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O objetivo deste artigo e fazer uma anali- 

se do processo de transformagao ocorrido 

na area de dommio da agroindustria aguca- 

reira nordestlna, na fase em que o trabalho 

escravo foi gradativamente substitufdo pelo 

trabalho entao denominado livre. A anall- 

se empfrica tem uma grande Importancia 

para a compreensao da problematica da for- 

magao economico social e ate para a for- 

mulagao de teorias que tentem explica-la. 

Seria uma posigao idealista tentar transferir 

para o Nordeste Brasileiro modelos elabora- 

dos em outras areas e regioes, em face de 

desafios diversos, para explicar o que ocor- 

reu nesta regiao. Dai a nossa proposigao 

de analisar os fatos, as instituigoes com as 

caractensticas por elas adquiridas em contac- 

to com as condigoes naturais e com os obje- 

tivos e os meios materials de que dispunham 

os seus organizadores, para tentarmos entao 

elaborar urn modelo proprio, caractenstico. 

O autor pertence a Universidade Fe- 

deral de Pernambuco. 

Admitindo-se que o processo social e dl- 

namico e esta ligado a uma determinada 

area, nao podemos esquecer as categorias 

tempo e espago. Assim, quanto a primeira, 

nao podemos isolar o penodo a ser estuda- 

do — 1850, ano da aboligao do trafico, a 

1888, ano da aboligao da escravatura — do 

que vinha ocorrendo desde o inicio do po- 

voamento, na primeira metade do seculo 
XVI, quando comegaram a cultura da cana- 

-de-agucar em Pernambuco e a utilizagao da 

forga de trabalho escravo, institucionalizan- 

do-se o sistema de exploragao do escravo 

negro africano. Nao podemos tambem iso- 

lar o penodo a ser estudado do que ocorreu 

apds 1888, quando o escravo foi transforma- 

do em trabalhador "livre" Isto porque, no 

penodo estudado, o sistema de relagoes era 

aquele que fora institucionalizado em mais de 

dois seculos de uso, baseado nao s6 na le- 

gislagao portuguesa e brasileira, como con- 

solidado em uma serie de usos e costu- 

mes, respeitados como se emanassem da 

propria lei. Mesmo as modificagoes de in- 

fra-estrutura, que ocorrem com maior rapi- 

dez, nao alteram de imediato, mas a longo 
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prazo, as estruturas legais, soclais e, sobre- 

tudo, ideologicas. O escravo, mesmo liber- 

to, continuava sendo encarado pela classe 

dominante como se fosse um escravo e ele 

proprio se sentia marcado por sua condi- 

gao anterior. Mesmo apos a aboligao, com 

a extingao do slstema escravocrata do ponto 

de vista legal e social, muitas vezes as rela- 

goes entre senhores e ex-escravos conti- 

tinuavam a se pautar pelo sistema que esta- 

va cristalizado. £ mais facil mudar uma lei 

do que mudar uma mentalidade. A mudanga 

nao se faz sentir integralmente com a sim- 

ples promulgagao da lei, mas so lentamente, 

quando os velhos habitos e costumes vao 

sendo desativados. 

Quanto a categoria espago, o que se pode 

observar e que uma area nao se encontra 

fechada, isolada das demais, sobretudo em 
um sistema de dominio do capitalismo, mes- 

mo comercial, em que a produgao e destina- 

da ao mercado. A area agucareira nordesti- 

na foi ocupada em fungao do fornecimento 

de um produto tropical — o agucar de cana 

— ao mercado europeu, fazendo-se na mes- 

ma investimentos de capitals acumulados 

em fungao do comercio maritimo, com fins 

de intensificagao da acumulagao capitalista. 

Para produzir o agucar, vieram para a regiao 

colonos europeus que implantaram, com o 

auxflio do Estado — em Portugal a monar- 

quia estava inteiramente integrada no co- 

mercio marftimo e na especulagao comer- 
cialO) —, as grandes plantagoes, utilizando 

tanto a mao-de-obra nativa, indigena, como, 

sobretudo, a mao-de-obra africana, escravi- 

zada. 0 comercio de escravos foi, desde 

os primeiros tempos, um dos negocios mais 

rendosos nao so para os comerciantes Por- 

tugueses, como tambem para os ingleses e 

holandeses^. Grandes fortunas de respel- 

taveis dignatarios, tanto de Portugal como 

da Holanda e da Inglaterra, foram feitas on 

acrescidas e consolidadas com o comercio 

(1) AZEVEDO, Joao Lucio de. fpocas de Portu- 
gal economico, p. 87-164. 

(2) WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidao, 
p. 38-56. 

negreiro. Comercio que adquiria uma fei- 

gao triangular, de vez que as esquadras par- 

tiam da Europa com os produtos ai fabrica- 

dos para comerciar na Africa, com os capto- 

res de escravos. Feita a troca da mercado- 

ria europeia pela africana, com grande lucro, 

os mercadores dirigiam-se as colonias ame- 

ricanas — Sul dos Estados Unidos e Anti- 

Ihas, para os ingleses, e Brasil para os Portu- 

gueses — onde vendiam os escravos por 

alto prego e adquiriam os produtos tropicais. 

agucar nos seculos XVI e XVII e algodao no 

seculo XVIII e nas primeiras decadas do 

seculo XIX, levando estes produtos para o 

mercado europeu. Faziam assim um comer- 

cio triangular — Europa, costa d'Africa e co- 

lonias inglesas e portuguesas da America. 

Ve-se assim que a area agucareira, ocupada 

no momento historico da expansao do Capi- 

talismo Mercantil, estava voltada para o ex- 

terior, sobretudo para a Europa e Africa. Em 

muito menor escala comerciavam tambem 

com a India e o Oriente, de onde foram tra- 

zidas especies vegetais e animals. 

Mas, alem de voltada para o exterior, para 

o comercio com outros continentes, estava 

a mesma ^rea tambem voltada para o inte- 

rior, para o chamado Sertao, onde se insta- 

laram, nos primeiros seculos de colonizagao, 

as fazendas de criagao de gado. Essas fa- 

zendas forneciam as areas agucareiras os 

animais de trabalho e a carne de que neces- 
sitavam. Formava-se uma regiao dependen- 

te, subordinada a uma outra regiao que, do 

ponto de vista do comercio internacional, 

tamb§m era dependente, desta vez do mer- 

cado europeu. O Sertao diminuiu a sua de- 

pendencia da area agucareira a partir do se- 

culo XVIII, quando a Revolugao Industrial In- 

glesa estimulou a produgao de algodao para 

exportagao. Esta cultura adaptou-se bem & 

area de pecuaria, passando a compartir o 

espago sertanejo com o gado<3>. 

