
Mocambos, Quilombos e Palmares: 

A Resistencia Escrava 

no Brasil Colonial 

Resumo 

Fugas de escravos e mocambos eram uma 
constante na histdria da escravidao no Brasil. Muitas 
destas comunidades localizavam-se perto de vilas e 
fazendas e viviam de assaltos contra as mesmas. Os 
mocambos muitas vezes misturaram aspectos cultu- 
rais da Africa e da experi§ncia escrava no Brasil. A 
palavra "quilombo", urn sindnimo para comunidade 
de escravos fugidos, referia-se a uma instituigao an- 
golana e era talvez relacionada diretamente com a 
histdria de Palmares. 

STUART B. SCHWARTZD 

Abstract 

Slave escapes and fugitive settlements (mocam- 
bos) were a constant feature of Brazilian slavery. 
Many of these communities were located close to 
plantations and towns and lived by raiding them. In 
mocambos the culture of Africa and the slave expe- 
rience in Brazil were often mixed. The term "quilom- 
bo" which became a synonym for these encamp- 
ments refered to an Angolan institution and may have 
been specifically related to the history of the great 
community of Palmares. 

O Brasil colonial, baseado como foi no trabalho forgado de mdios e africanos, 

viu-se continuamente ameagado por vdirias formas de resistencia a instituigao fun- 

damental da escravidaoO). Nas Americas, onde quer que a escravidao fosse uma 

instituigao bdsica, o medo de revoltas de escravos e o problerria dos escravos fugi- 

dos atormentou colonos e administradores coloniais. Essa resistencia assumiu v^- 

O autor pertence ao Departamento de Histdria da Universidade de Minnesota. 

Tradugao de Laura Teixeira Motta, do original "Slave Resistance in Colonial Brazil" 

(*) Abreviaturas usadas neste artigo: ACB-Atas da Cimara. Documentos Histdricos do Arquivo Municipal. 
Salvador, 1944-5?, 6 vols.; ACS - Arquivo da Camara do Salvador: AGS - Arquivo General de Simancas 
(Espanha); AHU - Arquivo Histdrico Ultramarino (Lisboa); ANTT - Arquivo Nacional daTorredoTombo 
(Lisboa); APB - Arquivo Publico do Estado da Bahia (Salvador); ARSi - Arquivum Romanum Societatis 
lesu (Roma); BA - Biblioteca da Ajuda (Lisboa); BGUC - Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra; 
Bl - Biblioteca de Itamaraty (Rio de Janeiro); BNRJ - Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro; DH - Do- 
cumentos Histdricos. Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro); IHGB - Institute Histdrico e Geogrdfico Brasi- 
leiro (Rio de Janeiro). 

(1) Este artigo inclui partes de urn trabalho anterior (SCHWARTZ, 1970). 
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has formas e expressou-se de dlversas maneiras. Recalcitrancia no dia-a-dia, dimi- 

nuigao do ritmo de trabalho e sabotagem foram provavelmente as formas de resis- 

tencia mais comuns, enquanto autodestruigao atrav^s do suicidio, infantiddio ou ten- 

tativas manifestas de vinganga foram, em sentido pessoal, as atitudes mais extre- 

mas. Os exemplos mais dramaticos de agao coletiva foram uma sdie de revoltas de 

escravos ocorridas na Bahia no infcio do s^culo dezenove; entretanto, revoltas como 

a dos males, em 1835, foram episodios verdadeiramente extraordin&ios(2). A fuga 

foi, de longe, a forma mais comum de resistencia escrava no Brasil colonial e urn 

problema caractehstico do regime escravista brasileiro foi a existencia das comuni- 

dades de fugitives denominadas diversamente mocambos, ladeiras, magotes ou 

quilombos. 

Houve urn tempo em que a historiografia brasileira ignorava esse aspect© do 

passado do pafs; contudo, trabalhos realizados durante os ultimos cinquenta anos, 

especialmente sobre a grande comunidade de fugitives de Palmares, mudaram con- 

sideravelmente essa situagao(3). Ainda assim, sob varios aspectos, tem-se encarado 

o tdpico fuga e resistencia escrava no Brasil de forma ilusoriamente simples e as 

analises tern sido frequentemente baseadas em urn conjunto limitado de questoes 

as quais se fornece uma serie de respostas inspiradas pelo bom senso. For que fu- 

giam os escravos? Para escapar da escravidao. Onde se localizavam as comunida- 

des de fugitives? Longe de possfvel retaliagao dos brancos. Por que os fugitives ata- 

cavam a sociedade dos brancos? Para libertar seus companheiros e porque detesta- 

vam a escravidao. Havia solidariedade de classe entre os escravos? Naturalmente. 

Que tipo de sociedades criavam os fugitives? Mais ou menos igualiterias, baseadas 

em tradigoes africanas. Notadamente ausente dos estudos sobre marronage no Bra- 

sil tern sido a preocupagao com alguns dos assuntos que tern absorvido estudiosos 

desse fenomeno em outras sociedades escravocratas americanas. Distingoes entre 

petit marronage de escravos que se ausentavam por curtos pehodos e aqueles que 

fugiam para escapar definitivamente da escravidao raramente tern sido feitas no 

BrasiK4). As intengoes dos marrons tern sido objeto de muitos estudos na Jamaica e 

no Haiti, o que, com excegao do caso de Palmares, nao acontece no Brasil. At6 que 

ponto os escravos fugidos organizaram uma resistencia visando conscientemente a 

desbaratar ou pelo menos atacar a sociedade escravocrata em lugar de procurer sua 

(2) A s^rie de revoltas de escravos na Bahia entre 1807 e 1835 6 estudada em REIS (no prelo). Ver tamb6m 
SCHWARTZ (1985, especialmente cap. 17, p. 468-488). Sobre os mal§s, ver REIS (1986). 

(3) Para uma visao geral sobre o assunto, ver MOURA (1981 a e 1981 b). Vertambdm GOULART (1972). Tern 
havido consider^vel desenvolvimento da historiografia regional dos quilombos. Sobre o Parci, por exem- 
plo, ver SALLES (1971); sobre o Rio Grande do Sul, ver MAESTRI FILHO (1979); sobre Minas Gerais, 
ALMEIDA BARBOSA (1972); sobre a Bahia, al6m de SCHWARTZ (1970), hci material consider^vel em 
PEDREIRA (1973). Muitos outros trabalhos que tratam da escravidao em geral em base local ou regional 
contem informagoes sobre os quilombos. Ver, por exemplo, FIGUEIREDO (1977), sobre Sergipe. Os tra- 
balhos cldssicos sobre Palmares continuam sendo CARNEIRO (1966) e FREITAS (1954); a estes deve- 
se agora acrescentar FREITAS (1973). 

(4) Ver a discussao em DEBIEN (1966, p. 3-44), uma parte da qual aparece em PRICE (1973, p. 107-134); e 
o cl£ssico relato de DEBBASCH (1961, p. 1-112; 1962, p. 177-192). MULLIN (1972) 6 urn excelente es- 
tudo das motivagoes, experi§ncias e agoes dos escravos fugidos. 
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liberdade pessoal 6 questao que permanece sem resposta no Brasil, muito embora 

tal resposta pudesse fornecer uma medida da natureza "revolucion^ria" das comuni- 

dades de escravos fugidos(5). Em certo grau tais questoes sao dificeis de responder, 

devido a escassez de documentagao apropriada; entretanto, uma leitura minuciosa 

de fontes locals e o uso de tecnlcas etno-histdricas podem abrir caminho para res- 

postas empiricas a algumas das questoes centrals sobre comunidade de fugitives na 

sociedade escravista brasileira. 

Este artigo examina aspectos das comunidades de fugitives em tres dreas 

principais do Brasil colonial: a zona das grandes plantagoes na Bahia, a regiao mine- 

ratdria das Minas Gerais e a inacessivel fronteira das Alagoas, sftio dos Palmares, a 

maior das comunidades de fugitives. O objetivo d encontrar padrdes nas origens, 

criagao, organizagao interna e destruigao dessas comunidades, com o intuito de 

melhor compreender o regime escravista e as formas pelas quais africanos e afro- 

brasileiros responderam a ele. 

Bahia 

Comunidades de fugitives floresceram em quase todas as dreas da capitania da 

Bahia, embora em algumas regides o problema fosse incomumente agudo. A geo- 

grafia e ecologia de grande parte do literal baiano favoreciarrva fuga e o resultado 

foi urn grande numero de fugitives e mocambos. Urn relate feito por urn jesufta de 

nome desconhecido, em 1619, delineia o problema e sua percepgao pela sociedade 

dos brancos: 

"essa gente tem o costume de fugir para a floresta e reunir-se em escon- 

derijos onde vivem de ataques aos colonos, roubando gado e arruinando 

colheitas e plantagoes de cana, o que resulta em muito dano e muito 

prejufzo, maiores que os provenientes do relaxamento do seu trabalho dia- 

rio. E muitos desses (fugitivos) vivem por muitos anos na floresta, nunca 

retornando e morando nesses mocambos que sao lugares ou povoados 

que eles criaram no fundo da mata. E de la eles partem para seus assal- 

tos, roubando e furtando e muitas vezes matando a muitos, e nesses 

ataques eles procuram levar consigo seus parentes, homens e mulheres, 

para com eles viver como barbaros"(6)(*). 

A tabela 1, que abrange dois sdculos, ressalta a frequencia da formagao de 

mocambos e a extensao de sua localizagao geogrdfica dentro da Capitania, sem 

(5) Este 6 um tema fundamental abordado em ampla escala em GENOVESE (1979). Para o Haiti, o tema tor- 
nou-se um assunto bcisico, como evidenciado em MANIGAT (1977, p. 420-439). 

(6) ARSI, Bras. 8 (StL VFL Rolo 159). 

(*) As citagoes foram traduzidas do ingl§s e nao confrontadas com os textos de onde o autor originalmente as 
extraiu (N. do T.). 
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TABELA 1 

LISTA PARCIAL DOS MOCAMBOS BAIANOS 

Data Tipo Nome Local Tamanho/Comentarios 

1 1614 sertao 
2 1629 Rio Vermelho 
3 1632 mocambo 
4 1636 Itapicuru 40 + 
5 1640 mocambo Rio Real 
6 1655 Jeremobao 
7 1666 mocambo Irara Inhambuque 
8 1666-67 mocambo Torre 
9 1667 mocambo Jaguaripe 
10. 1681-91 mocambo Acaranquanha Serra de Jacobina 60 + 
11. 1687 mocambo Rio Real,Inhambupe 
12. 1692 Camamu ifder mulato 
13. 1699 mocambo Cairu 
14. 1705 Jacuipe 
15. 1706 Jaguaripe 
16. 1713 mocambo Maragogipe 
17. 1714 mocambo "campos de cachoeira" 
18. 1722 mocambo Cairu 400 
19. 1723 mocambo Quiricos "grande" 
20,. 1726 mocambo Camisao "antigo" 
21. 1733 mocambo Canavieiras "grande" 
22. 1734 mocambo Santo Amaro, Nazare 
23. 1735 Jacobina 
24 . 1736 mocambo Rio das Contas 
25. 1744-64 quilombo Buraco de Tatu Itapua 61 + 
26. 1745 Santo Amaro 
27. 1789 Santana Ilheus 
28. 1791 quilombo Matas do Concavo Jacuipe 
29. 1796 quilombo Serra de Orobo 
30. 1801 quilombo Jacobina 
31. 1807 mocambo, 

quilombo "cabula" suburbios "inumeros" 
32. 1807 quilombo Rio das Contas Ilheus 
33. 1809 quilombo Cachoeira "grande" 
34. 1825 mocambo Itaparica muitos 
35. 1826 quilombo Uruba suburbios 50 + 

