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Resumo 

O autor enfoca as lutas dos escravos, a insur- 
gencia negra no contexto de um modo de produgao 
escravista que ele divide em duas fases: o escravis- 
mo pleno e o escravismo tardio. Mostra como na 
primeira fase os escravos lutavam sozinhos por ob- 
jetivos prdprios e na segunda, em conseqiidncia de 
uma modernizagao sem mudanga na estrutura da 
sociedade, com vcirios nfveis dominados pelo capi- 
talismo internacional isto veio a influirtamb^m no nf- 
vel de luta dos escravos brasileiros e substitufram 
o radicalism© da primeira fase por uma simples re- 
sist§ncia passiva. A mesma estrat§gia foi adotada 
pela classe senhorial e isto determinou a forma com- 
promissada e inconclusa da Aboligao no Brasil. 

Abstract 

The author discusses the slaves fights, the negro 
insurgency in it's own slavery mode of production 
which he divides in two fases: the full slavery and the 
slow slavery. 

He shows who, in the first fase, the slaves fight 
alone for their own objectives, because of a moder- 
nization whithout changes in the society structure 
and with several levels dominated by the internatio- 
nal capitalism, its makes the brazilian slaves to subs- 
titute the radicalism of the first fase for a simple passi- 
ve resistance. 

The same strategy was used by the slavery's 
Lords and this decides the compromited and incon- 
clusive form of the slavery's abolition in Brazil. 

Estamos assinalando o centen^rio da Aboligao do escravismo no Brasil. O fato 

leva a que possamos estabelecer uma s6rie de nfveis de reflexao sobre o que ocor- 

reu em consequencia da sua mudanga para o chamado trabalho livre, as aderencias 

histdricas, sociais e culturais que permanecem em consequencia de quase quatro- 

centos anos de trabalho escravo e os entraves estruturais que ainda persistem na 

sociedade brasileira em decorrencia desse longo penodo traumatizante da nossa 

historia. 

Parece-nos que hd, de fato, um atraso tedrico muito grande na andlise e inter- 

pretagao do sistema escravista no Brasil, e, especialmente, no detalhamento das 

suas particularidades em relagao aos demais pafses da America. Arquitetamos um 
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pensamento monolitico sobre as economias que foram criadas pelo mercantilismo e 

pelo colonialismo e nao procuramos analisar, em cada caso particular, as suas sin- 

gularidades mais importantes. No caso brasileiro, ao que nos parece, temos um con- 

junto de fatos que determinam nao apenas a especificidade de certos aspectos rele- 

vantes do modo de produgao escravista no Brasil em relagao aos outros pafses da 

America, mas tamb&ri em decorrencia do seu longo tempo de durapo, a pema- 

nencia de tragos e restos da formagao escravista na estrutura de sociedade brasiiei- 

ra atual. 

1. A Modernizagao sem Mudanga 

Consideremos o seu primeiro aspecto: a duragao do escravismo ate o ano de 

1888. O significative e relevante aqui nao e apenas o tempo no seu sentido cronolo- 

gico, mas as transformagoes t^cnicas, sociais e economicas que se operaram du- 

rante esse penodo na sociedade brasileira em decorrencia das modificagoes que se 

registraram na economia mundial da qual ^ramos dependentes. Do sistema colonial 

que determinou o perfil da primeira fase do escravismo brasileiro que vai ate o ano 

de 1850, e, posteriormente, de 1851 at^ o t^rmino do escravismo, modificagoes pro- 

fundas se verificaram na economia mundial que passou da fase de exportagao de 

mercadorias para a de exportagao de capitals. Os mecanismos reguladores e o 

comportamento quer da economia interna, quer daquelas nagoes das quais eramos 

dependentes tamb^m se modificaram. O fluxo de capitals investidos no Brasil em 

setores estrategicamente controladores da nossa economia determinou uma fase de 

modernizagao das cidades e dos habitos dos brasileiros. Tudo aquilo que significa- 

va civilizagao no seu conceito do capitalismo clcissico era trazido de fora e se incor- 

porava a nossa sociedade civil (exclufdos os escravos). 

O process© de modernizagao da ultima fase dessa sociedade escravista era, 

por essas razoes, injetado. A tecnologia era introduzida do exterior, os meios de co- 

municagao mecanizavam-se, abriam-se estradas de ferro em todo o territbrio nacio- 

nal, o cabo submarino era inaugurado, tinhamos gbs de iluminagao, telefone, bondes 

de tragao animal, mas tudo isto superposto a uma estrutura traumatizada no seu di- 

namismo pela persistencia de relagoes de produgao escravistas. Era, portanto, uma 

modernizagao sem mudanga social. Em outras palavras: as estruturas basicas da 

sociedade brasileira ainda eram aquelas que procuravam manter e eternizar essas 

relagoes obsoletas, criando, com isto, uma contradigao flagrante e progressiva com o 

desenvolvimento das forgas produtivas que se dinamizavam. 

Neste panorama geral podemos assinalar particularidades regionais. E nao 

apenas regionais, mas tambem diferenciagoes de nfveis de prosperidade e decaden- 

cia em fungao das preferencias dos nossos clientes do mercado internacional. Disto 

resultou uma complexidade muito grande na caracterizagao das relagoes sociais 

fundamentals do modo de produgao escravista no Brasil. Eram zonas que flores- 

ciam, outras que entravam em decadencia, algumas que estacionavam ou diversifi- 

cavam a sua produgao, finalmente, havia uma teia muito complexa de relagoes e in- 
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teragoes que criava diferengas regionais e diacronicas. Mas, em todo esse processo 

de diferenciagao uma coisa era patente: o trabalho escravo. Quer na agroindustria 

canavieira do Nordeste, ou nos campos de algodao do Maranhao, nas charqueadas 

do Sul, nos canaviais da Bahia, na regiao urbana de Salvador e Rio de Janeiro, nas 

fazendas de caf6 paulistas e fluminenses, ou na peaiclria, o escravo negro era quem 

produzia, quem criava. For outro lado, as diversificagoes regionais, que determina- 

vam particularidades na situagsb do escravo - escravo de ganho, escravo dom^sti- 

co, escravo no eito agrfcola, escravo na mineragao etc - nao modificaram o essen- 

cial. Ele ate podia possuir alguns objetos de uso pessoal. Potem, o que ele nao ti- 

nha e nao podia ter era a posse do seu prdprio corpo, que era propriedade do seu 

senhor. Esta 6 a condigao basica que se sobrepoe a qualquer outra para se definir a 

situagao de escravo. Isto e: urn ser alienado da sua essencia humana. E 6 a partir da 

compreensao deste nfvel extreme de dominagao e alienagao de urn ser humano por 

outro que poderemos compreender os nfveis e o conteudo social, politico e psicold- 

gico da insurgencia negra durante o penodo escravista no Brasil e as suas particula- 

ridades histericas. 

Essa grande duragao do escravismo no Brasil, de urn lado, e, de outro, as 

grandes transformagoes havidas nos interesses e comportamento das nagoes cen- 

trals (modificagoes internas e externas) criaram contradigoes que vao se acumulan- 

do e se agudizando com o tempo. 

Podemos, por isto, dividir a escravidao no Brasil em dois penodos que se com- 

pletam, mas tern caractensticas particulares. O primeiro vai da chegada ao Brasil 

dos africanos em numero significative como escravos, ate a Lei Eus^bio de Queiroz 

que extingue o trafico negreiro com a Africa, em 1850. E o penodo dos grandes pi- 

ques do trabalho escravo no Nordeste agucareiro, da mineragao em Minas Gerais. 

2. Rasgos Fundamental's do Escravismo Brasileiro Pleno (1550/1850) 

Nesse penodo podemos dizer que os seus rasgos fundamentals e que o carac- 

terizam sao os seguintes: 

1 - Produgao exclusiva para exportagao no mercado colonial, salvo produgao de 

subsistencia pouco relevante. 

2 - Ttefico de escravos de cateter internacional e o ttefico triangular como elemen- 

to mediador. 

3 - Subordinagao total da economia colonial a Metrdpole e impossibilidade de uma 

acumulagao primitiva do capital interna em nfvel que pudesse determinar a 

passagem do escravismo ao capitalismo nao dependents. 

4 - Latifundio escravista como forma fundamental de propriedade. 

5 - Legislagao repressora contra os escravos violenta e sem apelagao. 

6 - Os escravos lutam sozinhos de forma ativa e radical contra o institute da es- 

cravidao. 
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O sistema escravista consolida-se nessa fase. O numero de escravos cresce 

constantemente. A produgao, atrav^s do trabalho escravo, cria um clima de fastigio 

da classe senhorial e os negros passam a ser os p6s e as maos dos senhores na 

expressao de um cronista da 6poca. Essa consolidagao do trabalho escravo reflete- 

se, por outro lado, naquilo que determinar^ esse fausto da classe senhorial: a situa- 

gao de total dominagao economlca e extra-economica sobre o elemento escraviza- 

do, as condigoes subumanas de tratamento, um sistema despbtjco de controle so- 

cial, e, finalmente, um aparelho de Estado voltado fundamentalmente para defender 

os direitos dos senhores e os seus privil^gios. Esses senhores, donos de escravos e 

de terras sao, ao mesmo tempo, exportadores de tudo ou quase tudo o que se 

produzia no Brasil. 