A agricultura canavieira desenvolveu-se de 
tal forma que a cana-de-agucar ocupou as 

(3) ANDRADE, Manuel Correia de. A Terra e o 
homem no Nordeste. 4.a ed. p. 159-213. 
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varzeas litoraneas, dos rios que desembo- 

cam no Atlantlco desde o territorlo do atual 

Estado do Rio Grande do Norte — vale do 

Ceara-Mirim — ate o Reconcavo da Bahia. 

So nos trechos arenosos de tabuleiros e que 

ela deixava terras dlspomveis para uma pe- 

cuaria modesta e para a cultura de fruteiras 

e de mantimentos. Nestas areas, considera- 

das de solos menos favoraveis, estabele- 

ram-se tambem aldeamentos indigenas, co- 

mo os de Alhandra e de Conde da ParaibaW. 

A penetragao da cultura da cana para o in- 

terior foi feita de forma lenta, devido a di- 

ficuldade de transportar o agucar ate os por- 

tos do litoral, em lombos de burros e em 

carros-de-boi, por dezenas de leguas. So 

na segunda metade do seculo XIX, com a 

construgao das primeiras ferrovias, que dos 

portos litoraneos mais importantes — Natal, 

Cabedelo, Recife, Maceio, Aracaju e Salva- 

dor — adentravam o interior, floresceram os 

engenhos que ate entao produziam peque- 

nas safras, por se situarem a uma distancia 

superior a 50 ou 60 quilometros, em linha 

reta, do litoral. 

Embora se costume chamar a atengao pa- 

ra o aspecto anti-social do sistema escravo- 

crata, fato que nao se pode negar, a explora- 

gao de trabalhadores era generalizada na so- 

ciedade daquele tempo. A situagao dos 

servos na Europa feudal era das mais humi- 

Ihantes: embora eles controlassem os ins- 

trumentos de produgao e produzissem exce- 

dentes que Ihes pertenciam, viviam na to- 

tal dependencia dos senhores, a quern paga- 

vam nao so tributes em produtos agncolas. 

como tambem prestavam servigos pessoais, 

sobretudo nas ocasioes de maiores crises e 

encargos. Na colonizagao das terras ameri- 

canas, os europeus nao so dizimaram os in- 

dios como tambem exploraram desapiedada- 

mente os proprios europeus pobres que mi- 

graram para a America, com contratos de 

prestagao de servigos por tempo determina- 

do. Estes europeus partiam do pais natal 

para se livrarem dos vinculos feudais, quan- 

(4) ANDRADE, Manuel Correia de. Espago 
& urbanizagao, p. 4-32. 

do servos, ou da miseria urbana, quando ho- 

mens livres, pensando em fazer fortuna e 

obter propriedades no Novo Continente. Alu- 

gavam-se por certo penodo de anos a pro- 

prietaries estabelecidos no Novo Mundo e, 

neste periodo, eram explorados como se 

fossem verdadeiros escravos. 

Na America Espanhola nao foi instituida a 

escravidao indfgena, mas, naqueles paises 

onde floresceram importantes civilizagoes 

pre-colombianas — Mexico, Guatemala, Co- 

lombia, Equador, Peru — e onde a densida- 

de demografica e o mvel tecnico da agri- 

cultura eram elevados, criaram os espanhois 

urn sistema de exploragao da forga de traba- 

Iho original, tipico deste continente, no qual 

os indigenas eram repartidos e entregues a 

diregao de senhores, geralmente os lugar-te- 

nentes dos conquistadores, e transforma- 

vam-se em "encomiendas" aos cuidados dos 

mesmos. Os indios encomendados perdiam 

a liberdade de ir e vir e, em troca da ali- 

mentagao e do vestuario, passavam a traba- 

Ihar para o "encomendero" em regime e 

com intensidade por este determinada. Le- 

gitima-se o sistema sob a alegagao de que o 

"encomendero" ficara responsavel pela cris- 

tianizagao dos indigenas, dando-lhes a opor- 

tunidade de salvar a alma(5>. 

No seculo XIX, quando foi extinto o trafi- 

co de escravos, e, em seguida, abolida a 

escravidao nas colonias inglesas e holande- 

sas, permitiram as metropoles destas colo- 

nias que se fizesse a importagao de orientais, 

da fndia, da Indonesia e da China, para traba- 

Iharem em condigoes de semi-escravidao. 

Dai haver, em alguns paises da America, 

como Trinidad e Tobago, a Guiana e o Suri- 

na, urn grande contingente populacional de 

origem oriental e de religiao mugulmana que 

disputa o poder com o numeroso grupo ne- 

gro. Mesmo no Brasil, quando era bastan- 

te acesa a discussao sobre a aboligao, aven- 

tou-se a ideia de estimular a imigragao de 

(5) MELLO, Astrogildo Rodrigues de. A poli- 
tica colonial da Hespanha atraves das "En- 
comiendas", estudou este assunto em pro- 
fundidade. 
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chineses, id£ia que foi combatida intensa- 

mente por aboiicionistas como Joaquim Na- 

buco, nao s6 por se representar tentativa 

de manter um sistema de "para-escravidao" 

ou de escravidao disfargada, como tambem 

pelo temor do entao multo falado "perigo 

amarelo" 

Assim, desde o primeiro seculo de colo- 

nizagao, o comercio negrelro tomou grande 

impulso nas relagoes Africa/Brasil, contri- 

buindo para permitir a ampliagao da area 

ocupada e desenvolver a cultura da cana-de- 

-agucar, Tao elevado foi o contingente ne- 

gro que desembarcou nos portos brasileiros 

— Salvador e Recife desde o seculo XVI. 

Sao Lufs do Maranhao a partir do seculo 

XVIII e Rio de Janeiro e Santos nos seculos 

XVlll e XIX —, que a populagao brasileira 

passou, em certas areas, a ser dominante- 

mente negra. Essa predominancia do negro 

nas areas mais dinamicas do territorio bra- 

sileiro so comegou a cair no seculo XIX, so- 

bretudo apos a aboligao do trafico de escra- 

vos. Sem o brago negro, nao teria tido su- 

cesso a agroindustria agucareira em Pernam- 

buco e Bahia, a cultura do arroz e do algo- 

dao no Maranhao, a exploragao aurifera em 

Minas Gerais e a cultura do cafe no Rio de 

Janeiro e em Sao Paulo. 