Fontes: 1. LEITE (1938-50, vol. 5, p. 265); 2. MOURA {1981a. p. 75); 3. ACS, 1:213; 4. ACS, 1:310-11, 329; 5. 
ACS, 1; 6. PEDREIRA(1973, p. 78); 7. Documentos do Arquivo Nacional, 27, 25; 8. DH, 11: 385-86; 9. 
DH,Q: 301 02; 10 e 11 ACS, 124-1; 12. CERQUEIRA E SILVA (1925, vol. 2, p. 142); 13. ARB, CdG 
150, f. 144v; 14 e 15. PEDREIRA (1973, p. 83-84); 16. PEDREIRA (1973, p. 86-88); 17. PEDREIRA 
(1973, p. 91-92); 18. AHU, Bahia, p.a. 27; 19. DH. 45; 20. PEDREIRA (1973, p. 101-102); 21. DH, 75, 
106, 133, 138; 22. DH, 75, 298; 76, 20-21; 23. DH. 76, 81; 24. DH, 76, 335; 25. AHU, Bahia. cat 6. 
456; 26. BNRJ, II-34, 6, 32; 27. ARB, CaG; 28 e 29. ARB, OR 86, f. 242-45; 30. PEDREIRA (1973, p. 
123-124); 31. BNRJ, I, 31, 27, 1: AHU, Bahia. cat 29.815; 32. ARB, Cd Gao SMgd. 177; 33. ARB, 
CaG. 218; 34. BNRJ. II-33, 26, 35; 35. PEDREIRA (1973, p. 141-143). 

mencionar muitos mocambos de que houve noticia durante as tres primeiras d^ca- 

das do s^culo dezenove, penodo de numerosas revoltas de escravos em Salvador e 

nas cireas agrfcolas vizinhas. 
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Certas caracteKsticas da capitanla da Bahia contribufram para a fuga de escra- 

vos e a formagao de comunidades de fugitives. A Bahia foi um terminal principal do 

com^rcio atlantico de escravos e uma importante zona de agricultura de exportagao 

per toda a sua historia. Possuiu sempre uma grande populagao escrava, a qual, per 

volta do fim da era colonial, constituia cerca de um tergo da populagao total; porem, 

nas zonas das grandes plantagoes, os escravos frequentemente perfaziam mais de 

60% dos habitantes. As condigoes nos engenhos eram fisicamente exaustivas e o 

tratamento em termos de alimentagao e habitagao era deficiente. Havia, as vezes, 

senhores particularmente crueis ou s^dicos, mas, al6m deles, existia um conceito 

geral sobre a administragao de escravos que desconsiderava futures retornos de um 

"bom" tratamento e enfatizava a extragao de tanto trabalho quanto possfvel ao me- 

nor custo. Os escravos tambem viviam com oportunidades limitadas no que diz res- 

peito a familia. Os padroes do com^rcio atlantico de escravos e a preferencia dos 

senhores por jovens adultos do sexo masculine resultavam em escassez de mulhe- 

res, um desequilfbrio cronico entre os sexos. Isso originava uma populagao que tinha 

menos a perder com a fuga ou outras formas de resistencia, pelo menos na opiniao 

de observadores no Brasil do s^culo dezenove, os quais preconizavam famflias es- 

teveis e equilibrio na proporgao dos sexos entre os escravos como meio de contro- 

le(7). Tais id&as "progressistas" nao eram, em geral, partilhadas pelos proprietcirios 

de escravos da Bahia colonial. Fugas e mocambos permaneceram uma caractehsti- 

ca da escravidao na Bahia por toda a sua histdria. 

Embora fossem as paroquias agucareiras do Reconcavo Baiano as que pos- 

suissem o maior numero e a porcentagem mais alta de escravos, a regiao da Bahia 

que experimentou a maior incidencia de formagao de mocambos foi a dos distritos 

sulinos de Cairu, Camamu e Hhdus. A maior parte dessas terras era utilizada para a 

produgao da mandioca, o produto aghcola bdsico de subsistencia no Brasil. As exi- 

gencias de trabalho eram menores que nas propriedades agucareiras e os escravos 

viviam em comunidades menores nessa regiao. Enquanto nao havia predominancia 

de escravos na populagao das dreas agucareiras, a proporgao de escravos na popu- 

lagao dessa zona sulista ainda perfazia entre 40 e 60%. Em outras situagoes, supos- 

se que condigoes relativamente boas e uma larga proporgao de escravos tenham si- 

do fatores estimulantes da resistencia escrava(8). Neste caso, contudo, o mais im- 

portante fator a contribuir para fugas bem-sucedidas era a natureza fronteiriga da re- 

giao e suas condigoes militares inst^veis. Cairu e Camamu sofriam constante 

ameaga de ataque dos hostis Indies Aimor^s. Este fato e a distancia de possfvel 

ajuda militar vinda de Salvador tornavam diflcil a supressao dos mocambos. Os ata- 

ques do "gentio bcirbaro" e as depredagoes dos mocambeiros estavam associados 

na mente dos colonos e varias medidas foram tomadas para suprimir ambos. Expe- 

digoes para eliminar tais ameagas partiram em 1663,1692,1697 e 1723, mas a fre- 

quencia da repetigao indica insucesso. Libertos, Indies "domesticados" e unidades 

(7) Ver discussao sobre demografia escrava baiana em SCHWARTZ (1985, p. 338-378). 

(8) KILSON (1964, p. 175-187); ver tambem PATTERSON (1967, p. 274-280). 
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militares de negros foram utilizados nessas expedigoes, mas uma inovagao funda- 

mental foi o use de guerreiros indigenes e bandeirantes paulistas(9). Essa tcitica, ini- 

ciada na d^cada de 1670 pelo governador Afonso Furtado do Castro do rio Mendon- 

ga, teve algum sucesso e contingentes paulistas foram subseqiientemente empre- 

gados em outras partes do Nordeste em operagoes semelhantes, sendo a mais no- 

tcivel a destruigao do grande quilombo dos Palmares, em 1684-85(10). 

Embora os mocambos do sul da Bahia nao atinglssem a extensao e a popu- 

lagao dos Palmares, a ameaga que representavam nao era menos real. Dm relate de 

1723 dci conta de urn mocambo com mais de 400 habitantes, mas o tamanho, isola- 

damente, nao era o unico determinante da periculosidade do mocambo nessa re- 

giaotn). Em 1692, urn grupo de fugitives liderado por cinco capitaes mulatos passou 

a saquear as lavouras proximas a Camamu e ameagou tomar a prdpria cidade. 0 

tumulto atingiu nao somente o sul da Bahia mas tamb^m o Reconcavo, onde a de- 

sordem imperou quando a notlcia daqueles eventos chegou as senzalas dos enge- 

nhos e os senhores comegaram a temer disturbio semelhante. Uma expedigao mili- 

tar portuguesa em 1692 finalmente destruiu o mocambo, sitiando o povoado prote- 

gido por paligadas. O ultimo grito de guerra dos atacados foi: "Morte aos brancos e 

viva a liberdade!"^2). 

O receio de que cidades como Cairu e Camamu pudessem realmente ser to- 

madas nao era de todo exagerado, especialmente em zonas distantes dos centros 

de autoridade gdvernamental. Em 1767. o capitao interino de Sergipe de el-Rei rela- 

tou depredagoes contlnuas por bandos armados de fugitives; no tempo de seu pre- 

decessor, informou ainda, urn bando armado de escravos foragidos marchara cidade 

adentro as nove horas da manha portando bandeiras, tambores e coroas na cabega, 

e exigira que o oficial do rei Ihes concedesse cartas de alforria. O oficial deu o alar- 

me, mas a ausencia de tropas permitiu aos fugitives escapar ilesosf13). 

Tamanha aud^cia ressaltava, inclusive, uma realidade bcisica. A maioria dos 

mocambos baianos localizava-se relativamente proxima a centros populacionais ou 

engenhos nos arredores destes. Conquanto Palmares florescesse no remote interior 

das Alagoas e outras comunidades de fugitives tambem se encontrassem em re- 

(9) D. Joao de Lencastre S Camara de Cairii, 10 dez. 1697, ARB, Cartas do governo 150. Em 1667 o gover- 
nador Alexandre de Sousa Freire solicitou ao governador de Pernambuco quarenta milicianos negros 
para, juntamente com negros e fndios baianos, serem usados na luta contra os quilombos em Cairu e 
Camamu. AHU, Bahia pap. avul. caixa 10, 1§ ser. nao catalogado. 

(10) Ver a discussao em SCHWARTZ (1979, p. 11-13); ROCHA PITA (1880. p. 192-197). 

(11) El-Rei ao Governador Vasco Fernandes C6zar de Meneses, 12 fev. 1723. AHU, Conselho Uttramarino, 
cddice 247. 

(12) Consulta, Conselho Ultramarino, 9 nov. 1692, DH, 89 (1950), 206. A atividade dos quilombolas em Ca- 
mamu na 6poca suscitou o temor de uma revolta generalizada dos escravos. O governador Antonio Luiz 
Gongalves CSmara Coutinho escreveu ao Conselho Ultramarino: "... em Camamu se levantarem huns 
mulatos e convocarem asi grande quantidade de Negros querendose fazerse senhores daquetla villa". 
VerBA, 51-IX-30, Bahia, 23jun. 1692. 

(13) Jose Lopes da Cruz, capitao interino de Sergipe ao governador da Bahia, 26 set. 1767, ARB, Cartas ao 
governo. 
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gioes distantes, a grande maioria dos mocambos da Bahia e de outras regioes do 

Brasil situava-se prdxima a cidades e plantagoes, embora frequentemente em lugares 

inacessfveis. Com efeito, algumas das cidades da atual rede urbana de Salvador 

originaram-se de comunidades de fugitives. 

Diversas sao as razoes desse padrao de formagao dos povoados de fugitives. 

Certamente, a\6 o s6culo dezoito, fndios hostis constitufram uma barreira efetiva pa- 

ra a penetragao tanto de negros quanto de brancos em muitas regioes. Mais impor- 

tante 6 o fato de que a economia interna dos mocambos tornava a proximidade das 

cireas colonizadas urn pr^-requisito para o sucesso. A economia dos mocambos, ao 

inv^s de retornar as origens pastoris ou agncolas africanas, era muitas vezes parasi- 

teria, baseada em assaltos nas estradas, roubo de gado, incursoes e extorsao. Essas 

atividades podiam combinar-se a agricultura, mas raros eram os casos de mocambos 

tornarem-se auto-suficientes e completamente isolados da sociedade colonial que 

ao mesmo tempo os gerava e os temia. Urn tal modo de vida levava as autoridades 

coloniais a considerar os fugitives dos mocambos no mesmo piano dos ladroes de 

estrada, ou seja, criminosos comuns sujeitos as penalidades civis ordin^rias. Em urn 

sentido bastante real, as depredagoes dos mocambos prefiguraram o banditismo so- 

cial ou cangago do Brasil p6s-colonial. O mocambo representava uma expressao de 

protesto social numa sociedade escravista. 

