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Introdupao 

A escravidao moderna, aquela Institufda 

no continent© americano pelos interesses 

do capitalismo mercantil, exigiu deste a 

construQao de uma ideologia que a legiti- 

masse e, assim, a interiorizasse na conscien- 

cia social. 

As formas que a sociedade encontrou para 

ampiiar essa legitimagao, as mudangas ocor- 

ridas atraves dos tempos, as nuances entre- 

vistas no discurso historico a respeito e a 

universaiidade do mesmo constituem esti- 

mulantes questoes propostas a reflexao do 

estudioso. Dai o objetivo destas linhas: te- 

cer algumas consideragoes, especialmente 

sobre o modo como o problema chegou ao 

Brasil e se manteve durante o seculo XIX, 

no qual os interesses anteriores comegam 

a ser negados por uma nova realidade eco- 

nomico-social que desarticula o sistema es- 

cravista. 

A autora pertence ao Depto. de Histd- 

ria da F.F.LC.H./USP. 

A Escravidao e um Negocio 

A apropriagao do homem pelo homem e 

pratica cuja origem perde-se no tempo, mas 

ja nao existia no Ocidente quando o trabalho 

compulsorio foi imposto as colonias do No- 
vo Mundo. Ao contrario, a Europa distincia- 

va-se do sistema feudal e repudiava a pro- 

pria servidao, caminhando rumo a impianta- 

gao do trabalho livre. 

Para os interesses burgueses, no entanto, 

nao havia escolha: a escravidao era a solu- 

gao. As razoes — dira Gibson Wakefield — 

nao sao morais, mas economicas, "(...) nao 

se relacionam com o vicio e a virtude, mas 

com a produgao.G) A necessidade de pro- 

duzir mercadorias nas colonias, cujos lucros 

ampliassem a acumulagao de capital, exigiu 

o cativeiro. Os naturais da terra tambem 

foram compelidos a ele, mas a escravidao 

negra e que se generalizou e se tomou pre- 

(1) WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravi- 
dao. Rio de Janeiro, Editora Americana. 
1975, p. 10. 
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domlnante. Esta exigiu o traflco, a partir dai, 

o grande negocio, "a forga e o nervo" do 

mundo ocidental. 

Comerciantes de todas as nacionalidades e 

procedSncias ligaram-se ao trafico e o afri- 

cano passou a fazer parts da lista de mer- 

cadorias que os Estados da epoca importa- 

vam(2>. 

Aos particulares somavam-se os governos, 

no interesse direto pelo comercio negreiro. 

A Ordem de Cristo e a propria Coroa Portu- 

guesa auferlam grandes lucres com o mes- 

mo. Llsboa tornou-se um emporio de escra- 

vos no seculo XVI, a ponto de um observa- 

dor da epoca dizer que ali os africanos so- 

brepujavam os homens livres(3>. Mesmo des- 

contando o exagero, o testemunho sugere 

quao rapida a absorgao da pratica escraviza- 

dora pelos europeus. 

O governo de Espanha constituiu palacios, 

como o de Madri, com as receitas do "asien- 

to'W que se tornou um dos negocios mais 

renhidamente disputados pela displomacia 

Internacional e levou as Metropoles euro- 

peias a se engalfinharem para obte-Io<5). 

No seculo XVIII a Inglaterra detinha a pri- 

mazia de tal comercio ideal pelo fato 

(2) A respeito do trdfico para as colonias do 
Novo Mundo, ver, entre outros WILLIAMS, 
Eric, op cit.; GOULART, Mauricio. A escra- 
vidao africana no Brasil (das origens a ex- 
tingao do trafico). Sao Paulo, Alfa-Ome- 
ga, 1975; AZEVEDO. Joao Lucio de. £pocas 
do Portugal economico. Lisboa, Llvraria 
Classica Editora, 1973. 

(3) AZEVEDO. Joao Lucio de. op. clt. p. 73. 

(4) "Asiento" era o privil6gio do monopdlio 
para o fornecimento de escravos negros 
as colonias espanholas. 

(5) A segunda metade do seculo XVii fol pal- 
co de encarnigadas guerras entre Holanda, 
Inglaterra e Franga, que tinham muito a 
ver com o trafico. O resultado mais im- 
portante da guerra anglo-francesa nessa 
6poca. por exemplo, foi o controls do 
"asiento". concedido a Inglaterra em 1713 
pelo Tratado de Utrecht. 

de ser realizado por meio de artigos manu- 

faturados ingleses e de se achar, no que 

concernia ^s colonias britanicas, Insepara- 

velmente ligado ao negocio das plantagoes 

que tornava a Gra-Bretanha independents 

dos estrangeiros para seu suprimento de 

produtos tropicais.,,<6) 

Liverpool, Bristol e Londres desenvolve- 

ram-se a custa do comercio negreiro. Mo- 

naquia, governo, opiniao publica em geral 

apoiavam-no e traficantes eram objeto de 

admiragao social, pontificando no Parlamen- 

to e ocupando altos cargos na administra- 

gao publica<7). 

Por tudo isso, **(...) mais de 100 milhoes 

foram os escravos repartidos entre espa- 

nhois, franceses, Portugueses, holandeses, 

dinamarqueses, suecos, americanos e brasl- 

leiros; sem contar os que morreram vitimas 

do trafico (1/7 a 1/10) e na Africa, por cau- 

sa dele.,,(8) 

A essa pratica, que "(...) o escrupulo nao 

fazia recuar e a consciencia nao assustava" 

tambem a Igreja se fez presents. Os varios 

credos religiosos envolveram-se profunda- 

mente nas atividades economicas que exigiam 

escravos. Entre os catolicos, jesuitas, domi- 

nicanos e franciscanos possuiam grandes la- 

vouras de cana nas areas coloniais. Iniciati- 

vas pias e religiosas tinham preferencia para 

a importagao de um dado numero de cati- 

vos por ano(9); em Sao Tome e Angola, por 

exemplo, estabelecimentos eclesiasticos fo- 

(6) WILLIAMS. Eric. op. clt., p. 42. 

(7) O livro de Eric Williams 6 uma minuciosa 
analise da importancia que o trafico ne- 
greiro assumiu para a Inglaterra e de co- 
mo todos os segmentos sociais nele se 
envolveram. 

(8) Apud MALHEIRO, Agostinho Marques Per- 
digao. A escraviddo no Brasil (ensaio his- 
tdrico, juridico, social). Sao Paulo. Edigdes 
Cultura, 1944. t. 2, p. 40. 

(9) MALHEIRO, A. M. P., op cit., p. 35. 
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ram mantidos quase inteiramente com os lu- 

cres do trafico negreiro(10). 

Proselitos de outros credos cristaos tam- 

bem, como os missionaries moravios de que 

fala Eric Williams, mantinham escra- 

vos sem hesitagao" e os batistas nao con- 

denavam a posse de negros. 

Para este autor e erronea a ideia de que 

os quakers sempre se tenham oposto ao ca- 

tiveiro; em 1756 havia 84 deles na lista de 

uma companhia que traficava com a Africa: 

"O negocio de escravos era um dos investi- 

mentos mais lucrativos dos quakers ingle- 

ses como tambem dos americanos, e o nome 

de um navio negreiro, 'The willing quaker' 

anotado em Boston como em Serra Leoa em 

1798, simboliza a aprovagao com que o tra- 

fico de escravos era encarado nos circulos 

quakers. A oposigao quaker ao trafico de 

escravos veio primeiro e, principalmente, nao 

da Inglaterra mas da America, e ai, das pe- 

quenas comunidades rurais do Norte, inde- 

pendentes do trabalho escravo/'C11) 

LegitimaQao da Escravidao no Mundo 

Colonial 

Na verdade, escravidao e trafico eram mo- 

las constitutivas do sistema colonial implan- 

tado pelo capitalismo no Novo Mundo; pro- 
porcionavam enormes proveitos as Metropo- 

les e adquiriram importante significado pa- 

ra elas. Por isso, envolveram pessoas, go- 

vernos e instituigoes que dificilmente pode- 

riam elevar-se acima dos condicionamentos 

economicos da epoca. 

Por isso, ainda, alijaram os povos da Europa 

os principios e normas essenciais em que 

se fundava a sua civilizagao. A escravidao, 

como um corpo estranho que se insi- 

nua na estrutura da civilizagao ocidental em 

que ja nao cabia surge para contra- 

(10) BOXER. Charles R. Relagoes raciais no Im- 
perio Colonial Portugues. Rio de Janeiro, 
^digoes Tempo Brasileiro, 1967, p. 42-43. 