Para que isto pudesse ter exito e esse dinamismo nao entrasse em colapso, 

criou-se o tr^fico com a Africa que supria de novos bragos aqueles que morham ou 

eram inutilizados para o trabalho. Desta forma, o Tluxo permanente de africanos 

permitia ao senhor nfveis de exploragao assombrosos e uma margem de lucro que 

propiciava a manutengao de todo um aparato de luxo e lazer sem precedentes. Esse 

fastigio tinha, por&n, intema e externamente, fatores de deterioragao contfnuos. 0 

monopblio comercial da Metrbpole determinava um nfvel de transagao mercantil 

unilateral, pois a parte compradora era quern estabelecia os pregos. Com isto, os 

senhores tinham de aceitar aquilo que Ihes era imposto. Mas, por outro lado, o prego 

do escravo era estabelecido praticamente pelos traficantes ou por intermediarios 

desses proprietarios de navios negreiros. Enquanto o trbfico conseguia equilibrar a 

demanda de novos bragos para a lavoura e outras atividades as coisas se equiva- 

liam e a aparencia de prosperidade contmua permanecia a superficie. Quando, po- 

rbm, por qualquer motivo esse desequilibrio se rompia, os senhores comegavam a 

protestar contra aquilo que julgavam ser uma exploragao unilateral contra eles. 

Por outro lado, essa economia nao permitia a acumulagao interna de capitais 

em nfvel capaz de poder-se dar um passo de mudanga econbmica e social qualitati- 

ve e fossem transformadas as relagbes de produgao fundamentais. Com isto ficava 

estagnado o seu dinamismo interno no nfvel da reprodugao contmua do trabalho es- 

cravo quase que de maneira circular. O escravismo criava os seus prbprios meca- 

nismos de estagnagao econbmica e social. O latifundio escravista era, por essas ra- 

zees, a forma fundamental senao a unica relevante de propriedade. Instala-se no 

Brasil, nacionalmente, o modo de produgao escravista moderno em sua plenitude. 

Os nfveis de repressao nesse contexto eram totais, a fim de que a taxa de lu- 

cro do senhor nao fosse atingida. O trabalho escravo ganha, assim, proporgbes ex- 

tremas de exploragao. Fecham-se todas as possibilidades de uma sociedade na qual 

existissem mecanismos mediadores dos conflitos das duas classes sociais funda- 

mentais: escravos e senhores. 

3. Significado Social da Insurgenda Negro-Escrava 

E nesta estrutura que se manifesta a insurgencia do escravo negro. Somente 
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atrav^s da compreensao da situagao social e polftica que a economia escravista 

produzia nesse penodo em relagao ao escravo que poderemos reconhecer a sua im- 

portancia. Neste sentldo, Jose Hondrlo Rodrigues escreve que 

"a rebeldia negra foi um problema na vida institucional brasileira, repre- 

sentou um sacrificio imenso, violentou o processo historico e originou um 

debate historiografico. Com relagao ao sistema escravocrata, a rebeldia 

negra, insurreigao racial, foi um processo continuo, permanente e nao es- 

poridico, como faz ver a historiografia oficial. O debate historiografico re- 

sultou da interpretagao oficial do sistema escravocrata, apresentado co- 

mo tendo por base a legitimidade da propriedade e nao o preconceito da 

inferioridade racial, muito mais forte nos Estados Unidos. 

A versao de um quadro paternal e doce, no qua! a confraternizagao pre- 

dominou sobre a animosidade, especialmente nas relagdes domesticas, 

falsamente generalizado, subverteu a verdadeira inteligencia do proces- 

so" (RODRIGUES, 1968, p. 102-103). 

Em decorrencia dessa extrema exploragao do trabalho escravo e da sua con- 

seqiiente rebeldia, surgiram os racionalizadores do sistema. No particular, os dois 

maiores sistematizadores desse processo foram Antonil e Benci. E interessante no- 

tar que ambos sao jesuftas e procuram difundir uma ideologia aliens da qual o 

sistema escravista poderia ser racionalizado. Nao por motives altrufstas e cristaos, 

mas, em ultima instancia, objetivando maior produtividade do escravo, mais tempo 

da sua vida ultil e medidas capazes de impedir a sua fuga. Com as medidas por 

eles preconizadas poderia ser amortecido o potencial de rebeldia do escravo negro 

contra o seu senhor. Expondo o seu pensamento, Antonil escreve: 

"O que pertence ao sustento, vestido e moderagao no trabalho, claro esta 

que se ihes nao deve negar; porque a quern o serve deve o senhor de 

justiga dar suficiente alimento; mezinhas na doenga, e modo, com que de- 

centemente se cubra, e vista, como pede o estado de servo, e nao apare- 

cendo quase nu pelas ruas; e deve tambem moderar o servigo de sorte, 

que nao seja superior as forgas dos que trabalham, se quer que possam 

aturar" (ANTONIL, 1950, p. 55). 

Antonil ^ explfcito nas suas intengdes e pondera que se essas medidas nao 

fossem tomadas pelos senhores, os escravos 

"ou se irao embora, fugindo para o mato; ou se matarao por si, como cos- 

tumam, tomando a respiragao ou enforcando-se, ou procurarao tirar a vida 

aos que lha dao tao ma, recorrendo (se for necessario) a artes diabolicas, 

ou clamarao de tal sorte a Deus que os ouvira" (ANTONIL, 1950, p. 86). 

E insiste: o bom tratamento deveria ser concedido ao escravo porque, em caso 

contrdrio eles 
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"Fugirao por uma vez para algum mocambo no mato, e se forem apanha- 

dos podera ser que se matem a sim mesmos, antes que o senhor cheque 

a agoita-los, ou que algum seu parente tome a sua conta a vinganga ou 

com feitigo, ou com veneno" (ANTONIL, 1950, p. 57). 

Benci e mais refinado, mais tedrico do que Antonil, mas chega as mesmas 

conclusoes. Referindo-se as faltas dos escravos e a necessidade do senhor julga-los 

com isengao afirma: 

"Nao tendo pois o servo o castigo, como ha-de deixar de fazer sua vonta- 

de? E quando ainda nao cheque a despir totalmente o medo, porque o 

castigo pode saber bem; da muita continuagao dele nasce o outro incon- 

veniente nao pequeno. Porque sabendo o escravo que o senhor I he nao 

passa em claro falta alguma e que Ihe nao valem padrinhos; em chegan- 

do a cometer algum delito, e vendo que nao tern outro remedio para evi- 

tar os rigores do mesmo senhor, toma carta de seguro e foge" (BENCI, 

1977,p. 139). 

No entanto, tais medidas nunca foram aplicadas, pelo menos na primeira fase 

do escravismo brasileiro. Pelo contrario, a smdrome do medo domina profundamen- 

te a classe senhorial e condiciona o seu comportamento. A posslvel revolta dos es- 

cravos estava sempre em primeiro piano quer das autoridades, quer dos senhores e 

do seu aparelho repressive. 

No Nordeste, com a Republica de Palmares, essa sfndrome se aguga e per- 

manece durante quase urn sdculo. A luta dos escravos da Serra da Barriga foi o cen- 

tra de preocupagoes da Metrdpole e dos senhores de engenhos nao apenas na Ca- 

pitania de Pernambuco a qual pertencia o territdrio emancipado, mas em toda a re- 

giao. Palmares converge, em pleno seculo XVII, para si, as atengdes da Metrdpole, 

mas, mesmo assim, assume proporgdes de urn ato de resistencia que nao teve si- 

milar na Amdrica Latina. A vasta documentagao que existe a respeito, especialmen- 

te de origem portuguesa (sabe-se, tambdm, da existencia de documentos em arqui- 

vos holandeses e italianos), bem demonstra a preocupagao da Metrdpole, de urn la- 

do, e, de outro, a importancia social, econdmica e militar de Palmares. Esta dicoto- 

mia bdsica era o motor do comportamento das duas classes fundamentals do escra- 

vismo brasileiro. A preocupagao substantiva, portanto, quer dos senhores, quer das 

autoridades locals ou da Metrdpole, era manter a coergao econdmica e extra-eco- 

ndmica atraves da qual se conseguiria extrair todo o sobretrabalho do escravo. Por 

isto, no sistema do trabalho escravo na sua plenitude os niveis de repressao despd- 

ticos funcionavam constantemente e faziam parte da normalidade do comportamen- 

to dos dominadores. Nesse sistema de trabalho a racionalidade, ou melhor, a ra- 

cionalizagao pretendida por Antonil e Benci nao podia funcionar. Conforme jd dis- 

semos, nao havia qualquer nfvel de mediagao e a exploragao tinha de ser total para 

que o senhor pudesse ter lucros compensadores, dentro da forma como era feita a 

distribuigao da renda no sistema colonial. A produgao interna estava ligada a divisao 

internacional do trabalho e isto impedia qualquer possibilidade de um comportamen- 

to que nao fosse o da absoluta exploragao. Marx dizia, por isso: 
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"Desde que os povos cuja produgao se move ainda nas formas inferiores 

da escravidao e da servidao sao atrafdos pelo mercado internacional do- 

mi nado pelo modo de produgao capitalista e que em decorrencia a venda 

dos seus produtos no estrangeiro se torna o seu principal interesse, des- 

de esse memento os horrores do sobretrabalho, esse produto da civiliza- 

gao vem se juntar a barbarie da escravidao e da servidao. Enquanto a 

produgao, nos estados do Sul da Uniao Americana, era principalmente di- 

rigida para a satisfagao das necessidades imediatas, o trabalho dos ne- 

gros apresentava urn carater moderado e patriarcal. A medida, porem, 

que a exportagao do algodao tornou-se o interesse vital desses estados, 

o negro foi sobrecarregado e a consumagao de sua vida em sete anos de 

trabalho tornou-se parte integrante de urn sistema friamente calculado. 

