na Ribeira Velha e Terreiro do Pac;:o, 
contra a qual o Martinho da Arcada clamou sem sucesso24 

-, ora fazem rusgas sucessivas para apanhar os infractores 
as novas regras de utiliza<;ao do espa<;o urbana. Os conflitos 
polfticos e a desconfianc;:a das elites burocraticas para com 
a plebe, introduzem elementos novos e explicam tambem 
as oscila<;oes da acc;:ao policial. De qualquer modo, parece 
irrecusavel a tendencia para a imposi<;ao de novos c6digos 
de comportamento e de uso do espac;:o e do tempo25, atraves 
de uma vigilancia permanente exercida pela IGP e pela 
GRP, materializada nos rnilhares de documentos produzidos 
pelos seus diferentes elementos e melhor ou pior 
concretizada pelas centenas de homens ao seu servi<;o. 

23 M. FouCAULT, Surveiller et Punir ... p. 2 15. 
24 Em Maio de 1829, Martinho Rodrigues requereu a IGP que fosse 

removido defronte do seu estabelecimento "debaixo da arcada do Barao 
de Sobral, o pejamento que lhe causam os vendilh6es que ali concorrem". 
0 corregedor do Rossio, em offcio dirigido ao Intendente, informa que 
"de muito tempo, aos Domingos e Dias Santos, ha uma feira" desde a 
Ribeira Velha ate ao Terreiro do Pa~o, para a qual se e certo que "nao ha 
titulo, ha tolerancia antiga". Em sua opiniao, quando o suplicante arrendou 
a Joja de bebidas, ja a feira hi estava, portanto "para que escolheu, e 
arrendou ali a casa para neves? [ ... ] Se ao suplicante assiste Direito para 
remover os vendilhoes de uso, posse, e tolerancia antiga, por que a estes 
nao assistini igual direito para remover o novo premeditado 
estabelecimento de neve?" E conclui: se esta mal assim, que se remova 
ele "para onde nao o danifique esse trato lfcito de muitas pessoas". A 
vista da informat;:ao do Corregedor, o Intendente indeferiu o pedido do 
Martinho da Arcada. Urn born exemplo das oscilat;:6es e ambiguidade de 
criterios da polfcia quanta ao uso do espat;:o. TI, IGP, mat;:o 220, doc.l99. 

25 Veja-se, a este respeito, o papel da polfcia na imposi~ao de novas 
regras de comportamento e de uso da rua, que podem ser consideradas 
como urn novo c6digo de urbanidade para a cidade de Lis boa. Cf. Maria 
Alexandre LousADA, Espa~os de sociabilidade em Lisboa: finais do seculo 
XVIII a 1834, Dissertat;:ao de doutoramento em Geografia Humana, Fac. 
de Letras, Univ. de Lisboa, 1995. 