(11) WILLIAMS. Eric. op. cit., p. 49. 

riar-lhe os padroes morais e materiais esta- 

belecidos(12). 

A validade moral do cativeiro constituiu 

uma questao perturbadora para o pensamen- 

to europeu moderno. Afinal, em um mundo 

governado pela Providencia, de que forma 

compaginar os horrores da escravidao com a 

pregagao crista de que a humanidade provi- 

nha de uma origem comum, que se deveria 

amar o proximo sobre todas as coisas, que 

os homens haviam sido feitos a imagem e 

semelhanga de Deus? 

Por outro lado, como conciliar uma cres- 

cente devogao europ^ia por liberdade com 

um sistema colonial fundado na exploragao 
do brago escravo? 

De tais aparentes contradigoes emergiria 

um conjunto sistematico de ideias, crengas 

e valores que, desenvolvidos em principios 

logicos e racionais, constituiriam a ideolo- 

gia da escravidao. Nela estao presentes 

elementos de epocas anteriores, que os 

ideologos se encarregaram de reviver e uni- 

versalizar, acrescidos de outros, peculiares 

ao momento em que se implantou a escra- 

vidao moderna. 

O brilhante trabalho de Brion Davis, The 

problem of Slavery in Western Culture^, 

trata admi ravel mente destas ideias, tradi- 

goes e valores criados pelos defensores da 

escravidao para legitima-la. Por tal razao, 

apoiamo-nos nele para varias das considera- 

goes que se seguem. 

Na Antiguidade, pensava-se na escravidao 

como parte necessaria de um mundo que 

requeria moral e disciplina. Para Platao, por 

exemplo, a relagao entre escravo e senhor 

(12) PRADO JUNIOR, Caio. Formagao do Bra< 
sil contemporaneo. Sao Paulo, Brasilien- 
se, 1957, p. 268. 

(13) Editado por Pelican Books em 1970. Utlll- 
zamos a tradugao espanhola: DAVIS, Brion. 

El problema de la Esclavitud en la Cultu- 
ra Occidental. Buenos Aires, Editorial Pai- 
d6s. 1968. 
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representava um principio cbsmico de 

autoridade e subordinagao e ocupava 

um lugar necessario da estrutura or- 

denada do ser (...)"t14). Sua filosofia admi- 

tia a inferioridade intelectual como base na- 

tural da escravidao: **(...) um escravo po- 

dia sustentar uma crenga verdadeira, mas ja- 

mais conheceria a verdade de sua crenga, 

pois era intrinsecamente deficiente quanto 

a razao."<,5) 

Foi em torno de tal teoria que Aristoteles 

construiu toda a sua argumentagao sobre a 

escravidao. Vivendo em uma sociedade 

que crescentemente dissociava a atividade 

intelectual do trabalho manual, a alguns se- 

ria precise atribuir a tarefa de atendimento 

^s exigencias da vida. Quern melhor que o 

escravo se — como escrevera em Politica 

— "(. .) desde a hora do seu nascimento, 

alguns estao marcados para viver em sujei- 

gao, outros para governar"? 

For outro lado, diriam os juristas Floren- 

tino e Ulpiano, a escravidao seria um ma- 
nifesto desvio do direito natural, mas o jus 

gentium sancionara-o. Ora, ignorada pela na- 

tureza, mas tao universal que se incorporara 

ao direito comum, como deixar de aceita-la? 

Tambem o cristianismo, ja em suas ori- 
gens, legitima-la-ia. Viu-a como defeito her- 

dado, mas merecido, ao qual ninguem con- 

seguiria escapar por vontade prdpria. O 

Novo Testamento poderia salientar quao pe- 

quena importancia tinham as distingoes tem- 

porais em um mundo onde os homens pre- 
paravam-se para o reino de Deus, mas os 

teologos — Santo Ambrosio, Santo Isidore 

de Sevilha, Santo Agostinho, por exemplo — 
admitiam o cativeiro como parte do castigo 

pela perda da graga divina. Quern por des- 

tine nascesse escravo, deveria conformar-se 

e esperar pelo que diziam as Escrituras: 
"Aquele que foi chamado pelo Senhor sendo 

(14) DAVIS, Brion. op. cit., p. 70. 

(15) Idem, ibidem, p. 69. 

escravo, 6 o liberto do Senhor; igualmente. 

aquele que foi chamado sendo livre, 6 ser- 

vo de Cristo." 

O ressurgimento da erudigao classica, ca- 

ractenstico do Renascimento, poderia ter 

ajudado a Europa a condenar a escravidao, 

mas, certamente, nao cabia atacar uma ins- 

tituigao aprovada tanto por padres e cano- 

nes da Igreja quanto pelos mais ilustres au- 

tores da Antiguidade. Nao seria cablvel que 

ela fosse condenada como um mal intnnse- 

co pelos mesmos homens que, com crescen- 

te respeito e admiragao, redescobriam Pia- 

tao, Aristoteles, o direito romano... 

Assim, o periodo renascentista somente 

reforgou as justificativas tradicionais do ca- 

tiveiro humano. Quando este se generali- 

zou no Novo Mundo, nessa tradigao se 

apoiaram os novos idedlogos para acresce- 

la de outros matizes e ideias legitimadoras. 

F possfvel, por exemplo, entrever em Gro- 

tius o pensamento de Florentine e Ulpiano, 

quando aquele indaga como pode *'(...) 

uma instituigao sustentada por tantas auto- 

ridades e sancionada pelo costume geral 

das nagoes ser Intrinsecamente injusta ou 

repugnar a razao natural."(16) 

Se Hobbes e Puffendorf encaravam a 

escravidao como parte inevitavel da logica 
do poder, um componente do sistema de 

subordinagao e autoridade existente no mun- 
do, a concepgao soa familiar a quern tenha 

lido Platao e Aristoteles... 

Quanto a Lock, ainda que sua teoria da 

liberdade natural tenha vindo mais tarde a 
ser elemento vital da pregagao abolicionis- 

ta, aceitou categoricamente a escravidao co- 

lonial: "Cativos tornados em guerra justa 

estariam por direito de natureza submetidos 
ao dommio absolute e ao poder arbitrario 

de seus amos"<17). 

(16) Apud. DAVIS, Brion. op. cit., p. 111. 

(17) Cf. DAVIS. Brion. op. cit., p. 116. 

88 



Suely R. R. de Oueiroz 

Um novo Elemento Ideologico: 

O Preconceito de Raga 

O encontro do indfgena no Novo Mundo 

e, sobretudo, a oportunidade de recrutar 

bragos compulsoriamente no grande celeiro 

que era a Africa, produziu outro tlpo de ar- 

gumentagao: aquele baseado no preconceito 
racial. 

£ possfvel dizer que, antes do seculo XV. 
nao havia propriamente preconceito de raga. 

O cristianismo — embora nem todos os 

cristaos — condenava-o<18> e os mao- 

metanos nunca admitiram a intransigencia 

e a intolerancia para com os outros povos, 

desde que estes adotassem a F6."(19) 

As dissengoes que separavam a humani- 

dade decorriam, nao do antagonismo de ra- 

gas, mas, principalmente, da animosidade en- 

tre cristaos e infieis. 

No entanto, os contatos com o continen- 

te africano, o fortalecimento do colonialis- 

mo no Novo Mundo e os interesses economi- 

cos provocaram consideravel desenvolvimen- 

to do preconceito. Inferioridade e primiti- 

vismo dos homens de cor tornaram-se re- 

presentagoes coletivas e universais. 

Desse modo, as tradicionais justificativas 

da escravidao humana, incorporou-se um 

novo principio. 

A ideologia da escravidao prega entao que 

esta e uma parte necessaria do mundo do 

pecado; os cristao eram irmaos, fossem li- 

vres ou nao, mas os pagaos mereciam ser 

escravos. Prisioneiros feitos em guerra 

justa, deveriam permanecer em cativeiro por 

um direito de natureza. A escravidao era 

um elemento importante no grande esquema 

de ordem e governo divinos; ajustava-se ao 

(18) Basta lembrar que um dos Reis Magos 
era negro. 

(19) COMAS, Joan. Mitos raciais. In: Raga 
e Ciencia. Sao Paulo, Perspectiva, 1977. 
1. p. 13. 

quadro de uma sociedade e universe deter- 

minados por regras hierarquicas que supdem 

subordinagao a uma autoridade mais alta. 

Certamente era justa, porque um fenomeno 

universal, de todos os tempos e lugares. 

