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Resumo 

Atrav^s da an^lise de registros policiais e de ca- 
ses em tribunais, o autor constatou que os roubos de 
escravos em Pernambuco foram frequentes no perfo- 
do de I832 a I855. O maior numero desses crimes 
ocorreu na d^cada de I840, 6poca de declfnio do 
trcifico internacional de escravos para essa provfncia. 
Em geral, roubavam-se os escravos em Recife, ca- 
pital da provfncia, para vende-los aos engenhos. 
Entretanto.os senhores de engenho tamb^m com- 
pravam escravos roubados de outros engenhos e, 
em alguns casos, participavam ativamente dos rou- 
bos. 

Apesar de sua condigao legal igual^-los a urn 
bem mdvel, os escravos raramente se mantinham 
como objetos passives nesses crimes; somente sua 
conivSncia podia assegurar o exito da agao. Portan- 
to, os cativos possufam urn poder de barganha que 
podiam utilizar para melhorar sua situagao no regime 
escravista. Serroubadosignificava, defato, escolher 
outro senhor, que poderia ser melhor ou pior que 
o anterior. Nesta segunda hipdtese, permanecia ain- 
da a possibilidade de voltar para o dono original. 

Abstract 

Using police and trial records, the author found 
that slaves were stolen frequently in Pernambuco 
during the years I832 1855. The greatest number of 
thefts occurred in the IS-W's, wncn the international 
trade to that province was in the decline. Slaves were 
usually stolen in Recife, the provincial capital, and 
sold on the sugar plantations. But senhores de enge- 
nho also bought slaves stolen from other plantations, 
and in some cases the owners were active partici- 
pants in the thefts. 

Despite their legal conditions as chattels, bonds- 
men were seldom passive objects in these crimes: 
only their consent could assure success. Therefore 
slaves had a bargaining power which they could use 
to improve their situation within the slave regime. 
Being stolen meant, in effect, choosing another 
master, for better or worse. In the latter case, the 
possibility remained of returning to the former owner. 

"Quem furta pouco e ladrao, 

quem furta muito e Barao, 

quem furta mais e esconde 

passa de Barao a Visconde" 

(Quadrinha popular, s£c. XIX). 

O autor d doutorando da Universidade de Illinois at Urbana. 
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ROUBO DE ESCRA VOS 

I 

Este trabalho trata do crime de furtos de escravos, focalizando principalmente 

a provlncia de Pernambuco na primeira metade do s^culo dezenove. A maior parte 

da documentagao aqui utilizada trata do penodo que vai de 1832 a 1855. Neste inter- 

valo de tempo situam-se alguns dos acontecimentos mais marcantes na historia do 

com^rcio negreiro. O penodo inclui a declaragao da ilegalidade do tr^fico em 31, 

a bill Aberdeen e a lei antitr^fico de 50, e vai at^ o ano da ultima apreensao de urn 

carregamento de escravos africanos na regiao. 

Este 6 tamb^m o penodo da Cabanada em Pernambuco, e da Praieira. Dois 

acontecimentos que , embora totalmente distintos, trazem dados importantes a res- 

peito do crime de furto de escravos, cujo estudo, por sua vez, ajuda tambem a com- 

preender a natureza tanto da Cabanada como da Praieira 

O ladrao de escravos, o senhor, e o escravo roubado sao os tres personagens 

principais dessa forma peculiar de banditismo. O furto de escravos'1) nao 6 s6 urn 

ilfcito penal, mas tambem representa urn caso limite na disputa pela mao-de-obra 

escrava disponfvel no mercado, sendo, portanto, uma contradigao na economia es- 

cravista. Por outro lado, o senhor e o ladrao (por vezes a servigo direto de outros 

senhores) disputam a posse do cativo, mas nesse conflito raramente o escravo e urn 

element© meramente passive, como qualquer outra "coisa" ao ser furtada. Pois o 

escravo, como homem, e como grupo social subordinado, reage a dominagao de di- 

versas maneiras. Deixar-se furtar, mudando assim de dono, e uma das formas de 

rebeliao individual e, embora reproduza as relagoes de produgao escravistas, cria 

conflito entre senhores, ameaga a seguranga da propriedade escrava e encarece a 

vigilancia do trabalho, minando assim o prbprio escravismo. 

Conv^m, portanto, salientar de antemao que os termos "ladrao de escravos" e 

"furtar" ou "roubar" escravos podem representar fatos sociais inteiramente diversos, 

mas que a ordem juhdica e a ideologia dominante cunharam com o mesmo nome. 0 

"ladrao de escravos" pode ser desde urn bandido comum, a urn libertador. 

Em que pese a riqueza do assunto, que pode ser abordado de diversas formas, 

a historiografia ainda se ressente da falta de estudos a respeito do crime de furto de 

escravos. Salvo referencias aqui e ali na obra de alguns estudiosos, como Freyre e 

Stampp, poucas pciginas foram escritas sobre o assunto, tanto no Brasil quanto nos 

Estados Unidos. 

Distinto do banditismo social analisado por Hobsbawm (1971), a peculiaridade 

do crime de roubar escravos nao reside necessariamente num determinado tipo de 

relagao que o bandido possa ter com uma comunidade camponesa em fase de de- 

sagregagao. O ladrao de escravos nao 6 visto sempre como urn "herdi" para as 

massas, e urn bandido para a ordem, embora em alguns casos possa se-lo. O dado 

fundamental a considerar neste tipo de banditismo, espedfico do modo de produgao 

(1) Neste trabalho utilizamos os termos "furtar" e "roubar" como sinbnimos, tal como os encontramos na 
imensa maioria das fontes consultadas. 
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» < 

escravista, ^ a propria natureza da mercadoria furtada: o escravo. E por este pnsma 

que tentaremos ver o crime de furto de escravos, que serve para clarlficar um pouco 

mais alguns aspectos do escravismo no nordeste agucareiro, e da sociedade que a 

partir dele se criou. 

n 

"Bandits, in short, know the economy 

of the region they wor/("(VANDERWOOD, 

1981, p. 10). 

De acordo com Gilberto Freyre, o endividamento dos senhores de engenhos no 

Nordeste e a crescente dificuldade em renovar a mao-de-obra escrava se agudiza- 

ram de tal forma na primeira metade do seculo dezenove que estes se viram forga- 

dos a furtar escravos urbanos. "Era a desforra dos Dom Quixotes dos engenhos con- 

tra os Sanchos Pangas das cidades" Ao aproximar-se a metade do seculo os "la- 

droes de escravos perderam toda a cerimonia", o furto de escravos tornou-se uma 

"calamidade e um escandalo nas ruas e cidades do norte" (FREYRE, 1961 ,p. 49). 

De fato, na d^cada de 1840 em Pernambuco, furtar escravos tornou-se tao co- 

mum que extrapolou os relatorios das autoridades policiais alcanga^no espago nos 

jornais da 6poca, colorindo de forma inusitada os debates politicos do momento. 

O escravo era uma mercadoria valiosa e versatil, e por tal nao poderia escapar 

aos botins de quadrilheiros famosos, como os irmaos "Moraes das Alagoas", que as- 

solaram o interior de Pernambuco nos anos quarenta do seculo passado roubando 

jdias, dinheiro, cavalos, e escravos, conseguindo por muitos anos burlar os esfor- 

gos da policia(2). O furto de escravos por bandidos comuns certamente existiu sem- 

pre que havia escravos e ladroes numa mesma sociedade. Todavia o numero de 

quadrilhas especializadas em furtar escravos parece ter proliferado sobremaneira no 

Recife naquela d^cada (FREYRE, 1961, p. 49). Assim, em 1842 o delegado da cida- 

de, Francisco Carlos Brandao, comunicava ao Presidente da Provfncia que havia 

"dado um golpe de mao sobre os ladroes de escravos que inundavam esta capital" 

Prendera sete, "dois dos quais contavam-se entre os mais influentes'i3). No entanto, 

a prisao dos implicados nao parece ter sido a regra em Pernambuco, onde, como 

assinalou Freyre, alguns quadrilheiros tinham seus compradores certos entre mem- 

bros da mais alta aristocracia agucareira. Esta impunibilidade resultava da quase 

inexpugnabilidade dos grandes engenhos, onde, uma vez jogado o escravo urbano, 

dificilmente seria recuperado. Entretanto, havia tambem casos em que engenhos fur- 

tavam escravos de outros engenhos (FREYRE, 1961, p. 49). O Coronel, ou facgao 

(2) Oficio de 7 de janeiro de 1848, in: Guarda Nacional 9 {G.N.9). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual; 
Oficios de 21 de fevereiro de 1848, 22 de fevereiro de 1848, 3 de margo de 1848, 23 de margo de 1848, 
10 de abril de 1848 e 14 de abril de 1848/n; Polfcia Civil 18 (P.C. 18). Pernambuco, Arquivo Publico Es- 
tadual; MARSON (1980, p. 108); NARO(1981, p. 131). 

