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Resume 

0 escravo, neste artigo, 6 visto como um agente 
polftico. Discutem-se especificamente as determina- 
gdes 6tnico-culturais, religiosas e de classe que es- 
tabeleciam os parSmetros da agao polftica dos es- 
cravos e libertos africanos na Bahia da primeira me- 
tade do s^culo XIX. Procura-se demonstrar que a 
rebeliao de 1835 teve ingredientes de luta 6tnica e 
religiosa, por^m foi principalmente uma rebeliao es- 
crava e, portanto, houve uma luta de classe em sen- 
tido amplo. 

Abstract 

In this work, the slave is seen as a political agent. 
The article presents a discussion on the specific eth- 
no-cultural, religious and class determinants which 
set the parameters to the political actions of African 
slaves and freedmen in Bahia in the first half of the 
nineteenth century. It is argued that the 1835 rebel- 
lion, despite having ingredients of an ethnic and reli- 
gious struggle, was mainly a slave revolt, and there- 
fore there was a class struggle in its broad sense. 

"E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue alem da dor" 

(Caetano Veloso, Milagres do Povo) 

A polftica tem sido considerada o universe dos homens livres na historia das 

sociedades. Os rebeldes que fizeram seus movimentos em contextos pr^-industriais 

ou pr6-capitalistas ganharam a denominagao de rebeldes primitives e seus movi- 

mentos foram chamados de pr6-polfticos. Essa terminologia de inspiragao evolucio- 

nista elaborada com cuidado por Eric Hobsbawm foi habilmente criticada por nos- 

sos antropblogos e historiadores. Eles colocaram as pegas no lugar certo: nao se tra- 

ta de uma questao de "pr6" ou "pbs", trata-se do diferente. Os "rebeldes primitives" 

0 autor 6 professor do Departamento de Histdria da UFBa. 
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faziam a politica que podiam fazer face aos recursos com que contavam, a socleda- 

de em que viviam e as limita^oes estruturais e conjunturais que enfrentavam^). 

Neste artigo interpretamos o escravo como um agente politico. Discutimos es- 

pecificamente as determinagoes etnico-culturais, religiosas e de classe que estabe- 

leciam os parametros da agao polftica dos escravos e libertos africanos na Bahia na 

primeira metade do s^culo XIX. Os escravos tamb^m faziam a polftica do compro- 

misso e da negociagao, mas neste trabalho nos limitaremos apenas a polftica do 

conflito. Neste sentido, buscaremos tamb^m delinear, na segunda parte do artigo, o 

significado para a rebeldia escrava do meio urbano e das crises economica e polfti- 

co-institucional na Bahia ap6s a Independencia. For ultimo, propomos uma esp^cie 

de modelo de tcitica polftica escrava, buscando explicar porque as revoltas tendiam a 

ocorrer em certos momentos dos calendcirios politico, civil e religiose. 

Um dos objetivos deste artigo 6 argumentar que a rebeliao de 1835 foi uma 

rebeliao escrava. Isso pode parecer um exercfcio sobre o 6bvio, mas nao e. Hdi uma 

longa tradigao, iniciada por Nina Rodrigues, que sustenta que a revolta nao teve re- 

lagao com a escravidao. Ela teria sido uma guerra santa islamica, levada a cabo por 

escravos e libertos africanos, com o unico objetivo de expandir o isla (NINA RO- 

DRIGUES, 1932, p. 66, por exemplo). Pode soar anacronico, mas procuramos de- 

monstrar que houve uma rebeliao escrava e, portanto, uma luta de classe num sen- 

tido amplo. Mas luta de classe nao 6 visto como uma panaceia que explica tudo. 

Houve tamb^m luta 6tnica e luta religiosa. Procuramos verificar o que ser escravo, 

ser nago (ou haussa, ou jeje etc.) e ser mugulmano podiam significar para o africano 

rebelde, ou seja, discutimos as relagoes entre classe, etnia e religiao no contexto de 

1835. 

I 

A partir do final do seculo XVIII, o tr^fico de africanos para a Bahia se intensifi- 

cou e se concentrou na regiao do Golfo de Benin, sudoeste da atual Nigeria. Foram 

importados milhares de escravos, vftimas de revoltas polfticas, conflitos etnicos e 

especialmente guerras relacionadas com a expansao do isla na regiao. Esses africa- 

nos eram principalmente iorubcis (aqui chamados nagos), ewes (ou jejes) e hauss^is. 

Uma vez na Bahia eles promoveram separada ou combinadamente mais de uma 

dezena de revoltas e conspiragoes ao longo da primeira metade do seculo XIX. 

A concentragao na Bahia de um grande numero de africanos com origens etni- 

cas comuns permitiu a formagao de uma cultura escrava mais independents. A dis- 

cussao dessa cultura e fundamental para se entender os escravos baianos e suas lu- 

tas. E como observa um autor: "Nao e mais possfvel acreditar que uma classe possa 

(1) Ver HOBSBAWM (1959). Tamb^m HOBSBAWM (1979, p. 239-304), seguido dos "Comentdrios'' de 
FAUSTO, Boris; QUEIROZ, M. I. Pereira; VELHO, Otdvio & STOLCKE, Verena. A tradugao da comunica- 
gao de Hobsbawm 6 lamentdvel. 
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ser entendida a parte de sua cultura, ou que a maioria das classes modernas pos- 

sam ser entendidas a parte de sua nacionalidade" (GENOVESE, 1971, p. 21). 

Os africanos recriaram na Bahia uma rede cultural e institucional rica e pecu- 

liar, enraizada na tradigao afhcana, mas readaptada ao contexto da escravidao e da 

sociedade predominantemente europ&a do Novo Mundo. Os "cantos" ou grupos de 

trabalho, as juntas de alforria, as pr^ticas religiosas e ludicas funcionavam como es- 

trat^gias de sobrevivencia e resistencia relativamente autonomas dentro do reduzldo 

espago social permitido pelo regime escravocrata®. E verdade que a vitalidade da 

cultura escrava podia representar uma v^lvula de escape das tensoes entre escravos 

e senhores, principalmente porque enfatizava as diferengas entre as varias etnias 

africanas e entre africanos e negros nascidos no Brasil. A identidade ^tnico-cultural, 

substrate da diferenga, nao 6 entretanto elemento conservador de urn regime social. 