Medidas Antimocambo 

Os colonos e oficiais r^gios desenvolveram uma s6rie de medidas para lidar 

com a formagao e atividade dos mocambos. Uma tditica consistia em eliminar a fuga 

de escravos e recapturar os fugitives antes que pudessem juntar-se em bandos. Jdi 

em 1612 Alexandre de Moura, donatcirio de Pernambuco, solicitava ^ Coroa a no- 

meagao de urn capitao-de-campo em cada uma das oito parbquias da capitania, o 

qual, auxiliado por vinte fndios, perseguiria e recapturaria escravos fugidosO4). Nao 

se sabe ao certo quando tais oficiais foram introduzidos na Bahia, mas por volta de 

1625 a camara municipal de Salvador havia estabelecido uma escala de recompen- 

ses para esses cagadores de escravos. O capitao-do-campo, ou capitao-do-mato, 

como o posto passou a ser chamado, trabalhava sob comissao, recebendo uma re- 

compense para cada fugitive capturado. Esse sistema foi formalizado em 1676(15). 

(14) Bl, Correspondencia de Alvaro e Gaspar de Souza, 17 ago. 1612, f. 81. 

(15) ACB, I, 4. Os termos capitao-do-campo e do-mato eram usados permutavelmente. Por volta do fim do s6- 
culo dezessete concediam-se cartas de patente para posigoes como a de capitao-mor das entradas dos 
mocambos. Ver, por exemplo, ACS, 124.1 f. 126 (10 nov. 1687) e AHU, Bahia pap. avul. caixa 26, I9 nao 
cat., 1 jul. 1718. O governador Fernando Jos6 de Portugal escreveu em 1788 sobre a necessidade dos 
capitaes-das-entradas e salientou que o tesouro r^gio nao tinha despesa alguma para mante-los, que 
eram os proprietcirios de escravos que pagavam por seus servigos, conforme uma lei de 28 de janeiro de 
1676. ("a fazenda real nada dispende com estes postos pois os senhores dos negros que fogem sao os 
que satisfazem as diligencias em virtude de hum regimento dado aos capitaes de assaltos em 28 jan. 
1676"). Portugal para Martinho de Melo e Castro, 30 abr. 1788 (CASTRO DE ALMEIDA, 1914, vol. Ill, 
doc. 12.917). 
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A camara de Salvador fixava o prego da recompensa de acordo com a distancia en- 

volvida. For volta de 1637 as recompensas foram estendidas a qualquer pessoa que 

capturasse um fugitivo, nao mais sendo restritas aos capitaes-do-mato. Como vere- 

mos, sistema similar foi adotado em Minas Gerais e outras partes do Brasil. O capi- 

tao-do-mato tornou-se um elemento ubfquo do Brasil rural. 

A aplicagao do sistema nao era sem dificuldades. Capitaes-do-mato ultrazelo- 

sos nem sempre resistiam a tentagao de prender escravos que estavam simples- 

mente levando mensagens ou cumprindo ordens, com vistas a reclamar a recom- 

pensa determinada. Propriet^rios de escravos ^s vezes demonstravam acentuada 

relutancia em pagar pela captura de escravos velhos ou doentes que nao mais Ihes 

eram uteis. Em vdrias ocasides o excesso de fugitives idosos nao reclamados de 

volta pelos senhores, mantidos na prisao municipal de Salvador, forgou a camara 

municipal a colocci-los em leilao para pagar as despesasO6). O posto de capitao-do- 

mato frequentemente atrafa indivfduos de certa forma marginals, ex-escravos e mes- 

tigos libertos, olhados com desconfianga pelos senhores e odiados pelos escra- 

vos(17). Ainda assim, os capitaes-do-mato constituiam-se em meio relativamente 

eficiente de recapturar os fugitives individualmente, embora em geral estivesse aldm 

de sua capacidade controlar os problemas de revoltas de escravos ou das atividades 

dos mocambos jci formados. 

Um segundo, e ainda nao estudado, m6todo de controle e captura de escravos 

era o uso planejado de indios como cagadores de escravos e como contraposigao a 

mocambos e possfveis revoltas dos cativos. Senhores de engenho e donatories ab- 

senteistas procuraram, no sOculo dezesseis, trazer indios do interior para servirem 

como forga de defesa contra possfveis levantes escravos, bem como para servir de 

pOra-choque aos ataques de tribos selvagens do interiorO8). Colonos na Bahia tenta- 

ram sem sucesso, no sOculo dezessete, conseguir que povoados indfgenas se ins- 

talassem prbximos a suas fazendas. Os jesuftas objetaram, temendo que os colonos 

explorassem os fndios como mao-de-obra; entretanto, os religiosos reconheciam que 

os aliados fndios eram "as muralhas e os baluartes da colonia". Ja em 1614, fndios da 

missao jesufta da aldeia de Sao Joao haviam sido usados para destruir um mocam- 

bo. A declaragao provavelmente mais explfcita sobre a utilidade dos aliados fndios 

(16) ACB, I, 326, 27 jan. 1637. Hd muitos exemplos de capitaes-do-mato excedendo a seus direitos ou crian- 
do problemas. O capitao-mor de Sergipe de El-Rei queixou-se em 1806 de um certo Daniel Dias que 
estava tentando comprar um posto de capitao-das-entradas simplesmente para aumentar seu poder e 
que o mesmo andava pela capitania bSbado e era, pelos seus hdbitos e atitudes; "indigno do uniforme 
que usava". (so para ingrosar mais seos despotismos pois he de numero dos valentes daquele e de cus- 
tumes pessimos e continuamente anda inbriegado, e se fas pelo seu procidimentos e costumes indigno da 
farda que tras.) Ver ARB, Cartas ao Governo 208, Sergipe, 16 nov. 1806. 

(17) BGUC, cod. 706, 7 mar. 1703; cod. 709, 5 mai. 1703, f. 140; cod. 711,5 mar. 1744, f. 123; e ACB, 1,13 
fev. 1637: 328-9. 

(18) No s^culo dezesseis o Duque de Aveiro e o Conde de Linhares, ambos propriet^rios absentefstas, pro- 
curaram trazer fndios para suas propriedades para trabalhar e com propdsitos defensivos. Ver AGS, sec. 
prov. 1487, 7 out 1603; ANTT, Cartdrio de Jesuftas, mago 8, doc. 9, 28 ago. 1585; mago 16, provi- 
sao, 1586. 
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contra uma populagao escrava Ind6cil foi feita em 1633 por Duarte Gomes de Sil- 

veira, colono na Parafba, o qual escreveu: 

"nao resta duvida de que sem Indies no Brasil nao pode haver negros da 

Guine ou, melhor dizendo, nao pode haver Brasil, pois sem eles (negros) 

nada pode ser feito e eles sao dez vezes mais numerosos que os bran- 

cos; e se presentemente e diffcil domina-los com os fndios a quern muito 

temem... o que sucederia sem os fndios? Revoltar-se-iam no dia seguinte, 

e e urn grande risco resistir a inimigos internes"^). 

Soldados fndios irregulares, comandados por oficials Portugueses ou capitaes, foram 

frequentemente empregados, e com ^xito, contra mocambos por todo o Brasil na 

6poca colonial. A destruigao de virtualmente todos os mocambos, desde Palmares 

aos esconderijos infinitamente menores da Bahia, Rio de Janeiro e Goicis, dependeu 

em grande medida de tropas e auxiliares fndios. 

Paradoxalmente, tamb^m muitas referencias a incorporagao de escravos 

africanos e afro-brasileiros a povoados indfgenas e a fndios habitando comunidades 

de fugitivos. As autoridades portuguesas temiam a natureza solapadora e poten- 

cialmente perigosa de tais contatos. Em 1706, a Coroa ordenou que negros, mesti- 

gos e escravos fossem impedidos de penetrar em diregao ao interior, onde poderiam 

juntar-se a grupos indfgenas hostis. Apesar dessas medidas, era comum a coopera- 

gao entre africanos e fndios contra europeus, quer no Brasil portugues ou holandes. 

Na Bahia, urn famoso exemplo 6 dado pela sincr^tica e duradoura religiao messiani- 

ca denominada Santidade, a qual floresceu nas cireas ao sul da capitania entre gru- 

pos indfgenas no final do s^culo dezesseis. Por volta de 1613, relatava-se que es- 

cravos fugidos haviam-se unido ao movimento, participando em suas incursoes e 

mesmo roubando escravos de Salvador. Ate 1627, apesar de expedigoes punitivas, 

os seguidores da Santidade estavam ainda realizando seus ataques(20). 

Isso nos conduz ao ate entao ignorado problema dos contatos e relagoes so- 

ciais afro-indfgenas. Apesar das tentativas dos Portugueses no sentido de transformar 

os fndios em aliados contra a potencial resistencia escrava, alguns fatores contribuf- 

ram para aproximar escravos africanos e fndios. Tanto para os escravos fugidos 

quanto para as tribos indfgenas nao-domesticadas havia o objetivo comum da opo- 

sigao ao regime escravista impost© pelos europeus. Tamb^m em cativeiro fndios e 

africanos viviam frequentemente em contato fntimo e habitual. Os fndios continua- 

vam a perfazer uma grande, embora decrescente, porcentagem da forga de trabalho 

dos engenhos no perfodo 1580-1650, e nao eram incomuns os casamentos entre 

negros e fndios. Alguns observadores, como o padre jesufta Belchior Cordeiro, acha- 

vam que os escravos africanos tornavam-se mais trateveis quando postos em conta- 

(19) "Informacidn q. hize por mandado de VMg. sobre unos capitulos q. Duarte Gomez de Silveira Vezino de 
Parahiba embio a la Mesa de Consciencia", AGS, sec. prov. lib. 1583, fs. 382-389. 

(20) Foi discutido o movimento da Santidade em alguns detalhes em meu trabalho de 1985 (p. 47-49). 
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to com indios cristaos, mas, fosse qual fosse a polftica, os contatos afro-indfgenas 

de fato aconteciam. For todo o penodo colonial os fndios constitulram-se tanto nos 

melhores aliados potenciais quanto nos mais eficazes oponentes dos escravos fugi- 

dos (LEITE, 1965, p. 175-202). 

A principal tcitica empregada contra os mocambos consistia simplesmente em 

destruf-los e matar ou reescravizar seus habitantes. A oposigao dos Portugueses po- 

de ser facilmente explicada. Os ataques e roubos dos mocambeiros ameagavam ci- 

dades, obstrufam a produgao, interrompiam vias de comunicagao e viagens(21). 

Ademais, quer atrav^s dos ataques ou da atragao que exerciam, os mocambos ar- 

rastavam outros escravos para fora do cativeiro. Muitos observadores perceberam os 

efeitos dos mocambos sobre as senzalas e urn relato de 1692 nota que "nenhum 

colono tera seguro seus escravos" enquanto perdurarem os mocambos!22). Os mo- 

cambos representavam uma ameaga a estrutura economica e social do regime es- 

cravista. 

Acomodar-se com os mocambos era simplesmente inconcebfvel para a maioria 

dos oficiais e habitantes brancos coloniais. Ao contr^irio da Jamaica, onde finalmen- 

te se concluiu urn tratado com marrons fugitives, tdticas similares eram asperamente 

repelidas quando sugeridas no Brasil. Em 1640 o Vice-Rei Jorge de Mascarenhas, 

Marques de Montalvao, sugeriu como medida de tempos de guerra que se enviasse 

a urn certo mocambo, em missao de paz, urn jesufta linguista e Henrique dias, Ifder 

do regimento negro pr6-portugues. A missao teria o objetivo de oferecer liberdade 

aos foragidos desde que eles passassem a servir no regimento negro e concordas- 

sem em nao abrigar novos fugitives. Tal sugestao deparou-se com dura replica da 

camara de Salvador, dominada por senhores de engenho, a qual declarou: 

"Sob nenhuma circunstancia e apropriado procurar reconciliagao com es- 

cravos ou ceder para tentar aplaca-los. O certo e extermina-los e subjuga- 

los, de modo que os que ainda estao domesticados nao se juntem a eles 

e os que ainda estao rebelados nao sejam encorajados a cometer mais | 

de/zYos..."!23). 