(3) Offcio de 1? de agosto de 1842/n; Polfcia Civil 5 (P.C.S.). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual. 
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que dominasse o poder politico local, monopolizava tamb^m os cargos policiais e 

judiciais da regiao, destarte, contando com a conivencia de sua clientela polftica, fur- 

tar ou "acoutar" escravos alheios, significava enriquecer na mesma proporgao em 

que enfraquecia economicamente urn concorrente, ou adverscirio politico. 

Os jornais pernambucanos da d^cada de 1840 estavam repletos de denuncias 

das ligagoes entre as quadrilhas de ladroes de escravos com as autoridades poli- 

ciais do interior e grandes proprietaries de engenhos. Versoes diferentes do ocorri- 

do,por6m, sao dadas de acordo com a posigao polftica do redator (MARSON, 1980, 

p. 77 e 89). Nao obstante, num ponto tanto os Conservadores ("Guabirus"), quanto 

os Liberals ("Praieiros") concordavam; o furto de escravos assumira proporgoes 

alarmantes principalmente durante o governo conservador do Barao (depois Conde) 

da Boa Vista, na primeira metade daquela d^cada. Significativamente, nestes crimes 

viram-se envolvidos membros das famflias mais importantes da provfneia, indo 

desde urn irmao do prdprio Barao, ate nomes como Paes Barreto, Wanderley, Car- 

neiro de Albuquerque, Gusmao de Moura, e Cavalcanti, enfim a fina flor da socieda- 

de local. Estes furtos, e outros crimes, foram encobertos pelos Conservadores devido 

ao monopdlio que exerciam sobre os cargos policiais na provfneia, para os quais, no 

governo do Barao, eram muitas vezes nomeados estes mesmos senhores de enge- 

nho, membros do "castelo Gdtico Rego Barros Cavalcanti", que no dizer de urn cro- 

nista da epoca havia "enfeudado" a Provfneia desde 1836(4). 

O furto de escravos e denuncias de prevaricagao foram justamente as armas 

que a imprensa praieira disparou contra os Conservadores nos debates que precede- 

ram a Insurreigao Praieira. Segundo A Voz do Brasil, periddico praieiro, por exemplo, 

os-"guabirus" eram os 

"que melhor desempenhavam (...) os furtos de escravos e cavalos alheios, 

e todas as mais traficancias com que Ihes rendiam uma avultada porcen- 

tagem, alem do lucro dos dinheiros da nagao que Ihes corria pelas 

maos..." 

Dentre os Conservadores, atacava o Diario Novo, 

"os empregos publicos sao para uns todo o seu patrimonio, assim como 

os escravos e cavalos alheios constituem a riqueza de outros'i^. 

Com a subida do Ministerio de 2 de fevereiro de 1844, inicia-se o "quinquenio 

liberal" Em Pernambuco os Praieiros assumem o poder, e sao demitidos diversos 

Guabirus dos cargos policiais e judiciais do interior. No dizer de Joaquim Nabuco, 

era o infcio da conquista do interior pela lei (Nabuco, 1897, p.85). Diversos engenhos 

das famflias Cavalcanti, Rego Barros e parentela foram varejados a procura de cri- 

(4) Ver FREYRE (1961, p. 50 e 51; 1971, p. 11); COSTA PORTO (1981 p. 62, 70, 76 e 103); MARSON 
(1980, p. 11); NARO (1981, p. 136e 137). 

(5) A Voz do Brasil, n9 86, 15 de dezembro de 1848 in FIGUEIRA DE MELLO (1979, p. 329); Diirio Novo, 7 
de junho de 1845, in MARSON (1980, p. 87). 
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minosos, de tal forma quo passados apenas oito meses de administragao liberal em 

Pernambuco, o Chefe de Policia da Provfncia comunicava ao Presidente que o nu- 

mero de escravos furtados e fugidos que apreendera "excedia-se a duzentos"^. Por 

sua vez, em seu relatorio de 1846, dizia o Presidente Chichorro da Gama: 

" O roubo de escravos, Senhores, era por assim dizer um ramo de comer- 

cio para estes traficantes, e chegou a um ponto tal que ninguem podia 

contar com a propriedade deste genero" 

Um numero considers/el de cativos havia sido devolvido a seus donos "os quais ja 

os tinham por perdidos para sempre'i7). 

A apreensao de um grande numero de escravos furtados em Pernambuco teve 

repercussao nacional, alcangando a Camara dos Deputados e o Senado, e ultrapas- 

sando mesmo os tempos da Praieira®. Defendendo a administragao liberal, ap6s a 

derrocada do movimento armado de 48, o Deputado Urbano Sabino queixava-se que 

dentre as autoridades nomeadas naquele ano para substituir os Praieiros 

"havia alguns comprometidos diretamente ou por seus parentes nas dili- 

gencias da policia praieira, que Ihes tinha arrancado de casa para mais 

de trezentos escravos furtados" (Pessoa de Mello, I978, p. 57). 

Mesmo em 23 de janeiro de I850, os animos ainda nao haviam serenade, e o Sena- 

dor Vergueiro defendia os Praieiros das acusagoes feitas pelo Marques de Olinda, 

fembrando: 

"E sabido que se entregaram trezentos e tantos escravos a seus donos, 

escravos (...) furtados por pessoas de consideragao, em cujas casas to- 

ram encontrados"$). 

Os Conservadores, entretanto, nao ficaram sem defesa. Com alguma razao pa- 

rece ter sido a queixa destes de que Chichorro da Gama favorecia os amigos, e 

aplicava justiga reta aos contrSios. Havia muitos senhores de engenho entre as hos- 

tes do Partido Praieiro(10), e dentre estes estavam os delegados mais destacados 

(6) Offcio de 18 de fevereiro de 1846, in: Anais da CSmara dos Deputados. Sessao de 21 de julho de 1846. 

(7) Relatdrio do Presidente Chichorro da Gama i Assembldia Provincial na Sessao Ordindria de 1846. Rio 
de Janeiro, Biblioteca Nacional, p. 7. 

(8) Anais da CSmara dos Deputados. Sessao de 21 de julho de 1846, 30 de junho de 1847, 21 de julho de 
1847; Anais do Senado Imperial. Sessao de 23 de janeiro de 1850. 

(9) Anais do Senado Imperial. Sessao de 23 de janeiro de 1850. 

(10) A literatura mais recente acerca da Praieira apdia a afirmativa de LIMA SOBRINHO (1948, p. 30-34) de 
que havia muitos senhores de engenho entre os praieiros. Vide MARSON (1980); COSTA PORTO 
(1981); NARO (1981). 
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da policia, que tratou de varejar as propriedades daqueles que muitas vezes eram 

apenas os seus advers^rios na polftica pelo poder local. Os engenhos dos Coronals 

praieiros nao foram "vasculhados" pela policia praieira, que dava assim o troco aos 

potentados que por longo tempo monopolizaram os aparelhos repressivos na provln- 

cia. Nao 6 a toa que alguns senhores, membros do Partido Conservador, reagiram a 

bala a estas investidas da policia, algumas vezes inclusive com exito(11). Conv6m 

ressaltar ainda que nem todos os furtos de escravos, executados a mando de senho- 

res de engenho, deixaram de ser perseguidos antes da dominagao liberal. Em 1842, 

e.g., o Chefe de Policia da Provlncia expedia ordens ao Delegado do termo de 

Goiana a fim de 

"procceder as mais exactas e minuciosas indagagoes acerca da notfcia de 

que em terras do engenho Boa Vista se recolhem escravos furtados, e 

bem assim proceder, no caso de afirmativa contra os culpados na forma 

da lei de modo que desaparega dentre nos essa vil e horrorosa especula- 

£ao"(12)- 

Nabuco de Araujo, urn dos maiores arautos do Partido Conservador na provln- 

cia, protestou nas paginas do jornal "Lidador" contra a parcialidade da justiga praieira. 

Entretanto, nao negou que os membros da famllia Cavalcanti, e parentes, tivessem 

participado de roubos de escravos, pois que nao seria "estranho que em uma famflia 

por mais ilustre e moralisada apparegao membros podres e gangrenados" Por outro 

lado, argumentava, a maior parte das vltimas dos ladroes de escravos eram tamb&ri 

membros do partido saquarema em Pernambuco, e a policia praieira deixara de per- 

seguir os furtos de escravos em que estivessem envolvidos membros do seu partido, 

como fora o caso do furto dos africanos apreendidos pela policia, juntamente com o 

iate."Bom Jesus dos Navegantes", que os trouxera, e no qual se viram envolvidos se- 

nhores de engenho, primes do prbprio Chefe de Policia da Provlncia (NABUCO DE 

ARAUJO, 1977, p.9-11; NABUCO, 1897, p.87e 154). 

A frequencia destes furtos de escravos, portanto, e urn problema que nao se 

reduz ao conteudo polltico-pessoal das denuncias feitas pelos pollticos mais emi- 

nentes da provlncia. A radicalizagao do momento trouxe a tona uma faceta a mais 

da competigao nao capitalista entre os plantadores. 

Havia mais de urn tipo de ladrao de escravos, e mais de urn tipo de receptador. 