Nao se tratava mais de obter dele certa massa de produtos uteis. Trata- 

va-se da produgao da mais-valia ao maximo" (MARX, 1949, p. 91). 

Isto pode ser aplicado perfeitamente ao escravismo brasileiro. As estruturas de 

dominagao e os seus mecanismos estrat&jicos, tanto em um caso como no outro, 

eram identicas e nao podiam permitir que o escravo fosse tratado a nao ser como 

coisa, pois de outra forma o sistema nao funcionaria de acordo com os seus objeti- 

vos. 

For isto, dando continuidade a linha ideologica de Antonil e Benci, vamos en- 

contrar, apos a Aboligao, toda uma literatura que idealiza a escravidao no Brasil, 

criando vertentes histbricas que defendem a sua benignidade. Como vemos b todo 

um espectro de pensamento que procurou antes racionalizar e atualmente tenta ro- 

mantizar, atravbs de vbrios argumentos, a forma dispbtica como existiu a escravidao 

no Brasil. 

E exatamente nesse penodo que vai da Colbnia atb meado do segundo Impe- 

rio que as revoltas de escravos, assumindo diversas formas, contestam e desgastam 

mais violentamente o sistema. A quilombagem e uma constante nacional e aconte- 

ce nesse penodo de forma muito violenta. A ultima dessas insurreigoes arquitetadas 

nessa fase e que fracassa ainda em projeto e em Salvador, em 1844, seis anos an- 

tes, portanto, da Lei Eusbbio de Queiroz. 

Podemos constatar que onde ha o pique do escravismo na sua primeira fase, 

hb, tambbm, o pique de revoltas. Na fase colonial temos Palmares, a que ja nos re- 

ferimos, e os seus desdobramentos posteriores na regiao nordestina que se prolon- 

gam ate o sbculo XIX. Em Minas Gerais, quando se chega ao auge da exploragao 

aunfera e diamantlfera, o quilombo do Ambrbsio e inumeros mais perturbam e des- 

gastam a harmonia social e econbmica da regiao. Ha, como podemos ver, uma cor- 

respondencia entre o nfvel de exploragao e a incidencia dessas revoltas. 

Palmares acontece em um momento em que o Nordeste estava no auge da 

produgao agucareira, fato que levou a Holanda a ocupar a regiao para explorb-la em 

seu proveito. Em Minas, o quilombo do Ambrbsio, que chegou a ter cerca de dez mil 

habitantes, foi destruido em 1746, tambbm em um momento de prosperidade. Nao 

queremos estabelecer, porbm, uma relagao mecanica entre os nlveis de opressao e 

rebeldia. Mas, podemos estabelecer uma linha de freqCiencia no particular. 
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Conv6m particularizar, tamb^m, o tipo de atividades desses escravos rebeldes 

na divisao tecnica do trabalho. Os escravos que fugiram para Palmares estavam 

quase todos estruturados na agroindustria agucareira. Jci nas revoltas urbanas do 

sdculo XIX, em Salvador, o escravo de ganho ser^i o nucleo dinamizador mais rele- 

vante. For outro lado, como veremos oportunamente, na segunda fase da escravidao 

essas revoltas terao um significado bem diferente, quer em quantidade quer em ni- 

vel de radicalizagao. Com excegao dos quilombolas sergipanos de 1870 a 1875, a 

revolta passiva serci tipica do comportamento dos escravos. 

4. Prosperidade, Escravidao e Rebeldia 

Em contrapartida, 6 exatamente nos momentos em que os escravos se revol- 

tam que as leis repressivas sao aprovadas e executadas. Ainda no ciclo de Palma- 

res, surge o Alvar^ de margo de 1741, mandando que fosse ferrado com um F em 

sua espcidua todo escravo fujao encontrado em quilombo. No ciclo minelro de revol- 

tas encontramos, al^m do bando de Gomes Freire de Andrade recomendando o 

cumprimento do alvar^ daquele ano, a Carta Ftegia de 24 de fevereiro de 1731 que 

autorizava o governador de Minas Gerais a aplicar a pena de morte aos escravos. 

Finalmente, vem o ciclo das insurreigoes baianas. Em consequencia, surge, em 

primeiro lugar, a criagao no Cbdigo Criminal do Imp^rio, em 7 de Janeiro de 1831 da 

figura jundica de insurreigao em relagao ^s revoltas dos escravos. Para os cidadaos 

livres que conspiravam contra a tranquilidade publica a denominagao seria de cons- 

piragao ou rebeliao. No artigo 113 do Codigo era considerada insurreigao a reuniao 

6e "vinte ou mais escravos para haverem a liberdade pela forga"^). 

Mas, logo depois da insurreigao escrava da capital baiana de 1835 e aprovada 

a Lei n9 4 de 10 de junho daquele ano acerca da punigao dos escravos que matas- 

sem ou ferissem os seus senhores. A Integra da lei deve ser transcrita para uma an^- 

lise do seu significado jundico e politico: 

"A Regencia Permanente em Nome do Imperador D. Pedro Segundo faz 

saber a todos os suditos do Imperio que a Assembleia Gerai Legislativa 

Decretou, Ela sacionou a Lei seguinte: Art. 1 Serao punidos com pena 

de morte os escravos ou escravas, que matarem por qualquer maneira 

que seja, propiciarem veneno, ferirem gravemente ou fizerem outra qual- 

quer ofensa fisica a seu senhor, a sua mulher, a descendentes ou ascen- 

dentes, que em sua companhia morarem, e administrador, feitor e as 

suas mulheres que com eles conviverem. Se o ferimento ou ofensa fisi- 

ca forem /eves, a pena serd de agoites a proporgao das circunstancias 

(1) Vejamos como a lei 6 detalhista, igualando-se ^ resposta do Rei ao Conselho Ultramarino quando define 
o que 6 quilombo, entrando, tamb&n, na minucia do numero: quilombo era "toda habitagao de negros fu- 
gidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que nao tenham ranches levantados nem se 
achem piloes neles". A resposta 6 de 1740. 
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mais ou menos agravantes. Art. 2g Acontecendo algum dos delitos men- 

cionados no Art. 19, o de insurreigao e qualquer outro cometido por pes- 

soas escravas, em que caiba a pena de morte, haver a reuniao extraordi- 

naria do Juri do Termo (caso nao esteja em exercfcio) convocada pelo 

Juiz de Direito, a quern tais acontecimentos serao imediatamente comu- 

nicados. Art. 3g Os Jufzes de Paz terao jurisdigao cumulativa, em todo o 

Municfpio para processarem tais delitos ate a pronuncia com as diligen- 

cias legais posteriores, e prisao dos delinquentes, e concluido que seja o 

enviarao ao Juiz de Direito para este apresenta-lo ao Juri, logo que esteja 

reunido e seguir-se os mesmos termos. Art. 4g Em tais delitos a imposi- 

gao da pena de morte sera vencida por dois tergos do numero de votos; e 

para as outras pela maioria; e a sentenga se for condenatoria, se executa- 

r£ sem recurso algum. Art. 5g Ficam revogadas todas as Leis, Decretos e 

mais disposigoes em contrario. Dada no Palacio de Rio de Janeiro, aos 

10 dias do mes de junho de 1835"(2K 

Como podemos ver havia uma conexao entre a insurgencia escrava (quilom- 

bagem) e a legislagao repressiva. Articulou-se uma legislagao baseada na smdrome 

do medo criada pelos antagonismos estruturais do escravismo e que atingia a classe 

senhorial de forma a deformar-lhe o comportamento. As lutas dos escravos foram 

um elemento de desgaste permanente. Como podemos ver, se as constantes lutas 

nao chegaram ao nfvel de modificar a estrutura, criando um novo modelo de ordena- 

gao social, foram, no entanto, um motivo de permanente desgaste do sistema. Po- 

demos dlzer que esse desgaste permanente apresenta-se em tres niveis principais: 

1 - Desgaste economico. 

2 - Desgaste politico. 

3 - Desgaste psicologico. 