Os mesmos sentimentos eram ecoados na Bahia em 1663 pelo Vice-Rei, Con- 

de de Obidos, o qual queria a destruigao do grande reduto de fugitives dos Palma- 

(21) Em um ensaio provocatlvo Thomas Flory sugere que urn desejo pelas terras desbravadas e desenvolvi- 
das pelos mocambeiros era tamb6m um importante impulsionador dos ataques da sociedade colonial so- 
bre os mocambos. Suas evidencias sao extraidas principalmente do caso de Palmares; o fato de que mui- 
tos mocambos situavam-se em cireas inacessi'veis e geralmente nao destinadas ^s principais culturas de 
exportagao tende a contradizer essa hipbtese, embora um desejo de obter terras com melhorias b certa- 
mente plausfvel em alguns casos. Ver FLORY (1979, p. 116-130). 

(22) BA, 51 -IX-30 (23 jun. 1692), f. 13v.; MORENO (1949, p. 518-562). A distingao entre resistbneia dos mo- 
cambos e petit marronage foi reconhecida no Brasil. Em dezembro de 1698, a Coroa respondeu a uma 
petigao da Cbmara de Olinda ordenando que os escravos que fugiam de um engenho para outro nao po- 
diam ser aprisionados como os que se juntavam a Palmares ou cometiam crimes. Ver AHU, Conselho Ul- 
tramarino cod. 257, fl. 1.25. ACB, I (25 nov. 1640), 477-8. 

(23) ACB, I (25 nov. 1640), 477-8. 
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res, como "punigao e exemplo, para por um fim as esperangas dos outros escravos" 

Exigia que nao se demonstrasse clemencia aos que resistissem e que a povoagao 

fosse reduzida a cinzas at6 que nada restasse a nao ser "a memoria de sua destrui- 

gao, para o definitivo desengano dos escravos" de Pernambuco e da Bahia(24). 

Tal extermfnio era geralmente executado por expedigoes militares conduzidas 

por particulares com apoio local ou por tropas do governo. Firmavam-se as vezes 

contratos privados com bandeirantes, estipulando-se recompensas para cada escra- 

vo capturado. Capitaes-do-mato, auxiliares indlgenas e colunas militares patrocina- 

das pelo governo eram, todos eles, destinados a afrontar a ameaga que as comuni- 

dades de escravos fugidos representavam para o regime escravista. 

Etnografia dos Mocambos: O Caso do Buraco de Tatu 

Os documentos, variados e bastante dfspares, que mencionam as atividades 

dos escravos fugidos do Brasil pouco revelam sobre a organizagao social e polftica 

das comunidades de foragidos. Por esse motivo, os documentos concernentes k 

destruigao do quilombo conhecido como Buraco de Tatu sao de singular importancia 

pois, embora de forma alguma completes, eles permitem vislumbrar o que pode ter 

sido a histdria de um tfpico mocambo baiano(25). 

Em 1763, uma expedigao militar portuguesa destruiu o Buraco de Tatu, locali- 

zado a este-nordeste da cidade de Salvador, prdximo a atual praia de Itapoa. Como 

resposta a queixas e incomodado com as atividades dos mocambos, Dom Marcos 

de Noronha, Conde de Arcos e Vice-Rei do Brasil, iniciou em 1760 uma campanha 

para eliminar comunidades de fugitives. Naquele ano, nomeou Joaquim da Costa 

Cardozo capitao-mor da conquista do gentio bdrbaro e, aparentemente, encarregou-o 

de preparar uma expedigao punitivai26). Embora a incumbencia de Costa Cardozo 

indicasse que seu principal objetivo eram os fndios hostis, havia tamb6m consider^i- 

vel interesse em destruir "varios quilombos de negros nas cercanias da cidade"i27). 

Nao 6 possfvel determinar o numero e a localizagao desses mocambos, mas, al6m 

de Itapoa, eles floresceram tamb^m em Cairu e Ipitanga. 

O Buraco de Tatu existia desde 1743. A semelhanga da maior parte dos mo- 

cambos baianos, sua economia era essencialmente parasitciria, baseada em furto, 

extorsao e assaltos espor^dicos. As principals vftimas, contudo, nao eram os bran- 

cos senhores de engenho, mas os negros que "vinham todos os dias a cidade para 

(24) Obidos ao gov. Francisco de Brito Freyre (9 set 1663), BNRJ, 8, 1,3, fs. 3v-4. 

(25) Parte da descrigao a seguir foi inicialmente publicada por SCHWARTZ (1968, p. 429-438). Essa publica- 
gao era aparentemente desconhecida por Coelho, quando publicou O Quilombo Buraco de Tatu. Alguns 
detalhes adicionais sao encontrados em PEDREIRA (1979, p. 7-10). 

(26) ANTT, Chancelaria D. Jos6 I, livro 70, f. 257v. (11jan. 1762). 

(27) AHU, Bahia, pap. avul. n9 6451. 

Estudos Economicos, Sao Paulo, 17(N9 Especial):61-88,1987 71 



MOCAMBOS NO BRASIL 

vender os alimentos que plantam em seus terrenes"^). As mulheres mais atraentes 

eram tamb^m levadas para o mocambo. A cronica escassez de mulheres entre os 

escravos brasileiros era reproduzida e exacerbada nos mocambos. Os fugitives pre- 

feriam levar mulheres negras ou mulatas, e hci algumas referencias ao rapto de mu- 

lheres europ&as. Tal acusagao nao foi apresentada contra os habitantes do Buraco 

de Tatut29). 

Apesar das agoes dos fugitives, havia libertos e escravos que, por necessidade 

ou simpatia, cooperavam com o Buraco de Tatu. Joao Baptista, urn mulato agricul- 

tor, trabalhava com os fugitives e os supria de lenhaf30). Aparentemente nao era o 

unico em tal pr^tica. Negros da cidade de Salvador auxiliavam o quilombo ajudando 

os fugitives a entrar na cidade a noite para comprar pblvora e chumbo. Tal contato 

era perturbador para os proprietcirios de escravos e oficiais r^gios, os quais temiam o 

aumento das fugas ou revolta generalizada. Como em outros exemplos, tamb6m 

brancos cooperavam com o quilombo, para evitar danos & vida ou propriedade. Tal 

cooperagao, embora forgada, indica que os fugitives do Buraco de Tatu nao tencio 

navam fazer uma guerra total de libertagao contra os segmentos proprietcirios de es- 

cravos da populagao. Na verdade, os quilombos poderiam fornecer pontos de enfo- 

que em rebelioes de escravos mais generalizadas, como se deu na Bahia no inicio 

do s^culo dezenove; contudo, em geral, os objetivos das comunidades de fugitives 

parecem ter sido os mais imediatos e prdticos relatives a sobrevivencia. Ademais, 

nao obstante as implicagoes da resistencia dos quilombos para a/'classe" escrava, 

senhores de engenho e oficiais coloniais percebiam divisoes entre os escravos o su- 

ficiente para arriscarem-se a armar escravos dos engenhos para combater fugitives, 

como sugeriu o Conde do Ponte em 1807(31). 

O Buraco de Tatu foi destrufdo em 2 de setembro de 1763 e, a partir das des- 

crigoes militares da campanha e de uma planta desenhada pelos atacantes para 

ilustrar os relatbrios, varias inferencias sobre a vida interna dessa comunidade tor- 

nam-se possfveis. O quilombo era urn povoado bem organizado, disposto em urn 

piano linear de seis fileiras de casas divididas por uma grande rua central (ver figura 

1). Havia trinta e duas unidades residenciais retangulares (B) e, como havia aproxi- 

madamente sessenta e cinco adultos no quilombo, podemos supor que essas uni- 

(28) Ibid, n9 6449. Uma c6pia do documento encontra-se em IHGB, 1.119 (Correspondencia do govemador 
da Bahia 1751-82). Tamb6m est^ impresso em CASTRO DE ALMEIDA (1914, vol. 2 (Bahia 1763-86), p. 
44-45). 

(29) O resgate de duas mogas paulistas e seu irmao de urn quilombo em Minas Gerais 6 objeto de urn relatdrio 
de Minas Gerais em 1737, onde o observador rescreveu: "toy hum lastimozo acto ver as lagrimas e la- 
mentagoes com q. (sua mae) as recebeo misturando ao mesmo tempo a alegria :om o pezar". Ver ANTT, 
Ms. do Brasil 11, 153-154v. (9 jan. 1737); ms. do Brasil 4, f. 40-41 (8 mar. 1737). O temor aos escravos 
quanto ao aspecto sexual parece ter urn papel relativamente pequeno nas campanhas contra os quilom- 
bos, embora haja, ^s vezes, vestfgios desse sentimento. 

(30) "Certidao da sentenga condemnatoria dos negros do quilombo Buraco de Tatu (12 jan 1764)" AHU, Ba- 
hia pap. avul. n9 6456. 

(31) Conde do Ponte ao Visconde de Anadia (27 abr. 1807). ARB, Cartas do Governo 177. 
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FIGURA 1 

PLANTA DO BURACO DE TATU, EM 1763 
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dades representavam casas e nao cortigos. A estreita correlagao de dois adultos por 

casa sugere um padrao de monogamia, mas as evidencias nao sao Claras, j£ que os 

documentos nao fazem mengao a criangas. Quando se capturavam criangas nasci- 

das em quilombos, elas tornavam-se freqiientemente propriedade dos Ifderes da ex- 

pedigao e isso pode explicar sua ausencia dos registros judiciaist32). De forma glo- 

bal, o padrao marital monogamico, o formato retangular e as fileiras regulares das 

casas sugerem a reprodugao de uma senzala de engenho e nao a copia de algum 

modelo africano especffico. Inversamente, a ampla rua central dividindo equanime- 

mente as casas retangulares e a existencia do que poderia ter sido uma casa ceri- 

monial ou de "conferencias" defronte a uma praga (H) sao elementos encontrados 

entre grupos Bantu do noroeste, como os Koko, Teke (Anzico) e Mabea(33). Os do- 

cumentos remanescentes, na verdade, fornecem poucas indicagoes acerca da origem 

^tnica dos habitantes do Buraco de Tatu. Um deles, pelo menos, era crioulo; outro 

(32) ACB, I: 119(24jan. 1629). 

(33) Ver MURDOCK (1959, p. 276). 
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FIGURA2 

QUILOMBO ANGOLANO CERCADO PGR PALIQADA, EM 1680 
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era mencionado como mandingueiro, termo que em meados do seculo dezoito signi- 

ficava simplesmente feiticeiro, mas que tamb^m poderia sugerir que esse fugitive 

fosse origincirio de Mandinga. A suposigao mais razocivel 6 a de que nenhum grupo 

africano habitava esse mocambo. 