O destino dado a mercadoria roubada variava. Alguns ladroes agiam por conta pr6- 

pria, roubando escravos de engenhos ou da cidade; outros, e pelo visto muitos, rou- 

bavam com destino certo, e dal a presenga de urn grande numero de escravos furta- 

dos em alguns engenhos; entretanto, em alguns casos como nos crimes praticados 

pelo "ladrao de escravos" e "salteador das mattas" Vicente de Paula, ser "furtado" 

significava para o escravo a liberdade, a ferro e fogo conquistada, a fogo e ferro de- 

fendida. 

(11) Offcio de 3 de julho de 1847 e offcio de 20 de abril de 1848 in: Polfcia Civil 17(P.C. 17). Pernambuco, Ar- 
quivo Publico Estadual. 

(12) Offcio de 14 de abril de 1842 in: Polfcia Civil 4 (P.C. 4). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual. 
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A regra geral parece ter sido realmente os escravos serem furtados das cidades 

para os engenhos, como assinalou Freyre. Uma vez num engenho dlficilmente seriam 

recuperados. O contr^rio, furtar um escravo num engenho e vende-lo na cidade era 

uma tarefa mais dificil. Nao obstante, nem sempre havia conivencia dos senhores 

com os ladroes; havia casos em que o senhor adquiria um escravo de boa-f^, sem 

saber a procedencia ilicita do mesmo. Um exemplo 6 o caso do angolano Manoel 

que foi vendido pelo ladrao, o pardo Joao Marinho de Figueredo, conhecido por "Joao 

Corda", ao administrador do engenho Cachoeira. Este ultimo contou nos autos pro- 

cessuais que recebeu os pap&s de compra, mas como nao sabia ler nem escrever, 

s6 veio a descobrir uma irregularidade na transagao quando algu^m verificou que o 

vendedor havia assinado um nome diferente(13)- O administrador contou entao ao 

senhor de engenho, por sinal um Cavalcanti, que, por sua vez, avisou a polfcia. Em 

casos como este, certamente houve escravos que, lamentando um tratamento que 

poderia ter piorado - uma separagao de familia, por exemplo, ou qualquer outro mo- 

tivo - falaram ao novo dono que foram furtados; todavia, dentro do contexto ideolo- 

gico do senhor, nao havia por que ele acreditar na palavra de um escravo - afinal 

para ele o negro era sempre um revoltado dado a mal-querengas - que talvez esti- 

vesse apenas querendo se vingar do antigo senhor, acusando-o de ladrao de escra- 

vos. 

Como mostrou Freyre, muitos escravos urbanos foram furtados a mando de 

senhores de engenho. A aristocracia agucareira baiana teve membros que chegaram 

mesmo a audacia de furtar escravos na prdpria Corte, de acordo com a denuncia da 

dona de um "mulecote" desaparecido (FREYRE, I96I, p. 50). 

Quanto as grandes quadrilhas de Pernambuco e dificil asseverar at6 que ponto 

agiam a servigo de algum senhor, ou independentemente, vendendo os escravos a 

quern pagasse mais. Se bem que o mercado comprador fosse geralmente o mesmo, 

algumas quadrilhas adquiriram um certo grau de autonomia, alem de grande organi- 

zagao. Em dezembro de 1846, o chefe de Polfcia da Provincia informava ao Presi- 

dente que acabara com as quadrilhas daqueles que consideravam o furto de escra- 

vos "como um ramo da industria", e que jci haviam chegado ao Recife escravos que 

chegaram a ser exportados pelos ladroes ao Maranhao e ParaibaO4). E, de novo em 

julho de 1847, num outro relatdrio ao Presidente, afirmava que nao fora possivel de- 

volver todos os escravos furtados "por pessoas que disso haviam feito um meio de 

vida", pois alguns destes ladroes haviam fugido para Alagoas e Paraiba, "levando 

consigo parte do furto"^5). Ires anos depois, uma quadrilha vinda de Natubas, na 

Paraiba, chocava o Presidente da Provincia de Pernambuco ao assaltar o engenho 

Serra Verde, em Pernambuco, roubando quinze escravos, al^m de matar a mulher 

(13) Processo de 1847; Autor: A Justiga; R6u: Joao Marinho de Figueredo. Arquivo do Paldcio da Justigade 
Pernambuco. 

(14) Offcio de 15 de dezembro de 1846, In: Polfcia Civil 14 (P. C. 14). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual. 

(15) Offcio de 3 de julho de 1847, In: Polfcia Civil 17 (P.C. 17). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual. 
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do proprietario e o seu cunhado. Posteriormente, sete destes escravos foram recupe- 

rados juntamente com um desertor do ex^rcito envolvido no crime(16). 

Contudo, as denuncias sobre estes furtos interprovinciais de escravos nem 

sempre sao ambfguas sobre a participagao direta das elites agucareiras da provmcia. 

Assim, na Camara de Deputados, os Conservadores foram mais uma vez incapa- 

zes de rebater as acusagoes da bancada liberal pernambucana, corroboradas por 

Tavares Bastos, de que membros das famdias mais importantes de Pernambuco, 

juntamente com as elites de Alagoas, teriam participado de furtos de escravos, in- 

clusive tendo sido por isto processado um dos irmaos do Barao da Boa Vista pelo 

Deputado paraibano Ayres do Nascimento no tempo em que era delegado naquela 

provincial7). 

Alguns senhores de engenho de fato encheram as suas propriedades de escra- 

vos furtados. Todavia, so hcl informagoes concretas sobre uns poucos senhores que, 

num curto periodo em que perderam o monopolio dos cargos policiais locals, tiveram 

as suas propriedades invadidas pela polfcia praieira. A mais famosa dessas apreen- 

soes de escravos deu-se no engenho Pindobinha, do rico cidadao Jos6 Maria Paes 

Barreto, da familia do Morgado do Cabo, e figura importante do Partido Conservador 

na provinciaO8). No interrogatdrio do "preto" Affonso, Id encontrado pela polfcia, 

foi-lhe perguntado se conhecera outros escravos furtados naquele engenho, ao que 

ele respondeu que conhecera "para mais de trinta" Dentre estes, Affonso foi capaz 

de citar pelo nome vinte e um, dezessete dos quais ele conhecia a procedencia: um 

fora furtado do engenho do Brum, um de Olinda, e quinze do Recife. Sabia a profis- 

sao de tres destes, um sapateiro, um caiador, e um vendedor de arroz. O prdprio 

Affonso fora furtado do Recife e, portanto, provavelmente conhecia alguns destes 

escravos antes de ir para o engenho Pindobinha; mesmo assim, o numero de escra- 

vos urbanos que segundo Affonso estariam em um s6 engenho e bastante significa- 

tive do desvio illcito de escravos da cidade para a Zona da Mata. Disso os Praieiros 

tambem se aproveitaram, e publicaram este interrogatorio com grande alarido em 

seus jornaisf19). 

Como foi dito, houve tambem casos de engenhos furtarem ou comprarem es- 

cravos furtados de outros engenhos. Escravos pertencentes a Cavalcantis foram en- 

contrados nos engenhos de outros Cavalcantis. Em alguns casos o furto de escravos 

refletia uma das muitas facetas das lutas de familia no nordeste escravagista. Ber- 

nardo Pereira de Vasconcelos, referindo-se a este pehodo, embora nao negasse os 

crimes de alguns proprietarios, assinalou que casos havia em que "estas famflias en- 

tre si muitas vezes iam fazer parti I ha dos bens extrajudicialmente, por violencia, e 

(16) Relat6rio do Presidente Hondrio Hermeto Carneiro Leao em 18 de maio de 1850. 

(17) Anais da Cimara dos Deputados. Sessao de 30 de junho de 1847; NABUCO DE ARAUJO (1977, p. 10 e 
11). 

(18) Anais da Cdmara dos Deputados. Sessao de 21 de julho de 1846. 