5. O Desgaste Economico 

No primeiro nfvel de desgaste devemos considerar o fato de que o escravo fu- 

gido correspondia a um patrimonio subtrafdo ao senhor. Mas, al^m disto, era um pa- 

trimonio que produzia valor, atrav^s do seu trabalho e esse valor nao produzido 

tamb^m onerava o seu senhor, pois al^m da perda ffsica do escravo ele perdia 

aquilo que deveria ser produzido durante o tempo em que permanecia evadido, mui- 

tas vezes para o resto da vida. Al^m disto, devemos computar as despesas com a 

captura, pagamento a capitaes-do-mato, recompensas a informantes, despesas com 

o tempo em que o escravo encontrava-se em prisoes do Estado e muitas outras. 

Soma-se a todas essas razoes a desvalorizagao no mercado do valor do fugitive, di- 

ficilmente adquinvel por outro senhor a nao ser por baixo prego. 

(2) Colegao das Leis do Governo do lmp6rio do Brasil, 1835, p. 5-6. 
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Esse desgaste economico, que nao podemos quantificar, mas foi significative, 

onerava obviamente o custo de produgao, dai vermos, constantemente, as queixas 

dos senhores contra a fuga dos sous escravos. Jos6 Alfpio Goulart, abordando ape- 

nas um dos aspectos do desgaste economico - o prego do escravo evadido - afirma 

que: 

"Negros fugidos contavam-se aos milhares, muitos milhares, fossem 

aquilombados ou ribeirinhos. Representando dada cabega determinado 

valor monetario, torna-se possfvel aquilatar o volumoso capital improduti- 

vo, concentrado na populagao de calhambolas espalhados por todos es- 

ses brasis. Calculando o prego unitario de cada escravo, grosso modo, 

em 100$000, valor corrente durante largo espago de tempo: e considera- 

da a in form agio de que apenasmente nos Palmares concentravam-se em 

torno de 60.000 fugitivos, conclui-se que sd aquele quilombo representou 

acumulo de capital inoperante da ordem de seis mil contos de reis 

(6.000:000$000) verdadeira fibula em dinheiro naquela epoca. Em identi- 

ca ordem de raciocfnio, cita-se o quilombo do Trombetas, no Para, regiio 

financeiramente pobre e onde, por tal razio a incidencia de escravos ne- 

gros foi relativamente pequena. Aquele quilombo, com seus 2.000 ca- 

lhambolas representavam uma imobilizagio de capital da ordem de tre- 

zentos contos de reis (300:000$000), pois ali, ao surgirem, os africanos 

eram vendidos, quando menos, por 150$000 a 'cabega'. Assim o quilom- 

bo de Campo Grande, em Mato Grosso, e outros que aglutinavam deze- 

nas, centenas, vezes ate milhares de componentes" (GOULART, 1972, p. 

35). 

Mas, conforme dissemos, esse desgaste nao se limitava a perda do valor do 

escravo e do seu trabalho. Era muito mais abrangente. Inclufa, tambem, as despesas 

dos senhores e do aparelho do Estado. Neste particular, as Camaras sempre recla- 

mavam falta de dinheiro e verba para dar combate aos quilombolas. Por isto, os go- 

vernos das provfneias criavam verbas para premiar captores. Em 1852 hdi uma re- 

solugao do presidente do Para criando premios de 200$000 depois de executada a 

diligencia e capturados os fugitivos, quantia que seria paga pelo Tesouro Publico 

Provincial. Na mesma resolugao, o presidente fica autorizado a despender ate a 

quantia de 12 contos de r&s com a destruigao dos quilombos e captura dos escravos 

neles refugiados (SALES, 1971, p. 217). Este fato pode ser generalizado a quase to- 

do o Brasil. 

Finalmente, havia a destruigao, por parte do escravo, da propriedade e da la- 

voura do senhor. Se isto acontecia esporadicamente no Nordeste, na primeira fase 

do escravismo, como aqueles escravos que, durante a ocupagao holandesa destruf- 

ram engenhos e plantagoes em Pernambuco^3), vamos encontrar este comporta- 

(3) Vejamos a situagao descrita por Jos6 Antonio Gonsalves de Mello Neto: "Desde 1638 hd referenda a qui- 
lombos que constituiam uma grande ameaga para as populagoes e os bens da colonia. Havia tambdm 
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mento, de forma mals sistem^tica, jci no final da escravidao, praticado por escravos 

fluminenses orientados por abolicionistas radicals. Alias, o episddio 6 significative 

porque e atipico do comportamento do escravo no resto do Brasil nessa segunda fa- 

se do escravismo. 

Em Campos de Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro, os escravos fugitivos 

incendiavam as fazendas numa atitude radical que gerou panico entre os senhores. 

No dia 15 de agosto de 1877 manifestou-se o primeiro incendio em uma usina do 

Queimado. Seguiu-se urn rosario de sinistros provocados pelos escravos orientados 

nesse sentido pelos abolicionistas. Segundo urn historiador desse penodo, 

"O encarregado de incendiar o canavial executava esse atentado sem re- 

ceio de que pudesse o acusar de o ter feito. Um vidro de oculo, uma /an- 

te, era colocado em lugar onde convergindo os raios solares, faziam 

acender a mecha de vespera ai paste, a as mesmas horas do dia anterior, 

estando o incendiario longe do lugar, o canavial era preso de chamas"W. 

Depois do primeiro incendio nao param mais. Pelo contterio. Continuam com 

maior intensidade. Depoe Julio Feydit: 

"Em 14 de Janeiro de 1887, em Guarulhos, foram incendiados os cana- 

viais das fazendas a usina S. Joao dos srs. Lima & Moreira; uma fazenda 

Penha, do sr. Antonio Povoa, outros dois na fazenda Abadia. 

Sate dias depois o fogo destrufa na freguesia de S. Salvador um canavial 

do sr. Ferreira Pinto, a no dia seguinte, outro. 

A 26 de Janeiro o sr. Barao de Miranda perdia devido ao incendio um ca- 

navial de 1.500 arrobas de agucar ou 30 caixas; tres dias depois, os ca- 

naviais das fazendas dos srs. Manoel Coelho Batista Cabral, ardiam. 

Alem dessas fazendas, a do Outeiro, a 23 de Janeiro, a do sr. Sebastiao 

de Almeida Rebello a 23 tiveram os canaviais incendiados. 

Em 6 de fevereiro de 1887, ao meio-dia, ardiam as canas da Fazenda 

pequenos aldeamentos ou bandos de negros que roubavam e matavam pelos caminhos: os "bosch-ne- 
gers", contra os quais eram empregados capitaes de campo brasileiros ji que os holandeses eram consi- 
derados incapazes para tal fungao. (. .) Outros quilombos surgiram no perfodo da dominagao holande- 
sa, mas sao poucas as informagoes sobre eles. Um deles estava situ ado na 'Mata Brasil' e os seus ele- 
mentos corriam a regiao em bandos, roubando e matando. O governo holandes castigava-os exemplar- 
men te: eram enforcados ou queimados vivos. (. .) "Mas a guerra empreendida pelos holandeses no pe- 
rfodo 1630/1635 desorganizou completamente a vida da coldnia. Todos os negros aproveitaram a opor- 
tunidade para fugir. Pela leitura dos documentos ve-se que parou quase completamente o trabalho nos 
engenhos. Uma relagao dos engenhos existentes entre o ho das Jangadas e o Una, feita pelo conselheiro 
Schott, mostra-nos a verdadeira situagao dessas propriedades, exatamente na zona mais rica da Capita- 
nia, a zona Sul. Eram canaviais queimados, casas-grandes abrasadas, os cobres jogados aos rios, agu- 
des arrombados, os bois levados ou comidos, fugidos todos os negros. Sd nao haviam fugido os negros 
velhos e molequinhos" (MELLONETO, 1947, p. 206-230). 

(4) Ver FEYDIT (1979, p. 361). Devemos asstnalar a tdcnica sofisticada usada para o incendio, o que de- 
monstra a participaqao pelo menos indireta de abolicionistas junto aos escravos fugidos, pois o uso de 
lentes para tais atos pressupoe uma intengao de impunidade que o quilombola tradicional nao tinha. 
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Velha; e mais canaviais na Fazenda Parafso, pertencente a Guilherme de 

Miranda e Silva, e tambem outras tres na fazenda do major Crespo. 

Em margo, na freguesia de S. Sebastiao langaram fogo a urn canavial do 

sr. Jose Pinto Passanha, sendo o seu prejuizo de 15 a 20 arrobas cada 

uma" (FEYDIT, 1979, p. 362). 

Como podemos ver, era um estado de conflagragao permanente, que trans- 

cendia ao simples protesto padfico costumeiro na segunda fase da escravidao, 

mas enveredava em um movimento de sublevagao regional. O mesmo historiador 

afirma, ainda, comentando a situagao geral nesse penodo: 

"Era uma devastagao medonha; era uma luta tremenda; os fazendeiros 

enchiam as fazendas de capangas sob o tftulo de agregados e camara- 

das, faziam reunioes, tendo em uma delas sido proposto que se com- 

prasse o chefe abolicionista em Campos e se ele nao quizesse se vender 

se pagasse a quern o suprimisse" (FEYDIT, 1979, p. 362). 

