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Rode parecer prematura a inserpao de 

figuras secundarias e esquivas como as 

quitandeiras e vendedoras de rua no con- 

junto de um quadro que permanece em 

esbopo e ainda por devassar, o da escravi- 

dao em Sao Paulo, entre o comego do 

seculo e 1888. A reconstituipao a partir 

das tensoes do quotidian© de papeis so- 

ciais improvisados e a sua incorporagao no 

quadro mais amplo da sociedade da epo- 

ca, pode se revelar um metodo profi'cuo 

de reconstituipao do passado capaz de le- 

var ao esclarecimento de aspectos da his- 

toria ate aqui pouco considerados, relati- 

ves a urbanizagao pre-industrial no seculo 

passado, as relagoes entre escravos e pe- 

quenos proprietaries, entre escravos de ga- 

nho e libertosH). A inexistencia de classes 
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(1) DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e 
Poder em Sao Paulo no s6culo XIX (Ana 
Gertrudes de Jesus). Sao Paulo, Brasilien- 
se, 1984. 

medias contribuiu, sem duvida, para res- 

saltar aspectos sombrios e caoticos, de de- 

sordem e pobreza, que aproximam as ci- 

dades brasileiras do seculo passado mais 

das favelas contemporaneas do que dos 
modelos europeus ou norte-americanos de 

urbanizapao dos seculos XVIII ou XIX. A 

verdade e que faltam estudos sistematicos 

da escravidao urbana no Brasil, multipli- 

cando-se a curiosidade acerca de questoes 

importantes, a espera de maior atenpao 

por parte dos pesquisadores de historia 
social(2). 

(2) KARASCH, Mary Catherine. Slave Life in 
Rio de Janeiro (1808-1850). University 
of Wisconsin, 1972. Tese de doutoramen- 
to (mimeo). MATTOSO, K^tia Queiroz. 
Etre Esclave au Br6sil (XVI6me— 
XlXdme). Paris, Hachette, 1979. COSTA, 
Iraci Del Nero da. Vila Rica: Popula- 
pao(1719-l826). Sao Paulo, IPE-USP, 
1979; Idem. Populapdes Mineiras. Sao Pau- 
lo, IPE-USP. 1981. LUNA, Francisco Vi- 
dal. Minas Gerais: escravos e senhores. 
Sao Paulo, IPE-USP. 1981. QUEIROZ, 
Suelly R. de. A escravidao negra em Sao 
Paulo. Rio, Jos6 Olympio, 1977. RE- 
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Estudar aspectos secundarios, a primei- 

ra vista nao determinantes, acerca das ne- 

gras de tabuleiro na escravidao urbana, no 

apogeu da lavoura de cafe e de crise final 

da instituigao servil, implica um exerci'cio 

de reconstituipao historica do processo de 

formapao das rela^oes sociais de trabalho 

na cidade. Acenam tambem para aspectos 

obscuros da organizaqao comunitaria dos 

escravos, estreitamente vigiada e reprimi- 

da, dentro do pouco alcance efetivo de 

medidas de controle social continuamente 

repetidas. A vida social dos escravos tor- 

na-se assunto ainda mais significative as 

vesperas da Abolipao, quando explicaria 

talvez, uma boa parte da fase final mais 

atuante dos proprios escravos. Merece um 

estudo paciente, embora a documentapao 

seja rala, pois a sua organizagao de sobre- 

vivencia nas circunstancias do Brasil da 

epoca, moldaria em parte a dos forros(3) 

e assalariados das primeiras decadas de 

trabalho livre. 

A figura das vendedoras de rua, fre- 

qiientes nas gravuras da epoca e nos de- 

poimentos dos viajantes e dos cronistas 

locais, aponta para formas de transigao e 

NAULT, Decio. Industria, Escravidao, So- 
ciedade (uma pesquisa historiografica do 
Rio de Janeiro no s6culo XIX). Rio, Civili- 
zagao Brasileira, 1976 & ALGRANTI, 
Leila Mesan. O feitor ausente. Estudo so- 
bre a escravidao urbana no Rio de Janei- 
ro 1808-1821. Sao Paulo, USP, 1983 (Dis- 
serta<pao de Mestrado). 

(3) Sobre forros e libertos na sociedade brasi- 
leira, ver:FERNANDES, Florestan. A in- 
tegrapao do negro na sociedade de clas- 
ses. Dominus, Edusp, 1965; FRANCO, 
Maria Silva Carvalho. Homens livres na 
Ordem escravocrata. Sao Paulo, Institute 
de Estudos Brasileiros, 1969; WOOD, 
AJ.R.Russell, Colonial Brasil in: CO- 
HEN, David W. & GREENE, Jack P., eds. 
Neither Slave nor Free. Baltimore, The 
Johns Hopkins University Press, 1972, 
p.84. KLEIN, Herbert S. The freed men 
in 19th Century Brazil. Ibidem, p.309; 
MELO E SOUZA, Laura de. Os desclassi- 
ficados do ouro. Sao Paulo, 1982; 
WOOD, J.R.Russell. The Black in Slavery 
and Freedom in Colonial Brazil. New 
York, St. Martin's Press, 1982. 

para os rituals de passagem entre a desa- 

gregagao da escravidao e o trabalho livre. 

E verdade que os escravos urbanos repre- 

sentavam de dez por cento do conjunto 

da populagao servil, sugerindo, ate certo 

ponto, formas ati'picas de escravidao, po- 

rem essenciais para se apreender as ten- 

soes sociais da urbanizatpao e da formapao 

do mercado de trabalho livre. 

0 pano de fundo do estudo das negras 

quitandeiras permite ao historiador vis- 

lumbrar um aspect© da pobreza peculiar a 

urbanizapao incipiente, que permaneceu 

estrutural no processo de forma(?ao do 

capitalism© paulista e que tanto diz res- 

peito as peculiaridades das elites e dos 

investidores, ou seja, a limitapao dos re- 

cursos dispom'veis, como a formagao de 

uma massa de escravos desvinculados do 

processo produtivo, que alguns anos mais 

tarde, a partir da ultima decada do seculo 

se confronta como exercito de reserva de 

mao-de-obra, com os trabalhadores e pe- 

quenos comerciantes italianos, assuntos es- 

trategicos para desvendar as origens do 

trabalho livre^. 

As negras de tabuleiro evocam certos 

mitos arraigados na historiografia brasilei- 

ra sobre mobilidade social das mulatas na 

sociedade e do seculo passado. Quanto 

aos estereotipos femininos predominantes 
na epoca, sugerem imagens de rua, que 

se opoem radicalmente aos papeis sociais 

normati'vos das mulheres brancas, das clas- 

ses dominantes, de reclusao e de resguar- 

do domesticos. A imagem das negras de 

tabuleiro evoca independencia de movi- 

mentos e liberdade de circula<?ao pela ci- 

(4) Duas teses de doutoramento em fase final 
de elaborapao, sob minha orientapao no 
Departamento de Histbria da USP abor- 
dam formas de desemprego estrutural na 
formagao de mercado de trabalho na ci- 
dade de Sao Paulo: PINTO, Maria Inez 
Borges. Trabalho temporario e criminali- 
dade. Sao Paulo, 1890-1920. Doutora- 
mento, USP, 1985 & GERMANO, Rita 
de Cassia. Com os olhos no outro. Sao 
Paulo, 1870-1920 (loucura, asilos, judicia- 
rio). 
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dade, em oposipao a imagem das mucamas 

domesticas, tal como ficaram na historio- 

grafia brasileira associadas a lapos de sub- 

missao e de dependencia com relapao a 

autoridade patriarcal dos senhores que as 

tornavam hipoteticamente urn prolonga- 

mento do grupo familiar(5). 

Esta polaridade entre trabalho domesti- 

co e tarefas de rua pode ter sentido em 

outros meios urbanos, onde as classes do- 

minantes tinham presenpa mais ostensiva, 

como a corte do Rio de Janeiro ou talvez 

Salvador e, provavelmente, para a propria 

cidade de Sao Paulo nas primeiras decadas 

da Republica, quando os fazendeiros de 

cafe fizeram suas moradas nos Campos 

Elfseos. Entretanto, na cidade de Sao Pau- 

lo, entre o comepo do seculo e a Aboli- 

pao,predominava uma constante alternan- 

cia entre as atividades domesticas e a mul- 

tiplicidade de tarefas de servipos urbanos 

e de comercio ambulante que ocupavam 

escravas, mulheres forras e livres pobres, 

fechadas num ci'rculo estreito de vizinhan- 

pa e pobreza, que constitufa ao mesmo 

tempo a demanda e a oferta do setor de 

pequeno comercio e servipos urbanos. Im- 

provisavam, a duras penas, uma sobrevi- 

vencia precaria, beirando o mmimo vital 

para si e para seus familiares, coletando o 

que podiam de bicos e miudas transapoes, 

morando precariamente em quartos aluga- 

dos ou casebres fora de alinhamento, es- 

treitamente dependentes de si mesmas, da 

renda de seus familiares e da solidariedade 

de vizinhanpa tensa e complicada, na cida- 

de, pela turbulencia dos preconceitos so- 

ciais que elas mesmas podiam superar(6). 

A mulheres tinham presenpa majorita- 

ria nas atividades menos rentaveis e lucra- 

tivas da cidade, principalmente na circula- 

(5) FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senza- 
la. Rio, Schmidt Editor, 1936 & MAT- 
TA, Roberto da. Carnavais, malandros e 
herdis: para uma sociologia do dilema 
brasileiro. Rio, Zahar, 1979. 

(6) DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e 
Poder. p. 129ss. 

pao dos generos de primeira necessidade e 

na organizapao do mercado local ambulan- 

te de alimentos e produtos de consumo. 

O predommio das mulheres escravas no 

setor de servipos urbanos e no pequeno 

comercio ambulante parece um trapo co- 

mum as regioes da Africa exportadoras de 
escravos(7) e aos aglomerados das socieda- 

des escravocratas do sul dos Estados Uni- 

dos(8), do Haiti, da Jamaica, das Antilhas 

em geralO). assim como das cidades brasi- 

leiras. Decorreria provavelmente do baixo 

valor relative das escravas mulheres, quan- 

do comparadas aos homens, e da maior 

demanda de escravos homens para os seto- 
res economicamente mais estrategicos, 

propriamente produtivos, de monocultura 

rural exportadora. 

0 tema impoe-se para futuros trabalhos 

de historia comparativa, pois coloca em 

relevo aspectos muito curiosos das rela- 

poes sociais da escravidao em cada uma 

das sociedades em que se destacam as 

figuras das mulheres do comercio de rua. 

Nas Antilhas, principalmente no Haiti, 

mas tambem na Jamaica, sugerem aspec- 

tos muito especfficos das economias regio: 

nais, tais como a emergencia de uma for- 

(7) KLEIN, M.S.. African Women in the 
Atlantic trade, in: ROBE RTSON Claire C. & 
KLEIN Martin A. Women and Slavery in 
Africa. The University of Wisconsin Press, 
1983, p. 29 & THORNTON, John. The 
Impact of slave trade in family structure, 
Ibidem. 

(8) GOLDIN, Claudia Dale. Urban slavery in 
the American South 1820-1860 (a quan- 
titative history). The University of Chicago 
Press. 1976. p. 101. 