(19) Anais da Cimara dos Deputados. Sessao de ^l de julho de 1846; MARSON (1980, p. 77 e 78): PESSOA 
DE MELLO (1978. p. 66); NABUCO DE ARAUJO (1977, p 12). 
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que dai vinham a aparecer, em uma fazenda, escravos de outras, e nao recorriam 

aos meios judiciais, era tudo extrajudicialmente feito"^. 

hte casos, porem, mais complexes, cuja expjicagao s6 pode ser encontrada na 

natureza peculiar da mercadoria escravo, e no modo como as relagoes de produgao 

baseadas na coergao extra-economica influfam na competigao entre os produtores 

de agucar por um lugar no mercado. Freyre, corroborado por Eisenberg, assinalou 

que os engenhos maiores furtavam escravos dos menores. Os regulos rurais mobili- 

zavam um ex^rcito particular consider^vel, e a impunidade com que podiam contar 

por certo era um incentive. Freyre, entretanto, apontou que estes grandes proprieta- 

ries de terra e homens, acusados de estarem roubando escravos, por vezes estavam 

apenas acoitando escravos de senhores menos abastados que, maltratados, busca- 

vam os engenhos maiores, onde, segundo aquele autor, seriam melhor cuidados 

(FREYRE, 1961, p. 50, 177 e 178; EISENBERG, 1977. p. 184). Deixar-se furtar, ou 

mesmo simplesmente procurar um outro dono era uma brecha a mais por onde o 

escravo podia tentar uma melhoria nas condigoes de vida, seja pela mobilidade ocu- 

pacional, seja por uma melhor alimentagao, vestuario etc. O furto de escravos esta 

constantemente ligado ^ id&a de "sedugao" do cativo pelo ladrao, e e um fato tam- 

b6m que alguns engenhos realmente "acoutavam" escravos alheios. Em 1870 e.g., 

o dono do escravo Nicolau, desaparecido, dizia em anuncio no Diario de Pernambu- 

co: "suponho estar acoitado no engenho Jaboatao, de Pedro da Cunha, no lugar Ca- 

funete" (FREYRE, 1979,p.27). Do mesmo modo, em margo de 1848, o Delegado de 

Rio Fromoso denunciava o Chefe de Pollcia a conduta de Dona Francisca Antonia 

Lins, que furtava escravos "de conivencia com seus moradores", e por vezes agia 

"seduzindo e occultando escravos alheios para os comprar a fortiori por menos de 

seu valor" O escravo tornava-se entao um fujao e, como tal, desvalorizava-se(21). 

Octogen^ria e viuva, Dona Francisca nao era um dos grandes propriet&ios da pro- 

vincia; no entanto, um dos escravos que "acoitava" representa um caso tipico do es- 

cravo que fugiu para um dono melhor. A polfcia esteve em seu engenho a procura 

de um escravo, ela negou que este fosse furtado pois que era o seu "fiel pajem" As 

autoridades, por^m, nao se intimidaram e, consoante o delegado, "este he o escravo 

que quando se sentio cercado para aprehender-se pretendeo suicidar-se fazendo em 

si proprio tres ferimentos como consta da vistoria procedida(...)", e do interrogatd- 

(20) Ver COSTA PORTO (1981. p. 74); NABUCO DE ARAUJO (1977, p. 11); Anais do Senado Imperial. Ses- 
sao de 23 de janeiro de 1850. 

(21) Esta modalidade de extorsao nao parece ter sido muito rara; o dono da escrava Benedita, por exemplo, 
oferecia cinquenta mil r6\s a quem a encontrasse, em andncio de jornal, mas denunciava: "desconfia-se 
andar pelos certoes de mesma villa ou por esta cidade procurando essas pessoas que costumao darasilo 
a escravos fogidospara os comprar por forga e a troca do barato..." (FREYRE, 1979, p. 4). Haviatamb&n 
casos em que o ladrao furtava o escravo, tentando fazer crer que este havia fugido e, posteriormente o 
devolvia ao dono, em troca da recompensa oferecida por este a quem recuperasse o escravo. O dono de 
"Vicente", por exemplo, em anuncio de 1850, desconfiava que o houvessem furtado, mas nao fazia 
questao de "ver" quem o trouxesse, conformando-se a pagar a recompensa de cem r&s a um possfvel 
chantagista (FREYRE, 1979, p. 38). 
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rio(22). O escravo pertencia a Jos6 Jeronimo Fernandas Coelho, e preferiu tentar 

matar-se ao se ver na contigencia de voltar para o antigo dono, onde por certo o es- 

peravam o castigo e a perda do status de pajem, um dos mais altos dentro da mobi- 

lidade ocupacional facultada ao escravo. 

Nem sempre um escravo furtado, ou simplesmente acoitado por um engenho 

melhorava o seu padrao de vida. Com freqiiencia, acontecia do escravo fugir de um 

senhor ruim e encontrar um pior (MATTOSO, 1982, p. 153), e entao tentar voltar pa- 

ra o antigo senhor era uma nova e arriscada aventura. Alguns obtiveram sucesso, 

como o "cabra" Joao, escravo urbano que conseguiu, segundo contou, voltar para 

sua antiga dona depois de ser vendido por um esperto ladrao ao engenho Matapi- 

ruma, de Henrique Marques Lins, um dos maiores plantadores da provincia (23). Um 

outro caso 6 o narrado pelo Subdelegado do Una, em dezembro de 1847, explican- 

do-se ao Chefe de Polfcia por ter varejado e engenho de Francisco Marinho Wander- 

ley (engenho Coqueiro), proprietcirio ligado aos Guabirus, e que, acostumado a im- 

punidade, tinha de sua propriedade apenas tres ou quatro escravos, "o mais que alii 

aparecia hera furtado" Contou aquela autoridade que Wanderley, urn dia enfurecido 

"contra um escravo furtado, que metia vagarosamente, por causa tal vez 

do sonno, da fome do cansasso, o mandou meter na fornalha, onde foi 

assado e reduzido a brasas, este facto nao foi publico mas foi bem es- 

palhado pelos seus quadrilheiros, e acreditado por todos que delle tem 

conhecimento" 

)entre os escravos que estavam com Wanderley, alguns foram entregues a seus do- 

es, outros porem se evadiram, alguns inclusive procurando "espontaneamente os 

eus sen/7ores"(24), aproveitando o alvorogo da mobilizagao de tropas na regiao, on- 

e diversos senhores se preparavam para resistir a agao da polfcia praieira. 

Contudo,nem era facil ao escravo voltar para o senhor legal, quando as suas 

^ndigoes de vida pioravam. Fugir, para a liberdade ou para outra forma de cativeiro, 

gnificava trilhar os caminhos sem um "bilhete do senhor", ou pessoa livre que pu- 

>sse passar por seu dono. Nao serfi razao o Deputado Lopes Netto denunciou al- 

ms senhores: 

"Nao somente furtaram escravos que guardavam nos seus enge- 

nhos, tinham homens dispostos, empregados a matar gente, mas 

ate aqueles escravos que arrependidos (sic) do que tinham feito, pre- 

tendiam evadir-se para seus senhores, eram assassinados!"(25). 

(22) Oficio de 20 de margo de 1848, in: Polfcia Civil 18 (P.C. 18). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual. 

(23) Processo de 1849; Autora: Josefa Maria de Jesus; Arquivo do Pal^cio da Justiga de Pernambuco: EISEN- 
BERG (1977, p. 151). 

(24) Oficio de 11 de dezembro de 1847, in: Polfcia Civil 18 (P.C. 18). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual. 

(25) Anais da Cimara dos Deputados. Sessao de 21 de julho de 1846. 
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No seu interrogat6rlo, Affonso, que como mencionado foi apreendido no engenho 

Pindoblnha, narrou tamb^m um espisbdio nos moldes da acusagao de Netto. O es- 

cravo Simplfcio, pertencente a "um homem no Recife", querendo voltar ^ casa deste 

foi morto por ordem do prbprio Coronel Josb Maria Paes Barreto, senhor do engenho 

Pindobinha, que ainda obrigou os demais escravos a presenciarem o fato, "para ser- 

vir de exemplo'i2^). 

O furto de escravos, portanto, estb constantemente vinculado a idbia de "se- 

dugao do escravo" O escravo como instrumentum vocale, bem mbvel, nao podia 

realizar todos os atos jundicos, nem contrair obrigagoes. Faltava-lhe, ainda, vontade 

juridicamente eficiente. Todavia, como ser humano, a sua vontade b essencial no 

momento em que estb para ser roubado, facilitando enormemente a agao do bandi- 

do, ou atb mesmo impedindo o furto. Deixar-se furtar b entao uma das maneiras que 

o escravo possui de tentar melhorar de vida. O termo "furtar escravos", portanto, po- 

de encobrir situagoes bastante diferentes. Juridicamente o furto de escravos era 

sempre furto qualificado, ou "roubo", e a venda de escravos alheios como prbprios 

era estelionato (PERDIGAO MALHEIROS, 1976, p. 49 e 64). Para o escravo, entre- 

tanto, ser furtado por Vicente de Paula, por exemplo, era a prbpria libertagao. Lfder 

da Cabanada pernambucana na primeira metade da dbcada de 1830, Vicente de 

Paula (ou Vicente Tavares da Silva Coutinho, ou Vicente Josb da Silva Tavares, ou 

Vicente Ferreira de Paula, o seu nome real nunca se soube), ex-sargento, filho de 

um vigario e um "semi-branco", no dizer de um frade que o conheceu pessoalmente, 

espalhou o terror pelos engenhos do interior da provincia, mesmo depois de termi- 

nada a Cabanada - rebeliao que o exbrcito combateu com uma tatica de terra arra- 

sada, mandando atb que todos os habitantes evacuassem a regiao, sob pena de se- 

rem considerados inimigos todos os que lb ficassem. O maior crime de Vicente, sem 

duvida, era "furtar escravos", e acoitar os que fugiam para as matas do ho Jaculpe, 

formando com eles os batalhoes de "papa-mbis", o melhor corpo de tropa com que 

contava. Durante o governo praieiro, mais de uma dbcada depois da Cabanada, o 

Presidente da Provincia ainda aceitava oferecer a recompensa de mil rbis por cada 

escravo que fosse recuperado das maos de Vicente de Paula(27), e assinalava que 

os que fossem capturados deveriam ser exportados para outras provfncias, tal como 

se fazia com os negros aquilombados. Vicente dominava a regiao onde vivia, na 

fronteira do agucar, liderando a "gente das matas" de tal forma que durante a Praiei- 

ra, tanto os Liberals insurretos quanto os Conservadores buscaram o seu apoio, 

em vao. O mbximo que conseguiram dele foi omitir-se da insurreigao, e ... continuar 

"roubando" escravos. Foi preso por um ardil de Honbrio Hermeto Carneiro Leao, en- 

ganando-o com promessas de anistia; mandado a Fernando de Noronha em 50, lb 

em 54 ainda comandou "perto de noventa" sentenciados numa rebeliao abortada, on- 

de pretendiam tomar um navio e desembarcar em Alagoas. Sb foi solto em 1861, 

(26) Anais da Cimara dos Deputados. Sessao de 21 de julho de 1846. 