Se nao contribui decisivamente para uma grande transformagao, ela dissemina a re- 

sistencia e a rebeldia, minimizando os efeitos uniformizantes da cultura e ideologia 

dos que mandam. Frequentemente a celebragao de deuses africanos, a vida ludica 

de rua, a danga, a coroagao de reis do congo e outras praticas dos negros funciona- 

ram apenas como rituais de rebeliao e de reafirmagao de suas diferengas etnicas. 

Mas elas tamb&n, frequentemente, foram antecipagoes de verdadeiros levantes que 

terminaram por envolver diversos grupos etnicos africanos contra os brancos. 

Talvez o maior sucesso dos senhores e dirigentes baianos tenha sido cooptar 

os crioulos em seus enfrentamentos contra os africanos. A sugestao de Genovese 

sobre o paternalismo escravocrata do Sul dos Estados Unidos pode ser resgatada 

para entender a relagao entre o senhor brasileiro e o escravo crioulo e pardo(3). Em- 

bora o termo "paternalismo" possa ser "muito ample para uma analise minuciosa" 

como observa E. P. Thompson (THOMPSON, 1978, p. 135), ele certamente descre- 

ve aspectos da ideologia senhorial e das relagoes sociais entre a populagao escrava 

nacional e os senhores. Entenda-se por paternalismo nao concessao fclcil, mas uma 

forma de controle mais eficaz do que o chicote do feitor. Genovese utilize o termo 

no sentido gramsciano de hegemonia de classe, em que o dominado aceita o siste- 

ma desde que sejam respeitados certos direitos e privilegios, e tamb^m seja possi- 

vel a barganha. Em troca ele reconhece ter deveres a cumprir. As cartas de alforria, 

por exemplo, estao cheias de expressoes em que os senhores invocam a imagem 

do pai, ou da mae, para se referirem a suas relagoes com os escravos alforriados. E 

estes eram obrigados a zelar pelos ex-senhores como se fossem bons filhos. Essas 

alforrias sempre beneficiaram mais aos cativos nascidos no Brasil. Os senhores e as 

autohdades sentiam-se trafdos quando os crioulos nao seguiam os costumes consi- 

derados da terra, a religiao catdlica por exemplo. Como urn certo juiz de paz que em 

1829 ficou chocado ao encontrar, num candomble africano invadido por seus ho- 

mens, urn grupo de crioulas. E claro que este mesmo episddio mostra que os criou- 

(2) Ver sobre a formaQao da cultura escrava no Novo Mundo o importante trabalho tedrico-metodoldgico de 
PRICE &MINTZ (1976). 

(3) Ver a cl^ssica obra de GENOVESE (1974). 
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los nao estavam inteiramente integrados as normas vigentes e que eram capazes de 

equilibrar, pelo menos em certos cases, suas afinidades culturais(4). 

A posigao desses escravos era um tanto tr^gica porque de certa forma se en- 

contravam entre dois fogos. Eles suspeitavam - e provavelmente estavam corretos 

- de que a vitdria dos africanos numa rebeliao nao significaria, necessariamente, vi- 

toria para eles. Nao que estivessem satisfeitos com a vida, mas estavam pelo me- 

nos familiarizados com o que tinham e procuravam nao arriscar a sorte num mundo 

dominado pelos africanos. Quando se rebelaram, agiram sozinhos ou, mais amiude, 

se associaram as revoltas e conspiragoes do povo livre, principalmente as que varre- 

ram a Bahia independente. Os escravos crioulos chegaram a acreditar que eram po- 

tenciais cidadaos da nagao que se estava construindo. Desnecessario dizer que 

suas esperangas foram frustradas(5). 

A ausencia de uma participagao crioula nas revoltas escravas na Bahia levanta 

algumas questoes de histdria comparativa. A vista de outras experiencias nas Ame- 

ricas, dever-se-ia esperar que assumissem inclusive posigdes de lideranga nessas 

rebelides. A literatura recente sobre conflitos sociais tern mostrado que os elemen- 

tos mais integrados dos grupos dominados se rebelam e lideram seus companheiros 

menos informados na luta contra a opressao. Anthony Oberschall, por exemplo, criti- 

ca a iddia tradicional de que os rebeldes sao individuos cultural e socialmente mar- 

ginalizados. Ele sugere exatamente o oposto. Na area especifica de estudos sobre a 

escravidao, Gerald Mullin observa em seu excelente livro sobre resistencia escrava 

na Virginia, Estados Unidos, que havia uma correlagao entre nfvel de aculturagao e 

habilidade para planejar rebelides mais sofisticadas (OBERSCHALL, 1973, p. 

146-157; MULLIN, 1972, cap. 5). Sobre a revolugao escrava no Haiti, James escre- 

veu: 

"Os h'deres de uma revolugao sao geralmente aqueles que puderam 

aproveitar-se das vantagens culturais do sistema que estao atacando, e a 

revolugao de San Domingo nao foi excegao a essa regra" (JAMES, 1963, 

p. 19). 

De acordo com essas conclusdes devehamos talvez esperar que os crioulos baianos 

estivessem na vanguarda das rebelides escravas. Mas e possfvel que nao estives- 

sem, precisamente por causa da esmagadora presenga africana na Bahia. Sd em 

Salvador, os africanos escravos e libertos representavam 33% de uma populagao to- 

tal de aproximadamente 65.500 habitantes, em 1835. Cerca de 63% dos escravos 

eram de origem africana (REIS, 1986b, p. 15-19). 

Nos lugares e ocasides em que os crioulos assumiram posigdes revolucion^- 

rias como escravos, eles em geral conviviam com uma reduzida populagao de es- 

(4) Sobre alforrias na Bahia ver MATTOSO (1972, p. 23-52); SCHWARTZ (1974, p. 603-635) e BELLINI 
(mimeo). Sobre o candombl^ invadido pelo juiz de paz ver REIS (1986 a, p. 108-127). 

(5) Discutimos isso em REIS (no prelo). 
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cravos nascidos na Africa. Foi este o caso da conspiragao de Gabriel Prosser, em 

Richmond (1808), estudada por Mullin, bem como a famosa rebeliao liderada por 

Nat Turner em Southampton (1831). Tambdm a rebeliao jamaicana de 1831, envol- 

vendo milhares de escravos, foi levada a cabo por crioulos, numa epoca em que o 

tr^ifico ingles h^ muito jci havia terminado. Tudo indica que a presenga de muitos 

africanos inibia politicamente os crioulos e os persuadia a comprometerem-se com 

as classes livres ou senhoriais. O unico exemplo que conhecemos de alianga entre 

crioulos e africanos foi a conspiragao de 1736, em Antigua, nas Antilhas. Mas mes- 

mo neste caso, h^ informagoes de que os crioulos planejavam escravizar seus alia- 

do3 africanos apds a conquista do poder(6). 