(9) BARRY, Higham. Slaves Population and 
Economy in Jamaica 1807-1834. Cam- 
bridge University Press, 1976. p.71ss; 
KLEIN, H.S. Slavery in the Americas (a 
comparison of Virginia and Cuba; HALL, 
Gwendolyn. Social Control in slave planta- 
tion societies (S. Domingos and Cuba). 
Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 1971 & KNIGHT, Franklin W. Sla- 
ve Society in Cuba during the 19th cen- 
tury. Madison, 1970. 
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ma de campesinato escravo, em decorren- 

cia de uma divisao estrutural entre os se- 

tores produtivos e de consumo, com a 

delegapao aos escravos de atividades liga- 

das ao consume e a produpao de generos ali- 

mentfciosCIO). Nestas areas os escravos te- 

riam aos poucos assumido o abastecimento 

dos generos alimentfcios para as fazendas e 

centres urbanos. Nao tomaria feigoes 

correspondentes no Brasil, onde o abaste- 

cimento de generos alimenti'cios teria en- 

tretanto se mantido um setor secundario e 

muito desorganizado da economia brasi- 

leira. Sabemos que era palco de muita 

concorrencia entre os atravessadores urba- 

nos (mercadores, especuladores) e os seto- 
res mais pobres das cidades em crescimen- 

to precario. Este e um aspecto comum as 

diferentes cidades brasileiras que tambem 

merece consideragao numa perspectiva 

comparativaH 1). 

No decorrer do process© de urbaniza- 

pao, a circulagao dos generos alimenti'cios, 

alem de ser o palco de especulagao de 

atravessadores, comerciantes poderosos da 

cidade, tambem se tornou area de comercio 

clandestine, de que participavam uma infini- 

dade de pequenos intermediaries, princi- 

palmente mulheres. Espelhava o cresci- 

mento vegetative da cidade a inchagao e a 

multiplicagao da pobreza urbana estrutu- 

ral, irremediavel e sempre a multiplicar-se 

numa relagao direta com o process© de 

(10) The origins of the Jamaican internal mar- 
keting system in: MINTZ, Sidney W, & 
HALL, Douglas, eds.Papers in Caribbean 
anthropology. New Haven. Human Rela- 
tions Area files Press, 1970; MINTZ, Sid- 
ney W. Caribbean Transformations. The 
Johns Hopkins Univ. Press, 1974 & 
HALL, Gwendolyn Midlo. Social control 
in slave plantations of St. Domingue and 
Cuba. 66ss. 

(11) LINHARES, Maria Yedda Leite. Historia 
do abastecimento: uma problematica em 
questao 1530-1918., Brasi'lia, Bringi edi- 
<p6es, 1979; MATTOSO, Kcitia Queirdz, 
Bahia: a cidade de Salvador e seu merca- 
do no seculo XIX. S.Paulo, Hucitec, 
1978, p.215 & DIAS, Maria Odila Silva. 
Quotidiano e Poder. p.44ss. 

acumulagao de concentragao das rendas 

nas maos de poucos. 

Durante os anos de emergencia de uma 

nova elite de fazendeiros de cafe e de 

homens de negocio ligados aos setores ur- 

banos dos capitais cafeeiros, nao deixou 

de crescer na cidade o numero de mora- 

dores pobres, estruturalmente desemprega- 

dos, que sobreviviam da multiplicagao de 

atividades de pequenos intermediaries na 

circulagao de generos alimenti'cios e na 

sua comercializagao clandestina, de con- 

traband©, a retalho, principalmente no co- 

mercio ambulante. 

Este setor secundario de trocas locais 

coexistia nas cidades com o comercio 

clandestine de escravos. Os limites sao 

obscures e difi'ceis de determinar. Apon- 

tam talvez para uma area indefinida, onde 

participavam simultaneamente escravos, li- 

bertos e pequenos proprietarios de escra- 

vos empobrecidos em processso de desti- 

tuigao social. Entre estes predominavam 

as mulheres, quer como pequenas proprie- 

tarias, quer como escravas, estabelecendo 

entre elas relagoes bastante peculiares e 

dignas de maior escrutmio^). 

Caracterizavam-se por diferentes formas 

de locagao dos servigos dos escravos, que 

acarretavam a alternancia e a rotatividade 

de proprietarios e de escravos, resultando 
em formas sociais intermediarias entre a 

escravidao e o trabalho assalariado. Estas 
relagoes peculiares traziam crescentes difi- 

culdades para a disciplina dos escravos, 

chegando a delinear uma situagao limite 

do regime servil, que era a delegagao aos 

escravos ou escravas de ganho, do direito 

de alugar-se a si mesmas, de tratar da 

propria manutengao e, por vezes, deassegu- 

rar uma eventual alforria atraves do paga- 

(12) DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e 
Poder. p,115& FLORV Thomas. Fugitive 
slaves and free society: the case of Brazil. 
The Journal of Negro History, v. LXIV, 
n.2 (1979), p. 116-30. 
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mento diario ou semanal de uma certa 

por^ao prefixada da sua jornadan3). 

As negras de tabuleiro acabam em sua 

maioria por alforriar-se, o que contribui 

para torna-las uma figura simbolica das 

formas de transipao para o trabalho livre. 

Os papeis sociais assumidos nas fi'mbrias 

da escravidao urbana pelas negras de tabu- 

leiro, como Ifderes da vida comunitaria 

dos proprios escravos, tambem acenam pa- 

ra os rituais de passagem de que eram 

protagonistas. Figuravam, pois, nesta area 

pbscura de organizapao do pequeno co- 

merciante ambulante, onde os documen- 

tos de repressao policial apontam, repeti- 

damente, para um convi'vio pertinaz e de- 

sordeiro, entre brancos, pobres, escravos e 

libertos. As fugas, formas em geral de 

resistencia dos escravos, parecem assuntos 

inextricavelmente urdidos a improvisapao 

da sobrevivencia dos mais pobres, ao con- 

vi'vio das vizinhanpas e bairros menos fa- 

vorecidos e as atividades miudas de co- 

mercio de contrabando, evitando sistema- 

ticamente o controle das autoridades fis- 

cais e municipais, a vigilancia dos almota- 

ceis e a cobranpa de licengas e multas. 

Como aspectos estruturais da escravidao, 

aparecem em todas as epocas, mas ga- 

nham em intensidade com o processo de 

urbanizapao, sobretudo nas duas decadas 

que antecedem a Aboligao. 

O tema e comum a Salvador, ao Rio e 

a cidade de Sao Paulo, nesta fase de urba- 

nizapao incipiente do seculo passado, 

quando despontam as primeiras industrias. 

Diz respeito ao processo inicial de forma- 

pao do exercito de reserva de mao-de- 

obra, que se avolumou nas primeiras deca- 

das do seculo atual e que se caracterizou 

pelo desemprego estrutural, formas de so- 
brevivencia autonoma, improvisapao de "bi- 

cos" atividades flutuantes, prestapoes de 

servipo temporarias. 0 contraste e flagran- 

te com o papel economico dos escravos 

(13) KARASCH, Mary Catherine. Slave life in 
Rio de Janeiro & MATTOSO, Kcitia Quei- 
r6z. Etre esclave ao Bresil. p.215. 

em cidades mais prosperas dos Estados 

Unidos, como Nova Orleans, Louisville, 

Baltimore ou Richmond, onde o mercado 

interno ja se consolidara numa rede ativa 

de transporte e comunicapao entre dife- 

rentes regioes do pai's^^K A rentabilidade 

dos escravos parece ter sido mais intensa e 

as atividades menos lucrativas, confinadas 

a setores de pobreza estaveis, de forros ou 

libertos, porem continuamente segregados 

pela concorrencia crescente de imigrantes 

europeus e de poor whites. O espapo das 

trocas de subsistencia e comercializapao 

incipiente de escravos foi gradualmente re- 

duzido por uma legislapao repressiva, en- 

quanto a capitalizapao das atividades co- 

merciais prosperava em escala sempre as- 
cendente^S). 

0 estudo da escravidao urbana descor- 

tina aspectos peculiares e especi'ficos dos 

diferentes centres urbanos. De im'cio, va- 

riaram muito as porcentagens relatives da 

populapao escrava com relapao ao conjun- 

to da populapao urbana e, dentro da po- 

pulapao escrava, o equilfbrio entre mulhe- 

res e homens, assim como entre escravos e 

forros. Sem duvida, havia nas cidades cer- 

ta margem de sombra e de resguardo que 

atrai'a escravos e ex-escravos, somando-os 

(14) WADE, Charles. Slavery in the cities 
New York, 1964; CORBIN, Claudia Dale. 
Urban Slavery in the American South, 
1820-1860 (a quantitative history). Chica- 
go, Univ. of Chicago Press, 1976; BROW- 
NELL, Blaine A. & GOLDFIELD, David 
R., eds. The city in southern History. 
The growth of Urban civilization in the 
South. Port Washington, Kennikat Press, 
1977; STAROBIN, Robert S. Industrial 
Slavery in the old South. New York, Ox- 
ford Univ. Press, 1970 & BATEMAN, 
Fred & WEISS, Thomas. A deplorable 
Scarcity. The faiture of industrialization 
in the slave economy. Chapel Hill, The 
Univ. of Carolina Press, 1981. 

(15) CRANTON, Michael. Testing the chains 
(Resistance to slavery in the British 
West Indies). Ithaca. Cornell Univ. Press. 
1982 & BERLIN, Ira. Slaves without 
Masters (the negro in the antebellum 
South). N. York, Oxford Univ. Press. 
1974. 
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em aglomeragoes que desafiavam o con- 

trole das classes dominantes. 

A existencia de pequenos proprietaries 

de escravos e entre estes de mulheres em- 

pobrecidas em processo de destituigao so- 

cial ef em Sao Paulo, um capftulo interes- 

sante da escravidao urbana, pois acelerou 

a transipao para formas intermediarias de 

trabalho livre. 0 predommio, entre estas, 

de brancas pobres e um aspecto local cu- 

rioso, comparado com a presenga majori- 

taria de mulatas forras em Salvador e pro- 

vavelmente tambem no Rio de Janeiro. 

Nota-se, entretanto, tambem em Sao Pau- 

lo, a partir do recenseamento de 1836, a 

tendencia, na medida em que se avolumava 

a presenga de escravos, a gradual substitui- 

gao das brancas destitui'das por um nume- 

ro crescente de mulheres forras, principal- 

mente mulatas^®). Alem da multiplicagao 

do numero de alforrias, deve-se acrescen- 

tar um outro aspecto da crise da escravi- 

dao que foi, a partir da decada de setenta, 

a concorrencia entre ex-escravas e imigran- 

tes portuguesas e italianas no comercio de 

ruas, contribuindo para dificultar bastante 

a integragao das mestigas no mercado de 

trabalho livre. 