No Nordeste, especificamente, a economia 

canavieira dependia em tal grau da escravi- 

dao negra que, no primeiro seculo da colo- 

nizagao, a populagao negra de Olinda era su- 

perior a branca^; dai certos cronistas aler- 

tarem para o perigo desta regiao se tornar 

uma nova Guine. Para manter Pernambuco 

rentavel, o Pnncipe de Nassau, ao governar 

o Brasil Holandes, tratou imediatamente de 
conquistar Angola, porque Pernambuco de 

nada valia sem o negro e nao se teria ne- 

gros se nao se conquistasse a Angola^7). 

(6) BRANDAO, Ambrdsio Scares. Dialogos 
das grandesas do Brasil. p. 99. 

(7) Sobre o assunto e interessante consultar 
Jose Antonio Gongalves de Meilo em Tem> 
pos dos Flamengos. 

Podemos admitir, assim, que a expansao 

do capitaiismo comercial pelo espago brasi- 

leiro foi feita, em grande parte, em face da 

acumulagao primitiva de capital. Isto porque o 

capital que financiou a ocupagao da terra com 

a eiiminagao do indi'gena, ou a sua expulsao 

para o interior, e que possibilitou a implan- 

tagao de engenhos de agucar e a aquisigao 

de escravos, foi um capital acumulado, em 

grande parte, com o proprio trafico de afri- 

canos, um dos negocios mais rendosos den- 

tre os negocios coloniais. Este capital ne- 

cessitava reproduzir-se, constituindo-se na 

primeira atividade agrfcola com grande em- 

prego de capital^, isto e, na primeira ativi- 

dade agrfcola capitalista. Mas, apesar de 

capitalista, produzindo em larga escala para 
o mercado, a formagao social que daf resul- 

tou utilizou a mao-de-obra escrava traba- 

Ihando sob coagao e nao a mao-de-obra livre, 

do trabalhador desprovido dos meios de pro- 

dugao, que vendia ao proprietario de terras a 

sua forga de trabalho. Isto porque o siste- 

ma capitalista do assalariado nao poderia 
ser aplicado em um pafs distante, subpo- 

voado e com grandes extensoes de terra 

por ocupar e dispomveis aos grupos que se 

apoderassem de areas de mais diffcil aces- 
so. A racionalidade capitalista levou os co- 

lonizadores a realizarem a acumulagao primi- 

tiva, escravizando os africanos e transportan- 

do-os para o Brasil. 

Tivemos assim, nessa area, uma formag§o 

social bem diversa da europeia, caracteriza- 

da por historiadores, como Giro Flamarion 

Cardoso^ e Jacob Gorender<10). como resul- 

tante de um modo de produgao dependente 

do capitaiismo mercantil. Como veremos 

nos itens que seguem, este sistema escra- 

vista colonial teve grande duragao no Brasil, 

a princfpio figurando de forma absoluta na 

ocupagao e exploragao da terra e, em segui- 

da, coexistindo com formas de exploragao 

(8) FURTADO, Celso. Formagao economica do 
Brasil. 17.a ed. 59. 

(9) AGRICULTURA, Escravidao e capitaiismo, 
p. 111-215. 

(10) O ESCRAVISMO colonial, onde estuda o 
problema em profundidade. 
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que pouco a pouco foram ganhando impor- 

tancia, ate suplantarem e provocarem a sua 

destruigao, pela Lei Aurea de 13 de maio 

de 1888. O sistema do trabalho assalariado, 

puro e simples, so comegaria a ganhar im- 

portancia nas primeiras decadas do seculo 

XX, tornando-se de uso generalizado na agri- 

cultura agucareira, apos a decada dos 60, 

com a aplicagao do Estatuto do Trabalhador 

Rural. 

1 Cana, Gado e Algodao: 

Complementagao Historica 

Salientamos no item anterior a grande li- 

gagao existente, desde o penodo colonial, 

entre a regiao agucareira, litoranea, e a re- 

giao pecuarista, sertaneja. Na verdade, o 

Sertao foi ocupado, a partir da segunda me- 

tade do seculo XVI, por povoadores baianos 

e pernambucanos, em fungao da produgao de 

animais de trabalho e de animais de corte, 

para abastecer a regiao agucareira. O sis- 

tema de criagao — em campo aberto, com o 

gado solto procurando a sua propria alimen- 

tagao — permitiu a ocupagao de grandes 

areas por uma populagao pouco expressiva 

e determinou a formagao de aldeamentos in- 

dfgenas em areas mais apropriadas a agri- 

cultura, as chamadas "serras frescas" e as 

margens e ilhas do rio Sao Francisco, fazen- 

do com que os natives, vencidos e domina- 

dos, se organizassem em comunidades se- 

dentarias, sob o controle de missionaries. 

Formava-se, assim, na propria area, uma re- 

serva de forga de trabalho que os fazendei- 

ros, os latifundiarios, poderiam utilizar nas 

ocasioes em que se fizesse precise. Gene- 

ralizou-se, entre os nossos ensafstas, a ideia 

de que a formagao social pecuarista prescin- 

diu da utilizacao da mao-de-obra escrava afri- 

cana, fato que hoje e posto em duvida; as- 

sim, os vaqueiros, que ficavam nos "sitios" 

cuidando do gado, eram acompanhados de 

auxiliares que tanto se dedicavam as fainas 

da pecuaria, como tambem a produgao agri- 

cola de subsistencia, compreendendo nao so 

a mandioca, o feijao e o milho, como tam- 

bem a cana-de-agucar, que alimentava pe- 

quenos engenhos rapadureiros e produtores 

de cachaga, engenhos que, muitos deles, 

sobreviveram ate os nossos dias. Ainda ho- 

je, o muniefpio pernambucano de Triunfo, 

situado na serra da Baixa Verde, possui em 

seu territorio cerca de 80 engenhos rapadu- 

reiros em atividade. Essa atividade agncola 

foi intensificada, a partir do seculo XVIII, 

quando aumentou a demanda internacional de 

algodao, em face da Revolugao Industrial In- 

glesa, levando as areas sertanejas a desen- 

volverem a cultura dessa malvacea. Todos 

esses fatos levaram os proprietaries serta- 

nejos, imitando os senhores de engenho do 

litorai, a aplicarem capitais na aquisigao de 

escravos indigenas — muitas vezes apresa- 

dos nas guerras — e a adquirirem escravos 

negros. 