Podemos ver, pelo exposto, que em Campos havia um desgaste ponder^vel na 

economia escravista daquela regiao fluminense. Embora tenha sido uma manifesta- 

gao tdpica e ja sob a influencia ou diregao de abolicionistas radicais, o comporta- 

mento dos escravos ali demonstra como o desgaste economico produzido pela re- 

beldia negra, em v^rios nfveis e durante todo o tempo, nao deve ser desprezado na 

an^lise da importancia do seu comportamento de negagao ao sistema. 

6. O Desgaste Politico 

No particular do desgaste politico, a quilombagem despertou na classe senho- 

rial o receio permanente e agudo da propagagao da rebeldia, da insubmissao, da 

violencia dos quilombolas das fazendas ou dos insurretos urbanos. Isto porque os 

negros davam demonstragao na pratica polftica (descartamos o conceito de movi- 

mentos pr^-polfticos) de que havia a possibilidade de uma solugao alternativa possf- 

vel mesmo no sistema escravista: a formagao de unidades independentes nas quais 

o trabalho escravo nao era praticado. O exemplo de Palmares e a sua organizagao 

polftica sempre era visto com apreensao pelas autoridades coloniais e imperiais. Du- 

rante a existencia do quilombo do Ambrosio, em Minas Gerais, o mesmo raciocfnio 

se verificou. Sabia-se que ali havia uma organizagao polftica que ordenava a sua 

economia de modo comunitclrio. Segundo se afirma havia "um modelo de organiza- 

gao e disciplina, de trabalho comunitario" Os negros eram divididos em grupos, ou 

setores "todos trabalhando de acordo com a sua capacidade"^). 

(5) Vejamos como um historiador do quilombo do Ambrdsio descreve a divisao do trabalho naquele reduto: 
"Foi um modelo de organizagao, de disciplina, de trabalho comunitdrio. Os negros, cerca de mil, eram di- 
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No quilombo do Ambrdsio praticava-se a pecuaria, atravds de campeiros e 

criadores. A parte responsdvel pela produgao agncola encarregava-se dos engenhos, 

da plantagao de cana e fabricagao de agucar, aguardente, alem da mandioca para 

fazer farinha e azeite como produtos complementares. 

Essa preocupagao polftica das autoridades e mais visivel ainda durante as in- 

surreigdes baianas do sdculo XIX. Especialmente na insurreigao de 1835 encontra- 

mos um bem elaborado piano militar que nao foi totalmente executado pela antecl- 

pagao do movimento e uma caixa para finangas, atravds da qual eles conseguiam 

recursos financeiros para angariar fundos ou comprar alforria dos seus Ifderes. As 

prdprias autoridades da Provincia reconheceram o conteudo politico do movimento. 

Outra preocupagao das autoridades e dos senhores era a alianga dos quilom- 

bolas ou insurretos negros de um modo geral com camadas e grupos oprimidos da 

sociedade escravista. Os palmarinos praticaram largamente esse costume, o mesmo 

acontecendo em Minas Gerais. Nessa Capitania os quilombolas ligavam-se com 

frequencia aos faiscadores e aos contrabandistas de diamantes e ouro, com eles 

mantendo comercio clandestino. Em face dessa concordata, os contrabandistas 

prestavam servigos aos quilombolas, informando-os das medidas tomadas pelo apa- 

relho represser contra eles. Esse contato dos negros fugidos ou aquilombados com 

outras camadas oprimidas, quer durante a Colonia, quer durante o Imperio, serdi uma 

constante preocupagao polftica e militar das autoridades e da classe senhorial. 

7. A Smdrome do Medo 

Finalmente, o desgaste psicolbgico. Referimo-nos aquele sentimento socio- 

psicoldgico que denominamos antes de smdrome do medo e que foi responsavel 

pelo comportamento da classe senhorial durante toda a duragao do escravismo. O 

receio da insurreigao, especialmente no primeiro penodo, criava um estado de panico 

permanente. O "perigo de Sao Domingos" (repetidamente mencionado), as possfveis 

ligagoes dos escravos brasileiros com os de outros pafses, a provcivel articulagao em 

nfvel nacional dos escravos rebeldes, a obsessao da violencia sexual contra mulhe- 

res brancas ou outras formas de insurgencia, tudo isto levou a que o senhor de es- 

cravos se transformasse em um neurbtico. 

Uma verdadeira paranbia apoderou-se dos membros da classe senhorial e de- 

terminou o seu comportamento bbsico em relagao as medidas repressivas contra os 

negros em geral. 

Na primeira fase, as autoridades coloniais e a classe senhorial usam de toda a 

brutalidade, legislando de forma despbtica contra o escravo. Isto vai dos alvarbs 

vididos em grupos ou setores, trabalhando todos de acordo com a sua especialidade. Havia os excursio- 
nistas ou exploradores, que saiam em grupos de trinta, mais ou menos, assaltavam fazendas ou carava- 
nas de viajantes: havia os campeiros ou criadores, que cuidavam do gado; havia os cagadores ou maga- 
refes; os agricultores que cuidavam das rogas e plantagoes; os que tratavam dos engenhos, fabricagao de 
agucar, aguardente, azeite, farinha etc. Todos trabalhavam nas suas fungoes. (. .) As colheitas eram 
conduzidas aospaidis da comunidade" (BARBOSA, 1972, p. 31). 
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mandando ferrar escravos a legislagao da pena de morte, do agoite, execugao suma- 

ria "sem apelo algum" dos escravos rebeldes etc. Nessa fase nao hci qualquer pro- 

cesso de mediagao e a legislagao terrorista reflete essa smdrome de forma transpa- 

rente. Altes, para respaldar esse conjunto de medidas juridicas ha todo um aparato 

de repressao brutal e legal. Os escravos tem o seu direito de locomogao praticamen- 

te impedido. Os troncos, os pelourinhos, a gonilha, o bacalhau, a mascara de flan- 

dres, o vira-mundo, anjinho, libambo, placas de ferro com Inscrigoes infamantes, 

correntes, grilhoes, gargalheiras, tudo isso formava o aparelho de tortura ou avilta- 

mento atraves do qual as leis eram executadas como medida de normalidade social. 

Levando-se em consideragao que o numero de escravos e negros durante mui- 

to tempo era superior ao de brancos podemos ver o estado de panico permanente 

dos senhores de escravos. Dai nao ser permitido ao escravo nenhum privil^gio, pois 

os espagos sociais rigidamente delimitados dentro da hierarquia escravista somente 

possibilitavam a sua ruptura e mudanga estrutural atraves da negagao do sistema: a 

insurgencia social e racial do escravo. 

A smdrome do medo estender-se-di, tambdm, a segunda fase do escravismo 

brasileiro, mas atravds de mecanismos taticos diferentes. A classe senhorial ja nao 

legisla mais atraves dos seus agenteapara reprimir e/ou muitas vezes destruir fisi- 

camente o escravo, mas passa a produzir leis protetoras. A partir da extingao do tr^- 

fico e da diminuigao da populagao escrava comegam a suceder-se leis que prote- 

gem e beneficiam o escravo, como veremos adiante. 

Desta forma, a smdrome do medo deformou psicologicamente a classe se- 

nhorial, deu-lhe elementos inibidores p^ra assumir um comportamento patoldgico e 

caracterizou a postura Scidica dos seus membros. 

Depois de 1850, com a extingao do trafico, temos o infcio do que chamamos 

escravismo tardio. O comportamento da classe senhorial e do legislador se alteram 

substancialmente. Para conservar o escravo, cujo prego aumentara de forma drdisti- 

ca, surgem as primeiras leis protetoras. For outro lado, o escravo negro que atd en- 

tao lutara sozinho com a sua rebeldia radical contra o institute da escravidao come- 

ga a ser visto atravds de uma 6tica liberal. As manifestagoes humanistas se suce- 

dem. E as posigoes que refletiam uma consciencia cntica contra a instituigao tam- 

bdm aparecem, especialmente entre a mocidade boemia e alguns grupos adeptos 

de um liberalismo mais radical. 

Neste contexto de mudanga da chamada opiniao publica as leis protetoras se 

sucedem; Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagen^rios, lei que extingue a pena do 

agoite, proibigao de venda separada de escravos casados e outras que objetivam 

proteger o escravo valorizado pela impossibilidade de reposigao antiga. Neste senti- 

do, algumas provfneias decretam antecipadamente extinta a escravidao nos seus 

territdrios. No Amazonas, ela se extingue em 1884 e nesse mesmo ano no Ceard e 

em Porto Alegre. 
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Paralelamente, a escravidao regionaliza-se e aquelas antigas areas de prospe- 

ridade da sua primeira fase entram em decadencia, dando lugar ao florescimento de 

uma economia nova que se desenvolver^ como o segundo ciclo do escravismo no 

Brasil. 

8. Rasgos Fundamentals do Escravismo Tardio (1851/1888) 

Essa nova fase, para n6s, ter^ os seguintes rasgos fundamentais: 

1 - Relagoes de produgao escravistas diversificadas regionalmente, mas concen- 

tradas na parte que dinamizava uma economia nova, especialmente Rio de 

Janeiro e Sao Paulo. 