A semelhanga de muitas comunidades de fugitives no Brasil, o Buraco de Tatu 

era engenhosamente protegido. A penetragao no mocambo era dificultada por uma 

extensa rede defensive. A retaguarda era protegida por urn canal pantanoso da altu- 

ra aproximada de urn homem. Os tres lados do povoado eram protegidos por urn la- 

birinto de estacas pontiagudas (L) fincadas em nfvel abaixo do chao e cobertas para 

impedir sua visao por intrusos. Essa defesa era ampliada por uma s6rie de vinte e 

uma covas (D) repletas de espetos afiados e camufladas por arbustos e mato. Havia 

uma falsa trilha conducente ao mocambo, especialmente bem protegida por langas 

e armadilhas camufladas. Somente quando os vigias (N) colocavam pranchas (C, O, 

M) sobre alguns dos obstciculos 6 que se tornava possfvel a entrada ou safda. Os Por- 

tugueses notaram a eficcicia desse metodo de defesa e esforgaram-se para apontar os 

problemas que ele criava para a Coroa. Era urn tipo de defesa bastante diferente 

dos quilombos angolanos cercados por paligadas, descritos pelo padre Antonio Ca- 

vazzi em 1680 (figure 2) (CAVAZZI DA MONTECUCCOLO, 1687. p. 205-207). Ainda 

assim, armadilhas cobertas e estacas pontiagudas eram usadas para protegao de 

povoados na Africa, a partir da Nigeria em diregao sul at6 o antigo reino do Congo, e 

foram tamb^m utilizadas em Palmares e por outras comunidades de fugitives (BA- 

LANDIER, 1964; VAN WING, 1921, p. 148; KENT, 1965, p. 161-175). 

74 Estudos Economicos, Sao Paulo, 17(N9 Especial):61-88,1987 



Stuart B. Schwartz 

A agricultura nao era uma atividade importante na economia predatoria do Bu- 

raco de Tatu. A planta, na verdade, mostra uma treliga de maracuj^ (Q) e algumas 

hortas pequenas (F), equivalentes, talvez, a hortas do Congo, mas estas ultimas pa- 

recem ter sido dedicadas ao cultivo de ervas, e nao a produtos agncolas basicos. Nao 

sao indicadas rogas nas Areas ao redor do mocambo. Os fugitives, provavelmente, ex- 

torquiam alimentos de seus vizinhos, a tftulo de tributes, e podem ter suplementado 

sua dieta com peixe, \A que o povoado localizava-se prdximo a costaf34). A partir do 

relatdrio da destruigao do quilombo podem-se respigar alguns aspectos da sua vida 

interna. Politicamente, o Buraco de Tatu possufa dois chefes ou capitaes. Antonio de 

Sousa era urn capitao-de-guerra e urn segundo |[der,Theodoro, controlava o quilom- 

bo ("five administragao do quilombo"). Cada Ifder possufa uma consorte, a qual 

chamavam rainha. Move casas (X) eram separadas da parte principal do povoado; tal 

separagao pode indicar slmplesmente rec6m-chegados ou a lideranga polftica dividi- 

da. Existem tamb^m as possibilidades de que fossem residencia de uma linhagem in- 

capaz de viver no povoado principal ou mesmo de urn grupo etcirio de jovens do se- 

xo masculine aos quais se determinava que vivessem separadamente. Contudo, es- 

ta ultima possibilidade A duvidosa, uma vez que os Portugueses teriam considerado 

tal situagao digna de mengao e os registros nada indicam. A religiao dos habitantes 

A desconhecida. Dois indivfduos sao mencionados como feiticeiros, urn deles sendo 

uma mulher idosa (R). Mulheres sao tradicionalmente as Ifderes nos cultos ioruba 

(candombl^) ainda hoje praticados na Bahia, mas as datas desse mocambo 

(1743-63) precedem a importagao em larga escala de escravos ioruba no Brasil. 

O Buraco de Tatu foi destrufdo em 2 de setembro de 1763. Sob o comando de 

Joaquim da Costa Cardozo, uma forga de duzentos homens que inclufa uma tropa 

de granadeiros, mas era composta principalmente de soldados auxiliares fndios e de 

fndios de urn povoado em Jaguaripe, empreendeu o ataque. Suas ordens de batalha 

eram permanecer em campo aXA que 

"o quilombo tenha sido destrufdo, os negros capturados, os que resistirem 

mortos, a floresta revistada, as cabanas e as defesas queimadas e as 

trincheiras cobertas"^). 

Guias fndios foram usados para urn reconhecimento das defesas do quilombo antes 

do ataque. Este se deu provavelmente a partir do desprotegido lado costeiro do po- 

voado. O fator surpresa foi uma vantagem para os atacantes a\A que uma velha ha- 

bitante (T) deu o alarme. Os defensores, alguns armados com arcos (P), foram es- 

magados pela superioridade num&ica dos adversaries. Seu heroi foi Jos6 Lopes, o 

qual disparou duas vezes contra os atacantes e bradou desafiante que era precise 

(34) Sabe-se, com certeza, que alguns mocambos praticavam a agricultura. Isso 4 indicado em v^rios docu- 
mentos, tais como os de 1796 reimpressos em PERSON (1967, p. 49), sobre o quilombo de Orobd. Tais 
prdticas, entretanto, eram diffceis, a menos que o mocambo fosse isolado e retativamente estdvel Cf. 
FLORY (1979). 

(35) AHU, Bahia pap. avul. n. 6649. 
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mais de duzentos homens para captur^-lo. Estava enganado. Quatro fugitives foram 

mortos e sessenta e um feitos prisioneiros. Nao hci registro de baixas entre a tropa 

expedicion^ria. 

Apos a captura os fugitives foram encarcerados em Salvador. Trinta e um de- 

les, cujo unico crime fora escapar da escravidao, foram marcados com a letra F {fu- 

gido), segundo uma ordem r^gia de 3 de margo de 1741(36). Os escravos foram re- 

conduzidos ao cativeiro mediante pagamento dos senhores ao tesouro real. Alguns 

deles, contudo, foram escolhidos para punigao exemplar. Antonio de Sousa, capitao 

do quilombo, foi condenado a agoitamento public© e sentenciado perpetuamente as 

gal^s. Seu amigo Miguel Cosme, "reputado um grande ladrao", recebeu a sentenga 

de agoitamento e seis anos a remar em ga\6. Theodoro e Jos6 Lopes foram publi- 

camente agoitados e condenados a dez anos nas gal^s. Jos6 Piahuy, "um grande 

sertanista e ladrao", recebeu duzentas chibatadas e quatro anos nas gal^s, enquanto 

que o crioulo Leonardo recebeu igual numero de chicotadas. Joao Baptista, o agri- 

cultor mulato cumplice dos fugitives, foi condenado a cinco anos de exilio penal e a 

uma severa multa(37). As duas rainhas receberam sentengas relativamente brandas. 

O Buraco de Tatu fornece um exemplo que permite apreender muitos aspectos 

da historia das comunidades de fugitives no Brasil. De tamanho relativamente pe- 

queno (menos de 100 habitantes), localizadas nas proximidades de centros popula- 

cionais e vivendo a custa de seus vizinhos, essas comunidades desenvolveram tra- 

digoes sincr6ticas, fundindo elementos brasileiros e africanos. Tamb^m seus habi- 

tantes parecem ter sido de v^rias origens, crioulos e africanos de diversas etnias. 

Embora roubassem de escravos e pessoas de cor livres tanto quanto de brancos, ha- 

via alguns libertos dispostos a cooperar com os fugitivos. A expedigao militar puniti- 

va e o uso de Indios representou a resposta usual dos colonialistas aos mocambos. 

Vivendo de astucia e ousadia, os fugitivos do Buraco de Tatu mantiveram sua inde- 

pendencia por vinte anos, ate que suas agoes e a ameaga a prdpria existencia das 

autoridades coloniais resultaram no extermfnio da comunidade. Sob vcirios aspectos, 

a histdria do Buraco de Tatu parece ser um exemplo tfpico da histdria das comuni- 

dades de fugitivos do Brasil. 

Minas Gerais 

Os padroes de formagao dos quilombos e as respostas da sociedade colonial 

ate agora examinados para o caso da Bahia foram em grande parte reproduzidos 

nas dreas mineratorias do centro-sul do Brasil, embora com certas diferengas, como 

se poderia esperar, dada a diferente formagao social e economica da regiao. A des- 

coberta de ricas jazidas de ouro na regiao montanhosa que se tornou conhecida co- 

mo Minas Gerais e o subsequente desenvolvimento de uma sociedade baseada no 

(36) BGUC, cod. 707, Livro de Registro da Relagao. 

(37) AHU, Bahia pap. avul. n. 6649. 
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trabalho escravo criaram condigoes que favoreciam particularmente os escravos fu- 

gidos e a formagao de mocambosf38). Os escravos perfizeram entre um tergo e me- 

tade da populagao total da capitania durante a maior parte do s6culo dezoito e pes- 

soas de cor livres constitinam 40% do total por volta de 1821(39). Portanto, em con- 

junto, a populagao afro-brasileira escrava e livre perfazia cerca de tres quartos dos 

habitantes. Os escravos executavam virtualmente todas as tarefas, mas princlpal- 

mente faziam a maior parte do trabalho de mineragao. Seus pregos eram altos e 

eram grandemente valorizados. Contanto que fossem produtivos e entregassem aos 

senhores o ouro encontrado, os escravos tinham, com freqiiencia, consider^vel auto- 

nomia de movimento na regiao mineratdria. O vasto mar de escravos e pessoas de 

cor livres forneciam um ambiente potencialmente simpdtico aos fugitives. A natureza 

descontfnua dos povoados e a topografia montanhosa forneciam grandes tratos ina- 

cessfveis, prdprios para os esconderijos e, mesmo em muitas concentragoes urba- 

nas, a grande populagao de cor livre tornava dificil a descoberta dos fugitives. Ade- 

mais, como estes eram freqiientemente capazes de fornecer ouro que haviam rou- 

bado ou encontrado, alguns brancos dispunham-se a cooperar com os mocambos ou 

proteger foragidos. Finalmente, nas condigoes turbulentas e sem lei da nascente Mi- 

nas Gerais, escravos eram armados, com freqiiencia, pelos seus proprietdrios e par- 

ticiparam nos vdrios movimentos antigoverno e na Guerra dos Emboabas (VALLE- 

JOS, 1985, p. 6-8; RUSSELL-WOOD, 1982, p. 42). 

Todas essas condigoes contribufam para uma situagao instdvel quanto ao con- 

trole dos escravos e geravam sentimentos de inseguranga e medo entre oficiais rd- 

gios, cameras municipais e populagao branca em geral. Circularam rumores de re- 

voltas planejadas de escravos em 1719,1725 e 1756, mas o problema principal con- 

tinuava a ser os mocambos. Por todo o sdculo dezoito governadores, mineradores, 

oficiais rdgios e cameras municipais queixaram-se de roubos, assassinates, raptos e 

outros crimes cometidos pelos "calhambolas", os habitantes dos mocambos. A res- 

posta em Minas assemelhou-se a das regioes costeiras dos engenhos. Tentativas de 

usar fndios livres como cagadores de escravos e a instalagao de povoados indfgenas 

e, mais tarde, de tropas rdgias com o mesmo propdsito, tiveram pouco impacto. De 

inicio, um problema fundamental dessa drea, a qual experimentou uma breve guerra 

civil e algumas rebelioes antigoverno devido a impostos, foi a indocilidade generali- 

zada da populagao e a recusa dos mineradores em pagar um imposto para o con- 

trole dos fugitivos(40). Somente em 1744 d que os jufzes do rei em Minas Gerais fo- 

(38) Existe atualmente significativa llteratura sobre os quilombos em Minas Gerais. AI6m de ALMEIDA BARBO- 
SA (1972), ver tambdm RUSSELL-WOOD (1982); VALLEJOS (1985, p. 1-34). Tamb6m importante 6 
BOXER (1962). 