(27) Offcio de 5 de margo de 1847, in: Polfcia Civil 5 (P.C. 5). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual, 
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aos setenta anos, sem nunca ter tido um processo formado contra si.J28). 

Na imensa maioria das vezes, 6 ciaro, ser furtado, para o escravo, era apenas 

uma mudanga de dono. O grau com quo ele poderia manifestar a vontade, contudo, 

variava. A id&a de "sedugao" do escravo roubado chegou mesmo aos jornais; assim 

os escravos Manoel e Miguel nao foram encontrados pelo dono no Recife, que pu- 

blicou um anuncio num jornal no qual constava "supoe-se terem sido seduzidos"^). 

No mesmo teor, o Diario de Pernambuco, em sete de maio de 1828 publicava: 

"He um facto publico que nesta cidade se furtao escravos, quazi todos os 

dias, e que ha homens que so se occupao naquelle trafico: huns que anga- 

riam e seduzem os negros e negras que encontravam na rua, outros que 

os recolhem em suas casas, e alii os occultao at he serem embarcados, 

ou postos fora da praga"(FREYRE, 1961, p. 49). 

E diffcil um levantamento dos argumentos que um ladrao poderia utilizar para 

furtar um escravo, principalmente nos casos de furtos em massa, a excegao, 6 claro, 

de crimes do lider cabano, que com a fama que tinha certamente nada precisaria di- 

zer. Alguns casos de furtos perpetrados por ladroes comun^, os que eram perseguidos 

pela lei, sao ilustrativos das formas de reagao do escravo contra o senhor, dos ar- 

gumentos que o convenciam a mudanga, e da maneira como a sua vontade humana 

se manifestava. Assim, em 1840, segundo o testemunho de Manoel, escravo do 

engenho Novo, um indivfduo deu a ele e Adriana uns vint^ns para que eles fossem 

"ver umas canas" Chegando ao lugar combinado, encontraram mais dois homens 

armados de espingardas que, ameagando-os de morte se resistissem, esconderam- 

nos numa carroga cobrindo-os com palha e, viajando de noite, descansando de dia, 

tentaram vende-los com os nomes mudados para Francisco e Maria. Em que pese o 

uso das armas, e importante notar que Manoel e Adriana mostraram a sua rebeldia 

ao aceitarem o trabalho fora das terras do engenho Novo (de Bento Jos6 da Costa), 

em troca de alguns vint^ns(30). 

O escravo Joao, de quern falamos, contou de modo diferente a sua historia. 

Morando no Recife, disse em seu depoimento que, 

"indo comprar nas Cinco Pontas uma cousa que nao se lembra, chegou- 

se a elle um matuto e o convidou para ir ao mato, e anuindo elle ao con- 

(28) A excegao dos offcios de autoridades policiais aqui citados, as informagoes aqui contidas sobre Vicente 
de Paula estao nos livros e documentos impresses: ANDRADE (1965, principalmente p. 49, 51, 56, 70, 
91, 92, 127, 128, 130, 131 e 180); MELLO REGO (1899, principalmente p. 34, 175, 176, 178e212); Fl- 
GUEIRA DE MELLO (1979, p. 40); COSTA PORTO (1981, p. 46-52); CALLADO (1981, p. 164-167); 
FREITAS (1978); Relatdrio do Presidente Jos6 Bento da Cunha Figueredo ^ Assembl^ia Provincial. Bi- 
blioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

(29) Processo de 1853; Autor: A Justiga; R6u: Francisco de Sa Cavalcanti de Albuquerque. Arquivo do Pal^icio 
da Justiga de Pernambuco. 

(30) Processo de Revista Crime de 1840; Recorrente Miguel Pereira de Carvalho. Arquivo do Pal^cio da Justi- 
ga de Pernambuco. 

100 Estudos Economicos, Sao Paulo, 17(N9 Especial):89-110,1987 



Marcus J. M. Carvalho 

vite, montou-o a cavallo, e nessa ocasiao deo-lhe um patacao, e dahi se- 

guiram e foram dar num lugar mui distante desta praga" 

Posteriormente, com o nome trocado por Jos6, foi ele entao vendido a um morador 

do engenho Matapiruma(31). 

Em outro processo, Francisco dos Santos, preso, e acusado de ter entrado na 

senzala do engenho Itapecirica, de Andr6 de Albuquerque Maranhao Junior, e lei 

"seduzido" a escrava "mulata" Edwirges, levando-a consigo na garupa do cavalo, se- 

gundo o propriet^rio e moradores do dito engenho. Em sua defesa o r^u contou uma 

histdria diferente - estivera de fato no engenho Itapecirica, mas encontrara-se com 

Edwirges jd na estrada, dizendo-se forra ela entao teria-lhe pedido para que a 

acompanhasse atd a casa de uma tia em Mamarau. Oito Idguas depois ele foi entao 

encontrado descansando na beira da estrada com Edwirges. No correr do processo, as 

testemunhas arroladas afirmaram que a mulata jd havia tentado fugir antes, e Fran- 

cisco no final foi absolvido por ter alegado que nao sabia que ela nao era forra, falta- 

ram provas em contrdrio. O reu foi entao solto, depois de amargurar um bom tempo 

na cadeia, pois embora tivesse sido absolvido na primeira instancia, o Autor da 

agao, um Albuquerque Maranhao, era tambdm Juiz de Paz da comarca de seu en- 

genho, e recorreu da sentenga, mantendo o r6u preso ate a absolvigao final na ape- 

lagao. A prisao de Francisco e Edwirges, que descansavam apos oito l^guas de 

viagem, 6 um episbdio a mais, perdido no tempo, das contingencias da vida de um 

homem pobre no mundo dos senhores,e das escravas mulatas, cuja sorte nem sem- 

pre era das melhores^32). 

Num processo de 1847, jb citado aqui, o ladrao usou um ardil infalivel. "Joao 

Corda", um pardo, aproximou-se do angolano Manoel e o "seduziu" junto com outros 

tres escravos a "fugirem" do senhor no Recife. Os quatro foram entao embarcados 

numa canoa e viajaram atb Goiana. Dois foram vendidos no engenho Teixeira,e um 

no Cachoeira. O rbu foi condenado, e os escravos voltaram aos senhores originais 

do Recife'33). A prisao, regra geral, era o destino do ladrao anonimo quando encon- 

trado pela polfcia. Todavia, por duas vezes a tropa praieira invadiu a cidade de 

Goiana durante a insurreigao, soltando todos os presos da cadeia, dentre eles Joao 

Marinho de Figueredo, o "Joao Corda"'34). Nao se sabe se este foi apenas um acaso 

feliz na vida de Joao, ou se ele mantinha alguma relagao com os proprietbrios da 

regiao que faziam parte da coluna liberal. Embora nao conste das listas de prisionei- 

ros da insurreigao, b bem provbvel que ele tenha pago o favor juntando-se aos revol- 

tosos. 

(31) Processo de 1849; Autora: Josefa Maria de Jesus Coutinho. Arquivo do Pal^cio da Justiqa de Pernambu- 
co. 

(32) Processo de 1832; Autor: A Justiga; Fteu: Francisco dos Santos. Arquivo do Pal^cio da Justiga de Per- 
nambuco. 

(33) Processo de 1847; Autor A Justiga; Rdu: Joao Marinho de Figueredo. Arquivo do Palcicio da Justigade 
Pernambuco. 