A hostilidade entre crioulos e africanos foi uma trag^dia para a rebeliao escra- 

va. Ela dividiu os escravos em duas partes irreconciliaveis e obviamente enfraque- 

ceu sua capacidade de enfrentamento. Isto coloca questoes importantes a respeito 

da estrutura e relagoes sociais na Bahia escravocrata. Qual a relagao entre classe, 

etnia e religiao na dinamica das rebelioes baianas? 

A classe social tern sido definida, enquanto categoria analltica, como a "posi- 

gao comum, no interior das relagoes sociais de produgao" (WRIGHT, mimeo). Nao 6 

necessario muito esforgo para concluir que os escravos constitulam uma classe, 

nesse sentido estrutural do termo. Contudo, estamos tamb^m interessados num 

conceito de classe mais amplo, que envolva uma dimensao polftica e at6 cultural, 

concebido mais como relagoes multiples do que como posigao social. Neste sentido 

Hobsbawm escreveu que "classe define nao um grupo de gente isolada, mas um 

sistema de relagoes, tanto verticals como horizontais" Ele vai al6m num outro traba- 

Iho: "classe nao e meramente uma relagao entre grupos, e tambem a coexistencia 

deles dentro de uma estrutura social, cultural e institucional estabelecida pelos que 

estao por cima" (HOBSBAWM, 1971, p. 37; 1978, p. 20). Marx observou: "Os indi- 

vfduos separadamente formam uma classe apenas na medida em que levam a cabo 

uma batalha comum contra uma outra classe; do contrario eles estao em termos 

hostis uns com os outros como competidores" (MARX & ENGELS, 1968, p. 68). 

Em termos pollticos os escravos baianos nao parecem haver constituldo uma 

classe. Como indivlduos eram escravos, como coletividade pareciam ser outra coisa. 

Horizontalmente eles estavam irremediavelmente divididos, verticalmente africanos 

e crioulos/pardos tinham relagoes sociais, culturais e institucionais bem diferentes 

com os senhores, apesar de ocuparem uma posigao similar na produgao. Mesmo em 

termos da estrutura de trabalho, observa-se ligeira tendencia ao favorecimento ocu- 

pacional dos crioulos. Estes e os africanos conviviam nao s6 numa relagao de com- 

petigao, mas frequentemente de conflito mesmo. Em 1828, por exemplo, os escra- 

vos crioulos de um engenho do Reconcavo resistiram junto aos senhores contra um 

(6) Ver APTHEKER (1966): RECKORD (1971, p. 50-66); GASPAR (1978, p. 308-323). A informagao sobre a 
traigao crioula em Antfgua estci na versao preliminar deste artigo de Gaspar e nao sabemos porque desa- 
pareceu da versao finalmente publicada. 
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levante de africanos^). Mas qual classe surbordlnada nao possui seus privilegiados, 

aqueles que identificam boa parte de seus interesses com os das classes dirigen- 

tes? Os crioulos talvez possam ser considerados uma especie de "aristocracia es- 

crava"... 

For outro lado, qual classe subordinada nao recebe aliados de outros grupos 

melhor situados socialmente? Se os escravos nascidos no Brasil nao participaram 

da rebeliao de 1835, esta nao foi organizada e feita apenas por africanos escravos. 

A participagao dos llbertos tem sido utilizada como forte ingrediente do argumento 

contra a id&a de uma rebeliao escrava em 1835. E realmente os libertos contribufram 

em numero desproporcional, considerando seu peso relative na populagao africana: 

estimamos que eles representavam cerca de 21% dos africanos, mas eram 38% dos 

presos em 1835. E possfvel que a repressao tenha sido parcial contra os libertos, 

que eram considerados indesej^veis por muitos setores sociais e do governo. Prova- 

o a tentative de deportagao em massa dos africanos libertos ap6s o levante. Seja 

como for, 6 inegdvel a contribuigao decisive deles, que tradicionalmente se juntavam 

aos patneios escravos na revolta. 

Os libertos nao tinham a mesma "posigao de classe" dos escravos no sentido 

de que nao eram propriedade de outros e jel nao tinham seu trabalho excedente 

expropriado de modo escravista. Entretanto, e importante lembrar que muitos ex-es- 

cravos pagavam suas cartas de alforria ao longo de muitos anos, o que de certa 

forma ainda os mantinha num regime de semi-escravidao. Al^m disso, 6 enorme o 

numero de cartas de alforria contend© cl^usulas restritivas que, ora obrigavam o li- 

berto a continuar servindo ao senhor enquanto vivesse, ora exigiam do alforriado 

obediencia absoluta ao ex-dono. As cartas de alforria muitas vezes impunham aos 

libertos mais deveres do que estabeleciam direitos. 

Se o liberto deixava de ser escravo, ele nao se tornava exatamente um homem 

livre. Nao possufa qualquer direito politico e, embora fosse considerado estrangeiro, 

nao gozava dos privil^gios de cidadao de um outro pais. O estigma da escravidao 

estava irredutivelmente associado a cor de sua pele e, sobretudo, a sua origem. Os 

africanos libertos eram tratados pelos brancos, pelos pardos e ate pelos crioulos 

como escravos. Nao eram cidadaos de segunda ou terceira classe, simplesmente 

nao eram cidadaos®. 

A maioria dos africanos libertos faziam em Salvador trabalho de escravo e ao 

lado de escravos. Com excegao dos servigos dontesticos, eles se ocupavam basi- 

camente dos mesmos servigos urbanos que seus companheiros escravos: eram car- 

regadores de cadeira, estivadores, artesaos, ambulantes, marinheiros etc. Da mesma 

forma que os escravos entregavam uma parte da feria do dia aos senhores, muitos 

libertos tamb^m o faziam para o pagamento de prestagoes, ou como cteusula das 

cartas de alforria. E como se na cidade o escravo embolsasse o que teoricamente 

(7) Sobre a estrutura ocupacional na Bahia escravista, ver ANDRADE (1975). Sobre a rebeliao de 1828, Ar- 
quivo Publico da Bahia, Jufzes. Santo Amaro, mago 2.508. 