Alguns nasceram para mandar, outros para 

serem mandados: quern melhor para isso 

que o indivfduo de cor nao-branca? 

Tais concepgoes, filtradas e simplificadas, 

arraigaram-se na sociedade que, como um 

todo, interiorizou-as e popularizou-as^20). 

Surgem entao as racionalizagoes extrema- 

das, notaveis contorgoes mentais, como as 

dos missionaries, cuja fe exigia naturalmen- 

te a condenagao as violencias praticadas 

contra os escravos pelos proprietaries. Fal- 

tava a estes um bom exemplo em que se 

mirar. Por tal razao, era imprescindivel 

que eles, missionarios, possuissem cativos 

e propriedades, "(...) realizando dessa ma- 

neira pratica a salvagao dos plantadores e o 

progress© de suas fundagoes.''^ 

(20) Em competente sistematizagao do concei- 
to de ideologia atraves dos tempos e sob 
diferentes concepgoes, Marilena Chaui dis- 
cute tres momentos fundamentais em que 
a mesma e produzida: "a) ela se inicia co- 
mo um conjunto sistematico de deias que 
os pensadores de uma classe em ascengao 
produzem para que essa nova classe ape 
rega como representante dos interesses de 
toda a sociedade (...); b) ela prossegue 
tornando-se aquilo que Gramsci denomina 
de 'senso comum', isto e, ela se populari- 
za, torna-se um conjunto de ideias e de 
valores concatenados e coerentes, acei- 
tos por todos os que sao contrarios a do- 
minagao existente e que imaginam uma 
nova sociedade que realize essas ideias e 
esses valores (...) Ou seja, o momento 
essencial de consolidagao social da ideolo- 
gia ocorre quando as ideias e valores da 
classe emergente sao interiorizados pela 
consciencia de todos os membros nao 
dominantes da sociedade: c) uma vez sedi- 
mentada e interiorizada como senso co- 
mum, a ideologia se mantem, mesmo apos 
a vitoria da classe emergente, que se tor- 
na, entao, classe dominante" (CHAUI, Ma- 
rl lene de Sousa. O que e ideologia? Sao 
Paulo, Brasiliense, 1981, p. 108-109). 

(21) WILLIAMS, Eric. op. cit., p. 49. 
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Houve quem pensasse no trafico negreiro 

como importante elemento educative: "Pen- 

se no efeito, no resultado de uma viagem 

num navio negreiro, num Jovem que estava 

ingressando na adolescencia. Oue educagao 

era tal viagem para o filho do fazendeiro. 

Que ampliagao de experiencia para o garoto 

do campo. Se ele voltasse a fazenda, toda 

a sua perspectiva de vida se modificaria. 

Ele safa menino, voltava homem.*^22) 

Alem disso, como nao tornar escrava uma 

raga inferior? Os reverendos Thomas Thomp- 

son e Josiah Priest pingaram na Biblia e na 

propria teologia elementos para ajustar o 

trafico negreiro aos "principios humanos e 

as leis da Reiigiao Revelada"^3) enquanto na 

obra de C. Carroll, The negro as a Beast or 
in the Image of God, urn dos capftulos se 

intitula "Provas bfblicas e cientificas de que 
o negro nao e membro da raga humana'^24). 

Numa historia da Jamaica publicada em 
1774 o autor supoe que africanos nao sejam 

radicalmente inaptos a civilizagao, 
pois mesmo a macacos pode-se ensinar a co- 

mer, beber, repousar e se vestir como ho- 

mens. Mas entre todas as especies de se- 

res humanos descobertas ate agora, pare- 

cem ser os negros os mais incapazes, visto 

a inferioridade de seu espirito para pensar 

e agir como homens, salvo uma intervengao 

miraculosa da Divina Providencia". E con- 

clui: "Penso que nao seria desonroso para 

uma mulher hotentote ter urn orangotango 

como marido."^25) 

(22) Apud. WILLIAMS, Eric. op. cit., p. 53. 

(23) THOMPSON, Thomas. The trade in negro 
slaves on the African Coast in accordance 
with human principles and with the laws 
of revealed religion, 1772; PRIEST, Josiah. 
Bible defence of slavery. 1852. Apud CO- 
MAS. Juan. op. cit., p. 26. 

(24) COMAS, Juan. op. cit., p. 26. 

(25) CHIAVENATO, Julio Jose. O negro no 
Brasil (Da senzala a guerra do Paraguai). 
Sao Paulo. Brasiliense, 1980, p. 170. 

A opiniao do homem comum a respeito do 

assunto e vista em Angola, por exemplo, 

num documento do final do seculo XVII, es- 

crito por traficantes Portugueses de Luanda, 

segundo o qual, negros eram "(...) brutos, 

sem jufzo discursivo"^25), quase irracionais. 

Assim, imaginar que urn povo de raga 

branca deixasse de assimilar estereotipos a 

respeito do escravo e ignorar a forga do 

apelo economico e da visao de mundo que 

a classe dominante busca impor em favor 

de sua hegemonia. Tal afirmagao vem a 

proposito da crenga sobre a tolerancia racial 

dos Portugueses em suas Conquistas, vir- 

tude por eles reivindicada. 

Em seu belo estudo sobre o assunto, Bo- 

xer destroi o mito, mostrando como "(...) a 

correspondencia de vice-reis sucessivos de 

Goa e cheia de queixas contra a inferiorida- 

de fisica e moral, real ou alegada dos mes- 

tigos, comparadas aos Portugueses nasci- 

dos e criados na Europa."^ 

Provavelmente — continua Boxer — falava 

por muitos o governador de Angola, Francis- 

co Inocencio de Sousa Coutinho, ao investir 

contra o clero negro escudado na convicgao 
de que "a brancura da pele e a pureza d'al- 

ma eram geralmente interdependentes,,(28^ 

E se ainda houver duvida, basta lembrar o 

decreto de Pombal que em 1761 equiparou 
aos lusos os asiaticos batizados na reiigiao 

catolica: levou 13 anos para ser aplicado, 

numa clara evidencia de quao profundamente 

"(...) o sentimento de superioridade racial 

estava enraizado nas autoridades coloniais 

portuguesas."^ 

(26) BOXER, Charles, op. cit., p. 62. 

(27) Idem, ibidem, p. 104. 

(28) BOXER. Charles, op. cit., p. 68. 

(29) Idem, ibidem, p. 107. 

90 



Suely R. R. de Queiroz 

Para o Negro, Escravidao; 

ao fndio, a Liberdade 

A incorporagao do preconceito racial a 

ideologia da escravidao trouxe aos tedricos 

um problema de dificil solugao: o da ildgi- 

ca distingao entre negros e mdios. A es- 

cravizagao destes foi proibida relativamente 

cedo nas Amdricas Espanhola e Portuguesa 
e ao largo de um penodo de varios seculos, 

criou-se uma vasta legislagao destinada a 

proteger e a segregar o americano nativo. 

Como, no entanto, proibir o cativeiro do fn- 

dio e permitir o do negro? 

Muitas foram as racionalizagdes surgidas 

para oferecer resposta a tal questao. O No- 

vo Mundo representava o antigo ideal da na- 

tureza nao corrompida e o fndio americano, 

o ser inocente de uma era anterior a queda 

do homem no pecado. Livre das distingoes 

determinadas pela hierarquia e riqueza, era 

infenso a cobiga que movera os europeus a 

deixarem o aconchego do lar, aventurando-se 

em terras estranhas para reclamar ouro e 

terras como possessoes particulares. Por- 

tanto, se a escravidao existia em 

uma sociedade pecadora e nao podia atingir 

jamais a liberdade interior do homem, como 

cabia escravizar legitimamente essas cria- 

turas do Parafso, cujas vidas exteriores pa- 

reciam ser expressao espontanea da natu- 

reza original do homem?'^30) 

Em contrapartida, o negro era descendente 

de Cam, a quern Noe amaldigoara e destina- 

ra a escravidao(31). 

(30) DAVIS, Brion. op. cit., p. 155. Sobre a 
questao em pauta, ver ainda BOXER, Char- 
les R. Salvador de Sa e a luta pelo Brasii 
e Angola — 1602-1686. Tradugao de Oli- 
verio de Oliveira Pinto. Sao Paulo, Edito- 
ra Nacional/Editora da Universidade de 
Sao Paulo, 1973; RODRIGUES, Jose Hon6- 
rio. Antonio Vieira, doutrinador do impe- 
rialismo portugues. In: Historia e historio- 
grafia. Petropolis, Vozes, 1970; SARAIVA, 
Josd Antonio. Le pere Antonio Vieira S.U. 
et I'esclavage des noirs ao XVIIeme siecle. 
Annales, 22 (6): 1289-309, Nov./Dec., 1967. 