Infelizmente nao se dispoe de dados esta- 

tisticos sobre populagao escrava para as 

areas sertanejas do Nordeste, abrangendo 

todos os estados nela situados, mas sabe- 

mos que em Pernambuco, nos meados do 

seculo XIX (1842), as comarcas sertanejas 

de Brejo, Boa Vista e Flores possufam 12.744 

escravos, o que representava 19,2% da po- 

pulagao das mesmas. Enquanto isso, as co- 

marcas da Mata tinham uma populagao escra- 

va de 63.362 habitantes, representando 

19,9% da populagao totaK11). O numero de 

escravos era bem mais modesto, do ponto 

de vista absolute, nao do ponto de vista re- 

lative, que o das regioes umidas, mas era 

bastante expressivo. 

As areas sertanejas foram distribuidas, de 

modo geral, em lotes muito extensos: os da 

margem direita do Sao Francisco, pelo Go- 

verno Geral, e os da margem esquerda pelo 

Governo da Capitania de Pernambuco; esses 

lotes beneficiaram tanto os fazendeiros que 

nao dispunham de terras e de engenhos na 

regiao umida, como tambem os proprietarios 

que se domiciliavam nesta regiao. Em Per- 

nambuco e na Paralba, quando se comegou 

(11) MELLO, Jeronimo Martiniano Figueira de. 
Ensaio sobre a estatistica civil e politica 
da Provincia de Pernambuco, tabelas es- 
tatisticas finals. 
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a distribuir as terras situadas sobre o Ma- 

cigo da Borborema, hoje consideradas como 

do Agreste, mas entao sertanejas, geralmen- 

te os sesmeiros eram proprietarios de enge- 

nho de agucar que utilizavam as suas novas 

propriedades como lugares para onde envia- 

vam o gado no pen'odo chuvoso, no chama- 

do inverno. 

O surto algodoelro provocou uma verda- 

deira revolugao no uso do solo e na produ- 

gao do espago: as areas, anteriormente dei- 

xadas a pastagem natural, foram ocupadas 

por plantagoes de algodao, quase sempre as- 

sociado ao milho e ao feijao e, em menor 

escala, a mandioca. Com este surto houve 

um grande crescimento tanto da populagao 

livre como da escrava. No comego do se- 

culo XIX, Tollenare^12) encontrou fazendas de 

algodao no atual Agreste pernambuco, onde 

trabalhavam centenas de escravos, e Rodol- 
pho Theofilo, na segunda metade do seculo 

XIX, ao falar do rush algodoelro dos anos 

sessenta (1861/5), salientou a grande utili- 
zagao da mao-de-obra livre, assalariada^13). 

Ocorria, assim, no Sertao algodoeiro-pecua- 

rista, na segunda metade do seculo XIX, a 

coexistencia do trabalho livre com o traba- 
Iho escravo, da mesma forma que na chama- 

da "regiao canavieira". 

Podemos resumir as relagoes da regiao 

agucareira com a algodoeira em fases su- 

cessivas, com um primeiro penodo em que 

o Sertao, dominantemente pecuarista, limi- 

tou-se a complementar a economia da re- 
giao agucareira; em seguida, com o desen- 

volvimento da cultura do algodao (a partir 
do seculo XVIII), este passou a se relacio- 

nar diretamente com o mercado externo, de 

vez que, produzindo um artigo de exporta- 

gao, tornou-se concorrente da regiao aguca- 

reira no valor da produgao e da exportagao, 

embora continuasse a complementa-la mes- 

mo no setor de produgao animal. Tambem 

nos estados, entao capitanias orientais do 

(12) NOTAS dominicais, p. 112 e seguintes. 

(13) HiSTORIA da seca do Ceara (1877-1880). p. 
27 e seguintes. 

Nordeste, o sertao utillzou os portos situa- 

dos na regiao agucareira, para fazer chegar, 

ao mercado externo, os seus produtos. 

O uso intense da forga de trabalho variou 

em uma e em outra regiao, conforme a maior 

ou menor demanda do produto especifico no 

mercado internacional. Nos periodos de 

menor demanda de agucar e/ou de algodao, 

grande parte da mao-de-obra permaneceu em 

relativa ociosidade, passando a ampliar o se- 

tor de produgao de alimentos e outros pro- 

dutos consumidos na prdpria regiao 

2. A Formacao da Mao-de-obra Livre 

e o Problema da Escravatura 

Para se compreender a fase de transigao 
do trabalho escravo para a utilizagao da 

mao-de-obra "livre" na area agucareira, ne- 

cessaria se faz uma analise das estruturas e 

caracterfsticas do sistema escravagista. Se 
no seculo XVI o numero de escravos na area 

era muito grande e quase somente exis- 

tiam dois grupos sociais: os homens livres- 

-proprietarios, funcionarios e comerciantes 
— e os escravos, considerados como coisas, 

tal fenomeno nao se prolongou com o pas- 

sar do tempo. Assim, no seculo XVIII, ja 

existia na area agucareira um grande contin- 

gente populacional formado por brancos po- 

bres, por mestigos e por negros libertos, 

que flutuavam entre os dois extremes so- 

ciais. Em 1710, quando ocorreu a chamada 

Guerra dos Mascates, em que os aristocra- 

tas do agucar, sediados em Olinda, guer- 

rearam os "mascates" do Recife, em sua 

maioria Portugueses, havia, na vila portua- 

ria, um grande contingente de pobres, nem 

sempre brancos, que, apesar de brasileiros, 

apoiaram os Portugueses contra os senho- 

res de engenho. Este contingente se forma- 

ra nao so em conseqiiencia da imigragao de 

Portugueses, mas tambem da queda econo- 

mica de pessoas que provinham das familias 

dos povoadores, atraves de linhas legitimas 

empobrecidas ou por linha bastarda, de indi- 

genas desaculturados e desaldeados, e de 

mestigos de indios com brancos e com ne- 

gros. 
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Os viajantes que estiveram no Nordeste 

no imcio do seculo XIX, e visitaram enge- 

nhos e fazendas(14). sao unanimes em ates- 

tar a existencia, no interior, de grande quan- 

tidade de trabalhadores: eram os "morado- 

res" que viviam em posigao marginal na 

sociedade rural. Os proprietaries utiliza- 

vam-nos pouco nas fainas agricolas, de vez 

que dipunham, para essa atividade, do tra- 

balho mais disciplinado dos escravos, mas 

permitiam que essas pessoas se fixassem 

como moradores nas areas perifericas de 

suas propriedades, e que ai construissem ca- 

sebres, nos quais residiriam, e cultivassem 

produtos alimentfeios. Na epoca do corte 

da cana e da moagem, esses moradores pres- 

tavam ao engenho servigos gratuitos ou de 

baixa remuneragao. Esse tipo de relaciona- 

mento originou o sistema chamado poste- 

riormente de "cambao" Quando a disponi- 

bilidade de terras e de bragos era menor — 

a maioria dos engenhos tinha pequena ex- 

tensao, produzindo menos de 600 paes de 

agucar por ano —, esses moradores dispu- 

nham de um pequeno "sftio" — cerca de 

meio ou um tergo de hectare — e prestavam 

servigos por tres ou quatro dias semanais 

ao engenho, mediante remuneragao simbo- 

lica. 