(8) Quanto a isso ver a discussao de CARNEIRO DA CUNHA (1986, cap. 2 e passim). 
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era do senhor e o liberto desembolsasse em favor do ex-senhor o que teoricamente 

era seu. 

Observamos anteriormente que nos Interessava tamb6m um conceito de clas- 

se abrangente, que representasse mais do que relagoes apenas economicas. Como 

acabamos de ver, mesmo em muitos aspectos economicos, escravos e libertos em 

Salvador se assemelhavam. Mas eles tamb^m se pareciam em termos das relagoes 

socials, inclusive ideolbgicas e culturais, que mantinham com os brancos e outros 

habitantes da Bahia. Adiante discutiremos mais a escravidao em Salvador, porem 

desde logo avangamos que se na cidade o escravo estava com um p6 fora da es- 

cravidao, o liberto mantinha um p^ dentro dela. Isso representava, sem duvida, uma 

forte base de solidariedade entre os dois grupos. Entretanto, e claro que havia mais 

vantagens em ser liberto, senao os escravos nao se esforgariam em se-lo. Os liber- 

tos tinham mais controle sobre seu trabalho e suas vidas e ocupavam, na pior das 

hipoteses, uma posigao privilegiada dentro da comunidade africana. Eram, inclusive, 

muitas vezes hostis para com seus companheiros ainda no cativeiro. E nao pode- 

mos esquecer que se os libertos participaram da rebeliao de 1835, foram tres liber- 

tos que a denunciaram as autoridades. Contudo, 6 Ifcito dizer que, em geral, a soli- 

dariedade etnica foi um fator decisive para reduzir suas diferengas com os escravos. 

Os escravos e libertos pertencentes ao mesmo grupo etnico ou religioso se 

uniam mais entre si do que os escravos de grupos etnicos diferentes. Em muitos ca- 

ses, entre os africanos o papel da superioridade social era alterado em fungao de es- 

truturas hier^rquicas que pouco tinham a ver com suas posigoes na sociedade es- 

cravista baiana. O escravo mestre male ou babalorixa era respeitado e obedecido 

pelos libertos iniciantes nas coisas sagradas. Nessas circunstancias os "efeitos" da 

posigao economico-social de classe eram subvertidos, como o eram cada vez que 

escravos e libertos da mesma nagao se juntavam nos cantos para executarem o 

mesmlssimo trabalho urbano. A simples presenga de libertos africanos entre os re- 

beldes de 1835 levou alguns estudiosos a apressadamente descartar qualquer ele- 

mento classista no movimento. 

A identidade Etnica conseguia unir escravos e libertos africanos no cotidiano e 

na rebeliao. Os escravos na Bahia parecem ter combatido mais como grupos etnicos 

do que como membros de uma classe estruturalmente definida. Tanto em 1835 co- 

mo em outras ocasioes, escravos e libertos - todos sempre africanos, predominan- 

temente da mesma etnia - uniram suas forgas para se rebelarem. Mas isso significa 

ausencia absoluta de elementos de classe em suas lutas? Quer isso dizer que nao 

houve rebelioes escravas e sim africanas na Bahia? E possivel relacionar classe e 

etnia em 1835? 

A identidade etnica foi em grande parte uma elaboragao local de materials cul- 

turais velhos e novos, materials trazidos e materials aqui encontrados, todos eles 

reinventados sob a experiencia da escravidao. A identidade etnica foi de fato recons- 

titufda e com frequencia reforgada sob a pressao da exploragao escravistat9). Os 

(9) CARNEIRO DA CUNHA (1986, p. 205-209) faz uma excelente discussao sobre identidade Etnica como 
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grupos de trabalho urbanos, os chamados "cantos", por exemplo, eram organizados 

conforme a etnia mas nao podemos esquecer que eram principalmente instituigoes 

ligadas ao processo de trabalho. E as juntas de alforria eram instituigoes etnicas que 

buscavam modificar a posigao de classe de indivfduos escravos. Embora escrevendo 

sobre urn outro context© - o da formagao da classe trabalhadora nos Estados Uni- 

dos - Alan Dawley chama a atengao para "o papel da experiencia de classe na for- 

magao de cultures etnicas" Ele acrescenta: 

Por causa de antolhos pluralistas ou positivistas, identidades de classe e 

etnica sao sempre vistas como antiteticas: quanto mais identidade etnica, 

menor a consciencia de classe. Num nfvel mais grosseiro 'etnicidade' e 

classe sao reduzidos a variaveis a serem montadas na elegante grade de 

uma pseudo-ciencia ao lado de religiao, filiagao partidaria, anos de esco- 

laridade, distancia do trabalho, etc. (DAWLEY, 1978/79, p. 40). 

Com efeito, num importante estudo sobre etnicidade, o "pluralista" van der Berghe 

reiterou recentemente: "Classe e etnicidade parecem ser princfpios antiteticos de or- 

ganizagao social"^0). Talvez seja em alguns contextos sociais modernos, nao na 

Bahia de 1835. Se aqui a etnicidade dividia os escravos enquanto classe, a expe- 

riencia da exploragao escravista reforgava-lhes a solidariedade Etnica. 

A identidade Etnica ou etnicidade talvez possa ser considerada uma forma de 

"ideologia popular" como sugere John Saul em sua analise da dinamica polltica na 

Africa Leste contemporanea. Neste sentido, a etnicidade ganha uma forte conota- 

gao polftica porque nao significa, apenas, urn sistema de afiliagao a urn grupo de 

origem, mas indica a existencia de projetos de tomada ou participagao do poder 

(SAUL, 1979, cap. 4). Enquanto ideologia popular a etnicidade tambem significa um 

sistema de mentalidades, de valores e de comportamentos que ordena a micropoliti- 

ca do cotidiano. Por outro lado, etnicidade, pelo menos no caso da Bahia que ora es- 

tudamos, pode ser em parte tambem definida como uma "ideologia da dissensao" E 

assim que Dan Aronson a define: "e uma ideologia da e para a dissensao e o de- 

sengajamento em relagao a uma arena socio-polftica inclusive, isto e, para seguir 

valores considerados nao partilhados poroutros na arena" (ARONSON, 1976, p. 14- 

15). O prdprio regime escravocrata baiano nao permitia que os africanos se engajas- 

sem coletivamente a sua "arena socio-politica" Os "patricios" baianos que controla- 

vam essa arena nao partilhavam dos valores africanos. A etnicidade africana na Ba- 

hia foi entao fundamentalmente construida e acionada como ideologia popular radi- 

cal de dissensao polftica. 