(31) "Maldito seja Cam! E escravo de seus ir- 
maos, Sem e Jafet, permanega para sem- 

O jesufta Serafim Leite tern uma explica- 

gao realista para esse dualismo que levou 

os inacianos a defenderem tenazmente a li- 

berdade do fndio enquanto aceitavam o ca- 

tiveiro do negro: a America era livre, mas 

"(...) a Africa, na sua parte habitada por 

negros, tinha sido sempre um continente de 

escravos. Os regulos negros escravizavam 

os seus irmaos negros menos favorecidos 

da fortuna e os vendiam aos mugulmanos; 
e a venda ia as vezes bem longe, ate as ri- 

beiras do Mediterraneo. Antes dos Portu- 

gueses. Antes dos jesuftas." 

A verdade, contudo, e que, "(. .) se os je- 

suftas, ao constitufrem-se em corporagao, 

comegassem por combater o conceito mes- 
mo da escravatura, isto e, se se levantas- 

sem contra o uso legal de todas as nagoes, 

teriam posto em causa a sua propria exis- 

tencia, que se nao chegaria a firmar, como 

nem teria sido possfvel o apostolado das 

missbes, ensino e caridade que realizaram, 

porque nao Ihes seria permitido residir no 

Brasii nem em pafs algum/'O2) 

Em suma: uma atitude polftica ante a for- 

ga maior representada pelos interesses eco- 

nomicos que exigiam a escravidao. Se 

esta era legalizada pelas nagoes, se sua 

contestagao punha em risco as tarefas mis- 

sionarias de evangelizagao, que se escravi- 

zassem, pois, os negros, para que os mdios, 

livres, atendessem as finalidades da Compa- 

nhia de Jesus. 

pre!" Esta, a frase invocada para justificar 
a escravidao do negro. Segundo alguns 
exegetas, contudo, o relato original nada 
teria a ver com Cam e referia-se a uma 
historia mais antiga na qual, alguem, pos- 
teriormente, inseriu os elementos destina- 
dos a provar que, por serem descendentes 
de Cam, os negros deveriam ser reduzidos 
a escravidao. (Cf. DAVIS, Brion. op. cit., 
p. 66). 

(32) LEITE, Serafim. Novas paginas de Hist6- 
ria do Brasii. Sao Paulo, Editora Nacional, 
p. 341. 
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O Pensamento Escravista no Brasil 

do Seculo XIX 

A ideologia da escravidao foi assimilada 

e veiculada pelos brasileiros quando neces- 

sario, ja que praticamente nao sofreu con- 

testagao ate grande parte do seculo XVIII. 

A partir do moment© em que o capitalismo 

industrial investe contra as restrigoes mono- 

polistas do sistema colonial e desarticula-o, 

enfraquecendo-lhe as instituigoes, a opiniao 

anti-escravistaC3^), que ja existia por razoes 

humanitarias e religiosas, encontra eco e 

avoluma-se a condenagao doutrinaria a es- 

cravidao. 

Nela, avulta a influencia do iluminismo, 

que debilitou as sangoes bfblicas e histdri- 

cas tradicionais, partindo da tese da incom- 

patibilidade da escravidao com o direito na- 

tural: pois este nao afirmava que todos os 

homens nasciam livres e iguais? A essa, so- 

mar-se-iam outras restrigoes, criadas pela 

Economia Classica, fortalecendo-se, em con- 
sequencia, uma nova ideologia: a do libera- 

lismo. 

No Brasil, ressoavam os ecos do que ocor- 

ria no piano internacional. Ideias e panfle- 
tos demoliam fronteiras. No entanto, o 

costume, a conveniencia, uma persistente 

escassez de mao-de-obra e ate mesmo a ne- 

cessidade, juntamente com o apoio tacito de 

um poderoso vizinho ao norte (. .),'(34>, tu- 

do isso dificultava a marcha da ideia eman- 

cipadora. Mais do que isso: retardou-a por 

(33) Embora a espagos, e isoladamente, desde 
cedo fez-se ouvir a voz da critica a escra- 
vidao. Ver DAVIS, Brion. op. cit. COSTA, 
Emilia Viotti da. Da senzala a coldnia. Sao 
Paulo, Difei, 1966. (Colegao Corpo e Alma 
do Brasil). 
Em 1673 o Conselho Uitramarino portu- 
gues classificaria o trafico como questao 
"(...) que ate agora nao ficou livre dos 
escrupulos de uma consciencia crista." 
(BOXER. Charles. Salvador de Sa...t p. 
252). 

(34) CONRAD, Robert. Os ultimos anos da es- 
cravatura no Brasil. Rio de Janeiro, Civi- 
lizagao Brasileira/Brasilia, INL, 1975, p. 40. 

quase um seculo. A escravidao deitara fun- 

das raizes no Pais e revitallzou-se no seculo 

XIX, quando as tendencias do comercio ex- 

terno estimularam a produgao de cafe. 

Na verdade, "(...) a relutancia brasileira 

para abandonar o sistema de escravos nao 

foi apenas consequencia da grande impor- 

tancia social e economica da instituigao. A 

conservagao da escravatura tambem estava 

intimamente relacionada com a sobreviven- 

cia de atitudes tradicionais que mantinham 

e protegiam a maioria dos costumes e ins- 

tituigoes que o Brasil herdara do passado 

colonial."<35) 

Desse modo, a luta foi grande e o pensa- 

mento legitimador do cativeiro usou de to- 

das as armas para sobreviver e continuar a 

fazer parte do "senso comum" 

Uma das fontes a que se pode recorrer 

para melhor entrever a ideologia da escravi- 

dao e a que registra os debates do Parla- 

mento brasileiro. Composto de politicos, em 

geral membros da classe dos fazendeiros 

ou a ela ligados, mostrou-se cautelosamente 

refratario a elaboragao de medidas liberta- 

doras de carater radical, retardando-as ate 

quando as transformagoes internas de ordem 
economico-social, aliadas a pressao exter- 

na, exigiram a mudanga de posigoes. 

Por isso, os Anais do Senado e da Camara 

dos Deputados do Imperio sao uma fonte 

reveladora e representativa. 

Dois mementos especialmente sao signi- 

ficativos devido ao acirramento do debate e, 

portanto, a maior abundancia de informes; 

os das decadas de 40 e 70, quando se dis- 

cute, respectivamente, a extingao do trafico 

africano e o projeto da lei do Ventre-livre(36). 

(35) CONRAD, Robert, op. cit., p. 25. 

(36) Tambem a decada dos 80 registra intense 
debate sobre o escravo, nao tao significa- 
tivo, porem, porque ja havia ai pouca dis- 
posigao em defender a instituigao. Bus- 
cava-se apenas retardar-lhe mais ainda a 
extingao. 
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O Discurso Tradicional 

No prlmeiro momento ainda predomina o 

discurso de ordem moral e religiosa que 

fundamentou o pensamento legitimador do 

penodo colonial. A fala de Alvares Macha- 

do, em 21 de agosto de 1840, e representa- 

tiva do mesmo. Negando o carater anticris- 

tao do trafico negreiro, recorre ao argumen- 

to ad autoritatem para justifica-lo. For que 

ofenderia o cristianismo, se "(...) tantos pa- 

pas e tao diversos tempos tern aprovado es- 

te comercio? (...) Os pontffices de Roma 

nao entenderiam a religiao crista melhor do 

que nos? Toda a cristandade entenderia a 

religiao crista de uma maneira diversa?" 

E "(...) o povo de Deus, o povo de Israel 

nao teve escravos? O fundador de nossa re- 

ligiao, Jesus Cristo, nao disse que nao vi- 

nha destruir a lei, mas sim reforma-la? Dis- 

se ele que a escravidao nao era permitida 

aos cristao? Nao veio a epistola de Sao Pau- 

lo mandando apanhar uma escrava que ti- 

nha fugido?" 

As conhecidas racionalizagoes sobre a 

maldigao biblica que anatematizava os ne- 

gros tambem sao invocadas: "Sendo os afri- 

canos descendentes de Cam e sendo nos 

necessariamente descendentes de Sem e Ja- 

fet, esta provado que pelo lado religioso nos- 

so direito e incontestavel" Todavia, nao se 

quer exercer esse direito e sim "(...) o de 

filantropia e beneffcio que fazemos aos afri- 

canos, tomando-os das maos barbaras de 

seus senhores e trazendo-os a urn povo ci- 

vilizado e, pelo lado religioso, batizando-os 

e fazendo-os cristaos.,,<37> 

Escravidao associada a ideia de pecado, o 

carater superior da civilizagao branca e, por- 

tanto, o preconceito em face da raga negra, 

o fato histdrico-social universal endossado 

pela Igreja e pela Biblia — esse o conteudo 

legitimists que, com excegao do preconceito 

de raga, raramente sera invocado a partir 

da segunda metade do seculo. 