(34) Certidao de 28 de abril de 1848, in FIGUEIRA DE MELLO (1979, p. 383). 
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Se os ladroes de escravos individuals, gatunos comuns, quando apanhados 

eram presos, jci para os senhores de engenho a impunidade continuou. 0 "Xico Ma- 

cho", parente do Barao da Boa Vista, chegou at^ a ser julgado, mas o juri o absolveu 

(NABUCO DE ARAUJO, 1977, p. 10 e 11). O senhor de engenho que tinha escravos 

furtados contava tanto com a desculpa da ignorancia da procedencia do escravo, 

quanto com o respaldo moral da agao quase filantrdpica de acoitar urn escravo mal- 

tratado pelo antigo senhor. Aldm disso, consideragoes de ordem polftica entravam 

na questao, tais como a formagao do jurl, e o foro da questao que poderia ser urn 

lugar onde a clientela do reu predominasse. Sem falar, e claro, que eram estes 

mesmos senhores que detinham os cargos mais altos nos aparelhos repressivos, 

aldm de contarem com forgas particulares. Nao parece exagerada, portanto, a afirma- 

tiva de Freyre de que havia atd uma certa tolerancia quanto a estes crimes dos 

grandes proprietdrios. Os que se limitavam a comprar escravos furtados gozavam 

das maiores vantagens, e mais facilmente legitimavam sua agao. O prdprio Arcebis- 

po da Bahia chegou a suspender, e enviar de volta em 1794 a Portugal, urn trade 

capuchinho que, considerando a escravidao ilegftima tentou induzir seus paroquia- 

nos a averiguar a procedencia dos seus escravos, 

"(...) afim de dar a liberdade a aqueles escravos que ou fossem furtados, 

ou reduzidos a uma escravidao injusta, sem refletir que quern compra es- 

cravos, os compra regularmente a pessoas autorizadas para os vende- 

rem, (...) e, que seria inaudito, e contra a tranquilidade da sociedade exigir 

de urn particular quando compra qualquer mercadoria a pessoa estabele- 

cida para a vender, que primeiramente se informasse donde ella provem 

por averiguagoes, alem de inuteis, capazes sem duvida de aniquilar toda 

e qualquer especie de comercio"^35). 

Esta tolerancia tinha, portanto, motivos bem enraizados na economia local, e 

na prbpria estrutura do comercio negreiro. Desde a colonia os senhores haviam-se 

acostumado as pequenas ilegalidades, como o nao pagamento de impostos, ou o 

contrabando, garantindo os vinhos franceses nas mesas das casas-grandes. Com o 

passar do tempo estas pequenas sonegagoes entraram na rotina do dia-a-dia, e 

nunca ameagaram a estrutura escravista da produgao agucareira, embora afetassem 

a Coroa. A partir da lei antitr^fico de 1831, porem, burlar a lei tornou-se assunto bem 

mais s^rio. A renovagao da mao-de-obra dependeria a partir de entao da ilegalida- 

de. O tr^fico, se bem que ilegal, passou entao a contar com a "sangao moral do 

paiz", no dizer daquele que posteriormente, como Ministro da Justiga, ajudaria na 

eliminagao do tr^fico (NABUCO DE ARAUJO, 1977, p. 9). Isto deve tamb&ri ter in- 

flufdo na tolerancia moral de se comprar escravos furtados; afinal de contas os que 

recebiam os escravos furtados eram a mesma elite que encomendava africanos. A 

partir de 1836 (quando o porto de Recife deixou de receber desembarques) princi- 

(35) Opiniao de um Frade Capuchinho sobre a Escravidao no Brasil em 1794. In: Revista do Instituto Histdrico 
e Geogrdfico Brasileiro, LX: 156, 1897. 
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palmente, muitas praias pernambucanas serviram para desembarque de africanos. 

Os negreiros/'desovavam" a sua carga nos engenhos litoraneos, independentemente 

da filiagao partidaria do propriet^rio. De lei, os escravos eram repassados para os ou- 

tros engenhos, pagando-se gorda comissao aos senhores do literal que podiam ain- 

da escolher para si as melhores pegast36). O prdprio tr^fico, portanto, incentivou as 

transagoes privadas de escravos, sem a presenga das autoridades, como nos leiloes 

das cidades, ou escravos comprados e registrados por escritura publica de compra e 

venda. O pagamento de meia sisa sobre a compra de escravos era um imposto 

constantemente burlado pelos senhores a epoca, nao so pelo proprio costume de 

nao se pagar imposto, mas tamb^m para se evitar complicagdes e vexames em re- 

gistrar em cartdrio um negro bogal depois da lei de 1831. No Rio de Janeiro, o Pre- 

sidente Aureliano Coutinho queixava-se de que aquele era um dos impostos mais 

sujeitos a fraude. Dez anos antes o Barao da Boa Vista queixava-se do mesmo pro- 

blema em Pernambuco, chegando a sugerir, em 1842, que a venda de escravos so 

fosse permitida por escritura publica'37). A compra e venda de escravos furtados, po- 

tanto, era uma transagao simples, bastava, como num processo de Justiga de 

ISSS'38), mudar os nomes de Miguel e Manoel para Joao e Antonio, receber o prego 

e entregar a mercadoria com uma escritura particular. Os protestos dos escravos, se 

houvesse, seriam em vao. Denuncia em justiga, impossivel. O testemunho do es- 

cravo s6 era vdlido para instrugao do processo, nunca como prova; a sua capacidade 

de figurar em juizo era assim extremamente limitada (PERDIGAO MALHEIROS, 

1976, p. 46, 66 e 67). 

Houve situagoes em que traficantes, senhores, autoridades e ladroes de escra- 

vos perderam as distingoes entre si. A histdria da repressao ao trafico na provfneia 

de Pernambuco depois de 1832 d um tanto ingloria. Vergueiro e os liberais pernam- 

bucanos propagandearam que, durante a dominagao praieira, havia-se impedido a 

entrada de milhares e milhares de "africanos livres" Para Nabuco de Araujo, pordm, 

a diminuigao dos desembarques no quinquenio liberal deveu-se mais ao prdprio cdl- 

culo dos importadores que a uma repressao eficaz da policia, e realmente o numero 

de escravos em Pernambuco quase duplicou no pehodo que vai de 1829 a 1842'39), 

sendo possfvel, portanto, que alguns senhores ate estivessem realmente aprovisio- 

nados. Na verdade, o numero de "africanos livres", que teriam sido apreendidos em 

Pernambuco entre 1832 e 1852, segundo o Jufzo de Africanos da Cidade do Recife, 

apenas confirma o pouco herofsmo dos drgaos repressivos nesta materia. A lista in- 

clui 147 pessoas (cento e dois homens e quarenta e cinco mulheres) que, somados 

(36) Ver NABUCO DE ARAUJO (1977, p. 9); NARO(1981, p. 34e200); MATTOSO (1982, p. 62). 

(37) Relat6rio do Presidente da Provfneia Aureliano Coutinho, em 5 de maio de 1851; Relatdrio de Francisco 
do R§go Barros, de 1840 ^ Assembl6ia Provincial, p. 19. 

(38) Processo de 1853; Autor: A Justiga; R6u: Francisco de Sa Cavalcanti de Albuquerque. Arquivo do Pal^cio 
da Justiga de Pernambuco. 

(39) Ver FIGUEIRA DE MELLO (1979, p. 354); COSTA PORTO (1981, p. 75); NABUCO DE ARAUJO (1977, 
p. 9); EISENBERG (1977, p. 170). 
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com os que foram apreendidos na escuna "Clementina" em fins de 1831, totalizam 

283 pessoas(40)l Estes "africanos livres" tiveram seus servigos arrematados pelos 

senhores de acordo com as instrugoes legais de 29 de outubro de 1834 e 19 de no- 

vembro de 1835, o que, na picitica, significava a escravidao. Entre estas 283 pes- 

soas nao estao, por&ri, inclufdos os "oitenta e tantos" (ou "perto de sessenta", de 

acordo com os praieiros) apreendidos no iate "Bom Jesus dos Navegantes", trinta 

apreendidos em terra em 1832, e muito menos 48 dentre os que seriam encontra- 

dos em Sirinha^m, no que ficou conhecido como o ultimo desembarque de africanos 

descoberto pela pollcia. 

O primeiro destes casos data de 1832, quando em duas buscas consecutivas a 

pollcia fez diversas apreensoes de africanos. Na jurisdigao do Ouvidor do Crime de 

Olinda foram encontrados trinta que "iam conduzidos em alta noite para o interior" e 

mais dez nos mangues que dividiam os engenhos Gongagari e Sao Bento. Estes 40 

africanos foram "depositados" na cadeia publica, em poder do Coronel Manoel Pe- 

reira de Moraes, senhor do engenho Inhamamf41)- Todavia na noite de 11 de abril de 

1833 foi arrombada a porta do lugar onde estavam, e amarrados os escravos que es- 

tavam de vigilancia, levando os assaltantes trinta africanos, com certeza os mais 

saudaveis, pois que os outros morreram posteriormente por estarem doentes. Este 

caso encontra-se fartamente documentado num processo em que o Ouvidor de 

Olinda acusa o Presidente da Provincia de conivencia com os falsificadores de 

moeda, enquanto que o Presidente acusava o Ouvidor de ter vendido os escravos 

furtados. Nenhum dos dois conseguiu provar as denuncias contra o outro. O desapa- 

recimento dos escravos foi, contudo, urn fato, e o Presidente da Provincia queixava- 

se da displicencia do Ouvidor, pois que os interessados na compra se dirigiam a 

"casa de quem primeiro os havia comprado, cujo nome, habitagao e pos- 

ses todos geralmente conhecem'i42-). 