Nao existe um estudo sistematico da 

mao-de-obra escrava em Sao Paulo entre 

1830 e a Aboligao. Em 1836, representa- 

vam cerca de 30% da populagao da cida- 

de, aumentando pouco mais por volta de 

meados do seculo passado^). Nato era 

(16) AZEVEDO, Thales de. O povoamento da 
cidade de Salvador. Sao Paulo, 1950; 
KUZNETSOF, Elisabeth. The role of the 
female headed household in Brazilian mo- 
dernisation. Journal of Social history. 13. 
1968; SAMARA, Eny Mesquita. A Famf- 
lia na sociedade paulista no seculo XIX. 
S. Paulo, 1980 & COSTA, Iraci del Nero. 
Vila Rica: Populapao (1718-1826), Sao 
Paulo, IPE, 1979. 

(17) MARCILIO, Maria Luisa. A cidade de 
Sao Paulo (povoamento e populagao 
1710-1836). S. Paulo, 1968. p.107 & 
BASTIDE, Roger & FERNANDES, Flo- 
restan. Brancos e negros em Sao Paulo. 
Editora Nacional, 1971, p.49. 

uma porcentagem elevada, se a comparar- 

mos com outras cidades brasileiras. Sabe- 

mos que nunca representaram, como por- 

centagem do conjunto da populagao urba- 

na, o papel que tiveram nas cidades minei- 

ras no pen'odo do ouro, quando chegaram 

a predominar na populagao, representando 

cerca de 80% dos habitantes. Em Salva- 

dor, na Bahia, ate meados do seculo XIX 

constitufa 75% da populagao da cidade e 

no Rio de Janeiro, pela mesma epoca, 

chegaram a representar mais da metade da 

populagao da Corte(^), 

A proximidade das areas pioneiras de 

cafe teria reforgado, em Sao Paulo, a ten- 

dencia estrutural da populagao escrava ur- 

bana a diminuir rapidamente. Tanto moti- 

vado pelo elevado mdice de mortalidade, 

predominante sobre o da natalidade entre 

o escravos brasileiros, como por forga da 

demanda das fazendas de cafe neste pen'o- 

do do seculo passado, a presenga de escra- 

vos na cidade foi aos poucos diminuindo, 

chegando, em 1887, a representar menos 

de 9% dos habitantes(19). Para tanto con- 

tribui'ram tambem outros fatores, indireta- 

mente ligados a demanda dos fazendeiros, 

como a valorizagao dos pregos e dos alu- 

gueis de escravos, a que se acrescenta 

uma poh'tica hegemonica de impostos, 

multas e licengas municipais que foram 

sobrecarregando aos poucos pequenos pro- 

prietaries de escravos urbanos. 

Apos a Extingao de Trafico, em 1850, 

nao cessou de valorizar o prego dos escra- 

vos, sempre pressionado pela carencia de 

mao-de-obra, sofrendo acentuado processo 

de inflagao ate 1880, quando chegou ao 

auge e comegou a cair por forga da idade 

(18) MATTOSO, Kcitia Queirbz. Etre esclave 
au Bresil. p.162 e 235 & KARASCH, 
Mary Catherine. Slave Life in Rio de Ja- 
neiro (1808-1850). p. 49 e 107. 

(19) BASTIDE, Roger & FERNANDES, Flo- 
restan. Brancos e negros em Sao Paulo. 
p.49. 
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dos escravos e dos sintomas do fim imi- 

nente da escravidao(20). 

Um aspecto importante, a espera de 

estudo mais pormenorizado, e o impacto 

da carestia dos generos alimentfcios no 

Rio, em Salvador e em Sao Paulo a partir 

de meados do seculo passado, sobre os 

custo de manuten<pao dos escravos, a pon- 

to de se tornarem onerosos para a maior 

parte dos pequenos proprietarios, que ten- 

diam a aluga-los por jornais cada vez mais 

altos ou a procurar delegar o sustento ao 

proprio escravo, permitindo que ele mes- 

mo se alugasse para terceiros, sintoma de 

desagregaqao que se tornou bastante co- 

mum. Nas cidades, sob certos aspectos a 

crise da escravidao ja se adiantara as deca- 

das abolicionistas(21). 

O encarecimento do trabalho escravo 

teria tambem se agravado com o acirra- 

mento da concorrencia entre salaries de 

escravos e homens livres. Em seu estudo 

de mercado de trabalho do Rio de Janei- 

ro, Eulalia M. Lahmeyer Lobo aponta pa- 

ra alguns sintomas que levaram gradativa- 

mente, depois de 1860, a substituipao nas 

pequenas manufaturas de chapeus, calpa- 

dos, fosforos e produtos alimentfcios da 

mao-de-obra escrava por libertos, que pas- 

savam a ser reputados mais baratos. A 

jornada do liberto cobria o nfvel mfnimo 

de subsistencia dos escravos, sem o onus 
de custeio de despesas de alimentagao e 
vestuario(22). 

(20) DEAN, Warren. Rio Ciaro: um sistema de 
grande lavoura. Sao Paulo, Paz e Terra, 
1977 & Arquivo Publico Judiciario. In- 
ventarios e Testamentos, Ag. proc. 1/33, 
ex. 001 ss. 

(21) DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e 
Poder. p.93ss. 

(22) LOBO, Eulalia Maria Lahmeyer et aili. 
Estudos das categorias socio-profissionais 
dos salaries e do custo de alimentagao no 
Rio de Janeiro, Revista Brasileira de 
Economia. 27 (4):154,1973 & LOBO, 
Eulalia Maria Lahmeyer. Hist&ria do Rio 
de Janeiro (do capital comercial ao capi- 

Resta ainda quase tudo por fazer quan- 

to ao estudo da lucratividade dos escravos 

nos setores economicamente mais renta- 

veis das cidades, ou seja, as firmas de 

comercio e de transporte e as eventuais 

manufaturas (que mal chegavam a delinear 

em Sao Paulo os sintomas de uma indus- 

trializagao incipiente, como no sul dos 

Estados Unidos), para que possamos ava- 

liar os contrastes entre estes setores mais 

prosperos, onde predominavam escravos 

homens e as vicissitudes das escravas urba- 

nas, concentradas nas atividades de sobre- 

vivencia e no comercio ambulante, mais 

pobre e menos lucrative. 

Estas foram sempre numericamente 

mal representadas no Trafico de escravos 

para o Brasil, enquanto durou. Custavam, 

em geral, menos da metade de escravos 

homens, nas mesmas condipoes de saude e 

de treino. Na cidade, era um sintoma do 

poder aquisitivo e da disponibilidade de 

capitais dos proprietarios mais ricos. Se- 

nhores de chacaras, grandes comerciantes, 

donos de firmas de tropas que faziam o 

grosso do movimento de transporte entre 

as fazendas e o porto de Santos ou do Rio 

de Janeiro tinham seus lotes de escravos 

fortes, homens e em pleno vigor da idade. 

Proprietarios mais modestos, apenas reme- 

diados ou mesmo pobres, como era o caso 

de muitas mulheres viuvas, chefes de fa- 

mflia, tinham lotes de escravas mulheres e 

moleques, de valor comercial bem menor. 

Um dos offcios mais lucrativos para escra- 

vas mulheres era justamente o de ven- 

dedoras ambulantes(23). 

tal industrial e financeiro). Rio, IBMEC, 
1978, v.l. 

(23) DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e 
Poder. p.87 e 95. Em meados do s6culo 
passado, os melhores jornais de escravas 
de ganho eram os de cozinheiras peritas 
ou vendedoras ambulantes, que oscilavam 
entre 250 e 500 r§is. Eram ligeiramente 
mais baratos em Sao Paulo do que na 
Corte. Em 1847, Ferreira de Rezende pa- 
gava 400 r6is por dia a sua negra de 
ganho. As escravas dom6sticas recebiam 
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0 costume de alugar escravos aparece 

nos anais da escravidao colonial como fe- 

nomeno cada vez mais difundido, tanto 

entre proprietaries rurais como urbanos. 

Na cidade, era ligado as necessidades de 

sobrevivencia, aos servipos e as atividades 

de consumo consideradas menos interes- 

santes. Como um prolongamento das tare- 

fas domesticas, nao deixavam de consti- 

tuir uma meio de vida das casas apenas 

remediadas; tambem figuravam como um 

complemento importante dos parcos sala- 

ries dos funcionarios da Coroa, que vi- 

viam da "honesta subsistencia" de dois ou 

tres escravos de ganho. Os proprietaries 

de mais de vinte escravos constitui'am ape- 

nas 2% do conjunto dos senhores de es- 

cravos na cidade, macipamente representa- 

dos por setores remediados ou mesmo po- 

bres, que tinham como meio de vida o 

lucro do aluguel de poucos escravos(24). 

Os pequenos proprietaries urbanos nao 

cabiam sequer nos moldes dos senhores 

rurais, nao constitui'am uma burguesia 

propriamente dita no sentido europeu do 

termo, nem se encaixavam nos feitios das 

elites aristocratizadas da sociedade colo- 

nial. Estes aspectos da historiografia da 

escravidao desafiam os parametros de in- 

terpretapao dos historiadores, pois tanto 

escravos como pequenos proprietarios dis- 

menos, pois recebiam casa e comida, fi- 
cando os jornals de lavadeiras em torno 
de 150 a 200 r6is e os de costureiras, por 
dia, entre 200 e 300 r6is. REZENDE, 
Ferreira de. Minhas Recordapoes. p.47 e 
279; DEBRET, J.Baptiste.op. cit. I, 
p.170; LUCCOCK, John. Notas sobre o 
Rio de Janeiro, p. 427 & EBEL, Ernest. 
O Rio de Janeiro e seus arredores em 
1824. p.17). 

(24) SAMARA, Eny Mesquita. A Famflia na 
sociedade paulista no s6culo XIX; LUNA, 
Francisco Vidal & COSTA, Iraci del Ne- 
ro. A presenga do elemento forro no con- 
junto dos proprietarios de escravos. Cien- 
cia e Cultura, 32 (7):836, 1980 & 
SCHWARTZ, Stuart. Padrdes de proprie- 
dade de escravos nas Am6ricas: nova evi- 
dencia para o Brasil. Estudos Econdmi- 
cos, 13 (1 ):259, 1983. 

toam do patriarcalismo das relapoes entre 

casa grande e senzalas descritas por Gil- 

bert© Freyre e durante muito tempo gene- 

ralizadas para toda a escravidao no Brasil. 

O espa<?o em que se moviam senhores e 

escravos na cidade abre um outro aspect© 

pouco conhecido na historiografia atual, 

da urbanizapao pre-industrial, incipiente, 

improvisadora de atividades miudas do 

terciario, oferecendo poucas oportunida- 

des de poupanpa ou de lucros. Raras eram 

as manufaturas e havia uma crise crdnica 

do artesanato domestico, pois enfrenta- 

vam a concorrencia dos produtos importa- 

dos da Inglaterra a pregos mais baratos do 

que os de produgao local. 

A urbanizagao incipiente desenvolveu- 

se, nas primeiras decadas do seculo XIX, a 

sombra do movimento das tropas que le- 

vavam sacas de agucar e de cafe para o 

porto de Santos, caracterizando-se desde 

logo pelos contrastes sociais, que demarca- 

vam abismos entre as atividades das gran- 

des firmas comerciais e os pequenos nego- 

ciantes de armazens de secos e molhados, 

tavernas, botequins e vendas ambulantes. 

Todo um espago improvisado e dinamico 

da urbanizagao, que inchava com o cresci- 

mento vegetative da populagao da vila, 

difi'cil de medir por parte de historiadores 

economicos e tambem difi'cil de ser apre- 

endido por historiadores das instituigoes. 