(37) Discurso de Alvares Machado em 21 de 
agosto de 1840, Anais da Cdmara dos De- 
putados, p. 672. 

Um Novo Discurso 

O correr do tempo nega substancia moral 

e religiosa ao cativeiro. O discurso escravis- 

ta muda de forma e sua tonica sera outra. 

Agora, a religiao nao deve mais estar pre- 

sente a discussao, porque tambem os aboli- 

cionistas usam-na para realgar a ideia de 

igualdade pregada pelo Salvador. Portanto, 

ela e "(...) a luz que se difunde pela huma- 

nidade; ela purifica a nossa consciencia, 

exalta a nossa alma, regenera os costumes 

mas nao e, nao deve ser nunca, uma arma 

politica, um instrumento de reforma. Nao e 

aqui, neste recinto — Parlamento — que a 

religiao tern a palavra, mas na cadeira sa- 

grada de onde seu verbo inspirado deve in- 

fundir nos costumes um espirito benefi- 
CO.,,(38) 

Agora, tambem, muitos a condenam mo- 

ralmente: "Raros serao os brasileiros (. .), 

esses mesmos, cegos pelos interesse ou pelo 

erro; raros serao os brasileiros que aceitam 

a instituigao da escravidao como uma insti- 
tuigao legitima (. .),,<39>. pois que e 

"(...) uma instituigao condenada pela moral, 

uma instituigao caduca (...),,(40). 

Ressaltada por Jose de Alencar, ferrenho 

defensor da escravatura, a condenagao ga- 

nha forga e recebe o selo definitive na "Re- 
presentagao" dirigida ao Parlamento por fa- 

zendeiros de Cantagalo — famoso pelo ape- 

go a escravidao — e lida no Senado pelo 

Visconde do Rio Branco, em 14 de setembro 

de 1871: — "Entendem os abaixo-assinados 

que realmente soou a bora inelutavel de se 

fazer alguma coisa a respeito da emancipa- 

(38) Fala de Jos6 de Alencar em 13/7/1871, 
Anais da Camara dos Deputados. Rio de 
Janeiro, Tipografia Nacional, 1871, p. 137. 

(39) Discurso de Jose de Alencar em 14/5/1870, 
Anais da Camara dos Deputados. Rio de 
Janeiro, Tipografia Nacional, 1870, p. 27. 

(40) Discurso de Jos6 de Alencar em 7/7/1870, 
Anais da Camara dos Deputados. Rio de 
Janeiro, Tipografia Nacional, 1870, p. 39. 
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Qao dos escravos. Por um lado, a forga intrm- 

seca e irresistfvel da ideia crista em sua 

evoluQao incessante, da qual, por feiicidade 
do Brasil, estao de tal maneira penetrados 

todos os espfritos que nenhum dos lavrado- 

res, nenhum dos brasileiros, ainda dos que 

sao maxima parte no grande dano, a rejeita 

ou a condena 

Forga e confessar que a religiao e a mo- 
ral a negavam, diziam todos; deveria, assim, 

desaparecer um dla, mas o escravo era en- 
tre nos "(...) um verdadeiro fidalgo prole- 

tario" Andrade Flgueira, o autor destas pa- 

lavras, longo tempo militou no Legislative 

em defesa da ordem escravista e certa- 

mente estava convencido dela, pois tres 

anos antes de extinguir^se a escravidao ain- 

da diria: "O escravo no Brasil esta no seu 

meio; nos, os descendentes da raga conquis- 

tada, e que estamos condenados ao depere- 
cimento, nao estamos no clima proprio. O 

africano esta debaixo dos mesmos graus de 

latitude da Africa, no mesmo solo, no mesmo 

clima, com a mesrqa produgao e vive aqui 

melhor do que nos. Desta verdade se con- 

venceram os proprios Estados que aboliram 

a escravidao em suas col6nias."(42) 

Se aos olhos dos escravocratas, os defen- 

sores da libertagao dos cativos eram pro- 

letaries, comunistas, visionaries, homens 

sem crenga e sem consciencia"(43). e por- 

que agitavam uma questao inexistente. Pa- 

ra Sinimbu, a escravidao era conve- 

niente em bem do escravo" Os africanos 
— acrescentava Mendes de Almeida — con- 

solados pelo cristianismo, "(...) compene- 

travam-se dos seus deveres e como escra- 

(41) Sessao de 14/9/1871, Discussao da Refor- 
ma do Estado Servil no Camara dos Depu- 
tados e no Senado. Rio de Janeiro. Tipo- 
grafia Nacional, 1871. parte 2, p. 115. 

(42) Discurso de Andrade Figueira em 31/7/1885, 
Anais da Camara dos Deputados. Rio de Ja- 
neiro, Tipografia Nacional, 1885, p. 258. 

(43) Fala do Visconde do Rio Branco em 
5/8/1871, Discussao da Reforma do Estado 
Servil, p. 24. 

vos eram excelentes. fieis, leais e bem com- 

portados.'W) 

Evidentemente, isso se devia a um fato 

reconhecido: "(. .) a moderagao e dogura 

de que se tern revestido sempre, e ainda 

mais nos ultimos tempos, a instituigao da 

escravidao em nosso pafs. Nossos costu- 

mes, a indole generosa de nossa raga, im- 

pregnaram essa instituigao de uma brandu- 

ra e solicitude que a transformaram quase 

em servidao"^45). Por isso, apesar de de- 

fender as leis emancipadoras, reclamava 

Francisco Otaviano; "A imprensa que in- 

vectiva o agricultor brasileiro, imaginando-o 

sordid© e brutal, nao conhece por certo a vi- 

da do escravo nas nossas fazendas, mais 

respeitado e comparativamente muito mais 

feliz do que a do operario das fabricas eu- 

ropeias, nao se falando ja nesse imenso pro- 

letariado que no delirio da miseria apela pa- 

ra o crime e blasfema de todos os lagos e 
prinefpios morais."^ 

Nessa reiteragao da brandura nas relagoes 

senhor-escravo importava mostrar como 

"(...) da sujeigao da raga negra resultavam 

na pratica relagoes baseadas no exercfcio de 

uma protegao paternalista que integrava efe- 

tivamente o senhor e seus escravos numa 

mesma comunidade, ressalvada a diferenga 
de papeis.'^47) 

Dessa forma, negava-se o carater espolia- 

tivo da instituigao e inseria-se a ordem es- 

cravista "(...) num universo de significa- 

(44) Fala de Mendes de Almeida em 26/9/1871, 
Discussao da Reforma do Estado Servil, 
p. 535. 

(45) Discurso de Jos6 de Alencar em 13/7/1871, 
Anais da Camara dos Deputados. Rio de 
Janeiro, Tipografia Nacional, 1871, p. 139. 

(46) Discurso de Francisco Otaviano em 
12/9/1871, Discussao da Reforma do Esta- 
do Servil, p. 381. 

(47) BEIGUELMAN, Paula. Formagao politica do 
Brasil. Sao Paulo, Pioneira Editors, 1967. v. 
1. p. 155. 
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goes culturais que representariam a forma 

peculiar de ser da sociedade.''^48) 

Racismo ou Nao? 

De certo modo, tambem, o mito da brandu- 

ra da escravidao encobre ainda outro as- 

pecto: o do preconceito. Para os infe- 

lizes filhos da barbara Africa tao 

abaixo na escala humana, qualquer tipo de 

vida que levassem num pais "civilizado" ja 

seria uma dadiva. 

Preconceito havia. Como ja foi mencio- 
nado aqui, as ideias sobre a incapaci- 

dade intelectual da raga negra, seu primiti- 

vismo, sua inferioridade, enfim, estavam 

profundamente arraigadas no pensamento 

coletivo e mesmo entre os abolicionistas ha- 

via os que nao hesitavam em subscreve- 

las.'W 

No entanto, enquanto nos Estados Unidos 

o racismo^ foi urn dos fundamentos logicos 

para justificar a escravidao, no Brasil os es- 

cravocratas nunca evoluiram para uma ati- 

tude claramente racista, para a discriminagao 

legah51). 