2 - Pamelas de trabalhadores livres predominando em algumas regioes, quer nas 

cireas decadentes, quer naquelas que decolaram com o cafe. 

3 - Concomitancia de relagoes capitalistas (de urn capitalism© subordinado ao 

capital monopolista) e permanencia de relagoes escravistas (Mina de Morro 

Velho). 

4 - Subordinagao, no nfvel de produgao industrial, comunicagoes, estradas de fer- 

ro, portos, iluminagao a gcis, telefone etc. ao capital monopolista, especialmen- 

te ingles; no nfvel de relagoes comerciais, subordinagao ao mercado mundial e 

sua realizagao, internamente, em grande parte, por casas comerciais estran- 

geiras, o mesmo acontecendo no setor banccirio e de exportagao. 

5 - Urbanizagao e modernizagao sem mudanga nas relagoes de produgao. 

6 - Trcifico de escravos interprovincial substituindo o internacional. Aumento do 

seu prego em consequencia. 

7 - Trabalhador livre importado desequilibrando a oferta da forga de trabalho e 

desqualificando o nacional. 

8 - Empresas de trabalho livre como a colonia de Blumenau. 

9 - Empresas de trabalho livre e escravo, como no sistema de parceria de Ibicaba, 

em Sao Paulo. 

10 - Empresas de trabalho escravo. 

11 - Influencia progressiva do capital monopolista nesse processo. 

12 - Legislagao protetora, substituindo a repressora da primeira fase. 

13 - Luta dos escravos em alianga com outros segmentos sociais. A resistencia 

passiva substitui a insurgencia ativa da primeira fase. 

Como vemos, no escravismo tardio entrecruzam-se relagoes escravistas e 

capitalistas. Mas, com uma caracterfstica particularizadora: essas relagoes capitalis- 

tas, no que elas tern de mais importante e significative, nao surgiram preponderan- 

temente da nossa acumulagao interna, mas foram injetadas de fora, implantadas 

por todo urn complexo subordinador que atuava no pdlo externo. Com isto, ha alte- 

ragoes no comportamento da classe senhorial e dos escravos. As grandes lutas radi- 

cais dos s&xilos XVII ate a primeira parte do XIX entram em recesso. Nesta segun- 
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da fase do escravismo novos mecanismos reguladores influem tamb^m no compor- 

tamento dos senhores. Uma coisa por6m nao se altera: o escravo continua como 

propriedade, como coisa, ou, para usarmos um concelto economico, eje continua 

como capital fixo. Na sua essencia, a situagao do escravo permanece a mesma, com 

modificagoes apenas nas telticas controladoras da sua rebeldia por parte dos seus 

proprietarios. 

Mesmo assim, hci transformagoes, tamb^m, no comportamento do escravo. 

Nao apenas pelas modificagoes tciticas, mas por manipulagoes estrat^gicas da clas- 

se senhorial. O tr^fico interprovincial desarticula mais uma vez a populagao escrava, 

desfazendo muitas vezes o grupo familia. A lei que regula e procura proteger a faml- 

lia escrava nao permitindo a sua fragmentagao na venda faz-se quase fora do tempo,, 

pois e de 1869. Ela surge como medida reprodutora e nao protetora, pois as fami- 

lias passam a ser matrizes de novos escravos no momento em que a reprodugao 

desses elementos para o trabalho cativo comega a escassear. 

Se na primeira fase do escravismo essa desarticulagao verificava-se na Africa, 

o mesmo ir^ acontecer na segunda, quando os escravos sao vendidos das outras 

Provincias para Sao Paulo e Rio de Janeiro. Somente que ela se realiza internamen- 

te. A lei que impede essa desarticulagao familiar somente chega durante a Guerra 

do Paraguai, para impedir a total fragmentagao do acasalamento escravo, pois a po- 

pulagao negra foi aquela que mais sofreu em consequencia do conflito. 

Paralelamente, ha substanciais modificagoes e diferenciagoes na economia 

brasileira. Superpostas as relagoes de produgao escravistas implantam-se, do exte- 

rior, relagoes capitalistas dependentes. O capital monopolista cria um complexo cer- 

rado de dominagao naquilo que a economia brasileira deveria dinamizar se tivesse 

forgas economicas internas capazes de efetuar uma mudanga qualitativa a fim de 

sair do escravismo e entrar na senda do desenvolvimento capitalista autonomo. 0 

escravismo brasileiro, no seu final, era um anacronismo aberrante e a sua decom- 

posigao verifica-se simultaneamente ao inlcio da dominagao imperialista. Conforme 

j£ dissemos em parte, a grande duragao do escravismo brasileiro levou-o a encon- 

trar-se com aquelas forgas economicas de dominagao exbgenas que nao tinham 

mais interesse em exportar mercadorias, mas capitais. 

Depois de ocupado e dominado o mercado interno, a Inglaterra investe capitais 

para subalternizar estruturalmente a economia brasileira. O representante dos Esta- 

dos Unidos junto ao nosso governo, ao iniciar-se a segunda metade do s^culo XIX, 

descreveu essa situagao da seguinte maneira: 

"Em todas as fazendas do Brasil, os donos e seus escravos vestem-se 

com manufaturas do trabalho livre, e nove decimos delas sao inglesas. A 

Inglaterra fornece todo o capital necessdrio para melhoramentos internos 

no Brasil e fabrica todos os utensilios de uso ordinario, de enxada para 

cima, e quase todos os artigos de luxo, ou de necessidade, desde o alfi- 

nete ate o vestido cam. A ceramica inglesa, os artigos ingleses de vidro, 

ferro e madeira, sao tao universais como os panos de la e dos tecidos de 
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algodao. A Gra-Bretanha fomece ao Brasil os seus navios a vapor e a 

vela, calga-lhe e drena-lhe as ruas, ilumina-lhe a gas as cidades, constroi- 

Ihe as ferrovias, explora-lhe as minas, e o seu banqueiro, levanta-lhe as 

linhas telegrdficas, transporta-lhe as malas postals, constroi-lhe a docas, 

motores, vagoes, numa palavra: veste e faz tudo, menos alimentar o povo 

brasileiro" (apud SODRE, 1975, p. 43). 

Nelson Werneck Sodr^, comentando esta realidade, afirma: 

"No infcio da segunda metade do seculo XIX, realmente, o Brasil comega 

a emergir da prolongada crise que tivera no infcio com a decadencia da 

mineragao, ainda no perfodo colonial. A necessidade estava em aumentar 

a exportagao, conservando a estrutura vigente, isto e, aumenta-la produ- 

zindo quantidade maior de produto agrfcola de consumo suscetfvel de 

desenvolvimento nos mercados externos. Para isso, havia dois fatores fa- 

vordveis: a larga disponibilidade de terras e o excesso de oferta de forga 

de trabalho, ja concentrada e adaptada ao regime escravista. O fator ne- 

gativo, na epoca consistia na fraca disponibilidade de recursos moneta- 

rios" (SODRE, 1975, p. 46). 

Essa emergencia nao produz ruptura com a estrutura escravista, mas a prolon- 

ga e a reajusta aos novos mecanismos internos e externos sempre na diregao de 

sujeigao progressiva ao capital externo. 

9. Encontro do Escravismo Tardio com o Capital Monopolista 

Com isto ficam traumatizadas e estranguladas as fontes de desenvolvimento 

capitalista autonomo. A modernizagao avanga, a economia se regionaliza, a urbani- 

zagao se acentua mas as relagoes escravistas e as suas instituigoes corresponden- 

tes, finalmente, a estrutura social conserva-se intocavel no fundamental embora 

com todos os sintomas de decomposigao em face da sua incapacidade de dinamis- 

mo economico intemo. For outro lado, progride o estrangulamento das possibilida- 

des de desenvolvimento capitalista nacional em consequencia da dominagao do ca- 

pital das metropoles. Esse processo de decomposigao vai encontrar - do ponto de 

vista interno - uma .saida para adiar a sua morte e neutralizar os grupos abolicionis- 

tas que se formavam: a Guerra do Paraguai. 

O conflito resultou, de fato, dos interesses ingleses na America do Sul, mas, in- 

ternamente, serviu de anteparo ideologico para sustar a visao critica que ia se avo- 

lumando em relagao ao trabalho escravo. Passou-se a invocar o brio patriotico do 

povo todas as vezes que algu&n, ou algum grupo, queria tocar no delicado assunto. 

Por outro lado, os escravos passaram a ser recrutados e muitos fugiram dos seus 

senhores para se alistarem objetivando alcangar a liberdade que Ihes era prometida. 
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Ele e tamb^m alforriado pelo Imperio e os chamados escravos da nagao sao incor- 

porados as tropas brasileiras. Os senhores, por seu turno, para fugirem ao dever de 

se incorporarem as tropas, enviam em seu lugar escravos da sua propriedade em 

numero de um, dois, tres e at^ mais. Com a desergao quase total da classe senho- 

rial dos seus deveres militares, o Exdrcito ser^ engrossado substancialmente por es- 

cravos negros (voluntcirios ou engajados compulsoriamente), capoeiras, negros for- 

ros, mulatos desocupados etc. 