Palco de improvisagao e de contraband©, 

a pobreza da vila multiplicava os interme- 

diarios na circulagao de generos de primei- 

ra necessidade, de produtos das rogas dos 

sitiantes das localidades vizinhas como 

aguardente, came, toucinho e pequenos 

excedentes de consumo domestico, posto 

a venda pelas ruas, passando de mao em 

mao, eludindo ao controle do fisco e das 

autoridades municipais. Organizagao im- 

provisada e fluida de uma sobrevivencia 

precaria, que nao envolvia propriamente 

um novo sistema de produgao emergente 

na cidade, confundia proprietarios em cri- 

se, de um lado, escravos e forros de ou- 

tro criavam focos de desordem mal conti- 

dos nas posturas municipais e provinciais, 
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que se repetiam continuamente numa rei- 

teragao insistente de leis de controle so- 

ciais impossi'veis de serem implementadas. 

A urbanizapao incipiente de Sao Paulo 

gerou certa impotencia na aplicapao de 

leis repressivas, continuamente alteradas, 

como a atestar abismos de distancia social 

intranspom'veis. Espapos de tolerancia, e 

verdade, ou de indiferenpa, ate certo pon- 

to conquistada ou tomada pela pobreza 

urbana, ate certo ponto tolerada ou con- 

cedida pelas autoridades mal organizadas, 

que, de qualquer forma, obrigam o histo- 

riador a estudar os limites da hegemonia e 

do poder poh'tico efetivamente exercido 

dentro da cidade neste pen'odo do seculo 

passado. As relapdes de dominapao tive- 

ram de ser reconstrufdas aos poucos, pois 

abriram-se espapos de distancia social, sem 

a mediapao dos elos de depndencia e de 

favores pessoais, que se quebraram ou se 

dilui'ram. A realidade e que a urbanizapao 

improvisada, incipiente, multiplicadora da 

pobreza cronica foi incontrolada, casual e 

gerou certa crise ou descompasso de auto- 

ridade nos meados do seculo passado. 

Coincide com os anos em que tomou for- 

ma a nova burguesia do cafe, mediante 

um processo rapido de concentrapao de 
rendas nos setores de produpao e de co- 

mercio da economia cafeeira. Durante es- 

tes mesmos anos, de encarecimento rapido 

do prepo dos escravos, muitos pequenos 

proprietaries urbanos nao puderam acom- 

panhar o mesmo ritmo de poupanpa e de 

concentrapao dos recursos, mergulhando 

aos poucos na pobreza miuda da cidade. 

A pobreza furtiva dos proprietaries 

marcou com peculiaridades proprias a es- 

cravidao urbana em Sao Paulo e a sua 

crise, anterior a dos escravos, teve reflexos 

importantes sobre o tmtamento, as condi- 

poes de vida e de convi'vio dos escravos na 

cidade. Dentre os proprietaries empobreci- 

dos, nao faltavam tropeiros desocupados, 

pequenos funcionarios, sapateiros e marce- 

neiros forros e soldados rasos. No entan- 

to, proliferavam entre eles as mulheres 

viuvas ou sos, chefes de fami'lia, senhoras 

ou locatarias da maior parte das negras de 

tabuleiro, que se movimentavam pela cida- 

de. A precariedade dos casamentos e as 

sucessivas ligapoes temporarias e que justi- 

ficam a presenpa de uma porcentagem 

muito alta, cerca de 35% no recenseamen- 

to de 1836, de casas com chefes de fami'- 

lia, mulheres sustentando sozinhas os filhos 

e alguns poucos escravos. Viviam de suas 

agencias, de pequenas operapoes de comer- 

cio, intermediarias de revenda e circulapao 

de excedentes domesticos, costureiras ou 

fazedoras de quitutes(25)< 

As atividades de sobrevivencia das pro- 

prietarias empobrecidas diluiam qualquer 

nexo organico que pudesse existir entre 

escravas e senhoras e confundiam os off- 

cios de escravos domesticos e de rua. 
Alugadas, as escravas de ganho passavam 

de dono em dono, de casa em casa e 

viviam muito tempo nas ruas, onde era 

extremamente difi'cil a vigilancia, estreita 

e assi'dua, sobre seus afazeres. As negras 

de tabuleiro tinham passagens frequentes 

pela poh'cia, aura de rebeldes, sinais de 

fugitivas inveteradas. Os noticiarios dos 

jornais atestam a frequencia das fugas e 

das prisoes; quando recapturadas, eram 

devolvidas as donas, que se comprome- 

tiam a " .traze-las com ferro no pescoco 

pe/o espago de quatro annos. " Como tal 

aparecem nas representapoes iconograficas 

da epoca figuras de destaque nas ruas da 

cidade, conhecidas de todos, curiosamente 

representadas por Debret em ferros, como 

castigo de fugas recentes(26). 

(25) KUZNETSOF,. Elisabeth A. Household 
composition and headship as related to 
change in mode of production: Sao Paulo 
1765 to 1836. Comparative Studies in So- 
ciety and History. 22 (1):78, 1980; RA- 
MOS, Donald. Marriage and the family in 
colonial Vila Rica. Hispanic American 
Historical Review. 55:200, 1975 & SA- 
MARA, Eny Mesquita. A Famflia na so- 
ciedade paulista no seculo XIX. p.39 e 
43. 

(26) Divisao do Arquivo de Sao Paulo. "Off- 
cios Diversos" 13 de agosto de 
1834/60-cx.75 &DEBRET, Jean Baptiste. 
Brasil Pitoresco. v. II. gravura 42. 
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A fluidez dos lagos socials da cidade 

permeava as relagoes com os escravos, 

nem sempre acomodados na mesma casa 

ou nos poroes das residencias urbanas de 

seus donos. Pode-se estimar que ao menos 

cerca de 15% dos escravos moravam inde- 

pendentes dos senhores(27). Sao freqiien- 

tes as referencias, nos documentos, aos 

quartos alugados para os escravos mora- 

rem, em locals bastante centrals da cida- 

de, predomlnando neles as escravas mulhe- 

res. Desde 1773, sucedlam-se posturas e 

providencias para regulamentar o aluguel 

de quartos, prolbindo-o sem uma licenga 

escrita dos proprietarios. A partir de 

1831, passaram a cobrar uma multa de 

4$000 para quern alugasse um quarto a 

uma escrava ou escravo, sem licenga espe- 

cffica redigida pelo dono. Entre 1830 e 

1850, as autoridades procuraram dificultar 

as aglomeragoes de escravos, evitar o apa- 

recimento de cortigos junto as casinhas do 

mercado, na travessa da Conceigao, Beco 

do Inferno e da Cachaga. Sucessivas postu- 

ras e decretos tentavam reprimir certos 

locals de constantes desordem de escravos, 

como a rua da Boa Vista ou a rua da Cruz 
Preta(28). 

As mediagoes da lei e da ordem publi- 

ca nao eram muito significatlvas e demar- 

cadoras das relagoes entre escravas vende- 

doras e proprietarias, pois a sobrevlvencia 

de ambas se fazia a sombra da lei na 

pratica veiada de atlvidades toleradas co- 

mo a prostituigao ou o comercio clandes- 

tino, porem sempre mal enquadradas no 

piano das Instituigoes formals do Estado 

em construgao. Quitandeiras e autoridades 

(27) DIAS, Maria Odila Siiva. Quotidiano e 
Poder. p. 100; cf para as Antilhas, HI- 
CHAM, Barry. Slave population and Eco- 
nomy in Jamaica 1807-1834. p.60: para 
o sul dos Estados Unidos, COR BIN, Clau- 
dia Dale. Urban Slavery in the American 
South, p.40. 

(28) Atas da Camara Municipal de Sao Paulo. 
XVI, 1773, p.210 & SANT, ANNA, Nuto. 
Sao Paulo Histdrico (Aspectos, Lendas e 
Costumes). Sao Paulo, Departamento de 
Cultura, 1944, v.4, p. 123 e 190. 

do fisco se confrontavam numa resistencia 

longa, que perpassou todo o pen'odo do 

seculo XVMI ate o fim do Imperio, persis- 

tindo ainda nas primeiras decadas da Re- 

publica. 0 assunto elucida a sobrevivencia 

urbana de grupos pouco privilegiados, par- 

ticularmente mal tolerados pelas elites no 

pen'odo da Aboligao e nas primeiras deca- 

das da Republica; o esquecimento ideologico 

se prolonga ate nossos dias, pois sugerem 

imagens de desemprego estrutural e for- 

mas pertinazes de subdesenvolvimento. 

O comercio clandestino exercia fungao 

social importante na cidade no seculo 

XIX, pois fazia circular produtos de pri- 

meira necessidade a pregos bem menores, 

tornando-os, em pequenas quantidades, 

acessfveis aos menos favorecidos. Os gene- 

ros alimenti'cios, cujos pregos eram tradi- 

clonalmente fixados pela Camara munici- 

pal, eram sobrecarregados de uma serie de 

impostos, tanto provincials, como cen- 

trais, que os tornavam cronicamente ca- 

ros. A pratica de atravessar generos de 

rogas dos sitiantes dos arredores ou dos 

principals centros abastecedores como Co- 

tia, Juqueri, Braganga, Nazare era generali- 

zada e tanto a praticavam negociantes so- 

lldamente estabelecidos, como gente miu- 

da e necessitada; estes formavam uma re- 

de difusa de centenas de pequenos inter- 

mediarios, improvisando a vez e a oportu- 

nidade. Foram contmua, porem ineficaz- 

mente reprimidos pelas autoridades urba- 

nas. As malhas do poder economico cerra- 

vam-se, aos poucos, a partir das firmas de 

comercio malores da cidade sobre os pe- 

quenos armazens de molhados, tavernas e 

botequins, chegando a perseguir os ta- 

buleiros e o comercio ambulante que, di- 

ziam, eludia sistematicamente o fisco, fa- 

zendo concorrencia desleal aos pequenos 

estabelecimentos obrigados a pagar licen- 

gas. 

Alguns produtos mais caros como o 

sal, o azeite e a carne eram monopolies 

controlados pelas autoridades municipais 

e, a partir de 1821, quando foram aboli- 

dos os estancos, passaram a ser disputados 
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peias autoridades provincials. Indivi'duos 

prosperos interessavam-se pela arremata- 

pao de impostos, como os di'zimos sobre 

as colheitas, as bebidas, as farinhas, e 

achavam interessante pleitear o cargo de 

juiz almotacel, que cuidava da fiscalizapao 

do pequeno comercio, do controle dos 

pre(?os e, sobretudo, das multas(29). 

O comercio miudo de generos de pri- 

me! ra necessidade, area de atividades es- 

trategicas de sobrevivencia dos elementos 

mais pobres da cidade, e justamente o 

cenario a ser estudado pelo historiador 

interessado em reconstruir as relagoes so- 

cials da escravidao urbana e a crise pecu- 

liar a cidade de Sao Paulo nas decadas 

anteriores a Aboligao. Existia tambem nas 

demais cidades do Brasil da mesma epoca, 

porem tomava, sem duvida, urn aspecto 

especffico em Sao Paulo, onde a pobreza 

urbana contrastava com a concentrapao de 

rendas da economia cafeeira. 