No sentido que aqui consideramos, as ideologias populares tern elementos de 

classe, mas nao representam a "consciencia" de nenhuma classe social especffica. 

um instrumento, em permanente redefinigao, dos interesses urgentes do grupo 6tnico num "sistema mul- 
ti&nico". Ver tamtam CARNEIRO DA CUNHA (1979, p. 35-39). 

(10) Ver BERGUE (1981, p. 244). Este livro nao deixa de ser um valioso estudo sobre etnicidade. 
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For isso nao podemos considerar a etnicidade, ou se se quiser a "consciencia etni- 

ca", como a consciencia de classe do escravo ou a consciencia escrava possivel na 

Bahia da primeira metade do s^culo XIX. O que sustentamos 6 que a identidade 6\- 

nica informava as relagoes do escravo com o senhor e destas se alimentava para 

estruturar a comunidade escrava na paz e na guerra. 

Na Bahia, a identidade ^tnica tinha fortes elementos de classe, isto estava 

estreitamente ligada a posigao dos africanos em relagao a escravidao. Os africanos 

representavam a maioria dos escravos, e a maioria dos africanos - inclusive daque- 

les que participaram do levante de 1835 - eram escravos. Todos os africanos na 

Bahia eram, du haviam sido, escravos. Embora essa medida quantitativa seja impor- 

tante, ela nao deve ser mistificada. A "qualidade" dos escravos e mais importante. 

Eram estrangeiros e sua cultura e comportamento nao podem ser atribufdos apenas 

& experiencia escrava no Novo Mundo. A experiencia escrava, porem, marcou em 

profundidade o africano, modificou sua forma de ver o mundo e a si prdprio. Se a 

identidade etnica de escravos e libertos nagos, haussas, jejes etc. foi mantida, e em 

muitos sentidos atd exacerbada, o convivio sob a escravidao dessas diversas etnias 

transformou-as muitas vezes em cumplices, sugerindo uma identidade pan-africana 

embrion^ria. Na raiz dessas aliangas estava, entre outras coisas, o fato de que a so- 

ciedade baiana encarava os africanos em geral como escravos por definigao. For is- 

so 6 legftimo afirmar que a rebeliao de 1835 e outras daquele perfodo foram rebe- 

lioes de nagos, de haussas e, menos significativamente, de outras etnias africanas, 

mas foram tamb^m fundamentalmente rebelioes escravas. 

Mas aqui retornamos aos numeros. Os nagos eram maioria entre os africanos 

(cerca de 30%) e isso favoreceu sua maior mobilizagao. Em 1835, dos 304 africanos 

presos como suspeitos, 200 eram nagos e, destes, 143 escravos. Entre os seis prin- 

cipais Ifderes que identificamos com precisao, 5 eram nagos, 3 dos quais escravos. 

Escravos nagos ou, se preferirem, nagos escravos constituiram o grupo "etnico-clas- 

sista" especffico mais numeroso entre os combatentes e a lideranga do levante dos 

males. E absurdo pensar que essa gente nao lutou como escravos e contra a escra- 

vidao baiana. A rebeliao foi luta Etnica, mas foi tamb^m luta de classe e, este o as- 

pecto que passamos a discutir, luta religiosa. 

A religiao foi talvez a forga ideoldgico-cultural mais poderosa de moderagao 

das diferengas dtnicas e sociais no interior da comunidade africana, embora nao 

bastasse para unir africanos e crioulos na revolta. Pelo fato de haver sido urn meio 

de solidariedade interetnica, o isla ajudou a promover a unidade entre muitos escra- 

vos e libertos^ africanos. O isla representou urn forte fator de mobilizagao e, obvia- 

mente, organizou os rebeldes de uma maneira sofisticada. Ao mesmo tempo, os li- 

deres males nao negligenciaram a busca de aliados fora do campo mugulmano, no 

que foram favorecidos pela etnicidade. Nagos islamizados e nao islamizados partici- 

param do levante de 1835. Este e urn aspect© que nao foi entendido por nenhum 

dos autores que explicaram 1835 como uma jihad, uma guerra santa mugulmana, a 

comegar por Nina Rodrigues. Em suas visoes etnocentricas, eles concluiriam que os 

males eram excessivamente "fanaticos1' para permitirem a entrada de nao-mugul- 
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manos em seu movimento. A certa altura Nina Rodrigues parece sugerir que estes 

seriam todos massacrados pelos rebeldes. Mesmo um autor penetrante como Roger 

Bastide aceitou acriticamente o mito europeu-cristao de que a civilizagao islamica se 

caracteriza "como todos sabem pelo fanatismo religioso" e que, portanto, a rebeliao 

de 1835 representou uma "verdadeira guerra contra os cristaos" Ainda que conside- 

rcissemos certo falar de um fanatismo inerente a civilizagao islamica, dificilmente 

podenamos julgar os africanos mugulmanos representantes exemplares dessa "civi- 

lizagao" O prdprio Bastide, e Nina antes dele, reconheceram o carter extremamente 

sincretico do islamismo male(11l 

Nina Rodrigues, Bastide e outros certamente confundiram o comportamento 

disciplinado da comunidade male, e sua reserva depois da derrota de 1835, com in- 

tolerancia. Mas os males tinham aprendido a conviver com outras religioes na prd- 

pria Africa, e as guerras de conquista ali acontecidas nao podem ser atribufdas ape- 

nas ao carater militante da religiao de Maom§. As guerras tribais, muitas vezes ins- 

piradas em deuses etnicos guerreiros, antecederam e sucederam o expansionismo 

mugulmano na Africa Ocidental. Na Bahia os males tentaram aproveitar a militancia 

"tribal" dos escravos vindos da Africa e nao ha evidencia de que seu projeto de re- 

beliao tivesse como objetivo imediato a imposigao do isla sobre os outros africanos 

e muito menos o massacre destes. Em princfpio, todos os africanos foram conside- 

rados aliados potenciais pelos males. 