Seria interessante abrir urn parentesis pa- 

ra mostrar as interpretagoes de alguns estu- 

diosos a respeito do assunto. Segundo Carl 

(48) ldemt ibidem, p. 155. 

(49) COSTA, Emilia Viotti da. Da senzala a co- 
Ionia. p. 355. 

(50) Paradoxalmente, no momento em que a es- 
cravidao recuara sob o impacto das mu- 
dangas economico-sociais e da pressao 
moral, os pensadores europeus engrande- 
ciam a importancia das caracteristlcas fi- 
sicas e mentals do Homem, postuiando a 
inferioridade inata e permanente de algu- 
mas ragas e um sistema doutrin^rio regu- 
lar que deu origem ao racismo. 

(51) De forma ocasional, o Parlamento ouvia 
argumentos como os do industrial Felicio 
dos Santos, por exemplo, em 1882 na Ca- 
mara dos Deputados: o negro era "uma 
absoluta necessidade, apesar de sua infe- 
rior conformagao cerebral". 

Degler^. na sociedade norte-americana 

houve uma compulsao ideologica para a di- 

visao clara entre escravidao e liberdade, de- 

finida esta ultima como absoluta. A enfase 

no individuo tambem era acentuada. 

Ja a concepgao brasileira, ao contrario, 

seria a de uma sociedade hierarquica, tradi- 

cional, sem qualquer pretensao a que todos 

os homens fossem livres e iguais: "Num tal 

esquema, havia lugar para o branco, o pre- 

to ou o mestigo e tambem para o escravo. 

Como alguns homens eram reconhecidos pe- 

los outros como inferiores nos termos ex- 

ph'citos da ideologia social, nao havia neces- 

sidade de elaborar uma justificativa racial 

da escravidao ou da subordinagao social. O 

tipo de defesa racista da escravidao que flo- 

resceu nos Estados Unidos foi ideologica- 

mente desnecessario no Brasil. 

Por outro lado, tambem "(. .) a percep- 

gao do mulato brasileiro como uma catego- 

ria especial, distinta dos negros, tornou mais 

diffcil a adogao, por parte dos brancos, de 

praticas discriminatorias." 

Se para Degler nao houve racismo em de- 

correncia de uma sociedade rigida e da 

"saida de emergencia" do mulato, para Emi- 

lia Viotti da Costa^54), "(...) o monopolio dos 

meios de produgao pela minoria bran- 

ca (. .) e as limitadas oportunidades de 

participagao economica, politica e social das 

massas, criaram as bases de um sistema de 

clientela e patronagem". Neste sistema, 

"(. .) segura de suas posigbes, controlando 

a mobilidade social, imbuida de um hierar- 
quico conceito de organizagao social (. .) 

(52) DEGLER, Carl. Nem preto nem branco — 
escravidao e relagoes raciais no Brasil e 
nos Estados Unidos. Tradugao de Fanny 
Wrobel. Rio de Janeiro, Editorial Labor, 
1976. 

(53) DEGLER, Carl. op. cit., p. 272-73. 

(54) COSTA, Emilia Viotti da. Da escravidao 
ao trabalho livre; O mito da democracia 
racial no Brasil. In: — Da monarquia & 
republica; momentos decisivos. Sao Paulo, 
Grijalbo, 977, p. 209-42. 
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a elite brasileira nao temia a populagao de 

negros livres como faziam os norte-america- 

nos. Os negros podiam ascender na escala 

social apenas quando autorizados pela elite 

branca (. .) Os escravocratas podiam mes- 

mo violar as regras discriminatdrias contra 

os negros encarnados na tradigao legal. 

Dessa forma, o escravocrata brasileiro 

nunca traduziu em racismo os estereotipos 

negatives sobre os negros, em que sempre 

acreditou(56). 

£ possivel, tambem, que a par de tais ra- 

zees houvesse outras. Caso o preconceito 

se extremasse em racismo doutrinario, po- 

deria enfraquecer os mitos da brandura nas 

relacoes senhor-escravo, da tolerancia ra- 

cial provada pela miscigenagao, do carater 

pacffico e conciliador do brasileiro, que in- 

teressariam a classe dominante preservar 

para manter a hegemonia. 

Seja como for, o discurso legitimador da 

escravidao no Brasil nao se apegou as dou- 

trinas que tentavam provar cientificamente 

a inferioridade racial do negro e raramente 

recorreu a elas. 

O Pensamento Escravista e a 

Etica do Liberalismo 

Mas recorreu a adaptagao de outros pos- 

tulados e prinefpios que uma nova ideologia 

produziria para a classe burguesa em ascen- 

sao: o liberalismo. 

6 precise lembrar que as mudangas fun- 

damentais ocorridas na Europa, nos fins do 

seculo XVIII e comegos do XIX, devidas ao 

desenvolvimento do capitalismo industrial, 

da luta, enfim, da burguesia pela derrocada 

dos privilegios do Antigo Regime, traduzir- 

(55) COSTA, Emilia Viotti da. O mito da de- 
mocracia..., p. 238. 

(56) Sobre o assunto, ver ainda SKIDMORE, 
Thomas E. Preto no branco (raga e naciona- 
lidade no pensamento brasileiro). Tradugao 
de Raul de Sa Barbosa. Rio de Janeiro. 
Paz e Terra, 1976; COMAS, Juan. op. cit. 

-se-iam ideologicamente em bandeiras a fa- 

vor dos direitos naturals, da crenga na ra- 

zao e na superioridade do individuo, no di- 

reito de resistencia a opressao, na preser- 

vagao de tais direitos como finalidade pri- 

macial da sociedade politica... 

Ora, interessado em manter as estruturas 

tradicionais, despojado de seus tambem tra- 

dicionais argumentos teoldgicos num mundo 

crescentemente secular, o pensamento es- 

cravista defendeu o cativeiro utilizando os 

proprios dogmas do discurso liberal, purga- 

dos cuidadosamente de sua pregagao revo- 

lucionaria. 

Igualmente, liberdade, iniciativa individual 

e propriedade privada sao lemas tornados a 

etica liberal para justificar o que esta nega- 
va atraves dos mesmos. Deles estao cheias 

as paginas dos Anais do Parlamento brasi- 

leiro, ao se dar a discussao sobre a lei do 

Ventre-livre. 

Os que a defendiam — como Pinto de 

Campos — buscavam convencer seus pares 

da racionalidade do principio igualitario: 
"Ha entre todos os homens uma igualdade 

radical e inalienavel que resulta de uma dig- 

nidade identica: e a igualdade do direito ou 

a igualdade da justiga. Tudo o que tern uma 

dignidade na Criagao recebeu do Criador 

direitos proporcionais a esta dignidade; e, 

portanto, em toda a parte onde se encon- 

tram dignidade iguais, ha direitos iguais. 

Ora, a dignidade humana existe em todos os 

homens, brancos ou negros, livres ou escra- 

vos. Daf o fundamento racional da igualda- 

de diante do direito e da justiga"*57). Por 

isso, "todo aquele que limita na terra e no 

tempo as aspiragoes e os direitos do ho- 

mem, destroi a base profunda da mais subli- 

me igualdade"*58). 

(57) Discurso de Pinto de Campos em 10/8/1871, 
Discussao da Reforma do Estado Servil, p. 
155. 

(58) Idem, ibidem, p. 158. 
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Nao se abalavam os escravlstas. Como 

falar em igualdade se o projeto de lei conti- 

nha em seu bojo o principio da desigualda- 

de? Emancipando o ventre, "(...) concede li- 

berdade a prole e a nega a geragao atual, 

cheia de servigos e de dedicagao" Pode-se 

ver, portanto, que a lei e iniqua e barbara, 

pois condena a prole inocente ao aban- 

dono, o que significa a miseria e a morte" 

Num contraste desigual, o filho sera 

para o pai a imagem de uma iniquidade: o 

pai, para o filho, o ferrete da ignorancia" A 

familia transformar-se-a em um antro de dis- 

cordia, criar-se-a um aleijao moral, ex- 

tirpando do coragao do escravo esta fibra 

que palpita ate no coragao do bruto, o amor 

materno."^59) 

Igualdade seria permitir que o senhor con- 

tinuasse a deter, como seus, os filhos das 

escravas; se assim nao fosse, a maioria das 

criangas morreria: "(. .) os proprietarios, 

desiludidos, tendo calculado a perda do tra- 

balho durante a gravidez e o custo de criar 

criangas inuteis, nao Ihes proporcionariam 

cuidados suficientes"/60) 

A desigualdade pertence a lei geral da na- 

tureza— diria o bispo Azeredo Coutinho mui- 

tos anos antes — "(...) reconhecida por to- 

das as nagoes e em todos os tempos como 

justa e necessaria para o maior bem dos 

homens no estado de sociedade ou em cor- 

po de nagao (...) Os que pretendem redu- 

zir os direitos de todos os homens a igual- 

dade, ou tratam de uma igualdade abstrata e 

quimerica, ou sao impostores e hipocritas 

que se arrogam o tftulo de filosofos.'^61) 

(59) Discurso d© Jose de Alencar em 13/7/1871, 
Anais da Camara dos Deputados do Impe- 
rio. Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 
1871, p. 137. 