Ocorre ainda que a area agucareira utiliza- 

va a parceria na produgao da cana, tradigao 

que se originara no penodo colonial. Assim, 

desde o primeiro seculo de colonizagao, a 

cana mofda nos engenhos era, em parte, pro- 

duzida pelo proprietario nas suas "tarefas" 

e cultivada por escravos, sob as ordens e 

a vigilancia dos feitores de campo e, em 

parte, produzida por lavradores que as cul- 

tivavam em terras proprias ou alheias, for- 

necendo-as ao engenho. Quando o lavrador 

cultivava terras proprias, o agucar era divi- 

dido em partes iguais entre ele e o senhor 

de engenho; mas, quando ele trabalhava em 

terras do engenho, tinha direito a apenas 

um tergo da produgao. Esses lavradores 

muitas vezes eram pessoas relativamente 

abastadas, que possuiam escravos e os uti- 

(14) TOLLENARE. L. F. op cit. p. 93-95. 

lizavam na cultura da cana; outros, porem, 

mais pobres, cultivavam a cana trabalhando 

diretamente a terra com a ajuda da fami- 

lial5). 

A cultura da cana-de-agucar, apos o peno- 

do aureo anterior a invasao holandesa, per- 

maneceu durante longos periodos em situa- 

gao de crise, em face da impossibilidade de 

concorrer no mercado internacional, contro- 

lado inicialmente pelos holandeses e poste- 

riormente pelos ingleses, com a produgao do 

Caribe. Esse fato foi descapitalizando os 

produtores nordestinos, que, com a elevagao 

constante do prego do escravo africano, 

passaram a compra-los em menor escala, 

provocando a utilizagao, cada vez maior, da 

mao-de-obra livre, quer de forma semi-as- 

salariada (cambao e condigao), quer sob a 

forma de parceria. 

Aos periodos de crise sucediam periodos 

de euforia que eram, por sua vez, substitui- 

dos por novas crises. Muitas vezes, senho- 

res de engenho, para nao perderem as pro- 

priedades, vendiam escravos e animais para 

saldar debitos. O habito da venda de es- 

cravos, sobretudo para as provincias do Su- 

deste, iniciado no seculo XVIII com o de- 

senvolvimento da exploragao das minas das 

Gerais, generalizou-se no seculo XIX, quan- 

do o crescimento da cafeicultura promoveu 

a compra de escravos, em grande quantida- 

de, por parte de fazendeiros do Rio de Ja- 

neiro e de Sao Paulo. Essa venda aumentou, 

sobretudo apos 1850, quando a Lei Eusebio 

de Queiroz, atendendo as reclamagoes in- 

glesas, aboliu o trafico de africanos. Se os 

pequenos e medios senhores de engenho 

facilmente se desfaziam dos seus escravos. 

os grandes proprietaries, mais solidos em 

suas fortunas, nao so se recusavam a ven- 

de-los como ate compravam dos demais ou 

entravam em negocio com traficantes, a fim 

de importarem clandestinamente negros afri- 

canos. Em Pernambuco ficou celebre um 

ultimo desembarque de escravos africanos 

(15) Sobre o Sistema dos Lavradores, 6 inte- 
ressante consultar ANTON IL, Andre Joao. 
Cultura e opulencia do Brasil. p. 145-47. 
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efetuado em Serinhaem, em 13 de outubro 

de 1855, no qual estavam implicados nume- 

rosos proprietarios das farmllas dominantes 

na polftica provincial. Tal fato provocou 

grandes problemas de ordem politica e pro- 

cesses nos quais se envolveram pessoas 

ilustres, como informa com autoridade Joa- 

quim Nabuco^6). A importagao clandestina 

de africanos, porem, foi debelada em 1855, 

fazendo com que o prego do escravo se ele- 

vasse consideravelmente, levando em conta 

que era insuficiente para manter a forga de 

trabalho o simples crescimento vegetative 

da populagao negra. A impossibilidade de 

importagao de negros naturalmente contri- 

buiu para que se intensificasse o uso da 

mao-de-obra livre e que se fizessem experi- 

encias tanto com o sistema de assalariamen- 

to como com o de parceria. 

Nas areas produtoras de cafe, produto que 

alcangava pregos elevados no mercado in- 

ternacional, dispunham os fazendeiros de 

recursos suficientes para intensificar a imi- 

gragao, sobretudo de italianos, e para adqui- 

rir escravos nas areas em depressao econo- 
mica, criando um antidoto a falta de mao-de- 

-obra. Na area agucareira, os proprietarios 

nao dispunham de recursos para importar es- 

cravos de outras provincias do Brasil e 

muito menos para estimular e financiar uma 

imigragao de europeus para a regiao; dai 

terem os proprietarios nordestinos de se 
conformar em mobilizar a populagao pobre 

e livre que vivia na propria area em ociosida- 

de ou semi-ociosidade. Esta populagao, aos 
poucos, ia adquirindo consciencia de ciasse, 

participando, em numerosos ocasioes, de le- 

vantes contra os privilegios das classes do- 

minantes, como em 1831-1836, na Guerra 

dos Cabanos, ao lado de escravos fugidos 

e de indios aldeados no Jacuipe^7) e, poste- 
riormente, promovendo as famosas revoltas 

conhecidas como Ronco da Abelha e como 

(16) UM ESTADISTA do Imperio, v. 1. p. 169-76. 

(17) ANDRADE, Manuel Correla de. A Guerra 
dos Cabanos, Rio de Janeiro. Conquista. 
1965, estuda detaihadamente essa revolta 
popular 

Revolta do Quebra-Kilos, que conflagraram 

durante varies meses nas areas do Sertao e 

da Mata. Estas revoltas foram reprimidas 

com grande violencia^18), em face do temor. 

das camadas sociais dominantes, de uma re- 

volta de escravos semelhantes a que ocor- 

rera, nos fins do seculo XVIII, no Haiti. 