Isso nao significa que os males nao contassem com suas proprias bases de 

apoio. Eles certamente constitufam um grupo distinto que se autodefinia, entre ou- 

tras coisas, em termos da competigao com outros grupos africanos e do conflito com 

os senhores baianos e seus aliados. A luz dessa situagao de conflito, eles fizeram o 

que em geral qualquer grupo faz em circunstancias semelhantes: 1) delimitaram 

fronteiras de definigao de seus membros; 2) tentaram reduzir a dissidencia dentro do 

grupo com o objetivo de aumentar sua eficiencia no confronto com os adversaries; 3) 

organizaram e coordenaram recursos sociais e materiais; e 4) desenvolveram novas 

relagoes com outros grupos que pudessem servir de aliados (DUKE, 1976, p. 104). 

Se uma jihad clcissica nao aconteceu na Bahia em 1835, isso nao quer dizer 

que o fator religioso deva ser subestimado. O isla foi uma poderosa forga ideologica 

e organizacional, e articulou politicamente a ira de escravos e libertos africanos con- 

tra a exploragao de classe e a opressao etnica. A religiao esteve entrelagada com 

classe e etnicidade e todas devem ser consideradas como fatores dinamicos que 

possibilitaram a rebeliao de 1835, Dito isso, nao acreditamos ser necessario classifi- 

car o levante dos males de acordo com um modelo exato da antropologia ou socio- 

logia da religiao. Foi um movimento messianico? Foi milenarista? Ele teve elemen- 

tos de ambos, mas num sentido muito geral. Depois de listar mais de duas duzias 

de expressoes que buscam definir o que chama de "movimentos sdcio-religiosos", 

Vittorio Lanternari conclui: '"A/en/rum desses termos pode separadamente descrever 

(11) Ver NINA RODRIGUES (1932, p. 66 e 90) e BASTIDE (1971, vol. 1, p. 154-155 e cap. VII). Discutimos 
Nina, Bastide e muitos outros estudiosos em Interpretagoes sobre o Levante dos Maids, 1835 (texto in6- 
dito). Sobre o isla dos mal§s baianos ver REIS (1986b, p. 110-135). 
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a realidade complexa, dinamica de sequer um movimento" (LANTERNARI, 1974, p. 

486-487). Howard Prince decide seguir Lanternari e qualifica 1835 como um movi- 

mento 'nativista' primitivo" de "regeneragao cultural africana" juntamente com "tons 

milenaristas religiosos" Mas os males parecem ter sido muito pragm^ticos para 

apostar num milenio em 1835. Obviamente, eles desejavam a ajuda de Ala e fize- 

ram tudo para consegui-la, mas queriam reconstruir a sociedade com as prdprias 

maos. 0 rebelde milenarista destrdi o mundo e espera uma reconstrugao divina. Os 

males procuravam tornar-se mandantes num sentido mais concreto. Por outro lado, 

a rebeliao nao parece se ajustar ao argumento de que foi um movimento de "rege- 

neragao cultural africana", um termo que o prdprio Lanternari usou nos anos 60 para 

designar povos dominados por forgas estrangeiras em suas proprias terras de origem 

e que reagiram para evitar que "a sociedade nativa fosse varrida como entidade his- 

tdrica"^2\ Ora, a "sociedade nativa" dos rebeldes jd havia sido varrida de suas vidas 

e eram eles os estrangeiros na Bahia. Agora tinham de olhar para a frente, nao para 

tras. Os males nao foram so bons religiosos, foram tambdm politicos relativamente 

pragmdticos. 

Mas devemos considerar o religiose e o politico como termos conflitantes na 

rebeliao de 1835? O excelente artigo de Mary Reckord sugere este tipo de corte em 

relagao a rebeliao jamaicana de 1831, liderada por pregadores batistas escravos que 

reivindicavam a aboligao da escravidao na ilha. Ela comenta: 

E/es [os escravos] haviam criado um movimento de protesto em parte 

inspirado pelo cristianismo e organizado atraves de reunioes religiosas, 

nas quais a religiao tinha sido subordinada aos objetivos politicos. 

0 papel da religiao 6 interpretado da seguinte maneira: 

... numa sociedade onde as reunioes religiosas eram a unica forma de 

atividade organizada permitida, tais reunioes se tornaram o ponto focal 

natural de todos os interesses dos escravos que nao eram atendidos pela 

organizagao das fazendas (RECKORD, 1971, p. 52 e 62). 

A situagao da Jamaica tern semelhangas e diferengas com a da Bahia. o protes- 

tantism© batista era uma religiao reconhecida e que, em certa medida, reconhecia a 

autoridade espiritual dos pregadores escravos. Fora a figura do pregador, essas or- 

ganizagoes batistas funcionalmente equivaleriam, talvez, as irmandades de cor da 

Bahia. Mas estas aparentemente nunca se meteram em revoltas escravas. O isla, ao 

contr^rio, nao era uma religiao permitida, mas sem duvida funcionou como um ponto 

focal e agente radical dos interesses escravos na Bahia. AI6m disso, tanto la como 

(12) Ver PRINCE (1972, p. 234-235). Prince se refere ao livro de LATERNARI (1965), um estudo clcissico so- 
bre religiao entre povos "tribais" do Terceiro Mundo, que consideramos informative, mas que nao ajuda a 
esclarecer conceitualmente a rebeliao de 1835. 
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ca as rebelioes foram precedidas de um intenso movimento de conversoes e reu- 

nioes religiosas. 

Nao acreditamos, entretanto, que no caso dos males - e talvez como no dos 

escravos batistas jamaicanos e em outros casos semelhantes - seja possfvel sepa- 

rar o reino de Deus do reino de Cesar. A reiigiao era uma linguagem polftica para os 

escravos. Na visao de mundo dos africanos a linha que dividia o religiose do secular 

era bem fina. Quase tudo que acontecia neste mundo tinha algo a ver com os negd- 

cios do outro mundo de uma forma urgente e imediata. Por isso nao faz muito senti- 

do falar em subordinagao da reiigiao a polftica ou vice-versa, especialmente no caso 

do isla, em que a luta polftica pode facilmente convergir e se confundir com a luta 

religiosa. E possfvel, entao, melhorar a sugestao de Manuela Carneiro de que em 

1835 houve a "imbricagao de um projeto politico no projeto religioso" (CARNEIRO 

DA CUNHA, 1986, p. 28). Parece-nos que o projeto religioso dos males era um pro- 

jeto politico e vice-versa. 