A Lei 1.101 de 20 de setembro de 1860 (artigo 5 § 49) e, depois, o decreto 

3.513 de 12 de setembro de 1865 facultavam a substituigao do convocado ou recru- 

ta por outra pessoa ou pessoas ou o pagamento de uma."indenizagao" ao governo 

(CHIAVENATO, 1983, p. 33). Com isto, o Ex^rcito que foi combater no Paraguai era 

predominantemente negro. Os negros eram enviados em grande numero para a li- 

nha de frente e foram os grandes imolados nas batalhas ali travadas. Por esta razao, 

JJ. Chiavenato escreve que 

"As consequencias da Guerra do Paraguai foram ternveis para os negros. 

Os mais fortes, em uma selegao que os tirou do eito para a guerra, mor- 

reram lutando. Os negros mortos somaram de 60 a 100 mil - ha estima- 

tivas que informam ate 140 mil. Isso na frente de batalha, no Paraguai. 

Esses numeros nunca aparecem nas estatfsticas oficiais. Cotejando-se 

porem estimativas de militares brasileiros - Caxias inclusive - a margem 

da historiografia oficial, dos observadores estrangeiros, dos proprios alia- 

dos argentinos, chega-se com/elativa seguranga em torno de 90 mil ne- 

gros mortos na Guerra do Paraguai. Na guerra em si, porque outros mi- 

Ihares morreram de col era durante a fase de treinamento, de desinteria, 

de maus-tratos nos transportes" (CHIAVENATO, 1980, p. 203-204). 

O que desejamos destacar, em seguida, 6 a diferenga da insurgencia negra du- 

rante a primelra fase do escravismo e na fase do escravismo tardio, e tamb^m sa- 

lientar a mudanga de estratdgia da classe senhorial em relagao § legislagao de con- 

trole social sobre o escravo que foi praticamente invertida: de uma legislagao re- 

pressiva terrorista e despdtica passou a produzir uma legislagao protetora. 

Os senhores de escravos e suas estruturas de poder correspondentes, com a 

Guerra do Paraguai resolveram ou pelo menos adiaram a solugao da crise institu- 

cional que a escravidao havia criado apelando para o patriotismo dos abolicionistas 

e, do ponto de vista da ideologia racial, encontraram oportunidade de branquear a 

populagao brasileira atrav^s do envio de grande quantidade de negros para os cam- 

pos de batalha, de onde a sua maioria nao regressou e muitos dos que voltaram fo- 

ram reescravizados. 

Ao mesmo tempo, o comportamento do negro escravo 6 bem diferente daquele 

que proporcionou a formagao de Palmares, no s^culo XVII, e as insurreigoes baianas 

do s^culo XIX. Nessa segunda fase jci nao se aproveitam da guerra para se livrarem 

dos seus senhores, como fizeram aqueles que iriam formar Palmares durante a ocu- 

pagao holandesa ou como aqueles negros que durante a luta pela IndependSncia, na 
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Bahia, fugiram para as matas, pscapando ao controle dos seus senhores. Nao se 

tem noticias de grandes movimentos de rebeldia escrava durante o penodo da guer- 

ra. E que a propria classe escrava estava parcialmente desarticulada, passara por 

um processo de diferenciagao muito grande quer na divisao do trabalho, quer na lo- 

calizagao das suas atividades, e por estas e outras razoes, jci nao tinha mais aquele 

ethos de rebeldia antiga, anestesiada (pelo menos parcialmente) pelas medidas jurf- 

dicas decretadas em seu favor. 

A rebeldia escrava chega ao seu apogeu no s^culo XIX. Em seguida, § substi- 

tufda por uma resistencia passiva, muitas vezes organizada nao por eles mas por 

grupos liberals que procuram colocar os escravos dentro de padroes nao contestatd- 

rios ao sistema. Nao e por acaso que um ano depois da Guerra do Paraguai e pro- 

mulgada a Lei do Ventre Livre que dd aqueles escravos descontentes a esperanga 

de que atravds de medidas institucionais a Aboligao chegaria. A classe senhorial 

manipula mecanismos reguladores novos e arma uma estratdgia que consegue 

deslocar sutilmente o fim do escravismo das lutas dos escravos para o Parlamen- 

to(6). 

Mas, essa estrategia senhorial e desenvolvida em cima de condigoes economi- 

cas e sociais muito particulares e desfavordveis. E que o Brasil, ao sair da guerra, d 

uma nagao completamente dependente e endividada, com compromissos alienado- 

res da nossa soberania que produzem descontentamento e inquietagao polltica em 

diversos segmentos sociais. Por isso procura manobrar, de um lado procurando im- 

pedir um conflito maior entre senhores e escravos e, de outro, tentando saldar os 

seus compromissos financeiros internacionais assumidos durante o conflito, espe- 

cialmente com os Rotschild(7). 

(6) Nabuco, o mais conspfcuo abolicionista no Parlamento, dizia no particular: "A propaganda abolicionista, 
com efeito, nao se dirige aos escravos. Seria uma cobardia, inepta e criminosa, e, aldm disso, um suicfdio 
politico para o partido abolicionista, incitar d insurreigao ou ao crime, homens sem defesa, e que a lei de 
Linch, ou a justiga publica, imediatamente haveria de esmagar. Cobardia, porque seria exporoutros a pe- 
rigos que o provocador nao correria com eles; indpcia porque seria fazeros inocentes sofrerem pelos cul- 
pados, aldm da cumplicidade que cabe ao que induzoutrema cometero crime; suicfdio politico, porque a 
nagao inteira - vendo uma classe, essa a mais influente e poderosa do Estado, exposta a vindita bdrbara 
e selvagem de uma populagao mantida atd hoje ao nfvel dos animais e cujas paixoes, quebrado o freio do 
medo, nao conheceriam limites no modo de satisfazer-se - pensaria que a necessidade urgente era sal- 
var a sociedade a todo custo por um exemplo tremendo, e isto seria o sinal de morte do abolicionismo. 
(. .) A emancipagao hd de ser feita, entre nds, por uma lei que tenha os requisitos externos e internos, de 
todas as outras. E assim, no Parlamento e nao nas fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e 
pragas das cidades, que se hd de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. Em semelhante luta, a violen- 
cia, crime, o descontentamento de ddios acalentados, sdpode ser prejudicial ao lado de quern tem por si 
o direito, a justiga, a preocupagao dos oprimidos e os votos da humanidade toda" (NABUCO, 1938, p. 5- 
6). 

(7) Vejamos como um historiador da Guerra do Paraguai descreve a situagao economica do Brasil apds o 
conflito: O Brasil ficou economicamente exaurido. Terd que recorrer aos emprdstimos ingleses. Entre 
1871 e 1889 contrai dfvidas que montam a 45.504.100 libras. Seu comdrcio exterior estd dominado por 
capitalistas britdnicos. O cafd, seu principal produto de exportagao, foi monopolizado pelas seguintes fir- 
mas: Phipps Irmaos, Schwind Mc Kinnel, Ed Johnson and Co., Wright and Co., Boje y Cia. Apenas um 
nome brasileiro, o ultimo da lista. Em 1875, do volume de comdrcio de toda a Amdrica Latina com a In- 
glaterra 32% das exportagoes e 40% das importagoes cabe ao Brasil Impdrio. Nesse setor, o Brasil ocupa 
o primeiro lugar, com larga diferenga em relagao aos outros. Os investimentos ingleses, nesse ano, in- 
cluindo os emprdstimos nao amortizados, atingem a casa de 31.289.000 libras" (POMER, s.d., p. 50). 
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A populagao escrava, por seu turno, sai consideravelmente diminuida da guerra 

do Paraguai. Nao tem mais o peso demogicifico da primeira fase do escravlsmo. Por 

outro lado, o aparelho repressor se retina pelo menos aparentemente, os negros es- 

cravos estao menos concentrados, a urbanizagao e a modernizagao prosseguem. 

Tudo isto diferencia ainda mais o escravo na divisao tdcnica do trabalho. Seu poten- 

cial de rebeldia se ve bloqueado por todas essas razoes, enquanto o capital mono- 

polista consegue dominar aqueles setores economicos que darao prosseguimento a 

formagao de urn modelo dependente de capitalism©. 

Ap6s a Guerra do Paraguai, a escravidao decompunha-se social e economica- 

mente nao apenas naquelas ^reas decadentes do Nordeste, mas no centro mesmo 

daquelas de economia nova e ascendente. 

Se de urn lado os escravos nao mais participavam de movimentos radicais 

armados, de outro, na ultima fase da escravidao, a simples resistencia passiva atua- 

va como agente desarticulador e desestruturador daquelas unidades economicas 

que ainda produziam baseadas exclusivamente no trabalho escravo. O movimento 

abolicionista s6 se articula nacionalmente em 1833, quando d fundada a Confede- 

ragao Abolicionista. Esse movimento que teve diversas alas ideoldgicas procurava, 

na verdade, extinguir a escravidao, mas objetivava, igualmente, manter os escravos 

que abandonavam o trabalho sob seu controle. 