(39) RUSSELL-WOOD (1974, p. 59-83). A estrutura demogrdfica de Minas Gerais § analisada em uma s6rie 
de trabalhos de COSTA (como por exemplo os de 1981 e 1979) e LUNA (1981). Ver tamb6m o trabalho 
em conjunto de COSTA & LUNA (1982). 

(40) Consulta, Conselho Ultramarino (22 dez. 1718), IHGB, Arq. 1.1.25. 
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ram autorizados a levantar dinheiro (cerca de 300 oitavas de ouro) para pagar pelas 

operagoes antiquilombo(41). 

0 ativista e racista Conde de Assumar (1717-21) fez do controle dos mocam- 

bos uma preocupagao central de seu governo. Como seu predecessor, sugeriu armar 

fndios e usci-los como cagadores de escravos. Em 1717 propos a nomeagao de capi- 

taes-do-mato e por volta de 1722 estes postos haviam sido criados e urn conjunto 

de regimentos fora estabelecido, com uma escala mbvel de recompensas pela de- 

volugao de escravos fugidos, dependendo da distancia que o capitao tivesse que 

percorrert42). A dificuldade de recuperar escravos dos mocambos 6 refletida no fato 

de urn fugitivo capturado em urn raio de uma I6gua da residencia do capitao-do-ma- 

to valer a recompensa de 4 oitavas de ouro, ao passo que o capturado de urn qui- 

lombo (definido como urn acampamento de mais de quatro negros com casas erigj- 

das) valla 20 oitavasf43). 

Assumar e v^rias camaras municipals em Minas Gerals preocupavam-se tanto 

com 0 problema de controle dos escravos e mocambos que estavam dispostos a su- 

gerlr ou tentar urn sem-numero de medidas severas e extraordin^rlas, vlsando nao 

somente aos fugitives mas tamb^m a populagao de cor llvre. Assumar fol o respon- 

Scivel por uma tentativa de llmitar 0 numero de manumlssoes na reglao, com 0 ar- 

gumento de que a concessao da llberdade conduzla os escravos ao roubo e prostl- 

tuigao. Sugeriu tamb^m que 0 grande numero de pessoas de cor livres que controla- 

vam proprledades na reglao ameagava a hierarqula social, e ordenou que os residen- 

tes de cor livres fossem proibldos de possulr escravos e que nenhum negro pudesse 

ser padrlnho de urn escravo. Tals medidas eram impossfveis de ser postas em exe- 

cugao, mas demonstravam o medo de Assumar quanto a uma ordem social onde as 

dlvlsoes de raga e classe haviam-se tornado indistintas. Para a ameaga dos mo- 

cambos o Conde tinha outros remedies. Ao contr&io da Bahia, onde as operagoes 

antiqullombo eram deixadas a cargo dos capltaes-do-mato ou de expedigoes ofi- 

cialmente patrocinadas, no governo de Assumar qualquer urn que desejasse atacar 

urn quilombo poderia faze-lo, carregando as armas que fossem necesscirlas^44). 

Tals medidas indlcam um nfvel de Inseguranga e medo nas zonas mineratorias 

que parece exceder ao das regioes dos engenhos. Assumar era talvez um exemplo 

extremo de tal preocupagao, mas nao o unlco. Camaras municipals em Minas tam- 

b^m procuravam lldar seriamente com as ameagas ^ ordem social atrav^s de v^rias 

regulamentagoes vlsando a controlar a populagao de cor llvre e atrav^s de campa- 

(41) Provisao (2 dez. 1744), ANRJ, Cod. 542, fs. 24-25. 

(42> O coment^rio de Assumar acerca do fracasso dos fndios em impedir a formapao de quilombos no tempo 
de seu predecessor encontra-se em AHU, Minas pap. avul. Coroa ao Conde de Assumar (12 Jan. 1719). 
Sobre a Campanha de Assumar contra os quilombos, ver LOPES (1952, p. 103-251), o qual reimprime 
importantes documentos. 

(43) O regimento dos capitaes-do-mato foi publicado em 1715 e republicado em 1722. A versaoque perma- 
neceu em vigor foi a de 17 de dezembro de 1724. Ver ANTT, Mss. do Brasil 28, 307-309v. 

(44) Ver a documentagao pertinente em LOPES (1952) e tamb^m em RUSSELL-WOOD (1982, p. 42). 
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nhas contra fugitives. Operagoes antimocambo foram organizadas pelas camaras 

municipals. Em 1735 a camara de Vila Rica demandou o decepamento de uma das 

maos como punigao para escravos fugitives (RUSSELL-WOOD, 1982, p. 42-43). Tal- 

vez a mais infame das agoes foi a bcirbara sugestao da camara de Mariana para que 

os fugitives, quando capturados, tivessem o tendao de Aquiles cortado, o que permi- 

tiria que fossem claudicando para o trabalho, mas tornaria a fuga quase impossfvel. 

Tal sugestao foi rispidamente rejeitada pelo Vice-Rei, o Conde de Arcos, como uma 

medida indigna de cristaos mas, obviamente, ele nao vivia em Minas Gerais. Deve- 

se notar que essa sugestao da camara de Mariana, frequentemente citada por histo- 

riadores, era parte de urn apelo mais geral, cujo argument© era que as pessoas de 

cor livres da capitania ajudavam os escravos fugidos em seus crimes e que deviam 

ser impostas medidas que limitassem as manumissoes e a movimentagao da po- 

pulagao de cor livre e os proibissem de portar ou mesmo de possuir armasf45). 

Essas atitudes e temores geravam, ^s vezes, consequencias deplor^veis. Em 

1716 urn quilombo com 80 a 100 negros, os quais vinham assaltando as estradas 

proximas a Vila Real e Vila Nova da Rainha, foi atacado sem sucesso por uma ex- 

pedigao punitiva. Uma segunda forga de 150 homens foi organizada pelas duas ci- 

dades, a qual destruiu o quilombo assassinando em furia v^rios defensores apds a 

rendigao dos mesmos. O juiz do rei recusou-se a processar os culpados, temendo 

que futuramente ningu^m mais aderisse a tais expedigoes^46). O Conselho Ultrama- 

rine em Lisboa lamentou esses "excesses" mas apoiou o juiz, embora no regimento 

dos capitaes-do-mato se advertisse contra o uso excessive da forgat47). Ademais, na 

maioria das vezes os quilombos e escravos fugidos estavam fora do alcance das 

normas da sociedade civil e da protegao minima de suas leis. Em 1738, uma petigao 

dos residentes de Vila Rica para que nao fossem processados pela morte de ca- 

Ihambolas recebeu resposta favor^vel do governador (MELLO E SOUZA, 1982, p. 

113). 

Todos os m^todos tradicionais de controle de mocambos e fugitives foram ten- 

tados em Minas Gerais e, al§m deles, alguns outros extraordin^rios. A grande po- 

pulagao de pessoas de cor livres na capitania e os muitos pobres "vadios" consti- 

tuiam-se em uma ameaga a ordem social, a qual, contudo, poderia ser eficazmente 

mobilizada contra os quilombos. Em v^rias ocasioes houve esforgos para engajd-los 

nas atividades antiquilombo, mas tais tentativas pouco contribufram para erradicar o 

problema (MELLO E SOUZA, 1982, p. 72-84). Tanto os pobres livres quanto os es- 

cravos fugidos eram manifestagoes das condigoes inerentes aquela sociedade. 

Os quilombos eram, na 6poca, urn problema endemico em Minas Gerais. Eram 

numerosos e as vezes atingiam tamanho consider^vel, embora tamb§m neste caso 

seja dificil conhecer muita coisa acerca de sua organizagao interna, uma vez que 

(45) ARB, Ordens regias 55, f. 99-99v. 

(46) "Ouvidor do Rio das Vethas d^ conta...", IHGB, Arq. 1.1.24. 

(47) Regimento dos capitaes-do-mato, ANTT, Mss. do Brasil 28, fs. 307-309v. 
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devemos nos basear em descrigoes de destruigoes de quilombos. Por exemplo, um 

relatdrio de uma expedigao que resgatou algumas criangas brancas de um quilombo 

notou que "um mulato intitulado rei, uma concubina e quatro escravos" permane- 

ciam & soltaf48). O govemador Gomes Freire de Andrada descreveu um ataque con- 

tra um "pequeno" quilombo de mais de 100 negros em 1746. Observou que foram 

necessaries tres ataques para veneer a resistencia e que cerca de vinte foram mor- 

tos, mais de setenta capturados, bem como um grande numero de mulheres. Esse 

"pequeno" quilombo deve ter abrigado entre cem e duzentas pessoasf49). Os dois 

maiores quilombos de Minas Gerais, o de Ambrdsio, destrufdo em 1746, e o Qui- 

lombo Grande, atacado e eliminado em 1759, abrigavam grande numero de fugiti- 

ves, este ultimo contendo talvez mais de mil habitantes (ALMEIDA BARBOSA, 

1972, p. 31-53). Esses quilombos, contudo, eram excepcionalmente grandes. 

Minas Gerais, portanto, apesar da diferenga de sua base economica e configu- 

ragao social e racial, reproduziu e intensificou muitas das condigoes que conduziram 

a formagao de mocambos nas zonas de agriculture de exportagao. As respostas do 

govern© colonial ao problema em Minas Gerais e as tdcnicas utilizadas para comba- 

te-lo foram tambdm semelhantes. Ao ler-se a documentagao das duas capitanias 6 

surpreendente o fato de que o termo quilombo fosse muito mais usado em Minas 

que na Bahia, onde se preferia mocambo, embora ambas as designagoes estives- 

sem em uso por volta de meados do s^culo dezoito. A palavra quilombo, na verda- 

de, passou a significar um acampamento de qualquer grupo de foras-da-lei, tanto 

que um oficial em Vila Rica relatou, em 1737, preparatives para destruir "um qui- 

lombo de brancos omiziados por crimes atroces''^50). Contudo, o termo foi usado 

principalmente para designer comunidades de escravos fugidos, tornando-se um 

sfmbolo da resistencia escrava no Brasil e, em ^pocas mais atuais, de um movimen- 

to pela igualdade dos negros neste pafs. 

A diferenga lingiilstica entre Bahia e Minas Gerais 6 at6 certo ponto cronoldgi- 

ca e relaciona-se & historia da grande comunidade de fugitives de Palmares, a qual 

resistiu por quase um s^culo a todos os esforgos para destrui-la. Para os administra- 

dores r^gios, Palmares tornou-se um slmbolo de como qualquer comunidade de fugi- 

tives poderia tornar-se uma ameaga real a sociedade civil em uma sociedade baseada 

na escravidao. O Conde de Assumar, ao escrever em 1719 que "os negros (de Mi- 

nas) podem ser tentados a repetir as agoes de Palmares em Pernambuco, encoraja- 

dos porseu grande numero" estava proclamando um temor verdadeiro(51). Conquan- 

to Palmares fosse atfpico em tamanho e duragao, sua histdria nao pode ser separa- 

da da de outras comunidades de fugitives, considerando, no mlnimo, sua influencia 

sobre a forma pela qual os proprietarios de escravos e oficiais rdgios encaravam o 

(48) ANTT, Mss. do Brasil 11, fs. 153-54. 

(49) Conselho Ultramarino a Gomes Freire (6 maio 1747), AHU, Rio de Janeiro pap. avul. caixa 22. 