A reiigiao nao deve ser entendida como uma explicagao da revolta alternativa 

a etnicidade ou a condigao escrava. A relagao etnia-religiao-escravidao era comple- 

xa. Embora o Isla nao seja, por definigao, uma reiigiao etnica ou escrava - pois se 

pretende universalizante - ela pode ter se tornado isto na Bahia de 1835. O isla es- 

tava identificado com certos grupos dtnicos, notadamente os nagos e os haus- 

sds(13). Todos os seus adeptos na Bahia eram ou haviam sido escravos. A maioria 

continuava escrava em 1835. Ainda mais importante era que tornar-se male nao pa- 

recia diminuir em muito a identificagao etnica do converse, ate porque o isla se 

mesclara a outras religioes propriamente etnicas da Africa. Por outro lado, tornar-se 

liberto nao implicava romper os lagos com a comunidade escrava, pois na cidade 

escravos e libertos faziam o mesmo trabalho, muitas vezes moravam nas mesmas 

casas, celebravam os mesmos deuses, e eram igualmente discriminados e perse- 

guidos como africanos. Muitos dos que entraram na rebeliao de 1835 provavelmente 

nao sabiam exatamente se estavam ali como nagos, como males ou como escravos. 

Muitos eram apenas nagos entusiasmados com a luta organizada por seus patrfefos 

males; outros eram escravos e ex-escravos que se metiam em qualquer disturbio de 

rua que aparecesse. Todos certamente tinham no horizonte a aboligao da escravidao 

baiana, mesmo se alguns pensavam de antemao poder substituf-la por um outro tipo 

de servidao em que se tornassem senhores. 

n 

A polftica de resistencia escrava em 1835 foi facilitada pelo meio urbano, a 

conjuntura economica recessiva e a situagao polftica geral da provfneia da Bahia e 

do pafs. 

(13) %Curiosamente, os escravos hausscis parecem ter apresentado poucos combatentes em 1835, em compa- 
ragao com os libertos. Entre os presos havia 23 haussds libertos, contra apenas 8 escravos. Ver REIS 
(1985, p. 113). 
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Embora o cora^ao da economia de exporta^ao da Bahia estivesse no Recon- 

cavo, na cidade de Salvador estavam as condipoes ideals para a organizagao de re- 

belioes como a de 1835. Em primeiro lugar, a cidade abrigava a grande maioria dos 

libertos africanos, os quais forneciam infra-estrutura material e quadros para a resis- 

tencia. Nao podia haver proselitismo, planejamento e mobilizapao sem a relativa- 

mente grande capacidade de circulapao geogr^fica dos libertos. Nem podiam as cons- 

piragoes escravas ser arranjadas sem as casas dos libertos que serviam como ponto 

de reuniao, depbsito de armas, esconderijo de escravos fugidos e local de interagao 

cultural, social, religiosa e atb economica dos africanos. Alem disso, havia na cidade 

uma concentragao dos especialistas em vbrias artes, que podiam usar suas habili- 

dades de carpinteiros, ferreiros e armeiros para produzirem e fornecerem armas aos 

guerreiros, E havia tambbm os especialistas da religiao, que forneciam amuletos 

protetores, conforto espiritual e lideranga aos rebeldes. 

Todos esses recursos, e a mera existencia de urn grande numero de libertos, 

tambbm funcionavam como uma poderosa arma simbolica. A multiplicidade dos pa- 

pbis economicos de escravos e libertos na cidade demonstrava a profunda e extensa 

dependencia da sociedade sobre seu trabalho, e sugeria a possibilidade de uma vida 

independente do dominio senhorial. Este ultimo aspect© e fundamental, pois ne- 

nhum grupo subordinado tenta destruir uma ordem social sem sentir-se preparado 

para substitui-la por uma nova ordem. A perspective de uma sociedade alternative 

dificilmente poderia florescer no ambiente especializado dos engenhos. Estes, po- 

rbm, constituiam inequivocamente o nucleo estruturador da escravidao na Bahia. 

O fato de que o Reconcavo representava a base de poder na Bahia nao esca- 

pou a percepgao dos rebeldes. No Reconcavo estava concentrada a populagao es- 

crava e s6 la qualquer movimento poderia de"6idir sua sorte. Em 1835 e em outras 

ocasioes, os insurgentes tentariam a articulagao entre cidade e campo, mas a res- 

posta dos escravos rurais foi limitada. Em 1835 vieram alguns do Reconcavo para 

lutar em Salvador e urn grupo de escravos de engenho ficou de sobreaviso para se 

juntar aos rebeldes da cidade, o que nunca ocorreu. 

Em seu ensaio sobre as rebelioes baianas, Decio Freitas enfatiza os efeitos 

das relagoes escravistas urbanas: 

O sistema de 'ganho\ na medida em que incorporava os escravos a eco- 

nomia monetaria, suscitava ideias libertarias. Esse sistema... pode, decer- 

to, ser considerado como uma forma hfbrida de trabalho escravo e assala- 

riado. O mais importante nao era que permitisse ao escravo se alforriar, 

mas que Ihe descortinasse a perspectiva de relagoes nao escravistas de 

produgao. O sistema de 'ganho'lntroduziu urn forte elemento de contradi- 

gao na estrutura escravista (FREITAS, 1976, p. 97). 

Freitas tambbm relaciona a relativa independencia de vida dos escravos urbanos, 

como o hbbito de morarem fora de casa, a ocorrencia de insurreigoes. 

Embora nao sejam destitufdas de interesse, as sugestoes de Freitas negligen- 
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ciam outros aspectos da questao. Se havia uma "forma hibrida de trabalho" no meio 

urbano, ela incluia tamb^m, e sobretudo, o que poderfamos chamar de trabalho liga- 

do ^ pequena produgao mercantil independente. Nao se pode esquecer a "autono- 

mia" das relagoes do negro de ganho com o mercado, algo mais semelhante ao ar- 

tesao e ao campones do que ao assalariado. Como aqueles, o negro de ganho tra- 

balhava duro para complementar sua subslstencia. Parte do excedente, quando ha- 

via, era poupada e investida na compra de alforria, unica esperanga para o escravo 

tornar-se um trabalhador inteiramente autonomo. As dificuldades para o preenchi- 

mento dessa expectativa, entre elas a demora em conseguir a quantia para alforriar- 

se, criavam tensoes. Finalmente, 6 importante lembrar que uma vez no mercado de 

trabalho, ganhadores escravos.e libertos organizavam-se coletivamente nos cantos, 

reconstituindo lagos comunitcirios e ^tnlcos que nao podem ser exclufdos de uma 

an^lise de "relagoes sociais de produgao" e, portanto, esquecldos como "elemento 

de contradigao na estrutura escravista" Mas havia outras contradigoes, al6m das 

relagoes de trabalho, que adicionavam combustfvel a rebeldia africana em Salvador. 