(60 CONRAD, Robert, op cit., p. 121. 

(61) Cf. COSTA. Emilia Viotti da. Da senzala 
a colonia, p. 357. No principio do seculo 
XIX, quando ainda nao se faziam ouvir no 
Brasil as vozes discordantes da escravi- 
dao, o bispo Azeredo Coutinho utilizou os 
postulados liberais para racionaliza-los e 

Liberdade foi outra palavra emprestada do 

discurso burgues para defender a escravi- 

dao. Se os emancipadores lembravam que 

"(. .) a liberdade exclusive e um privilegio 

inaudito, condenado por todas as institui- 

goes politicas do Universo'^62). se, "(...) per- 

dendo a liberdade, o homem perde a fecun- 

didade do seu poder sobre a natureza, e o 

desprezo de que ele e objeto, transmitido 

ao trabalho em geral, estanca a fonte da 

atividade e paralisa o genio industrial das 

nagoes''^63), o discurso escravista ripostava: 

"A liberdade compulsoria, a pretexto da sal- 
vagao ou de subtraimento, e uma arma peri- 

gosa que se forja para os odios, as intrigas 

e malquerengas das localidades e com a qual 

se ha de violar o asilo do cidadao, perturbar 

a paz das familias e espoliar uma proprieda- 

de que se pretende garantirM(64)> Assim, 

"(...) quereis a emancipagao como uma va 

ostentagao. Sacrificais os interesses maxi- 

mos da Patria a veleidades da gloria. En- 

tendeis que libertar e unicamente subtrair ao 

cativeiro e nao vos lembrais de que a liber- 

dade concedida a essas massas brutas e um 

dom funesto, e o fogo sagrado entregue ao 

impeto, ao arrojo de um novo e selvagem 

Prometeu/'G65) 

A liberdade, portanto, de acordo com tal 
argumentagao, nao seria um direito natural 

mas uma concessao somente aqueles que 

que estao preparados para recebe-la. Quan- 

do muito, como lembra Azeredo Coutinho, 

defender doutrinariamente o cativeiro. Ver 
HOLANDA, Sergio Buarque de. Apresenta- 
dor. Obras economicas de J. J. da Cunha 
Azeredo Coutinho. Sao Paulo, Editora Na- 
cional, 1966. 

(62) Discurso de Pinto de Campos em 
10/8/1871, Discussao da Reforma do Estado 
Servil, p. 143. 

(63) Discurso de Salles Torres-Homem em 
5/9/1871, Discussao da Reforma do Estado 
Servil, p. 295. 

(64) Jose de Alencar em 13/7/1871, Anais da 
Camara dos Deputados, p. 139. 

(65) Idem, ibidem, p. 134. 
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W um direlto natural, prlmirio e absoluto, 

proveniente da natureza que criou to- 

dos os homens iivres e no estado de inde- 

pendencia" mas hd tamb6m um direito na- 

tural secund^rio, igualmente vindo da natu- 

reza que no estado de sociedade e 

no meio das circunstancias, manda ao Ho- 

mem que entre dois males escolha sempre 

o menor e menos prejudicial ^ sua vida e a 

sua existencia."C66> 

Se a liberdade as "massas brutas" impli- 

ca perturbagao da ordem publica e da tran- 

quilidade econdmica, cabe k sociedade invo- 

car o direito natural secundario para nao 

correr o risco de ver abaladas as suas mais 

sdlidas bases. 

G sabido que na luta contra as instituigoes 

do Antigo Regime, como o mercantilismo e 

suas reguiamentagoes restritivas, a burgue- 

sia pregou a liberdade de iniciativa indivi- 
dual. Indispensavel era a nao interference 

do Estado, deixando-se a todos os individuos, 

igualmente, a liberdade para cuidarem de 

seus prdprios interesses. 

Se tal bandeira foi levantada em defesa 

de uma nova ordem, o pensamento escravis- 

ta utilizou-a para preservar a ordem tradicio- 

nal. Para ele, livre iniciativa seria deixar ao 

proprio escravocrata a liberdade de emanci- 
par seu escravo quando o quisesse. 

Significativo e o discurso de Jose de Alen- 

car a respeito: "Todos nos, brasileiros, faze- 

mos votos para que deixemos de formar no 

mundo civilizado a excegao triste (digamos 

a verdade) que muito breve teremos infeliz- 

mente de constituir.'T67) Mas, "(...) desta 

convicgao a id6ia de promover a aboligao 

em uma epoca recente, por meio de medidas 

diretas e legislativas, ha uma distancia 

(66) Cf. BELGUELMAN, Paula. op. cit., p. 
151-52. 

(67) Praticamente todas as colfinias america- 
nas j6 haviam abolido a escravidao. Os 
Estados Unldos o haviam feito poucos 
anos antes. 

imensa (...) Em um pafs de sistema repre- 

sentative, em um pafs onde deve governar 

a opiniao publica, h£ quern se arreceie da 

iniciativa individual? O que nao tern produzi- 

do na Inglaterra os grandes cometimentos, 

o que tern real izado as importantes reformas 

senao a iniciativa individual? E por que ra- 

zao, senhores, aquele pafs 6 grande e se 

distingue entre os povos Iivres? Pela ener- 

gia de opiniao, pela eficacia da iniciativa in- 

dividual (...) Eu, sempre que se tratar de 

uma reforma, depositarei toda a confianga 

na iniciativa individual, no bom senso do po- 

vo que legisla melhor pela educagSo e pelos 

costumes do que podem legislar os repre- 

sentantes da nagao."^8) 

A libertagao deveria vir, mas "(...) por 

um impuiso nobre da sociedade brasilei- 
ra."(69) 

Muitos anos mais tarde, pouco tempo an- 

tes da promulgagao da Lei Aurea, o sempre 
escravocrata Andrade Figueira diria que a 

questao podia ter sido resolvida pela inicia- 

tiva individual, "(...) em plena paz e com 

inteiro sucesso"^, pois "(...) o que nos 

oferece a iniciativa particular de que tanto 

se desdenhou no prinefpio da solugac deste 

problema? O espetaculo singular na vida de 

um povo, o fato de libertar-se uma escrava- 

ria relativamente forte em relagao a popula- 

gao livre, por meios pacfficos, por uma for- 

ma que honra o carater brasileiro.''^71) 

Mas o leit-motif do discurso escravista se- 

ria a defesa da propriedade privada, que no 

entanto era a pedra de toque do discurso li- 

beral burgues. 

(68) Discurso de 14/5/1870, Anais da CSmara 
dos Deputados, p. 27. 

(69) Jos6 de Alencar em 10/7/1871, Anais da 
Camara dos Deputados, p. 27. 

(70) Discurso de Andrade Figueira em 8/10/1887. 
Anais da Camara dos Deputados, p. 370. 

(71) Discurso de Andrade Figueira em 9/5/1888, 
Anais da Cdmara dos Deputados, p. 50. 
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A Declaragao dos Direitos do Homem e 

do Cidadao de 1789 colocara a propriedade 

entre os direitos naturais e imprescritfveis 

do Homem<72> Expurgando-a de sua cono- 

tagao revoiucionaria, os escravistas raciona- 

lizavam-na em proveito de suas teses con- 

servadoras. Entendiam-na como uma pre- 

missa; dai ser perfeitamente logica a invo- 

cagao de respeito a iniciativa individual. Pois 

os escravos nao eram propriedade particu- 

lar? Cabia, a quern as detinha, liberta-los co- 

mo e quando interessasse. 

AI6m disso, a propriedade era um direito 

legal. 

A esse respeito uma longa polemica se 

estabeleceu no Parlamento. 

A questao ganha significado maior porque 

vista no debate de 71. Nao se tratava af de 

extinguir totalmente a escravidao, mas de 

libertar recem-nascidos que representariam 

parte diminuta do contingente escravo, ain- 

da mais sabendo-se quao escassas eram as 

suas oportunidades de reprodugao^73>. 