(50) Manuel Garcia de Oliveira ^ Coroa (7 fev. 1737), ANTT, Mss. do Brasil 4. 

(51) Assumar S Coroa (20 abr. 1719), citado em VALLEJOS (1985, p. 15). 
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problema. Al&n disso, por sua longevidade e magnitude e o longo contato que a so- 

ciedade colonial manteve com ela, Palmares oferece algumas oportunidades para 

penetrar a dinamica interna de uma comunidade de fugitives. 

Repensando Palmares 

Ao tratar da questao das comunidades de fugitives no Brasil 6 necessdrio ter- 

se em mente o quilombo dos Palmares. Localizado no interior das Alagoas, Palma- 

res foi de longe a mais duradoura e maior das comunidades de fugitives. Persistiu 

por quase todo o s^culo dezessete (16057-1694), apesar das tentativas en^rgicas de 

eliminci-la feitas pelos governos coloniais holandeses e Portugueses e pelos residen- 

tes locais das capitanias vizinhas. Devido a seu suposto tamanho (mais de 20.000 

habitantes), longevidade e continue contato com a sociedade colonial, conhece-se 

mais sobre sua estrutura interna que sobre a maioria dos mocambos. Ainda assim, a 

documentagao sobre Palmares nao e extensa e tende a se concentrar na ultima d6- 

cada de sua existencia e na sua destruigao finaK52). Muito permanece desconhecido 

sobre Palmares, mas isso nao impede que autores procurem escrever sua histdria 

ou romantizci-la como uma "Trdia negra" ou uma-"republica" Mais recentemente, 

Palmares assumiu importancia simbdlica para os afro-brasileiros em sua luta por 

igualdade racial e social53). 

Hd muito se reconhece que Palmares era baseada em algumas formas tradi- 

cionais africanas de organizagao polltica e social, embora, como a maioria das co- 

munidades de fugitives, combinasse tais formas com aspectos da cultura europdia e 

adaptagdes especificamente locaist54). Palmares nao era uma comunidade unica, 

mas uma sdrie de mocambos unidos em urn unico reino neo-africano. Relatos de vd- 

rias testemunhas oculares revelam muito sobre a organizagao interna de Palmares, 

embora devamos reconhecer que esse quilombo teve tambdm uma histdria e que a 

organizagao e as instituigdes observadas no final do sdculo dezessete nao eram ne- 

cessariamente as mesmas do perlodo inicial. Aldm disso, o tamanho de Palmares 

tambdm mudou com o decorrer do tempo. Urn relate de meados do sdculo dezesse- 

te descreve Palmares como sendo dividida em dois agrupamentos principais e vd- 

rios de tamanho menor, estimando a populagao dos vdrios agrupamentos em 

(52) Os cl^ssicos relatos sobre Palmares sao: CARNEIRO (1966) e FREITAS (1973), agora em sua 4- edigao 
em 1982. Hdtamb6m o trabalho mais antigo, pordm ainda util, de FREITAS (1954). 

(53) Podem-se encontrar indicagoes do significado simbdlico de Palmares em trabalhos como os de MOURA 
(1983); NASCIMENTO (1968) e seu trabalho mais recente (1980). Doisfilmes, "GangaZumba" (1963) e 
"Quilombo" (1984), ambos dirigidos por Carlos Diegues, abordaram esse tema. Em 1984 realizou-se em 
Alagoas uma conferdncia de estudiosos e ativistas para comemorar a histdria e o significado de Palmares. 

(54) Os aspectos africanos de Palmares tdm fascinado os estudiosos desde que Nina Rodrigues escreveu em 
1906 sua ainda util descrigao daquela comunidade. Ver NINA RODRIGUES (1933). Os esforgos mais 
consistentes para identificar os aspectos africanos de Palmares foram feitos por KENT (1965), mas, em- 
bora esse autor aborde muitos aspectos, suas tradugoes do portuguds e suas conclusdes etnogrdficas 
nem sempre sao confidveis. 
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11.000. Estimativa posterior e frequentemente repetida aumentava esse numero pa- 

ra 30.000, o qual parece exagerado. Durante a maior parte do s^culo dezessete Per- 

nambuco e suas capitanias adjacentes possufam 200 engenhos, com uma m^dia de 

100 escravos em cada urn. Em outras palavras, a estimativa de 20 a 30 mil habitan- 

tes em Palmares igualaria o numero total de escravos na economia agucareira da 

regiao (FREYRE, 1977, p. 280-282), o que parece improv^vel. Nao obstante, Palma- 

res foi indubitavelmente a maior comunidade de fugitivos existente no Brasil. 

Durante sua longa histdria Palmares esteve constantemente sob ataque. Os 

holandeses organizaram tres expedigoes contra o quilombo e apds Portugal recupe- 

rar o controle do Nordeste em 1654 a guerra prosseguiu. Entre 1672 e 1680 houve 

uma expedigao praticamente a cada ano. Os fugitivos resistiram bravamente, mas a 

pressao constante os levou a pedir a paz a urn governador de Pernambuco recdm- 

chegado em 1678. O "rei" de Palmares, Ganga Zumba, havia, na verdade, tentado 

essa polftica a cada novo governador. A semelhanga dos marrons da Jamaica, havia 

prometido lealdade a coroa portuguesa e a devolugao de novos fugitivos em troca 

do reconhecimento da liberdade do quilombo. Os Portugueses aceitaram tais condi- 

goes mas logo as violaram, e dentro da prbpria Palmares deu-se uma revolta onde 

Ganga Zumba, o chefe a favor da acomodagao, foi deposto e morto por seu sobri- 

nho ZumbK55). A guerra prosseguiu. Quase todo ano partiram expedigoes contra os 

fugitivos na ddcada de 1680, mas com pouco sucesso. Os defensores de Palmares 

tornaram-se senhores da arte da guerrilha, peritos no uso da camuflagem e em em- 

boscadas. Frustrados, os administradores coloniais Portugueses adotaram nova tciti- 

ca. Implacciveis guerreiros fndios e escravos de Sao Paulo, que tinham sido usados 

na Bahia para desbravar o sertao, foram contratados para eliminar Palmares. O ata- 

que teve infcio em 1692 e por dois anos, com ajuda de tropas locais e dos indispen- 

Sciveis aliados fndios, lentamente reduziu-se o perfmetro das defesas do mocambo 

principal. A batalha final deu-se em fevereiro de 1694. Duzentos fugitivos foram 

mortos, quinhentos capturados e outros duzentos, segundo relates, preferiram come- 

ter suiefdio a render-se. Zumbi, fugindo apos ter sido ferido, foi trafdo, capturado e 

decapitado. Palmares nao mais existia, mas at^ 1746 escravos ainda fugiam para 

o local onde se situara e novamente formavam grupos de fugitivos. 

Os observadores europeus nem sempre entenderam o que viram, mas de suas 

descrigoes fica claro que Palmares era urn estado organizado sob o controle de um 

rei, com chefes subordinados em povoados apartados. Embora existam alguns rela- 

tes que mencionam um processo de eleigao, a lideranga de um povoado pela mae 

de Ganga Zumba e a sucessao ao trono de Zumbi, o sobrinho daquele, sugerem a 

existencia de uma linhagem regiat56). As posturas cerimoniais e demonstragoes de 

(55) O trabalho de FREITAS (1973) apresenta uma fascinante biografia de Zumbi, mostrando-o como um ho- 
mem extraordindrio, capturado na infancia em um ataque a Palmares e criado e educado em latim e por- 
tugues por um padre em Porto Calvo. Em 1670, com quinze anos, o jovem foge de volta para Palmares e 
posteriormente torna-se seu li'der. No trabalho de Freitas nao estao claras as fontes precisas para essa 
biografia. 

(56) Tamb&n existem relates de "eleigoes" em quilombos de Angola. Ver CADORNEGA (1940, vol. II, p. 
221). 
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obediencia requerldas na presenga do rei indicam formas de monarquia africana. Os 

fugitives de Palmares viviam da agricultura, embora, como outros mocambos, tam- 

b^m negociassem armas e outros produtos com habitantes brancos das redondezas 

e assaltassem ^ procura de mulheres, gado e comida. Como em muitas sociedades 

africanas, existia escravidao em Palmares. Os que iam por escolha prbpria eram 

considerados livres, mas os capturados nos assaltos eram escravizados. Os povoa- 

dos de Palmares eram protegidos por paligadas, amuradas, ou por uma rede de ar- 

madilhas ocultas muito semelhantes ^s descritas e mostradas acima na descrigao 

do mocambo baiano Buraco de Tatu. A religiao nos acampamentos era uma fusao 

de elementos cristaos e africanos, embora tamtam nesse aspecto e possfvel que 

tenham existido muito mais caracterlsticas africanas do que perceberam os obser- 

vadores. 

Sob varies aspectos Palmares parece ter sido uma adaptagao de formas cultu- 

rais africanas a situagao do Brasil-colonia, onde escravos de v^rias origens, africa- 

nos e crioulos, uniram-se em sua oposigao comum a escravidao. Em Palmares as 

pessoas tratavam-se de malungo, ou compadre, urn termo de parentesco adotivo 

tamb&n usado entre os escravos que haviam chegado juntos no mesmo navio ne- 

greiro. Em Palmares podemos perceber a tentative de formar uma comunidade a 

partir de pessoas de origens dfspares. Tal tentativa era necess^ria em todas as co- 

munidades de fugitives, mas no caso de Palmares hci algumas caracterlsticas espe- 

dficas que ajudam a explicar sua histbria em particular, bem como a da resistencia 

escrava como urn todo no Brasil colonial. 

Existe, creio, uma histbria mais profunda em Palmares, com significativas im- 

plicagoes para a histbria subsequente da resistencia escrava no Brasil. Uma chave 

para o problema estb na etimologia da palavra "quilombo" Esse termo passou a 

significar no Brasil qualquer comunidade de escravos fugidos e seu significado usual 

e origem sao dados pela palavra Mbundu usada para designar acampamento de 

guerra. Por volta do sbculo dezoito o termo era de uso geral no Brasil, mas sempre 

permaneceu secundbrio ao termo mocambo, mais antigo, ou seja, a palavra Ambun- 

du, que significa esconderijo. Na verdade, a palavra quilombo nao apareceu em ne- 

nhum documento contemporaneo atb o final do sbculo dezessete, exceto pela utili- 

zagao, em meados daquele sbculo, pelo poeta Gregbrio de Mattos, o qual a em- 

pregou com o significado de qualquer local onde os negros se congregavam. O pri- 

meiro documento por mim visto com o termo quilombo sendo usado para designar 

uma comunidade de fugitives b datado de 1691 e trata especificamente de Palma- 

res(57). A cronologia e conexao com Palmares nao sao acidentais. No termo quilom- 

bo estb codificada uma histbria nao escrita daquela comunidade, a qual, somente 

agora, devido a pesquisas recentes sobre a histbria africana, pode ser ao menos 

parcialmente compreendida. 

Embora Palmares combinasse algumas tradigbes culturais africanas e inclufsse 

entre seus habitantes crioulos, mulatos, fndios e mesmo alguns brancos renegades e 

(57) A ausdncia da palavra quilombo referindo-se a comunidades de fugitives anteriores 6 observada em 
KENT (1965, p. 162-163). Vertamb(§m MAESTRI FILHO(1984I vol. II, n. 2. p. 9-19). 
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mestigos alem de africanos, as tradigoes de Angola claramente predomlnaram. Os 

residentes referiam-se a Palmares como angola janga (pequena Angola), em reco- 

nhecimento a tal fato e, em uma queixa em 1672, a camara de Salvador referiu-se a 

"opressao que todos sofremos dos barbaros de Angola que vivem em Palmares"^). 