O outro caso trata-se da ja aludida apreensao do iate "Bom Jesus dos Nave- 

gantes", e posterior furto dos africanos nele encontrados, que desapareceram junta- 

mente com toda a tripulagao do barco. A imprensa, tanto liberal quanto conservado- 

ra, noticiou o fato. De acordo com a correspondencia do Chefe de Pollcia com os 

seus subordinados, este soubera com antecedencia que duas embarcagoes estavam 

para "desovar" na costa da Provincia. O "Bom Jesus" foi flagrado ao chegar na praia 

de Porto de Galinhas em 8 de margo de 1846. Em que pese a insistencia do Chefe 

de Policia, e do Presidente, "oitenta e tantos africanos" segundo a imprensa conser- 

vadora, ou "perto de sessenta", segundo os jornais praieiros, desapareceram depois 

(40) Relagao dos Africanos Livres Aprehendidos de 1832 a 1852, 14 de maio de 1854. In: Tesouraha da Fa- 
zenda 23 (T.F. 23). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual. 

(41) Manoel Pereira de Moraes, um bem-sucedido senhor de engenho, viria aser em 1848 um dos principais 
Ifderes da Praieira. 

(42) C6dice 954 - 15, p. 19, 30, 94, 95, 103-110, 111 -112, 217: Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 
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de apreendidos, levando o Presidente a demitir as autoridades policiais encarrega- 

das do caso, o Delegado de Ipojuca Joaquim Affonso Ferreira, e seu suplente Miguel 

Affonso Ferreira, senhores do engenho Uniao e primes do prdprio Chefe de Policia 

da Provfncia Antonio Affonso Ferreira. Senhores dos engenhos Mascate e Agua-Fria 

tannb§m teriam participado do roubo, segundo a policia, que causou muito embarago 

as autoridades praieiras, que se viram incapazes de esclarecer o ocorrido, ou encon- 

trar os africanos, apesar das buscas feitas nos engenhos da regiaof43). 

O ultimo episbdio trata-se da apreensao do "Palhabote", carregado de africa- 

nos, que aportou em frente a ilha de Santo Aleixo na praia de Sirinhaem, em Per- 

nambuco. Foi o ultimo desembarque flagrado no Brasil, e o que mais repercussao 

teve. Os personagens sao os mesmos, senhores de engenho, autoridades policiais e 

politicos locais. Nabuco de Araujo tornara-se Ministro da Justiga; Josb Bento da Cu- 

nha Figueredo era urn Presidente ligado aos Cavalcantis. De novo, no episbdio, ha 

apenas o consul ingles, Cowper, que hb muito importunava as elites locais com seus 

"enredos mexericos", "arrogancia e descomedimento", a ponto de dizer que os fa- 

zendeiros de Pernambuco cozinhavam os escravos vivos e sustentavam-se com 

suas carnes, segundo queixava-se na Camara urn Deputado, em 1857, ao som de 

diversos "apoiados'^44). 

Em outubro de 1855, apbs aportar, o capita© do Palhabote foi a praia, e che- 

gando a casa do Coronel Gaspar de Vasconcellos Drummond, comunicou-lhe que o 

carregamento havia chegado. O capita© todavia enganara-se. O Coronel Drummond 

nao era o importador dos escravos e realizou ele mesmo a apreensao, albm de avi- 

sar as autoridades. Isto nao impediu o desaparecimento de 47 escravos (ou 48 se- 

gundo Drummond) do navio, mais uma vez em circunstancias nebulosas. O Ministro 

da Justiga e o Presidente da Provfncia desconfiaram do envolvimento do Coronel 

Drummond, e principalmente do filho deste. Parece certo, tambem, o envolvimento 

de Francisco de Paula Cavalcanti Wanderley e Joao Manoel de Barros Wanderley no 

desaparecimento dos 47 negros dentre os 209 que o palhabote portugues trazia. Jb 

o consul ingles, em sua correspondencia com o Lord Palmerston, entendeu que o 

Coronel Drummond havia agido corretamente, pois mesmo sendo senhor de enge- 

nho, e endividado, denunciara o caso as autoridades. A culpa maior, segundo Cow- 

per, seria do prbprio Presidente da Provincia, que teria premeditadamente deixado a 

comarca de Sirinhabm sem urn Juiz ou Delegado em exercicio, facilitando assim o 

desembarque e o desaparecimento dos africanos. Albm disso, segundo Cowper, "es- 

te governo nada faz, ou faz o menos que pode para recuperar os africanos rouba- 

dos" Em novembro de 1855, nove destes foram encontrados no engenho Cachoeira 

(43) Offcios de 19 de fevereiro, de 30 de margo, 2 e 6 de abril de 1846, In: Anais da CSmara dos Deputados. 
Sessao de 21 de julho de 1846; Oficios de 8 de abril, 9 de junho, e 15 de julho de 1846, In: Policia Civil 
327 (P.C. 327). Pernambuco, Arquivo Publico Estadual; Didrio Novo, ng 79, de 9 de abril de 1846, eLi- 
dador, n9 100, In NABUCO DE ARAUJO (1977, p. 9 e 61). 

(44) Anais da C3mara dos Deputados. Sessao de 14 de julho de 1857. 
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Velha, de Francisco de Paula Cavalcanti Wanderley. Nenhum outro jamais fol acha- 

do, e as investigagoes do paradeiro dos africanos desaparecidos foram em vaot45). 

Tecnicamente nenhum destes tres episddios constitufram "roubo de escravos", 

pois que se tratavam de africanos livres, apreendidos pelas autoridades. O crime 

dos "ladroes", portanto, era de rapto, seguido do crime de sedugao de pessoa livre ao 

cativeiro. Curiosamente, por^m, os protagonistas e contemporaneos referem-se aos 

delitos, e aos criminosos como "roubo" (ou "furto"), e "ladroes de escravos", respec- 

tivamente. A ideologia escravista trai assim o sentido de ficgoes jurldicas no mo- 

mento das emogoes exaltadas, e revela a real situagao do "africano livre" apreendi- 

do, cuja maioria tera o mesmo destine do "roubado", pois ter os seus servigos arre- 

matados em hasta publica significava a escravidao de fato. 

in 

A documentagao aqui coletada 6 insuficiente para uma an^lise quantitativa da 

frequencia do crime de roubo de escravos, e sabemos ainda muito pouco sobre o 

com^rcio interne de escravos em Pernambuco na ^poca estudada. Numa coisa, po- 

r^m, concordam tanto os Praieiros quanto os Guabirus, tanto os debates no Senado 

e Camara quanto nos pasquins: o furto de escravos tornou-se bem comum em Per- 

nambuco ao aproximar-se a metade do s^culo, havendo vez por outra a participagao 

das elites locais na consecugao do crime. Tornou-se inclusive uma forma de crime 

organizado, com ramificagoes noutras provfneias, num verdadeiro negdcio interpro- 

vincial, altamente coordenado, cujas dimensoes sao desconhecidas. Assumiu pro- 

porgoes tao alarmantes, que urn Presidente da Provincia de Pernambuco chegou a 

dizer que nos anos 1840-1844 "ninguem podia contar com a propriedade deste 

genero"^. E fundamental observarmos que este penodo marca a dominagao dos 

cargos nos aparelhos repressivos por uma facgao das elites agucareiras, identiticada 

com o partido Conservador. Como disse urn Cavalcanti em suas memorias (FREY- 

REJOSO, p. 11), os proprios parentes do Barao causaram-lhe muitos embaragos 

com os abuses que cometiam. A tomada dos cargos nos aparelhos repressivos pela 

frente praieira revelou que a receptagao de escravos furtados (ou o acoitamento de 

escravos de outros engenhos) era urn desses abuses. 

Havia pelo menos quatro tipos de ladroes; O criminoso que roubava escravos 

por conta prdpria, sozinho ou em quadrilhas; os que agiam a servigo direto de senho- 

res de engenho; os senhores que acoitavam escravos de outros engenhos; e o liber- 

tador, cuja agao a ideologia dominante mascarava com a pecha de ladrao de escra- 

vos. 

(45) Relat(5rio do Presidente da Provfncia Jos6 Bento da Cunha Figueredo ao ministro do Imp^rio, 1855; VEI- 
GA (1978, p. 44, 45, 49, 50, 52,56 e apendice); NABUCO(1897, p. 231-241); ABREU E LIMA (1975, p. 
961 e segs.). 

(46) Relatdrio do Presidente Chichorro da Gama ^ Assembl^ia Provincial na Sessao Ordin^ria de 1846, p.7. 
Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. 
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Os senhores de engenho gozavam de algumas vantagens como receptadores 

de escravos furtados nas cidades, ou mesmo em outros engenhos. Ao contrario, na 

cldade, onde o espago era livre e aberto a todos os homens livres, a venda de um 

escravo roubado na mesma provincia era uma tarefa bem mais dificil e arriscada. 