As negras quitandeiras e de tabuleiro 

figuravam com destaque nestas margens 

de penumbra e transipao, que era co- 

mum as demais cidades do literal brasilei- 

ro. Para Salvador, onde sempre se destaca- 

ram na vida urbana, o cronista Vilhena 

descreve, muito objetivamente, o expe- 

diente das casas senhoriais, em fins do 

seculo XVIII, de colocar escravas a vender 

clandestinamente em rodi'zio pelas ruas: 

" .ninguem pois se embaraqa com 

etas, nem Ihes pede contas pelo respei- 

to as casas poderosas a que pertencem, 

salvo conduto este que as Hvra de todo 

o perigo; e triste sera a sorte de quem 

bulir com e/as. As negras, porem, que 

nao pertencem as casas de primeira or- 

dem, tiram uma licenqa do Senado pa- 

ra poderem vender, livres das ciladas 

do vigilante rendeiro do ver. "(30). 

(29) DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e 
Poder. p. 50. 

(30) VILHENA, Luis dos Santos. Notfcias So- 
teropolitanas da Bahia. v.I, p. 132. 

Era o que sucedia em Sao Paulo, onde 

vivlam talvez mais atropeladas ainda por 

multas, dada a situapao precaria de vida 

das proprietarias e a sua inserpao ambi'gua 

no quadro geral de organizagao do comer- 

cio clandestine, pois assim como agiam 

muitas vezes como autonomas, improvi- 

sando por conta propria as operapoes de 

suas escravas vendedoras, outras vezes co- 

mo intermediarias de grandes atravessado- 

res, enviando suas escravas para fora da 

cidade para interceptar pelas estradas os 

excedentes dos sitiantes vizinhos, de mo- 

do que variava muito o rigor com que as 

autoridades locais procuravam reprimir 

suas atividades. 

Alem disso, nos documentos oficiais a 

expressao quitandeira e vaga quanto a co- 

notapao social, envolvendo simultanea- 

mente proprietarias, escravas e libertas, 

sintoma significative do universe do pe- 

queno comercio urbano e elucidative de 

uma conjuntura historica, que as amarra- 

vam todas nas mesmas dificuldades de so- 

brevivencia. Nos mapos de populapao de 

1836 para a cidade de Sao Paulo apare- 
cem, umas em meio as outras, como que 

arrebatadas nas fi'mbrias do sistema social: 

/yCaterine Siqueira, 'vivia de suas quin- 
tadasso/teira, branca, de 54 a nos, mo- 

rava com tres escravos, ao sul da Se, 

no mesmo distrito morava Maria Bene- 

dita, negra, de quarenta a nos, quitan- 

deira, com uma escrava; Joana Maria, 

viuva parda de 63 a nos, tambem vivia 

de suas quitandas, ao Norte da Se, com 

duas filhas mo gas e uma agregada; Qui- 

teria Dias, quitandeira, viuva, negra, de 

72 an os, morava em Santa Ifigenia, 

com uma agregada branca e outra ne- 

gra; Francisca vivia de suas quitandas, 

ao norte da Se, so/teira, negra, com 25 

anos, tinha dois fi/hinhos. "(31). 

A contrastar provavelmente com a pre- 

senpa majoritaria de negras quitandeiras 

(31) DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e 
Poder. p.51. 
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numa cidade como Salvador, Sao Paulo 

mantinha resqui'cios do comercio local 

tradicional de roceiros e sitiantes caipiras, 

que tanribem transitavam pela cidade. 0 

memorialista Vieira Bueno apreendeu um 

pouco deste convi'vio diversificado das 

ruas na epoca da Independencia. 

Para a venda de generos alimentf- 

cios, h or tali gas, frutas, etc, nao ha via 

mercado. Tudo era vendido pelas ruas, 

pel as pretas de tabu/eiro, ou pe/os cai- 

piras (matutosj, que vinham com seus 

cargueiros dos sftios circunvizinhos. O 

mesmo se dava com as tropilhas carre- 

gadas com mantimentos, vindas de 

ma is longe, como de Cutia, de Juque- 

ry, de Nazareth, etc, quando os atra- 

vessadores nao as cercavam fora da ci- 

dade. Somente as carregagdes de toici- 

nho e de carne de porco salgada e que 

iam para as casinhas, carreira de case- 

bres, que ocupavam um dos I ados da 

travessa fronteira ao Mercadinho, a 

qua! se chamava por isso rua das Casi- 

nhas. "(32) 

Sucessivas posturas do Senado da Ca- 

mara, desde fins do seculo XVIII, procu- 

ravam regulamentar o comercio ambulante 

da cidade, tanto tendo em vista a concor- 

rencia que faziam aos taverneiros e comer- 

ciantes estabelecidos, que nao podiam fugir 

ao fisco, como tambem a atuapao dos atra- 

vessadores e especuladores, que estocavam 

alimentos para vende-los em outras regioes 

do Pai's, como o Rio Grande do Sul, San- 

ta Catarina ou a Bahia, onde obtinham 

pregos melhores. 

Os documentos municipais registram 

sistematicamente denuncias contra escra- 

vas vendendo sal, fumo ou peixe pelas 

ruas, sem as devidas licengas. Desde 1741, 

o Senado legislava sobre pregos e sobre a 

(32) BUENO, Francisco de Assis Vieira. A ci- 
dade de Sao Paulo (Recordagoes evocadas 
de memdria). Revista do Centro de Cien- 
cias, Letras e Artes, Campinas, ano II. (1, 
2 e 3), 1903. 

limpeza das quitandas; sobre o pregao 

obrigatorio e sobre os locais da cidade por 

onde era permitido circular tabuleiros; so- 

bre generos de consume isentos de taxas e 

sobre quitandas que deviam pagar avengas. 

Uma postura de 1803 visava diretamente 

as escravas de tabuleiro, cujo papel de 

intermediarias procuravam eliminar(33). 

Em 1814, proibiam novamente a venda 

ambulante, limitando os tabuleiros a pe- 

quenos produtos caseiros, para que nao 

oferecessem concorrencia desleal aos ta- 

verneiros e donos de armazens de molha- 

dos 

.motivada das quitandeiras estarem 

vendendo aqueles effeitos que sao desti- 

nados as vendas, como sao arroz, ovos, 

aguardentes desti/adas, queijos, feijao, 

farinha, que compram para revender 

sem que ten ham a minima despesa ain- 

da mesmo de licenga. "(34) 

0 movimento das escravas vendedoras 

aos poucos passava a predominar sobre 

quaisquer outros. Em vez de se restringi- 

rem aos locais demarcados junto as casi- 

nhas (depois chamada rua da Quitanda) 

foram aos poucos invadindo as imediagoes 

da Ladeira do Carmo e da rua do Cotove- 

lo, entrando pelas travessas da rua do Ro- 

sario, esparramando o conteudo dos tabulei- 

ros pelas calgadas, impondo seus pregoes 

gritados ou cantados, obrigatoriamente, 

por lei, de modo que, em 1821, os comer- 

ciantes da rua Direita se queixavam ao Se- 

nado da Camara do rufdo exagerado e dos 

mosquitos que seus tabuleiros atrafam. 

Aglomeravam-se convenientemente nas 

pontes e pontos de acesso das estradas de 

Guarulhos, Nazare e Mogi das Cruzes para 

interceptar a entrada dos generos alimen- 

tfcios trazidos pelos sitiantes caipiras. Da- 

vam um torn colorido e festivo ao pouso 

(33) Registro da Camara Municipal de Sao 
Paulo, volumes XII, XV, XVI e XXII. 

(34) Atas da Camara Municipal, v. XXII, 
p.258 & Posturas. Arquivo PCiblico Muni- 
cipal. CM i-39-v.73. 
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do Juqueri e do Barro Branco, a entrada 

de Cotia, ao Piques, ao Canto do Bexiga, 

as margens do Anhangabau, ao caminho 

da Luz(35). 

Sempre que possi'vel, evadiam as postu- 

ras que proibiam ou limitavam o espapo 

onde poderiam fazer seu comercio. Em 

1822, a Camara decidiu que, em vez de 

circularem livremente pelo espapo urbano, 

teriam de se limitar a travessa do beco do 

Alferes Jose Fernandes, indo ate a porta 

do Brigade!ro. Em 1845, as autoridades 

municipais ainda tentavam, aparentemente 

sem sucesso, abolir o comercio ambulante, 

fixando os tabuleiros em locais pre-deter- 

minados para feiras publicas. Em 1870, 

agravaram-se as posturas no sentido de 

favorecer as imigrantes portuguesas e ita- 

lianas, que comegavam a concorrer com 

os tabuleiros de escravas e pardas for- 
ras(36). 

Entre 1830 e 1870, as multas encarece- 

ram de tal modo que, quando aplicadas, 

se tornaram proibitivas para as pequenas 

proprietarias de escravas empobrecidas. De 

8$ por tabuleiro apreendido sem a devida 

licenpa, em 1829, tinham passado a 

30$000 em 1869. Em 1829, era de 

6$400 a licenga que a dona ou locataria 

deveria pagar por tabuleiro, em nome de 

sua escrava. Muitas proprietarias de escra- 

vos declaravam rendas mensais de apenas 

8 a 12$000, o que parece documentar o 

costume, amplamente tolerado, de enviar 

escravas para vender nas ruas sem a devida 

licenga.- Com os progresses da urbaniza- 

gao, as multas se tornaram uma questao 

de sobrevivencia(37). 

As quitandeiras, atraves de suas negras 

(35) Registro da Camara Municipal, v.XV, 
p.79. 

(36) Atas XXII, p.568; v.LIX, p.5. 

(37) Atas, LVIII, p.82 & BRUNO, Ernani da 
Silva. Histdria e Tradipoes da cidade de 
Sao Paulo. Rio, Jose Olympio, 1954, 
V.M, p.741. 

de tabuleiro, faziam muitas vezes o papel 

de intermediarias nas operagoes de atra- 

vessar, levadas a efeito por comerciantes 

mais poderosos, de modo que eludiam sis- 

tematicamente as leis. Figuras ambiguas, 

de vez em quando protegidas, outras de- 

nunciadas pelas autoridades eram esquivas 

e difi'ceis de apreender no seu quotidiano. 

Alem disso, as malhas do pequeno comer- 

cio de cor\trabando eram difusas, flexi'veis 

e enredavam pequenos pequenos proprie- 

taries, escravos, forros e as proprias auto- 

ridades num process© intrincado de con- 

temporizagao, que oscilava entre a tole- 

rancia e a impotencia ou impossibilidade 

de implementar as leis de controle social 

no espago urbano. 

0 cerco das autoridades foi se estrei- 

tando aos poucos, talvez mais em fungao 

da crise de sobrevivencia das proprietarias, 

que deixavam de poder cumprir com o 

mmimo de despesas ocasionalmente exigi- 

das, do que um efetivo e eficiente contro- 

le das atividades dos escravos urbanos. Es- 

tes sempre pareciam burlar a vigilencia, a 

disciplina de trabalho, o policiamento e as 

posturas restritivas de seus movimentos. 