Aqueles que desejavam a emancipagao, ex- 

tremavam-se em apontar as diferengas que o 

direito de propriedade comportava em rela- 

gao ao escravo: 'Em materia ordinaria", di- 

ria Araujo Lima, "o direito de propriedade e 

indefinido: o proprietario faz da coisa o que 

quer. Exercido sobre escravos, o direito de 

propriedade e limitado, o proprietario so faz 

o que a lei permite (...) Em materia ordina- 

ria, o direito de propriedade e perpetuo, sem- 

pre tern um senhor. Exercido sobre escra- 

vos, o direito de propriedade e temporario, 

(72) Entre os demais, estariam a liberdade, a 
seguranga, a resistencla a opressao. 

(73) No entanto, aos olhos dos escravocratas, 
libertar os recem-nascidos representava 
uma espoliagdo inconstitucional. Como 
dizia J.M. Perelra da Silva, velho defensor 
dos traficantes de negros, tal medlda ofen- 
dia "o direito de propriedade garantido em 
toda a sua plenitude pela ConstituigSo do 
Imperio e respeitado por todas as leis 
existentes." (Cf. CONRAD, Robert, op. cit., 
p. 120). 

extlngue-se com relagao ao escravo ou com 

relagao a escravidao." 

Assim, diferengas radicais entre a pro- 

priedade ordinaria, que se exerce sobre as 

coisas, e a propriedade extraordinaria, ex- 

cepcional ou legal, que recai sobre escravos. 

Uma e anterior ao Estado, e a base em que 

ela assenta; sua ofensa chama-se espolia- 

gao. A outra e filha da lei"<74). 

AI6m disso, acrescentaria outro debate- 

dor, havia diferenga entre possuir coisas e 

pessoas, pois "(...) as coisas sao entidades 

que nao tern direitos nem obrigagoes suas 

proprias; que, criadas para a vida e para as 

necessidades do homem, podem por ele ser 

apropriadas, e que desde entao constituem 
o direito individual e de propriedade natural 

ou ordinaria. Sabemos que as pessoas, pelo 

contrario, sao entes morais, que tern direi- 

tos e obrigagoes prdprias, que Ihes foram 

dadas pelo Criador; que elas podem ser pro- 

prietarias, mas nao objeto de propriedade na 

verdadeira significagao da palavra e nos di- 

versos efeitos do direito (...),,<75) 

A isto, retrucaria o discurso escravista: a 

propriedade escrava deve ser "(...) tao res- 

peitada como 6 a das coisas e seres inani- 

mados. A constituigao, no artigo 179, para- 

grafo 22, nenhuma distingao faz e nao pode- 

mos por nosso arbitrio estabelece-la com o 

proposito de negar um direito ali positiva- 

mente consagrado, o da indenizagao. Esta 

propriedade e tao respeitavel como a das 

coisas porque o escravo moderno, nos pai- 

ses cristao, pao tern o caractenstico dos ro- 
manos; aqui so se vendem servigos, ali tam- 

bem se comprava o corpo; estava sujeito ao 

uso e abuso, o que faz uma grande diferen- 

(74) Discurso de Araujo Lima em 26/8/1871, 
Discussao da Reforma do Estado Servil, 
p. 242. 

(75) Discurso de Marques de S. Vicente em 
9/9/1871, Discussao da Reforma do Esta- 
do Servil, p. 317. 

(76) Discurso de Mendes de Almeida em 
26/9/1871, Discussao da Reforma do Estado 
Servil, p. 540. 
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Qa, pois propriamente nao e o homem que 

se vende, mas suas obras, o seu trabalho."<76) 

A distingao e curiosa: sobre esquecer as 

caractensllcas repressivas da instituigao 
que levavam ao use e abuso do escravizado, 

atrlbui a ele uma condigao propria do traba- 

Ihador llvre: a de poder vender somente 

a sua forga de trabalho. Mlsturando, delibe- 

radamente ou nao, as duas condigoes, nega 
a dupla alienagao que caracteriza o sis- 

tema escravista: a do escravo como pessoa 
e como forga de trabalho, sobre as quais, 

sabidamente, nao dispoe ele de comando. 

Mas, sobretudo, — clamavam os emanci- 

padores — era ilegftimo o direito de pro- 

priedade sobre o escravo: "A propriedade 

natural tern sua base na ordem moral da 

criagao, na consciencia universal: e legitl- 

ma por si mesma, nao ofende direito algum 

de outrem. £ um direito individual que pre- 

cede a lei positiva, de quern nao 6 criatura, 

de quern nao depende, pois que esta nada 

mais faz do que reconhece-la, respeita-la e 

sanciona-la em suas diversas relagoes jun- 

dicas. O direito sobre o escravo que se cha- 

ma de propriedade e muito diverse. Nao 

tern base na ordem moral que, pelo contra- 

rio, ofende, 6 filho so e unicamente do erro 

dela."(77) 

Portanto, possuir escravos era um direito 

legal, concordavam todos, mas ilegitimo, di- 

ziam alguns. 

Para o que se opunham a estes Oltimos, 

certamente incorria em erro qtfem, como o 

Marques de S. Vicente, considerasse o direi- 

to sobre o escravo um privilegio, uma 

excegao feita ao direito comum por alguns 

atos do legislador, que os pode modificar ou 

revogar."(78> Respondiam eles: "A doutri- 

(77) Marques de Sao Vicente em 9/9/1871, Dis- 
cussao da Reforma do Estado Servil, p. 
318. 

(78) Discurso de 25/9/1871, Discussao da Re- 
forma do Estado Servil, p. 483. 

na de que essa propriedade e puramente le- 

gal e nao legitima, isto e, em desacordo com 

as leis e preceitos cristaos, com os princi- 

pios da razao hoje apurados, e moderna, da- 

ta de poucos anos e ainda constitui doutrina 

controversa, disputada (...). Na epoca em 

que essa propriedade foi estabelecida entre 

nos, o legislador estava convencido da sua 

legitimidade.'^79) 

Portanto, ela tern um valor, "(...) nao po- 

de ser facilmente destruida e aos olhos da 

nagao tern como tal tanto merecimento co- 

mo a outra; para a agao do direito e perfei- 

tamente equipada e a Constituigao, nao 

distinguido-a nem assinalando-a, sujeitou 

o pais ao onus da indenizagao.''^80) 
♦ 

* * 

Desse modo, os argumentos usados contra 

o projeto^81) refletem as formas que a idelo- 

(79) Mendes de Almeida em 26/9/1871. Discus- 
sao da Reforma de Estado Servil, p. 540. 

(80) Idem, ibidem, p. 541. Se nao se podia 
deter a marcha da lei, que se pudesse, ao 
menos, tirar o maximo proveito dela. Por 
isso, em torno da indenizagao a ser con- 
cedida ao proprietario atingido pela 
medida desenvoiveu-se intensa disputa. 
Robert Conrad assinala o curioso argumen- 
to legalistico que Barros Cobra — deputa- 
do por Minas Gerais — levantou sobre o 
"perigoso e institucional status" que 
a lei do Ventre-Livre concederia aos filhos 
de escravos, ao chama^los de "ingenuos". 
A Constituigao adotara o precedente roma- 
no, segundo o qual, o ingenuo seria a pes- 
soa nascida de um ventre livre, e o liber- 
to aquela que, nascida de uma escrava, 
ganhasse mais tarde a sua liberdade. 
De acordo com tal definigao, a crianga de 
um ventre escravo nao poderia ser desig- 
nada como ingenua ja que a lei propunha 
libertar o fruto de um ventre escravo e 
nao o proprio ventre. Assim, o benefi- 
ciario da lei na melhor da hipoteses seria 
um liberto, "inqualificado para gozar de to- 
dos os direitos politicos que a constitui- 
gao concedia a pessoas nascidas no Bra- 
sil de maes livres" (CONRAD, Robert, op. 
cit., p. 122). 

(81) A argumentagao pr6-escravismo manteve-se 
praticamente a mesma nos demais momen- 
tos de recrudescimento da id&a aboiicio- 
nista. 
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gia escravista assumiu no Brasil durante o 

seculo XIX. Abandonando os valores de na- 

tureza moral e teoldgica, debiiitados num 

mundo que se acreditava crescentemente 

guiado pela razao e pela ciencia, adaptou 

seu discurso a secularidade da epoca. 

Ante a etica liberal que defendia uma 

ordem revolucionaria. racionalizou os prmci- 

pios e ideias dessa mesma etica, com vistas, 

no entanto, a preservagao da ordem tradicio- 

nal. 
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