Mas vejamos, no contexto da histdria angolana, qual o significado daquela conexao 

para a histdria de Palmares. 

O reino de Ndongo, que os Portugueses passaram a chamar de Angola no final ' 

do seculo dezesseis, era uma terra em turbulencia, invadida pela costa por Portu- 

gueses e pelo interior por bandos de guerreiros salteadores da Africa Central'59), A 

destruigao do antigo reino do Congo e do estado de Luanda em Kitanga criou um 

penodo de luta militar e perturbagoes que destrufram povoados e desenraizaram po- 

vos. Poderosos grupos de guerreiros desarraigados que se denominavam Imbangala 

ou Yaka e eram chamados de Jaga pelos Portugueses irromperam na atual Angola 

destruindo os estados existentes e por fim criando uma s^rie de novas formas politi- 

cas'60). 

As origens e tradigoes culturais precisas dos imbangalas e mesmo a relagao 

entre as designagoes jaga, imbangala e yaka tern sido assunto de debate entre afri- 

canistas durante certo tempo, mas alguns aspectos da sociedade imbangala/jaga, 

de interesse direto para historiadores da resistencia escrava no Brasil e especial- 

mente os interessados em Palmares, foram mencionados por observadores contem- 

poraneos'61). Em primeiro lugar, os invasores imbangalas viviam em permanente es- 

tado de guerra. Dizia-se que matavam os bebes gerados por suas mulheres mas in- 

corporavam criangas adotadas as suas fileiras, de modo que com o passar do tempo 

eles se tornaram uma forga composta, com um grande numero de pessoas de vcirias 

origens ^tnicas unidas por uma estrutura militar organizada. Essa organizagao e sua 

ferocidade militar faziam-nos o flagelo da regiao, altamente eficientes e extrema- 

mente temidos. As relagoes entre imbangalas e Portugueses eram alternadamente 

hostis e amistosas. Entre 1611 e 1619 senhores imbangalas serviram de mercena- 

ries para os governadores Portugueses, fornecendo multidoes de cativos aos trafican- 

tes de escravos em Luanda (HEINTZE, 1984). Novos estados eram formados por fu- 

sao dos imbangalas com linhagens nativas, a medida que os imbangalas conquista- 

vam ou criavam vcirios reinos entre os povos Mbundu da regiao congo-angolana. Dois 

desses estados eram o reino de Matamba, governado pela rainha Nzinga, com o 

qual os Portugueses lutaram ate meados do seculo dezessete, fazendo entao uma 

alianga, e o grande reino de Kasanje. Esses estados lutaram entre si pelo controle 

(58) Livro das atas da Camara do Salvador (1669-84), 23, citado em PEDREIRA (1980, vol. XI, n. 3, p. 
14-17). 

(59) BIRMINGHAM (1966) apresenta uma descrigao detalhada desses eventos, e tambdm uma sfntese em 
PAGE & OLIVER (1975-86, vol. IV, p. 325-383). Ver tamtam VANSINA (1968). 

(60) MILLER (1976) cont^m uma excelente descrigao dos Imbangalas e suas instituigoes. 

(61) Sobre o debate, ver MILLER (1972, vol. 13, n. 4, p. 549-574; 1973, vol. 13, n. 1, p. 121-149); THOR- 
TON (1978, vol. 18, p. 223-228). 
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da bacia do rio Kwango, o que deu margem a crescente escravizagao na regiao 

(GLASGOW, 1982; MILLER. 1979, p. 51-94). 

Ao deslocarem-se para o sul em Angola no inicio do s^culo dezessete os im- 

bangalas encontraram entre o povo Mbundu uma instituigao que adotaram para seus 

propbsitos. Tratava-se do ki-lombo, uma sociedade de iniciagao ou campo de circun- 

cisao, onde os jovens do sexo masculino eram preparados para o status de adultos 

e guerrelros. Os imbangalas moldaram essa instituigao segundo seus prbprios de- 

signios'62). Arrancados das terras e deuses ancestrais, sem compartilhar linhagem 

comum, vivendo de conquistas e, segundo observadores europeus, rejeitando a agrl- 

cultura, a base tradicional das sociedades da regiao, os imbangalas necessitavam 

de uma Instituigao que desse coesao aos elementos btnicos dispares que compu- 

nham seus bandos. O ki-lombo, uma sociedade militar a qual qualquer homem podia 

pertencer por meio de treinamento e iniciagao, servia aquele propbsito. Encontrara- 

se, pois, uma instituigao designada para a guerra, a qual podia incorporar grande 

numero de estranhos desprovidos de ancestrais comuns a urn poderoso culto guer- 

reiro. O ki-lombo imbangala era distinto devido as suas leis rituais. Descendencia e 

parentesco, tao importantes para os outros povos basicamente matrilineares da re- 

giao, eram negados nos limites do ki-lombo e, embora observadores europeus men- 

cionassem infanticidio, as mulheres, estritamente falando, podiam deixar os limites do 

ki-lombo para dar a luz os filhos. O que se proibia era um lago matrilinear legal dentro 

do ki-lombo que pudesse desafiar o conceito de uma sociedade estruturada por ini- 

ciagao ao invbs de parentesco. O historiador Joseph Miller acredita que a "morte" 

dos prbprios filhos pelos imbangalas era uma metafora para a eliminagao cerimonial 

dos lagos de parentesco e sua substituigao pelas regras e prescrigbes do ki-lombo. 

Entretanto, a criagao de uma organizagao social baseada em associagao criava 

riscos. Os habitantes do ki-lombo incorriam em particular perigo espiritual, uma vez 

que nao possufam os ancestrais familiares regulares que pudessem interceder por 

eles junto aos deuses. Assim, uma figura fundamental no ki-lombo era o nganga a 

zumba, um sacerdote cuja responsabilidade era tratar com o espfrito dos mortos. O 

Ganga Zumba de Palmares era provavelmente o detentor desse cargo, o qual nao 

era de fato um nome prbprio, mas um tftulo. Hb outros ecos das descrigbes de An- 

gola que parecem sugestivos. No quilombo imbangala a lideranga dependia de al- 

gum tipo de aclamagao ou eleigao popular, exatamente como sugerem alguns dos 

relates brasileiros (CADORNEGA, 1940, vol. II, p. 221). E bastante curiosa a obser- 

vagao de Andrew Batell, que viveu entre os imbangalas e notou que seu maior luxo 

era o vinho de palma e que suas rotas e acampamentos eram influenciados pela 

disponibilidade daquelas brvores. Seus comentbrios fazem parecer mais do que 

coincidencia a associagao da comunidade marron com uma regiao de Palmares 

(RAVENSTEIN, 1901). Havia, entretanto, algumas caractensticas associadas aos 

ki-lombos imbangalas que nao tern paralelos no Brasil ou das quais nao restaram 

(62) MILLER (1976, p. 151 -175 e p. 224-264) apresenta uma an^lise intensa. As fontes cl^ssicas sobre o Ki- 
lombo Jaga sao CADORNEGA e CAVAZZI DA MONTECUCCOLO. 
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evidencias. Em primeiro lugar, os imbangalas eram sempre mencionados como ca- 

nibais que praticavam a antropofagia e sacriffcios humanos para aterrorizar os ini- . 

migos. Tais praticas eram estritamente controladas, asslm como a preparagao 

de magi samba, uma pasta feita de gordura humana e outras substancias que 

supostamente tornava invenciveis os guerreiros do ki-lombo. Havia urn estrito 

conjunto de leis rituais (kijila) circundando o ki-lombo. As mulheres eram proibidas 

de entrar no terreiro interne do ki-lombo e havia prescrigoes rituais rigorosas contra 

mulheres menstruadas. For outro lado, algumas descrigoes do ki-lombo imbangala 

tern implicagoes curiosas. 

O uso do termo "quilombo" com referencia a Palmares nao significa necessa- 

riamente que todos os aspectos rituais daquela instituigao, tal como eram praticados 

em Angola, estavam presentes no Brasil e que os fundadores e Ifderes subseqiien- 

tes de Palmares eram necessariamente imbangalasf63). Muitos aspectos do ki-lom- 

bo imbangala podiam ser encontrados em outras instituigoes da Africa central, como 

por exemplo os acampamentos de iniciagao secreta kimpasi, do Congo, os quais 

tamb^m criavam novos lagos sociais por associagao (THORNTON, 1983, p. 61 e 

107). Muito do que era inerente ao ki-lombo teria sido compreendido por urn nao-im- 

bangala. Conforme observado, as dinastias e instituigoes imbangalas eram incorpo- 

radas em uma s6rie de estados Mbundu e o quilombo passou a simbolizar a sobe- 

rania desses estados. Nossa melhor fonte a esse respeito 6 Antonio de Oliveira Ca- 

dornega, o principal cronista de Angola no s^culo dezessete. Cadornega usou o ter- 

mo quilombo para descrever bandos jagas ("quilombos de jagas", gente e quilom- 

bos de jagas"), mas tamb^m como urn termo descritivo para os reinos de Matamba 

e Kasanje (CADORNEGA, 1940, vol. I, p. 89; vol. II, p. 222). O emprego da frase 

'"reino e quilombo" de Matamba era urn uso descrito geral de quilombo, que se refe- 

ria aquelas formas polfticas de influencia imbangala mas nao necessariamente su- 

geria a existencia plena da instituigao original nem suas praticas rituai§. "Quilombo" 

estava se tornando sinonimo de urn reino de urn tipo particular em Angola. 

Dada a escassez de documentagao sobre Palmares, muitas das hipdteses 

acima mencionadas sao reconhecidamente fr^geis, mas acredito que haja evidencia 

suficiente para sugerir que a introdugao do termo "quilombo" no Brasil no fim do s& 

culo dezessete nao foi acidental e representa mais do que urn simples empr^stimo 

lingufstico. Sendo isso verdadeiro, devemos entao considerar os aspectos africanos 

de Palmares nao como "sobreviventes" desincorporados de seu meio cultural origi- 

nal, mas como urn uso muito mais dinamico e talvez intencional de uma instituigao 

africana que fora especificamente designada para criar uma comunhao entre povos 

de origens dfspares e fornecer uma organizagao militar eficiente. Certamente os es- 

cravos fugidos do Brasil adequavam-se a essa descrigao e os ataques que sofriam 

(63) As origens Jaga de Palmares t&n absorvido estudiosos por muitos anos. Nina Rodrigues contentou-se 
em mostrar a origem Bantu dos tftulos, nomes prdprios e toponfmia de Palmares. M.M. de Freitas deduziu 
que os Palmarinos eram guerreiros tao inveterados que devem, portanto, ter sido jagas. Argumenta Frei- 
tas: "o primeiro quilombola era da casta sagrada dos jagas e o fundador da dinastia palmarina" (FREI- 
TAS, 1954, vol. I, p. 278). Raymond Kent indica o uso do termo "quilombo" a partir somente do final do 
s^culo dezessete, mas sustenta que os jagas provavelmente nao foram os criadores de Palmares. 
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60s governos coloniais tornavam a organizagao militar do quilombo essencial para a 

sobrevivencia. O sucesso dos quilombos varlou tanto quanto os proprios diferiram 

em tamanho, lideranga, longevidade e organizagao interna. Considerados como um 

todo, Palmares e as comunidades de fugitives menores constitufram um contfnuo 

comentcirio sobre 0 regime escravista no Brasil. 
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