Entre 1836 e a decada de cinqiienta, 

quando aumentaram os pregos de custeio 

dos escravos, assim como o custo de vida 

em geral, os recenseamentos de populagao 

da cidade comprovam a tendencia a dimi- 

nuir gradativamente o numero de peque- 

nas proprietarias de poucos escravos(38). 

Era um efeito lateral do processo de con- 

centragao de rendas, que consolidava a 

hegemonia dos capitalistas do cafe. 

As fontes municipais evidenciam pro- 

cessos e querelas envolvendo mulheres en- 

dividadas, relutantes em pagar impostos e 

multas. Em 1832, a Camara abria proces- 

so contra Joana de Mello, que devia tres 

meses de aluguel da casa n.o 6 da Ladeira 

do Carmo, fixado em 14$ por mes, che- 

gando a conclusao de que a senhora nao 

(38) DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e 
Poder. p.58 e 59. 
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dispunha de um centavo; D. Gertrudes 

Tereza Giz tinha um quarto na cidade, 

alugado para um escravo, porem nao tinha 

com que pagar a d6cima urbana cobrada so- 

bre a sua propria casa. Muitas nao podiam 

pagar as taxas de manutenqao de seus escra- 

vos, na prisao ou na chacara do Quebra-Bun- 

das, onde ficavam retidos para serem cas- 

tigados. Em 1835, a Camara tomava a 

resolugao de soltar sumariamente os escra- 

vos cujos donos nao tivessem meios de 

pagar a diaria para sua manutempao. Em 

1843, D. Maria Policena Pinto foi obriga- 

da a abrir mao de um escravo que tinha 

sido preso por falta grave, havia meses, 

acumulando despesas de mais de 80$ que 

a proprietaria nao podia pagar(39). 

Certamente, a marginalidade de uma 

maioria de pequenos proprietarios descapi- 

taiizados contribufa para este quadro de 

desagregaqao espontanea da instituigao 

servil que antecede a Aboligao e parece 

esbo<par-se em Sao Paulo a partir de mea- 

dos do seculo passado, em contraposigao 

ao poder hegemonico, que se constitufa 

aos poucos e legislava, tendo em vista os 

interesses dos capitalistas da economia ca- 

feeira. Apos 1870, esta hegemonia foi se 

implantando de forma mais aberta. Procu- 

ravam, atraves de reformas e melhoramen- 

tos urbanos e com a modernizapao do 

espapo, extirpar os sintomas incomodos 

da pobreza urbana. Acirraram-se entre as 

classes dominantes que comepavam a 

construir suas casas na cidade, os precon- 

ceitos contra os sintomas incomodos da 

presenpa de escravos, as atividades miudas 

de sobrevivencia dos forros, que reputa- 

vam indicios de atraso, desordem e sujei- 

ra. Essas tendencias se acentuaram a par- 

tir de 1872, levando num crescendo as 

tensoes exacerbadas do abolicionismo e a 

arregimentapao dos imigrantes italianos e 

Portugueses. A figura das negras de tabu- 

lei ro catalisava estes preconceitos a exa- 

cerbava as piores inseguranpas da epoca. 
Evocavam jui'zos de valor acerca do que 

(39) Atas. v. XXVIII, p. Ill e v. XXXIV, 
p. 197. 

reputavam os aspectos mais sombrios e 

negatives da urbanizapao que pretendiam 

a qualquer custo ver superados. 

Uma certa aura de desmoralizapao pas- 

sou a cercar a posse de escravos, principal- 

mente escravas de ganho, neste pen'odo 

de reeuropeizapao dos costumes. Transpa- 

recia com nitidez do modo como nos re- 

censeamentos as proprietarias insistiam em 

declarar que viviam da "honesta subsisten- 

cia de seus escravos de ganho" A prosti- 

tuipao era uma suspeita amplamente divul- 

gada por viajantes observadores das ruas 

da cidade. Era de fato uma atividade com- 

plementar, que se somava ao ofi'cio de 

vendedoras, lavadeiras, cozinheiras e cos- 

tureiras, alugadas por dia ou por pen'odo 

maior. Repercutia sobre o bom nome das 

proprietarias de escravas de ganho, pois 

tanto as fofocas de vizinhanpa, quanto as 

autoridades municipais e provinciais co- 

bravam da responsabilidade das donas nao 

somente os eventuais maus tratos, como 

tambem as dificuldades que tinham de 

exercer controle e vigilancia sobre as ativi- 

dades de suas escravas. 

A preocupapao insistente das fontes 

oficiais em controlar e vigiar o movimento 

das vendedoras de rua fornece informa- 

poes preciosas sobre o seu ir e vir pel a 

cidade. Desvendam os pontos de encontro 

e de circulapao dos escravos e lanpam luz 

sobre a organizapao clandestina de um pe- 

queno comercio entre eles. Estas trocas de 

vintens acrescentavam-se as demais formas 

de comercio de rua, principalmente a noi- 

te, depois das oito horas e inclui'am arti- 

gos como aguardente, fumo, arruda, ervas 

magicas, frangos, punhais, velas, cachim- 

bos e estatuetas de barro^O). 

A pratica de trocas comerciais entre 

(40) DEBRET, Jean Baptiste. Viagem Pitores- 
ca ao Brasil. Livraria Martins editora, 
1949, v. I, D.I79 e 228; v.II, grav.11; 
RIBYROLLES, Charles. Brasil Pitores- 
co. S.^aulo, Martins, 1941. v. I, p. 166 & 
MARTINS, Antonio Egydio. Sao Paulo 
Antigo. v. II, p.54 e 82. 
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escravos nao era novidade no Brasil, nem 

sequer uma peculiaridade da zona urbana. 

0 desinteresse dos senhores pelas condi- 

goes de reprodugao da mao-de-obra escra- 

va, garantindo pelo trafico com os pai'ses 

africanos, levava-os a delegar ao proprio 

escravo alguns dias por semana para ro<pas 

e pequenas atividades de subsistencia. Tra- 

ta-se de um aspecto importante da escravi- 

dao no Brasil, no que tinha de mais cruel 

e violento, pois vislumbra vicissitudes de 

existencia precaria dos escravos, proxima 

do mmimo vital. 

Alem do aspecto clandestino de desvio 

de generos do comercio legalmente organi- 

zado, alarmavam os moradores da cidade 

os contatos que se estabeleciam entre as 

negras de tabuleiro e os escravos fugidos e 

quilombos que desde o im'cio da escravi- 

dao urbana existiram nos arredores da ci- 

dade no vale do Anhangabau, no Bexiga, 

em Pinheiros, em Santo Amaro e nos ma- 

tagais que se entremeavam as areas mais 

urbanizadas, um pouco por toda a par- 
te(41). Entre a casa e a rua havia um 

desdobramento contmuo de dependencies 

mutuas que tecia e enredava um no outro 

o dommio do privado e do publico, de 

modo que qualquer trato mais constante 

que pudesse existir entre a senhora e a 

escrava foi-se diluindo com a urbanizapao, 

no comercio local, a refletir a dependen- 

cia de elos que uniam entre si, nas fi'm- 

brias das classes dominantes, mulheres li- 

vres empobrecidas, escravas e forras. 

Enredadas nos lapos pessoais muito for- 

tes e conturbados que as ligavam as pro- 

prietaries, era atraves do desdobramento 

de relapoes sociais do pequeno comercio 

ambulante que escravas reconstrui'am seus 

lapos primaries, para alem do espapo do- 

mestico, chegando a improvisar uma vida 

(41) Atas da Camara Municipal de Sao Paulo, 
v. XXVI, p.62; Documentos Interessan- 
tes. v. 84, p. 70; MOURA, Clovis. Revol- 
ta de escravos em Sao Paulo. Revista do 
Arquivo Municipal de Sao Paulo. 181: 
103, 1970 & MARTINS, Antonio Egydio. 
Sao Paulo Antigo v.II. p.82. 

comunitaria intensa, pratica dissimulada 

de uma resistencia, que permitia a sua 

sobrevivencia e devolvia as suas vidas a 

dimensao social arrebatada pelo trafico. A 

escravidao impunha o desenraizamento 

cultural dos africanos. Regime de trabalho 

forpado implicava o rompimento dos es- 

cravos com seu proprio meio social, com 

a religiao dos ancestrais, da tribo, da vida 

gregaria e da propria parentela de sangue. 

Coube as escravas de sangue um papel 

de importancia vital no processo de reor- 

ganizapao dos seus lapos comunitarios, 

que se reconstitufram aos poucos, apesar 

da instituipao servil, simultaneamente co- 

mo aculturapao e resistencia. Como mu- 

lheres, sem parentesco nem lapos tribais, 

entre si, coube a elas a renovapao e im- 

provisapao do culto dos ancestrais, a par- 

tir do convi'vio social entre escravos, fo- 

mentado pelo costume das pequenas tro- 

cas comerciais. As tradipoes culturais afri- 

canas delegavam as mulheres as tarefas de 

alimentapao e circulapao dos generos de 

primeira necessidade, e desta vocapao ou 

habilidade de suas escravas usufrufam as 
proprietarias^). 

O escambo entre escravos foi o funda- 

ment© de um convi'vio de vizinhanpa que 

se estendia, numa grande etapa, aos rituais 

(42) MEILLASSOUX, Claude. Mulheres, celei- 
ros e capitals. Porto, Afrontamento, 
1977; HAFKIN, Nancy J. & BLAY, Edna 
G. Women in Africa, Los Angeles, Califdr- 
nia Univ. Press, 1976 & HOMMOND, Do- 
rothy. Women: their economic role in 
traditional societis. An Addison-Wesley 
module in Antropology Reading Mass, 
(35):35, 1973; GRANDMAISON, Colette 
Lacour. Les activity^conomiques des fem- 
mes dakaroises. Africa, XXXI, 
(2):138,1969; EARTH, Dora Emily. Val- 
lenge Women: the social and economic 
life of the vallenge women of Portugueses 
East Africa (1933), Londres, Cass, 1968; 
BOHANNAN, Paul & DALTON, George. 
Markets in Africa. Evanston, Illinois, Nor- 
thwestern Univ., 1962 & MINTZ, Sidney 
W. Men, women and trad. Comparative 
Studies in Society and History. 
13:39,1971. 
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(de cooptagao) das irmandades religiosas. 

Nas ruas da cidade, a troca em especie 

alternava com o comercio de vintens, to- 

mando feigoes que transcendiam o nfvel 

puramente economico, para se revestir do 

sentido cerimonial de um ritual comunita- 

rio: o comercio implicava reciprocidade, 

principalmente atraves da troca de bens 

de presti'gio (aguardente, fumo) ou magi- 

co-religiosos (ervas, frangos), de modo que 

inaugurava entre vendedores e comprado- 

res, desenraizados, estranhos entre si, la- 

pos sociais novos que o proprio pequeno 

comercio selava e perpetuava. A cidade 

acolhia, nas margens da economia do cafe, 

remanescentes do Trafico, que se destina- 

vam as fazendas de cafe e, apos 1850, os 

crioulos do Trafico interprovincial, que 

trazia escravos do Rio de Janeiro e do 

Norte do Pat's. As negras de tabuleiro de- 

sempenharam, portanto, um papel anoni- 

mo, porem estrategico, no cadinho de 

aculturagao de costumes, de origens as 
mais diversas, representado pelo comercio 

de escravos. 