A "Aboligao do Trafico de Escravos" fol 

o primeiro ato legal da ciasse dominante, 

visando a solugao, a longo prazo, do proble- 

ma da escravidao, e ocorreu no momento em 

que, na maioria dos paises americanos, j£ 

havia um forte movimento abolicionista, ou 

ja ocorrera mesmo a extingao do sistema 

escravocrata. Decorreram varios anos ate 

que a aplicagao da lei se efetuasse, e s6 

duas decadas depois os politicos mais libe- 

rais — embora em grande parte pertencen- 

tes ao Partido Conservador — com o con- 

sentimento do Imperador, propuseram a cha- 

mada "Lei do Ventre Livre", promulgada a 

28 de setembro de 1871, estabelecendo que 

todos os que nascessem a partir daquela 

data seriam livres, devendo porem perma- 
necer na propriedade do seu senhor e para 

ele trabalhar, como se escravos fossem, at§ 

os 21 anos de idade. Tratava-se de uma ten- 

tativa, a longo prazo, da extingao do siste- 

ma servil. Foi, entretanto, suficiente para 
que o movimento abolicionista arrefecesse, 

so surgindo uma nova lei, que libertava aos 
escravos sexagenaries, em 1885. Digladia- 

vam-se na imprensa e no Parlamento os es- 

cravocratas, que consideravam a escravidao 

como o esteio da economia do Pais, e os que 
pleiteavam a Mbertagao dos escravos sob 

a alegagao de que ela era desumana e nao 
correspondia aos interesses da economia na- 

cional. Estes, porem, formavam dois grupos: 

os emancipacionistas, que queriam a abo- 

ligao da escravatura a longo prazo e com 

indenizagao aos senhores, e os abolicionis- 

tas, que queriam a aboligao pura e simples. 

Alguns ate, melhor orientados, pregavam a 

necessidade de formagao de propriedades 

familiares para serem exploradas por ex- 

(18) MONTEIRO, Hamilton de Mattos. Crise 
agraria e luta de classes, p. 33-34. 
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escravos, a fim de que, libertos juridicamen- 

te, ficassem tambem de fato fora da depen- 

dencia dos seus senhores. 

Os escravos, por sua vez, impacientes, 

comegaram a fugir das propriedades e a for- 
nrar quilombos ou a se esconder em Sreas 

menos acessfvels ou em estados que ja ha- 

vlam feito a aboligao, como o Ceara. Clubes 

aboliclonistas, muitas vezes liderados por po- 
liticos das classes dominantes, patrocinavam 

as fugas e a safda do escravo da area de in- 

fluencia e de dommio do seu senhor. A po- 

pulagao urbana, trabalhada pela imprensa, po- 

slcionou-se contra a escravidao e a situagao 
se deteriorou de tal forma que em maio de 

1888 o Partido Conservador, sob a lideranga 

do Conselheiro Joao Alfredo e com o consen- 

timento da Princesa Imperial, promulgou a 

"Lei Aurea" sendo assim extinta, sem gran- 

des convulsoes, a escravidao no Brasil. 

Analisando-se a posigao do escravo na so- 
ciedade escravocrata, ve-se que ele era coio- 
cado na base da piramide social, com uma se- 

rie enorme de deveres e um insignificante 

numero de direitos; mas, pode-se fazer uma 

distingao bem nitida entre o escravo destaca- 
do para o servigo domestic©, da casa-grande, 

e o escravo que trabaihava no campo. Natu- 

ralmente, o primeiro, alem de fazer um traba- 
Iho mais leve, tinha um contact© direto com 

os seus senhores e podia conquistar a amiza- 

de ou a deferencia dos mesmos, gozando de 

algumas regalias. Dispunham tambem de me- 

Ihor moradia, se viviam na casa-grande, e de 

melhor alimentagao. Dai alguns autores ge- 

neralizarem a situagao do escravo domestico 

para a situagao do escravo em geral, fazendo 

parecer que tivessemos tido uma escravidao 

menos cruel e desumana que os paises saxo- 

nicos. Por outro lado, havia o escravo desig- 

nado para os trabalhos do campo e encarado 

como se fosse uma maquina para produzir 

cana-de-agucar, cabendo ao feitor, por todos 

os meios e com todos os recursos, extrair do 

mesmo o maximo de produgao, sendo consi- 

derado uma coisa, um animal a ser sugado ao 

maximo, desde que se Ihe conservasse a vi- 

da, por um penodo que compensasse o pre- 

go pago por ele. Ai a escravidao, acompa- 

nhada de excess© de trabalho, de deficien- 

cia de alimentagao, de castigos e de torturas, 

atingia as raias da desumanidade. E a maioria 

absoluta de escravos estava colocada neste 

segundo grupo e nao no primeiro. 

Compreende-se essa distingao, como sa- 

lienta Genovese, em referencia ao Sul dos 

Estados Unidos, ante o fato de o senhor, vi- 

vendo em sua propriedade, desenvolver nao 

s6 as atividades produtivas como tambem 

aquelas de lazer e de diversao para a sua fa- 

mflia^. Dai o grande numero de servigais, 

nas casas mais ricas, e ate a manutengao de 

orquestras e de outras atividades nao econo- 

micas desempenhadas por escravos. 

Convem salientar ainda que, ao atingirmos 

o seculo XIX, a sociedade nao era mais for- 

mada apenas por senhores e escravos, haven- 

do uma classe m6dia em formagao, tanto no 

meio rural como no urbano: no meio urbano, 

esta era formada por pequenos comerciantes 

e por artesaos, os chamados artistas, e, no 

meio rural, por lavradores de cana, por forei- 

ros — arrendatarios de pequenas porgoes de 

terra, onde cultivavam mantimentos para ven- 

da nas cidades — e por empregados dos en- 

genhos que trabalhavam na administragao — 

feitores e administradores — ou nas ativida- 

des industriais — mestres-de-agucar, calde- 

reiros, destiladores etc, — recebendo remu- 

neragao anual. A este grupo juntavam-se 

ainda, nos engenhos maiores, os professores 

de primeiras letras se os capelaes(20) 

3. A Modernizaqao de uma Formagao 
Economico-Social e as Transfor- 

magdes nas Relagdes de Trabalho 

Uma analise da historia da agroindustria ca- 

navieira no seculo XIX indica que houve, du- 

rante esse periodo, uma serie de modifica- 

(19) O MUNDO dos senhores de escravos. p. 
37-40. 