Nao evidencias de que qualquer dos grandes proprietcirios envolvidos nos 

crimes aqui relatados tenha sido punido com alguma pena. Tinham a seu favor a 

imensidao de suas propriedades, quase inexpugn^veis, e podlam contar com a coni- 

vencia nao s6 de seus moradores como a\6 dos jurados nas questoes julgadas nas 

comarcas em que mandavam e desmandavam. AI6m disso, os cargos nos apare- 

Ihos repressivos na zona canavieira eram ocupados pelos prdprios senhores - eram 

eles os Coron&s da Guarda Nacional, os Delegados, Subdelegados e Jufzes de Paz 

dos diversos termos. 

Vez por outra, escravos que tentavam a fuga de um senhor eram capturados 

por outro e nunca devolvidos. Nestes casos, acoutar escravos fugitives era uma boa 

desculpa... e as vezes podia ate ser mesmo verdade. Quando nao, servia ao menos 

como uma maneira a mais de reforgar a imagem que as elites agucareiras tentaram 

forjar de si mesmas, do tratamento paternal dos trabalhadores, visando legitimar a 

escravidao. 

O furto de escravos reflete ainda alguns aspectos da concorrencia nao capita- 

lista entre os produtores de agucar. Furtar escravos nas cidades ou dos proprietcirios 

menos abastados podia ser um meio a mais de compensar as perdas na queda do 

prego do agucar, e aumento do custo da renovagao da mao-de-obra servil. A violen- 

cia implfcita nas relagoes de produgao escravista 6 tamb&n uma vartevel economi- 

ca. A capacidade do senhor em mobilizar a forga publica a seu favor, alem da parti- 

cular, 6 fundamental para o controle do fornecimento da mao-de-obra escrava. 

Os moradores dos engenhos nao s6 eram empregados em tarefas mais arris- 

cadas, mas tamb^m dentre eles sala o grosso das forgas privadas dos senhores. 

Eles tinham destarte o seu papel na vigilancia sobre o plantel de escravos, inclusive 

para evitar que fossem furtados. Os moradores do engenho Itapecirica nao s6 

acompanharam o seu senhor na perseguigao da escrava Edwirges, e de seu suposto 

ladrao, como tamb^m testemunharam contra este ultimo em juizo(47). 

Os lagos da clientela tamb^m uniam o senhor e seus dependentes no outro la- 

do da lei. Assim 6 que Dona Francisca Lins acoitava escravos no engenho Ubaqui- 

nha, "de conivencia" com seus moradores, conforme denunciou um outro senhor de 

engenho, Delegado da policia praieira'48). 

Alem do controle da violencia social, uma vartevel que possivelmente influia na 

frequencia dos furtos de escravos era a valorizagao destes depois de 1831 e 1850. E 

possfvel que a escassez e a valorizagao do brago servil levassem a uma maior ocor- 

rencia de roubos de escravos nos anos imediatamente posteriores aquelas duas da- 

(47) Processo de 1832; Auton A Justiga; Rdu: Francisco dos Santos. Arquivo do Pal^cio da Justiga de Per- 
nambuco. 

(48) Offcio de 20 de margo de 1848, In: Policia Civil 18 (P.C. 18), Pernambuco, Arquivo Publico Estadual. 
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tas, principalmente nos anos 50. As quadrilhas mais organizadas ja possuiam expe- 

riencia no com^rcio interprovincial de escravos, antes da aboligao do tr^fico; nao sa- 

bemos, porem, se participaram dele durante o boom apds a metade do s^culo. For 

outro lado, esta mesma valorizagao do elemento servil pode ter levado os proprietci- 

rios a aumentarem a vigilancia sobre os escravos, e contra os ladroes apds aquelas 

duas datas. Nesse sentido, e significativo que em 15 de outubro de 1837, Bernar- 

do Pereira de Vasconcellos assinasse o decreto, a partir do qual a subtragao de es- 

cravos alheios passava a ser considerada roubo (furto qualificado), e por tal punido 

com mais rigor. 

Este tipo de "furto de escravos", portanto, reproduzia a prdpria economia es- 

cravista. O sucesso do crime dependeria basicamente do poder do senhor em face 

da polfcia local. O furto de escravos feito pelos senhores de engenho representava a 

transferencia de mao-de-obra escrava de urn p6lo a outro da economia, do bangue 

de fogo morto ao grande engenho, do comercio e artesanato da cidade ao interior. 

Nao afetava, portanto, a estrutura das relagoes de produgao. 

Jdi os furtos de escravos executados pelo Ifder da Cabanada eram uma amea- 

ga a ordem escravagista. A liberdade, ou a morte, foi o destine da maior parte dos 

escravos "furtados" e acoitados por Vicente de Paula, embora alguns tenham sido 

recapturados e vendidos para outras provlncias, tal como se fazia com quilombolas. 

E importante observar que, embora os papa-m&s vez por outra sejam referidos nos 

jornais e relatbrios de polfcia como "negros aquilombados" Vicente de Paula nao 

era reconhecido como urn Ifder quilombola. O seu movimento tinha bases mais am- 

plas, contava nao so com ex-escravos, mas tamb^m com os "habitantes das matas": 

homens pobres e os fndios do ho Jacufpe. A ideologia escravista mascarava urn cri- 

me contra o sistema, reduzindo urn libertador de escravos, Ifder de fndios e outros 

expropriados, a urn ladrao vulgar. 

Do lado do escravo, deixar-se furtar era uma v^lvula a mais por onde podia 

tentar melhorar de vida, atrav^s da mobilidade ocupacional, ou encontrando urn se- 

nhor menos cruel. E, em casos de uma tentativa de fuga malsucedida, dizer que fora 

furtado podia ser uma desculpa de quern tentava escapar do castigo ou ao menos 

diminuf-lo. 

Ao considerar todo "furto" de escravos como "roubo", a lei de 1837 reconhecia 

implicitamente a importancia da aquiescencia do escravo no crime, uma vez que o 

crime de-"roubo" presumia o emprego de "violencia" sobre a pessoa ou coisa furta- 

da. Por violencia no caso entendia-se 

"todas as vezes que por meio de offensas physicas, de ameagas, ou por 

qualquer outro meio se reduza alguem a nao defender as suas cou- 

sas"(49). 

(49) Ver Decreto de 15 de outubro de 1837, In: Collegao de Leis do Impdrio do Brasil. Rio de Janeiro, Typo- 
graphia Nacional, 1861; PERDIGAO MALHEIROS, (1976. p. 49); CORDEIRO (1861, art. 257, nota87e 
arts. 269 e 270). 
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A chamada a fuga, a oferta de dinheiro, ou trabalho remunerado eram alguns dos 

ardis que reduziam o dono a incapacidade de defender o seu direito de propriedade 

sobre o escravo. Nada facilitava mais o roubo do que a."sedugao" do proprio escra- 

vo. Nos Estados Unidos os ladroes tambem utilizavam a promessa de liberdade vi- 

sando persuadir os escravos (STAMPP, 1959, p. 258). A lei entendia assim que o 

escravo era um bem semovente peculiar - que negava a sua desumanizagao - e 

cominava ate oito anos de gal6s para os ladroes de escravos, enquanto que o crime 

de furtar qualquer outra mercadoria levava a uma pena maxima de quatro anos com 

trabalho. O furto de escravos tambem foi comum no sul dos Estados Unidos. As pe- 

nas, porem, eram ainda mais severas: em Virginia chegava a dez anos de prisao, em 

Tennessee a quinze, e em muitos Estados era a morte (STAMPP, 1959, p. 198). 

A documentagao estudada, legada pelo dominador, traz poucos dados para a 

analise da relagao entre o senhor receptador e o escravo roubado. Este ultimo, po- 

r^m, nao e nunca um elemento meramente passive no furto. A nao ser em casos ex- 

tremes, como nos furtos de criangas, por exemplof50). A ilegalidade da propriedade 

do senhor fortalecia, portanto, o poder de barganha do escravo pelas condigoes de 

vida, principalmente quando formava junto com outros um grupo dentro do engenho. 

A violencia pura, ou a aquiescencia de um melhor tratamento eram as alternativas 

do novo senhor. 

A ideologia escravista buscava desumanizar o escravo, e incutir neste uma 

mentalidade subordinada, retratando-o como uma coisa, mais prdximo as bestas que 

aos homens, e no melhor dos casos como uma eterna crianga. A participagao do es- 

cravo no furto era asim um modo a mais de ele negar a sua reificagao. A possibili- 

dade de deixar-se furtar era uma forma de rebeliao contra o senhor, individualmente 

considerado. O escravo contestava assim a rigidez da propriedade escrava, influindo 

ativamente na sua transferencia. Para o novo senhor era por certo um negocio van- 

tajoso. Mas, certamente tambem poderia se-lo para o escravo, cujo poder de barga- 

nha pelas condigoes de vida aumentava frente ao seu possuidor illcito; mesmo por- 

que a fuga para o antigo senhor era sempre uma opgao, embora que a ultima. 

A possibilidade de o escravo participar de seu furto, portanto, era tambem uma 

fragilidade adicional das relagoes de produgao escravistas, frente a outras formas de 

trabalho, uma vez que encarecia a vigilancia cotidiana, principalmente nas cidades e 

para o pequeno e medio propriet^rio do interior. 
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