Desses movimentos da ultima fase do escravismo dois sao os mais significati- 

vos; a atuagao dos Caifazes e a estruturagao do quilombo do Jabaquara, ambos em 

Sao Paulo, sendo que o segundo e um prolongamento do primeiro. 

Os Caifazes liderados por Antonio Bento iniciam-se com um discurso radical, 

pregando atravds do seu jornal A Redengao a emancipagao dos escravos por quais- 

quer meios, inclusive o revolucion^rio. Mas, jci no final, a sua diregao entra em con- 

ciliagao com os fazendeiros, inclusive servindo de intermediaria entre os escravos 

fugitives e os proprietaries das fazendas. Nao queremos negar que durante algum 

tempo Antonio Bento tenha sido um element© valioso para a desarticulagao das re- 

lagoes escravistas nessa ultima fase. O que desejamos caracterizar e destacar e 

que, dentro das condigoes sociais e histdricas em que transigao se realizava, com os 

pdlos de mudanga jd dominados estrategicamente pelos agentes economicos exter- 

nos - inclusive com a introdugao do trabalhador estrangeiro para substituir o negro - 

nao havia possibilidades de que o discurso radical fosse posto em prdtica. Os ne- 

gros escravos nao tinham a hegemonia do process© de mudanga. Daf porque o prd- 

prio Antonio Bento entrou em contato com fazendeiros paulistas que necessitavam 

de bragos para a lavoura e ofereceu-lhes os prdprios escravos fugidos de outras fa- 

zendas. Bueno de Andrada descreveu essa negociagao nos seguintes termos: 

'Antonio Bento, enveredou por um caminho revolucionario mais original. 

Combinou com alguns fazendeiros, dos quais havia ja despovoado as ro- 

gas, para receberem escravos retirados de outros donos. Cada trabalha- 
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dor adventfcio receberia de seus pat roes o salario de 400 re is diarios. O 

processo, sem perturbar completamente a lavoura libertou turmas e tur- 

mas de escravizados e interessou muitos fazendeiros na vitoria das nos- 

sas ideias. Foi uma bela ideia! (apud CONRAD, 1975, p. 310). 

Sobre essa solugao encontrada pelos abolicionistas paulistas, Robert Conrad 

escreve que 

"Segundo este proprietario, que conduziu ele mesmo os proprietarios a 

Bento para negociagoes, na data da aboligao mais de um tergo das fa- 

zendas da provincia de Sao Paulo ja estavam sendo trabalhadas por 'es- 

cravos' que haviam abandonado outras propriedades. (. .) Para os plan- 

tadores de cafe, e daro, este arranjo era vantajoso, ja que, a 400 por dia, 

talvez mesmo uma escala temporaria de salario a renda anual do traba- 

Ihador recentemente libertado era mais ou menos o equivalents do valor 

de tres sacas de cafe, talvez um oitavo da sua capacidade produtiva" 

(CONRAD, 1975, p. 310). 

Como vemos, os escravos que fugiram atrav^s da protegao dos Caifazes nao 

tiveram liberdade de vender a sua forga de trabalho de forma independente, mas ela 

foi feita atrav^s de intermedterios que estabeleceram inclusive o valor do salario. 

Tudo isto estava subordinado & conjuntura de transigao sem a participagao, em pri- 

meiro piano, daquelas forgas sociais interessadas na mudanga radical. 

Existiam, portanto, mecanismos controladores da insurgencia escrava por parte 

dos prdprios abolicionistas. E com isto os negros fugidos ficaram praticamente a 

merce do protecionismo dos abolicionistas brancos. 

Com o Quilombo do Jabaquara, prolongamento da atuagao dos Caifazes, o 

mesmo acontece. Ele tambem surge na ultima fase da campanha, organizado por 

pollticos que eram contra o institute da escravidao, mas, ao mesmo tempo, tinham 

receio de uma radicalizagao independente da grande massa de negros fugidos das 

fazendas de caf& Por isto mesmo teve particularidades em relagao aos quilombos 

que se organizaram na primeira fase do escravismo. Uma delas e que ele nao surgiu 

lenta e espontaneamente, como acontecia com os quilombos da primeira fase e era 

criagao dos quilombolas em confronto com a sociedade escravista no seu conjunto. 

Foi, ao contrcirio, organizado por um grupo de abolicionistas que tinham objetivos 

muito claros e metas bem delimitadas. Os escravos evadidos tiveram, no caso, por- 

tanto, um papel passive no processo. O seu lider, por outro lado (e talvez por isto 

mesmo) foi o ex-escravo sergipano Quintino de Lacerda que nao surgiu de uma luta 

independente dos escravos at6 conseguir pela confianga geral a sua chefia, mas foi 

indicado pelo grupo organizador de abolicionistas moderados. Como vemos, o qui- 

lombo teve a sua formagao subordinada as peculiaridades conciliatorias da ideologia 

abolicionista e nao as lutas dos proprios escravos. 
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A chegada de ondas sucessivas de cativos a Santos, vindos de diversas re- 

gioes da Provincia e que ali se refugiavam, levou os abolicionistas daquela cidade 

paulista a tomarem uma posigao pratica no sentido de organiza-los convenientemen- 

te. Em 1882, por iniciativa de Xavier Pinheiro, realizou-se uma reuniao desses aboli- 

cionistas para decidirem o destine que poderiam dar as centenas de negros que 

chegavam diariamente aquela cidade. 

Feita uma coleta entre eles para a organizagao de urn quilombo, conseguiu-se 

"num abrir e fechar de olhos" duzentos homens armados. Quintino de Lacerda foi 

escolhido chefe do quilombo e element© de ligagao entre os negros do reduto e os 

abolicionistas da cidade. Os abolicionistas escolheram, tambem, o local do quilom- 

bo: "uma area ainda em estado primitive, coberta de mates e cortada de ria- 

chos" (MARTINS DOS SANTOS, 1937, p. 12). Segundo urn historiador da cidade 

de Santos a escolha de Quintino de Lacerda para chefe do quilombo deveu-se a ne- 

cessidade de urn lider que "os mantivesse (os negros fugidos) em ordem e arrefes- 

sesse os seus fmpetos naturais e compreensiveis" (MARTINS DOS SANTOS, 1937, 

p. 13). Como vemos, o quilombo foi organizado como mecanismo controlador de urn 

possfvel radicalismo no comportamento dos negros fugidos. 

Esse quilombo, como vemos, era bem diferente de quantos se formaram na 

primeira fase da escravidao. Os abolicionistas procuravam tirar os escravos das fa- 

zendas, mas nao permitiam que eles se organizassem sem a mediagao do seu po- 

der de diregao sobre eles. Era, portanto, uma solugao intermediaria que subordinava 

os escravos fugidos ^s correntes abolicionistas. 

Dai terem surgido, dentro desse conjunto de forgas, contradigoes e divergen- 

cias quanto ao tratamento que deveria ser dado a esses negros. Joaquim Xavier Pi- 

nheiro, abolicionista e inspirador da fundagao do quilombo, embora tivesse no seu 

infcio ajudado com dinheiro o movimento, explorou posteriormente o trabalho dos 

quilombolas em proveito prdprio. Possuidor de uma caieira, empregava os escravos 

refugiados no Jabaquara sem remuneragao na sua empresa, a troco de comida e 

esconderijo (MARTINS DOS SANTOS, 1937. p. 9). Os demais abolicionistas sabiam 

do fato mas fingiam ignor^-lo, pois, para eles, a sua contribuigao a causa justificava 

aquele procedimento. 

Sem acesso a terra o negro se marginalizou nacionalmente depois da Aboli- 

gao. Em relagao ao Nordeste, Manoel Correia de Andrade escreve com acerto que 

"A aboligao, apesar de ter sido uma medida revolucionaria, de vez que 

atingiu em cheio o direito de propriedade, negando indenizagao aos de- 

sapropriados, nao tendo sido complementada por medidas que demo- 

cratizassem o acesso a propriedade da terra, nao provocou modificagoes 

substanciais nas estruturas existentes. As mesmas famflias, os mesmos 

grupos dominantes continuaram a dirigir a economia e a sociedade da 

drea agucareira, apenas substituindo o que em parte ja haviam feito o 

uso da mao-de-obra escrava pelo uso da mao-de-obra assalariada" (AN- 

DRADE, 1985, p. 39-40). 
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Os mecanismos seletores e discriminadores foram os mesmos. Tanto no Nor- 

deste quanto nas demais regioes. 

Como vemos, a rebeldia negra na fase conclusiva da Aboligao, ficou subordi- 

nada aquelas forgas abolicionistas moderadas que procuraram subalternizar o negro 

livre de acordo com padroes de obediencia prdximos aos dos escravos. Era o inicio 

da marginalizagao do negro ap6s a Aboligao que persiste ate hoje. Os proprios abo- 

licionistas se encarregaram de colocci-lo^no seu devido lugar" 
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