(20) OLIVEIRA, Conselheiro Joao Alfredo Cor- 
rea de. O Barao de Goiana e sua £poca 
Genealogica. Revista do Instituto Arqueo- 
logico, Histdrico e Geografico de Pernam- 
buco, Recife, 27: 362-411, 1926. 
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goes, quer de ordem tecnica, quer de ordem 

economica. No imcio do seculo foram cons- 

truidos os primeiros engenhos a vapor que, 

gradativamente, substituiram os engenhos a 

tragao animal e a agua; tambem foi iniciado 

o uso do arado no cultivo da cana e foram 

Introduzidas novas variedades de cana, a 

proporgao que se demandava uma melho- 

ria da produtividade. Assim, apos tres se- 

culos de cultivo da variedade conhecida co- 

mo "cana crioula" foi introduzida a "cana 

caiana" oriunda da Guiana Francesa, e, na 

segunda metade do seculo XIX, variedades 

novas como a "Manoel Cavalcanti", a "Flor 

de Cuba" e a "Manteiga" Experiencias pa- 

ra a produgao de uma variedade local tam- 

bem foram feitas com urn exito relative. Na 

segunda metade do seculo, alguns engenhos 

bangiies se aparelharam para a produgao de 

agucar branco e demerara, surgindo o que foi 

chamado de "meio-aparelho" e, finalmente, 

a partir de 1882, foram construfdos os pri- 

meiros engenhos-centrais, de companhias 

estrangeiras, e as primeiras usinas, de ca- 

pitais locais. 

As oscilagoes do prego do agucar foram 

uma constants preocupagao para os produ- 

tores, ocorrendo, inclusive, a queda do pre- 

go no mercado internacional nas ocasioes 

em que a moeda brasileira elevava o seu va- 

lor cambial, contribuindo para encarecer o 

nosso produto em relagao aos dos nossos 

concorrentes. Em compensagao, em oca- 

sioes de crise, com a queda do cambio, co- 

mo ocorreu durante a Guerra com o Paraguai 

(1864-1870), o prego do agucar se elevou, 

beneficiando os produtores. Apos o termi- 

no da guerra, quando o Brasil, vitorioso, li- 
bertou os escravos do pais vencido, aumen- 

tou a pressao interna e externa contra o 

sistema escravocrata, e o Imperador, pre- 
ocupado com a imagem do Pais no exterior, 

procurou fazer com que o Parlamento apro- 

vasse leis que fossem contribuindo para a 

lenta e gradual extingao do cativeiro, esti- 

mulando os proprietaries a tambem alfor- 

riarem os seus escravos. 

Quando se planejou modernizar a indus- 

tria do agucar, procurou o Governo oferecer 

algumas vantagens, como a garantia de juros 

mfnimos aos capitais empregados na im- 

plantagao e funcionamento dos engenhos 

centrais, mas, ao mesmo tempo, estabele- 

ceu condigoes para a oferta dessas garan- 

tias, como as de que os engenhos centrais 

nao cutivassem cana — politica de separa- 

gao da atividade agricola da atividade indus- 

trial — e de que nao utilizassem a mao-de- 

obra escrava. Tais exigencias, assim como 

as facilidades anteriormente mencionadas, 

nao se estenderam, naturalmente, as usinas 

que eram controladas pelo capital privado 

nacional. Observa-se, assim, como o Go- 

verno, embora convicto da necessidade da 

aboligao, ainda na decada 1881-90 temia uma 

atitude que o pusesse em choque com os 

grandes proprietarios, que consideravam a 

escravidao o esteio de sua economia. 

Embora a perda dos escravos por venda e 

por fuga fosse ponderavel, ainda na se- 

gunda metade do seculo XIX lideres rurais 

procuravam demonstrar a necessidade de 

manutengao do brago escravo, sob a alega- 

gao de que a lavoura canavieira nao fornecia 

recursos suficientes para o pagamento da 

jornada de trabalho aos agricultores. Em 
documento de grande importancia publica- 

do na epoca, um dos lideres mais lucidos 
dos agricultores defendia(21) esse ponto de 

vista, salientando que os senhores de enge- 

nho que possuiam muitas terras e varias fa- 

bricas eram uma minoria insignificante diante 

dos proprietarios de pequenos engenhos, 

que moiam menos de 600 paes de agucar 

por ano, ou seja 45.000 quilogramas, de 

vez que um pao-de-agucar pesava, em me- 

dia, 75 quilogramas. 

Se os pequenos proprietarios nao suporta- 

vam o onus da produgao, chegando muitas 

vezes a se desfazerem de seus engenhos ou 

a transforma-Ios em propriedades dedicadas 

a lavouras menos rendosas, ou, ainda, a ar- 

renda-los a pequenos produtores, os gran- 

(21) MILLET, Henrique Augusto. O Quebra-KI- 
los e a crise da lavoura, p. 15-19. 
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des proprietarios dispunham de recursos pa- 

ra remunerar os trabalhadores livres, como 

assalariados, ou, mais comumente, atraves 

dos sistemas da "condigao" e do "cambao" 

e ate a montar usinas que concorriam com 

os engenhos centrais. Usinas contaram com 

emprestimos a juros muito baixos e com 

reajustamentos de dividas em varias oca- 

sioes, nos governos de Barbosa Lima e de 

Correia de Araujo. A maioria delas inicial- 

mente absorveu alguns engenhos, mas, na 

grande concorrencia que surgiu entre as 

mesmas, numerosas foram desmontadas e 

incorporadas a usinas melhor sucedidas. 

Houve, assim, duas fases de ritmo de con- 

centragao, embora tenham coexistido em um 

certo periodo; iniciaimente, as novas usinas 

de porte pequeno e medio absorveram alguns 

engenhos bangu§s para, na segunda fase, 

continuar este processo, de forma cada vez 

mais acelerada, de absorgao de usinas me- 

nores por usinas maiores^22). A moderniza- 

gao agncola e industrial foi requerendo 

maior especiaiizagao do trabalho, dificultan- 

do a utilizagao do escravo em certos miste- 

res e atividades; ao mesmo tempo, o alarga- 

mento das faciiidades de financiamento per- 

mitia aos proprietarios pagarem salaries aos 

seus trabalhadores, evitando a compra do 

escravo, o que representava um grande in- 

vestimento. O trabalho assalariado, com 

parte do pagamento feito de forma amone- 

taria pela concessao de casa e terra ao tra- 

balhador — sistema da "condigao" — ate- 

nuava consideravelmente as despesas sema- 

nais do produtor; e a escravidao ia sendo 

condenada gradativamente pela propria evo- 

lugao economica. Ao chegar a aboligao, em 

1888, a maioria dos engenhos de agucar de- 

pendia muito mais do trabalho livre do que 

do trabalho escravo, nao tendo representa- 

do esta medida governamentai um grande 
prejuizo para os produtores. 

Este fato e facilmente compreensivel, se 

observarmos a composigao do Parlamento. 