Em Sao Paulo, comercio local e vida 

comunitaria dos escravos redundaram num 

processo peculiar de sincretismo, em que 

se misturaram as quitandas de bugres dos 

sitiantes caipiras com as quitandas baia- 

nas. As negras vendedoras participaram da 

formagao dos cerimoniais do catimbo, do 

candomble, da umbanda dos escravos da 

Corte — que acabaram todos por fundir-se 

na macumba paulista, descrita por Roger 

Bastide como "um encontro comovente 

de todas as magias do mundo"(43). 

E difi'cil destrinchar e destacar uns dos 

outros os papeis de escravas vendedoras a 

servigo de seus senhores ou, como curan- 

deiras e h'deres religiosas, voltadas para as 

necessidades dos proprios escravos. Katia 

Queiros Mattoso transcreveu as palavras 

de uma velha quitandeira africana, da cos- 

(43) BASTIDE, Roger. A macumba paulista. 
Estudos Afro-brasileiros. S.Paulo, Perspec- 
tiva, 1973. p. 193; As religides africanas 
v.lI, p.387. 

ta da Mina, que faleceu em Salvador, em 

1805: Damiana Vieira pertencia a sete ir- 

mandades e, em seu testamento, deixou 

transparecer a forga de que se revestiam 

os lagos comunitarios do pequeno comer- 

cio ambulante: mandou rezar missas pelo 

defunto marido, pela filha tambem faleci- 

da e ainda "pelas almas daquelas pessoas 

com quern tratei negocios de comprar e 

vender. " — mais provavel mente escravos 

e forms, do que do mundo dos senhores e 
proprietariasi44). 

0 treino e a esperteza de vendedoras 

de ganho, que garantiam a sobrevivencia 

de suas proprietarias, tambem se desdo- 

bravam numa dimensao exclusiva das pro- 

prias escravas: avos e maes, sustentavam 

suas famt'lias morando em quartos de alu- 

guel pela cidade, principalmente na Se. 

Como escravas, usufrufam da confianga de 

suas donas, que, com freqiiencia, acaba- 

vam por alforria-las. Alem disso, gozavam 

de presti'gio e de influencia entre os pro- 

prios escravos, tornando-se h'deres do seu 

convi'vio social e religiose. No seu quoti- 

dian© de trabalho e de lazer alternavam 

os cantos estrategicos do comercio ambu- 

lante com a intensidade de pontos magi- 

cos, dos seus cultos improvisados. Maria 

d'Aruanda e Mae Conga ficaram conheci- 

das na cidade. Adquiriram fama como cu- 

randeiras e maes-de-santo. Vistas com des- 

confianga pelas autoridades, foram perse- 

guidas como "desinquietadoras de escra- 
vo5"(45). 

Posturas e leis repressivas contra as es- 

cravas de tabuleiro remontavam as primei- 

ras decadas de exploragao do ouro, no 

seculo XVIII. Nas Minas, em 1719, diante 

da ameaga de uma sublevagao generaiizada 

dos escravos, o Conde de Assumar acusava 

as escravas e negras forras como elos de 

(44) MATTOSO, K^tia Queirbz. Bahia: a cida- 
de de Salvador e seu mercado no seculo 
XIV. p. 215. 

(45) Divisao do Arquivo do Estado de Sao 
Paulo. Offcios Diversos, agosto de 1834, 
870 ex. 75. 
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liga^ao na conspira<?ao. Em 1728, conti- 

nuavam vistas como elementos perigosos, 

dada a liberdade com que circulavam pe- 

las lavras, entrando e saindo dos arraiais, 

possivelmente contrabandeando ouro e le- 

vando informapoes e alimentos para ne- 

gros quilombolas(46). 

Em Sao Paulo, as autoridades tambem 

trataram de limitar a liberdade de movi- 

mento de negras vendedoras, tendo em 

vista o perigo de contatos entre escravos e 

principalmente escravos fugidos: medidas 

sucessivas proibiam-nas de sair da cidade 

"pontes a fora'' fechar as vendas depois 

das 6,7 ou das 9 boras da noite. Infruti'- 

feras ou impossfveis de serem postas em 

pratica, as posturas concernentes aos hora- 

rios associavam-se as disposipoes contra o 

ajuntamento noturno de escravos nas casi- 

nhas ou vendas clandestinas. Inumeras ve- 

zes foram denunciadas como intermedia- 

rias nos assaltos de escravos contra as casi- 

nhas e no desvio de ropas e generos ali- 

menti'cios das principais estradas de acesso 

a cidade. Atribui'am-se a negros munidos 

de armas roubadas, em grupos de dez, nao 

somente assaltos, mas tambem o desvio 

dos generos alimenti'cios do mercado da 

cidade que entregavam, em seguida, para 

negras quitandeiras negociarem, aos pou- 
cos(47). 

A pratica do comercio clandestino foi 

constantemente denunciada como ativida- 

de de escravos associados a indivi'duos for- 

ros, com a eventual convivencia de pro- 

prietaries brancos de pequenas vendas, ta- 

vernas, ranches que as leis procuravam 

reprimir, pressupondo nao somente a ven- 

(46) CORRESPONDENCIA de D. Lourengo 
de Almeida, (1732). Revista do Arquivo 
Publico Mineiro. v.VIII, p. 276, 296, 
298, 341; CORRESPONDENCIA do Con- 
de de Assumar, (1719) Revista do Arqui- 
vo Publico Mineiro. 111:263,1898; ver 
tamb6m MELO E SOUZA, Laura, Os des- 
classificados do ouro. 

(47) Divisao do Arquivo do Estado de Sao 
Paulo, "ofi'cios diversos", 869 e 870, cx 
75 a 85. 

da clandestina, fato generalizado, mas o 

agravante (conforme reiteravam as denun- 

cias) de se tratar de comercio de objetos 

roubados. Associado desde o seculo XVIII 

ao banditismo comum, o comercio miudo 

entrou no lendario popular. Alem dos es- 

cravos fugidos, envolvia mamelucos, bas- 

tardos, pardos vadios que viviam no Pari e 

nos matos em volta da cidade de Sao 
Paulo(48). 

Em 1783, providenciou-se um ataque a 

um quilombo no si'tio da falecida Catarina 

Correia. Depois de 1830, amiudaram-se as 

providencias sobre soldos e nomeapoes de 

capitaes do mato, responsaveis pela repres- 

sao e vigilancia contra coutos de escravos 

na area urbana. Em 1831, a Camara man- 

dava fechar uma comunicapao do ribeiro 

Anhangabau com o Bexiga. .em cujas 

margens se agoitaram lad roes e escravos 

fugidos. "As casas de jogo e ranches 

eram atentamente vigiados. Periodicamen- 

te, reiteravam o direito dos capitaes-de- 

mato de atirarem para matar. Repetida- 

mente, circulavam provisoes proibindo os 

escravos de andarem armados com paus 

ou armas de ponta; somente os lenhadores 

podiam andar com machado e foice. Or- 

denavam aos moradores da cidade ropar o 

capim, que crescia muito alto, nas prapas 

da cidade, a fim de evitar que, a noite, 

servissem de esconderijos para escravos fu- 

gidos^S). 

O comercio clandestino de escravos foi 

sempre alvo predileto das autoridades, que 

o associavam aos contmuos assaltos con- 

tra roceiros nas estradas e si'tios dos arre- 

dores da cidade e com arrombamentos nas 

casinhas; roubos menores, esporadicos, de 

generos alimenti'cios e de animais de cria- 

pao, gado, porcos, galinhas, tambem se 

atribui'am a quilombos e escravos fugidos. 

A legislapao visava a proliferapao de ven- 

(48) Divisao do Arquivo do Estado de Sao 
Paulo "ofi'cios diversos", 1834, 870 cx. 
75 a 85 & DIAS, Maria Odila Silva. Quo- 
tidiaho e Poder. p. 120. 

(49) Atas XXI. p.241. 
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das e de ranchos ou botecos para escra- 

vos. Procediam regularmente a levanta- 

mentos de estabelecimentos sem licenga, 

aumentavam os impostos sobre consumo 

de aguardente da terra. Multavam e oca- 

sionalmente cassavam as licenpas de esta- 

belecimentos de brancos, como Pedro de 

Godoi Leite, que "admitia toda a casta 

de gente de baixa esfera, como sao negros 

e negras cativas, consent!ndo folias suces- 

sivas, principalmente de noite, com os 

qua is muito perturbava a sua vizinhanga 

e sem desist!r del as por mais avisos que 

the fizessem. "(50). Desconfiavam espe- 

cialmente do movimento das negras qui- 

tandeiras, vendendo nas ruas ate altas bo- 

ras da noite, atribuindo a elas toda sorte 

de maus costumes: .Mandamos que da 

publicacao desta em diante, logo que de- 

rem nove boras da noite, se fechem as 

sobreditas casas de bebidas, bem como se 

reco/ham todas as pretas e pretos que 

vendem quitandas. "(51). 

Mulheres forras figuravam frequente- 

mente nas ocorrencias policiais contra 

pontos de encontro noturnos de escravos 

libertos; comumente identificados com as 

escravas, eram talvez mais perseguidas, 

pois com muita freqiiencia eram presas, 

expulsas da cidade, ou obrigadas a pagar 

multas exorbitantes: " .provado ser va- 

dia, vagabunda e desinquietadora de escra- 

vos, assinou termo de em 8 dias procurar 

uma honesta ocupacao e a justificar-se 

com a pena de 15 $ de mu/ta, sendo o 

dito rancho demolido. " Eram continua- 

mente acusadas de promover em suas ca- 

sas batuques e jogos para atrair escravos. 

VTtimas da repressao policial, aparecem 

nas fontes da epoca assinando "termos de 

bem viver"(52). 

(50) Registro da Camara Municipal. XVI, 
p.15. 

(51) Registro da Camara Municipal, XIV, 
p. 147. 

(52) Divisao do Arquivo do Estado de Sao 
Paulo, "ofi'cios diversos", 1834, 870 
ex.75. Ver tamb6m BRESCIANI, Maria 

Suas atividades comunitarias eram rigo- 

rosamente cerceadas, principalmente depois 

de 1835, com sucessivas posturas contra 

quaisquer ajuntamento ou festas de escra- 

vos. Estas visavam os locais onde se reu- 

niam as mulheres quitandeiras, proximo a 

Igreja do Rosario ou no Largo da Miseri- 

cordia. Em fevereiro de 1832, proibiam 

na rua da Cruz Preta o aluguel de casas e 

quartos " .para escravos e vadios que se 

ajuntavam para maus fins nos domingos e 

dias santos, com escanda/os, fazem reu- 

nioes para deboches e batuques. "(53). 

E tao difTcil penetrar na organizapao 

de sobrevivencia dos escravos, quanto na 

dos libertos, sobre os quais os viajantes as 

vezes trazem uma ou outra observagao 

perspicaz. Apesar da apreensao que causa- 

vam nas elites do Pafs, as fontes escritas 

atestam vislumbres dos muitos elos de so- 

lidariedade existentes entre escravos e for- 

ros. A poh'tica de discriminagao contra a 

gente liberta e de cor faz parte do proces- 

so de urbanizagao e constitui mais urn 

assunto importante para a historia compa- 
rativa(54). 