(22) PEREZ, Caspar & Apolonio. A Industria 
agucareira em Pernambuco, analisam a pri- 
meira fase, ate 1915, do processo de im- 
plantagao das usinas de agucar em Per- 
nambuco. 

por ocasiao da discussao da Lei Aurea; ne- 

le dominavam, entre senadores e deputados, 

pessoas ligadas ao latifundio, como o proprio 

Presidente do Conselho de Ministros, de fa- 

milia de senhores de engenho de Goiana, ele 

mesmo co-proprietario dos engenhos Uruae 

e Pedregulho, com apoio dos fazendeiros de 

cafe de Sao Paulo, sobretudo da area nova, 

do Oeste, representados pelo Conselheiro 

Antonio Prado. Esperava-se que o capital, 

que era ate entao empregado na aquisigao 

de escravos, fosse encaminhado para a apli- 

cacao em empreendimentos industrials, pro- 

vocando uma verdadeira febre de investimen- 

tos nos anos que se sucederam a Aboligao. 

Aplicagao que provocou uma verdadeira cor- 

rida a compra de agoes de industrias a se- 

rem instaladas e que resultou, ja na Republi- 

ca, no Encilhamento. 

4 A Propriedade Escravocrata e a 

Abolicao 

Os proprietarios de escravos, atingidos em 

seu patrimonio com a aboligao pura e sim- 

ples, passaram a reivindicar uma indeniza- 

cao, alegando que o seu direito de proprie- 

dade fora atingido pela Lei Aurea. Nao 

conseguiram grande repercussao, em face da 

pequena expressividade da quantidade e, 

conseqiientemente, do valor dos escravos 
libertos, por proprietario, e da reagao da 

opiniao publica contra tal reivindicagao. Com 

o advento da Republica, um ano e seis me- 

ses apos a Aboligao, novas ideias e novos 

problemas centralizaram as preocupagoes 

dos polfticos e da opiniao publica das gran- 

des cidades. Federagao, maior autonomia dos 

estados, industrializagao, separagao da Igre- 

ja do Estado etc. foram temas que concen- 

traram maior atengao e a escravatura foi 

considerada como uma pagina ja ultrapas- 

sada da Historia. 

Mas. o que ocorreu em consequencia da 

aboligao na regiao canavieira do Nordeste? 

Ai ja nao existiam terras devolutas, de for- 

ma expressiva, para neia se alojarem os 

ex-escravos e estes, libertos, nao tiveram 

outra alternativa senao a de venderem a sua 

forga de trabalho aos engenhos existentes. 
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Os abolicionistas mais consequentes ad- 

mitiam que a aboligao devia ser acompanha- 

da de medidas que levassem a distribuigao 

de terras devolutas com os libertos, a fim 

de que se transformassem em pequenos 

proprietaries. Os conservadores, que assu- 

miram o comando da campanha abolicionista 

na ocasiao em que compreenderam ser esta 

urn ato a se consumar, trataram de conce- 

der a liberdade sem conceder terras, de vez 

que, conservando o seu monopolio de pro- 

priedade, teriam mao-de-obra assalariada, 

barata, em face da inexistencia, para o es- 

cravo, de uma opgao que nao fosse a venda 

de sua forga de trabalho aos antigos senho- 

res. 

Assim, na regiao agucareira nordestina, 

com a aboligao, os escravos fizeram gran- 

des festas comemorativas e, em seguida, 

abandonaram, sem recursos, a terra dos 

senhores de outros escravos. Houve, em 

conseqiiencia, uma redistribuigao dos anti- 

gos cativos pelos varies engenhos e usinas, 

fazendo com que eles trocassem de senho- 

res e passassem a viver com o magro sala- 

rio que passaram a receber. O sistema utili- 

zado, desde o comego do seculo, para os 

trabalhadores livres, foi aplicado aos escra- 

vos libertos, sendo os mesmos gradativa- 

mente absorvidos na massa da populagao 

pobre. 

Foi, assim. uma situagao bem diversa da 

que ocorreu na regiao Sudeste, onde os fa- 

zendeiros ja dispunham de um sistema de 

imigragao protegido e estipendiado pelo Es- 

tado, no qual a senzala era substituida pela 

colonial. Substituigao feita de forma gra- 
dual, mas que foi intensificada com a Lei 

Aurea. Em outras regioes, como o Mara- 

nhao, em que a agricultura da cana-de-agu- 

car, do algodao e do arroz, feitas em areas 
proximas umas das outras, constitufam-se 

de pequenas areas cercadas por terras devo- 

(25) COSTA, Emilia Viotti da. Da Senzala a co- 
Ionia, estuda em profundidade essa trans- 
formagao. 

lutas, ocupadas por florestas e por baba- 

guais, a aboligao provocou um grande im- 

pact© negative para a grande lavoura, levan- 

do praticamente a falencia a grande agricul- 

tura. £ que ai, devido a proximidade de ter- 

ras nao apropriadas, os ex-escravos migra- 

ram para elas, embrenharam-se nas matas e 

passaram a viver em uma economia primitiva, 

amonetaria, da caga, da pesca, da coleta e 

do plantio de pequenas lavouras, sobretudo 

de mandioca. As grandes fazendas abando- 

nadas, sem disporem de bragos, paralisaram 

as suas atividades e a floresta se recompos, 

avangando por areas outrora cultivadas. 

Na area agucareira, o Governo ainda pro- 

curou compensar os proprietarios, que dis- 

punham de grande poder politico e controla- 

vam os principais cargos da administragao, 

facilitando emprestimos que permitiam uma 

modernizagao de suas unidades produtivas 

e aumentavam a possibilidade de crescimen- 

to da produgao, como conseqiiente incremen- 

to da acumulagao capitalista. 

A Aboligao, apesar de ter sido uma medi- 

da revolucionaria — atingiu em cheio o di- 

reito de propriedade, negando indenizagao 

aos desapropriados — nao foi complementa- 

da por medidas que democratizassem o 

acesso a propriedade da terra, e assim nao 

provocou modificagoes substanciais nas es- 

truturas existentes. As mesmas familias, 

os mesmos grupos dominantes continuaram 

a dirigir a economia e a sociedade da area 

agucareira, apenas substituindo — o que 

em parte ja havia feito — o uso da mao-de- 

-obra escrava pelo uso da mao-de-obra as- 

salariada. Assalariamento inicialmente rela- 

tive, em grande parte pago com o direito b 

habitagao e ao uso de uma pequena area 

agricola, que subsistiu ate a sexta decada 

do seculo XX. Somente apos a promulgagao 

do Estatuto do Trabalhador Rural (1963). e 

que se generalizou integralmente na area o 

pagamento do salario total em dinheiro. S6 

entao se integrou o modo de produgao capi- 

talista em todos os estagios, desde a co- 

mercializagao ate a produgao do agucar. 
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