No Brasil, no sul dos Estados Unidos e 

nas Antilhas, nas margens da sociedade, 

lutaram por uma sobrevivencia precaria, 

figurando no pequeno comercio local, no 

artesanato e nos servi<pos urbanos ou do- 

Stella. Condigoes de vida do escravo na 
Provmcia de Sao Paulo no s6culo XIX, 
Revista do Arquivo Municipal de Sao 
Paulo, 192:21,1979. 

(53) Divisao do Arquivo do Estado de Sao 
Paulo, "offcios diversos", 1834, 870 ex. 
75. Ver tamb§m BRESCIANI, Maria Stel- 
la. Condigoes de vida do escravo na Pro- 
vmcia de Sao Paulo no s6culo XIX. Re- 
vista do Arquivo Municipal de Sao Paulo, 
192:21,1979. 

(54) BERLIN, Ira. Slaves without masters (the 
free negro in the antebellun south). New 
York, Oxford Univ. Press, 1974; COX, 
Edward L. Free coloreds in the slave so- 
cieties of St. Kitts and Grenada, 
1763-1833 & FERNANDES, Florestan. O 
homem negro na sociedade de classes. 
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mestlcos menos prestigiados. Sempre em 

concorrencia com os brancos pobres, mais 

favorecidos pelas leis, enfrentaram uma 

poh'tica progressiva de repressao e de con- 

trole social durante todo o seculo pas- 

sado, que se caracterizou, em cada uma 

das sociedades escravocratas, peia mesma 

obssessao em vigiar vendas, bares e ran- 

ches, em limitar os ajuntamentos, a vida 

coletiva e as atividades do pequeno co- 

mercio de rua(55). Estas medidas dificul- 

taram de inumeros modos, mesmo apos a 

Aboligao, a sua integragao no mercado de 

trabalho e atrasaram por muitos anos a 

concessao de plenos direitos de cidadania. 

As mulheres forras tiveram um papel se- 

melhante nas diversas comunidades de li- 

bertos, quer como chefes da renda fami- 

liar, quer como pontos de ligagao entre 

libertos e escravos(56). 

Em Sao Paulo, nas ultimas decadas do 

seculo passado, teria se multiplicado o nu- 

mero de forras entre as negras de tabulei- 

ro. Fixar a alforria como meio de discipli- 

nar as escravas de ganho parece ter sido 

um recurso comum usado pelas proprieta- 

rias para incentivar os jornais e trabalhos 

por tarefa das escravas vendedoras e ne- 

gras quitandeiras. Os mesmos vintens, que 

nos rituais funerarios compravam simboli- 

camente a passagem para o alem, selavam 

as relapoes de escravas ganhadeiras com 

suas senhoras necessitadas. Jornais e pecu- 

lios, formados as custas do trabalho, nos 

domingos e dias santos, vintens de sobre- 

vivencia, lazer. .tambem acumulados, 

chegavam a comprar a alforria, com que 

transitavam da escravidao para a liberda- 

de, aumentando continuamente o numero 

das mulheres forras na cidade. Eram os 

vintens desta economia ambi'gua de urba- 

(55) HALL, Gwendolin Midlo. op. cit. p. 68; 
GENOVESE, Eugene D. Roll, Jordan, 
Roll, p.535; BERLIN, Ira, op cit p.241; 
GOLDIN, Claudia Dale, op. cit. p. 31; COX, 
Edward L. op. cit., p. 68. 

(56) BERLIN, Ira. op. cit, p. 220-21; COX, 
Edward L. op. cit. p. 23; HIGH AM, Barry, 
op. cit, p. 172. 

nizapao incipiente que animavam o poder 

informal de mulheres escravas, cimentan- 

do a fluidez dos elos da grande cadeia dos 

seres de proprietarias empobrecidas: escra- 

vas, ganhadeiras (de peculio proprio), li- 

bertas, agregadas(57). 

A multiplicagao de pardas ex-escravas 

foi acompanhada com desconfianga, nao 

somente por terem papel de destaque no 

comercio urbano, mas tambem por consti- 

tui'rem elos e meios de contato com mari- 

dos ou filhos escravos, eventualmente fu- 

gidos. As posturas municipals repress!vas 

do comercio ambulante reiteradamente in- 

sistiam em abranger toda e qualquer ven- 

dedora ambulante, fossem elas escravas ou 

forras. Muitas eram casadas, com escravos, 

embora nem sempre morassem sob o mes- 

mo teto. Ja em 1776, nas Atas da Camara 

vinha uma referencia a Rita, forra, casada 

com Sebastiao, escravo de Antonio Vaz 

de Oliveira. Em 1804, Anna Joaquina mo- 

rava na Freguesia do 0, agregada de Igna- 

cio e casada com o escravo Agostinho do 

Capita© Gabriel. .Em 1836, Desideria 

Rosa, parda forra, casada com Joao, escra- 

vo de D. Gertrudes Giz, suplicava para 

nao ser despejada do seu quartinho na 

ladeira do Carmo(58). 

Resta ainda por fazer a historia mais 

sistematica dos processes de alforria na 

cidade de Sao Paulo: os vislumbres da 

documentapao acessi'veis parecem confir- 

mar outros levantamentos que vem sendo 

feitos na Bahia, em Campos, no Rio de 

(57) Nos fogos chefiados por mulheres havia, 
em Sao Paulo, em 1804, cerca de 8,9% 
de negras e pardas; em 1836, as pardas 
representavam 38,9% (Arquivo do Esta- 
do, "magos de populagao"); sobre o pre- 
dommio de forras em Minas Gerais, cf., 
COSTA, Iraci del Nero, Vila Rica p.77 e 
96. 

(58) Divisao do Arquivo do Estado de Sao 
Paulo, "magos de populagao 1804, 1829, 
1836", Atas da Camara Municipal, 
XXVIII, 1835, p. 120. 
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Janeiro e nas cidades mineiras(59). Em 

Sao Paulo, tambem predominaram as al- 

forrias de mulheres, negras de tabuleiro e 

escravas vendedoras de rua, mas tambem 

do servipo domestico, concubinas ou pros- 

titutas. Muitas alforrias eram condiciona- 

das, mantendo as ex-escravas presas ao 

servipo domestico, como agregadas, juntos 

aos fogos de proprietarias empobrecidas 

ou de seus familiares(60). 

Uma parte consideravel da militancia 

de Luiz Gama travou-se em torno das 

reclamagoes de mulheres forras, presas na 

urdidura das mediagoes hierarquicas, que 

associavam o servigo domestico ao comer- 

cio ambulante. Em 1873, quando as qui- 

tandeiras forras foram proibidas de vender 

nas ruas do centro da cidade, redigiu em 

seu nome uma petigao as autoridades, on- 

de reivincava o seu direito historico, ad- 

quirido na pratica de muitos anos de pe- 

rambulagoes pelas ruas da cidade(61). O 

abolicionismo militante veio acrescentar a 

crise da escravidao, ja adiantada, um cara- 

ter polftico mais sistematico de protesto 

organizado. Como tal, sobrepos-se ao mo- 

vimento estrutural de empobrecimento, 

que enredava no pequeno comercio urba- 

ne a crise dos pequenos proprietarios, a 

muitiplicagao de alforrias, a indisciplina 

de escravos urbanos que se somavam as 

tensoes especi'ficas de mulheres livres, 

brancas, mulatas, em sua ardua luta de 

sobrevivencia. 

(59) SCHWARTZ, Stuart B. The manumission 
of slaves in colonial Brazil 1685-1745. 
Hispanic American Historical Review 
54(4) :3,1974; MATTOSO, Kcitia Queir6z. 
Etre esclave au Br6sil. p.201; KIERNAN^ 
James. Slavery and manumission in Para- 
ty, Brazil, 1789-1822. Phd thesis. Colum- 
bia University (mimeo) & CUNHA, Ma- 
nuela Carneiro da. Sobre os silencios da 
lei: alforrias dos escravos. Cadernos,IFCH- 
Unicamp, 4, 1983. 

(60) SAMARA, Eny Mesquita. A famflia na 
sociedade paulista, p. 145. 

(61) Atas da Camara Municipal. v.LIX, 1873, 
p.5. 

Turbulentas e desbocadas, destacam-se 

nos documentos policiais pelas brigas de 

ruas, nas fontes municipals pela desobe- 

diencia as posturas ou pela dificuldade 

que tinham de pagar os alugueis de suas 

casas, precariamente reconstrui'das em ter- 

renes de outros, ou fora de alinhamento. 

A pobreza em que viviam encontra-se do- 

cumentada nas mais disperses fontes da 

epoca, desde um inventario motivado por 

pequenas di'vidas as inumeras representa- 

goes iconograficas de Sao Paulo no seculo 

passado. Representativas das fi'mbrias da 

escravidao urbana, andejas e sem historia, 

eludem a curiosidade dos historiadores, 

sempre nos limites incertos de conceitos 

mal adaptados a realidade de suas vidas 

concretas. Entretanto, suas vidas, quando 

reconstitui'das em suas dimensoes sociais 
como mediagoes de processes mais am- 

plos, beneficiam a historiografia com um 

conhecimento muito objetivo das especifi- 

cidades do processo social das cidades em 

que lutaram para sobreviver. As suas ativi- 

dades nuangam e relativizam a oposigao 

entre a casa e a rua, as esferas do publico 

e do particular, de que parecem simbolica- 

mente expressivos os pequenos fogoes, 

que armavam em cantos estrategicos de 

venda, como desdobramento do provisorio 

e fugaz marcante da pobreza de suas vidas 

em face das cozinhas senhoriais. 

Hao de adquirir especificidade bem 

mais concreta na medida em que para 

ela se voltarem mais pesquisadores interes- 

sados em devassar as possibilidades que 

oferece a historia social, trabalhada do 

prisma dos oprimidos, necessariamente 

marginalizados da historia das instituigoes 

e das elites dominantes. ^ pena que te- 
nham se perdido para a historia oral os 

seus depoimentos mais diretos, apenas es- 

bogados em um ou outro remanescente de 

festejos das irmandades de escravos que, 

transmitidos de boca em boca, chegaram 

as penas dos memorialistas locais. E o 

caso de uns versos funebres que comemo- 

ram o sentido ludico e vitalTstico de sua 

luta diaria para sobreviver da fome e da 

miseria, com o calor da batucada de vizi- 
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nhampa e solidariedade. Seria preciso par- 

ti r desse impulso de momento, perpetua- 

do pela tradigao oral, para reconstituir as 

suas condipoes concretas de trabalho e de 

sobrevivencia, unico caminho possfvel pa- 

ra o historiador poder novamente reinte- 

grar suas existencias a vida da sociedade 

em que lutaram. 

Zo io que tan to vio. 

Zi boca que tan to fa!6. 

Zi boca que tan to zi comeo e zi bebeo. 

Zi corpo que tan to trabaid. 

Zi pern a que tan to andd. .(61) 

(62) MARTINS, Antonio Egydio. Sao Paulo 
Antigo. v. 11, p.84-85. 

Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 15(N.0 Especial) j89-109, 1985 109 


	Estudos_econ_v-15_n_especial_1985_0000