Salvador era um melting pot residencial, onde ricos, pobres, escravos, brancos, 

pardos, crioulos e africanos moravam lado a lado nas mesmas ruas e, ^s vezes, nos 

mesmos sobrados. Em algumas das mais populosas freguesias, como a Conceigao 

da Praia e especialmente a S6, os pr&Jios do governo e as igrejas - slmbolos da au- 

toridade e do poder estabelecidos - se encontravam colados aos pr^dios residen- 

ciais. Essa organizagao espacial da desigualdade fazia de Salvador um exemplo 

perfeito de "cidade insurrecional" Segundo Hobsbawm 

na cidade insurrecional ideal as autoridades - os ricos, a aristocracia, a 

administragao governamental e local - estarao... tao misturadas com a 

concentragao central de pobres quanto possivel (HOBSBAWM, 1973, p. 

223). 

A inexistencia de segregagao residencial certamente agudizou a percepgao de priva- 

gao dos africanos, especialmente dos libertos, se nao em termos materiais, pelo 

menos em termos sociais e psicolbgicos. Embora integrados espacialmente, os afri- 

canos libertos eram obrigados a respeitar e mesmo obedecer seus vizinhos brancos, 

fossem eles quern fossem - pobres ou ricos, autoridades ou cidadaos comuns. Isso 6 

muito claro nos rituais dos julgamentos ap6s a derrota de 1835: para ser inocentado, 

o africano suspeito tinha de provar tradigao de fidelidade e respeito a seus senhores 

e vizinhos brancos. 

Ao proporcionar a africanos escravos e libertos mais oportunidades e indepen- 

dencia e, ao mesmo tempo, estabelecer limites precisos a sua mobilidade e digni- 

dade sociais, o ambiente urbano provocou reagoes contraditbrias. Se representou 

um convite a acomodagao, tambbm facilitou a organizagao de revoltas. Foi esse as- 

pect© contraditbrio da cidade escravista que Richard Wade parece nao haver com- 

preendido quando tentou negar a existencia da conspiragao de Denmark Vesey, em 

Charleston, 1822. Wade observou: 
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o ambiente urbano provou-se hostil a conspiragao porque provia o escra- 

vo de uma maior latitude, uma dimensao de independencia dentro da 

servidao, e algum a!Mo da vigilancia constante do senhor. Esta liberdade 

comparativa desviava o descontentamento, levando os negros antes a 

tentarem explorar suas modestas vantagens do que a organizarem-se pa- 

ra medidas desesperadas^). 

A rebeliaO de 1835 demonstra que independencia e "liberdade comparativa" podem 

ser um subproduto inevitavel da escravidao urbana, mas nao urn eficiente mecanis- 

mo de acomodagao. A Bahia nao 6 o unico exemplo disso. Os estudos sobre a es- 

cravidao nas Americas tern mostrado repetidamente que bom tratamento e liberali- 

dade da parte dos senhores nao eram passaportes para a paz social, especialmente 

no context© urbano, onde eram forgosamente adotados pelos senhores como uma 

necessidade economica e nao como uma concessao humanit^ria (REIS, 1983, p. 

115-117). 

A cidade de Salvador foi, tamb^m, particularmente atingida pela crise da agri- 

cultura de exportagao e de alimentos, provocando a escassez de comida e uma con- 

sider^ivel diminuigao das atividades do porto. Esses dois fenomenos afetaram dura- 

mente as condigoes de vida e de trabalho dos escravos e libertos africanos. A situa- 

gao economica esteve ruim durante pelo menos os quinze anos que antecederam a 

rebeliao de 1835. Mas a crise economica nao produziu por si s6 o protesto escravo. 

As condigoes de vida dos escravos tamb^m nao eram boas em ^pocas de prosperi- 

dade, quando o volume de trabalho aumentava e as rogas de subsistencia dos es- 

cravos eram tomadas pelos campos de cana. Na cidade, prosperidade significava 

mais ton&s de aguardente e caixas de agucar para os escravos carregarem. Mas a 

crise nao trouxe alivio. A seca no interior empurrou para a capital e vilas do interior 

um grande contingente de flagelados, o que estran§ulou mais ainda a produgao e o 

abastecimento de alimentos. Combinada com uma inflagao artificial oriunda da 

emissao descontrolada de moedas, a escassez fez subir bem alto os pregos de ge- 

neros de primeira necessidade. Os pobres em geral - inclusive escravos e libertos - 

sofreram severamente. Nos anos trinta as dificuldades cresceram. 

Entre 1830 e 1835, observa-se que as alforrias aumentaram, talvez como resul- 

tado das dificuldades economicas dos senhores. A presenga de um contingente adi- 

cional de trabalhadores libertos no minguado mercado de trabalho provavelmente 

aumentou as tensoes sociais. Assim, a crise economica parece ter realmente contri- 

buido para a rebeliao, ao contrdrio das provisoes dos socidlogos do conflito de que 

as revoltas tendem a ocorrer "quando os tempos estao melhorando" (OBERS- 

(14) Ver WADE (1971, p. 138). Sobre os Ifderes da conspiragao escrava urbana de Gabriel Prosser, Mullin es- 
creveu: "Eles tinham uma vida prdpria - os senhores estao conspicuamente ausentes de seus longos e 
detalhados depoimentos - e os unicos brancos que participavam de suas vidas de alguma maneira signi- 
ficativa foram aqueles que os escravos podiam usar- metodistas, pequenos comerciantes, taverneiros... 
Neste pen'odo de reajuste e diversificagao econdmicos, permitir ao escravo que alugasse seu prdprio 
tempo era prdtica ilegal, mas altamente populare lucrativa" (MULLIN, 1972, p. 156). Mas, ao contrdrio de 
Wade, Mullin interpreta corretamente essa situagao como favor^vel k rebeliao. 
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CHALL, 1973, p. 115). Os desprivilegiados nao se revoltam exclusivamente por ra- 

zees economicas, ou como uma reagao espontanea a crise, mas o farao se piorarem 

substancialmente as condigoes de vida que consideram aceitciveis. E o que Thomp- 

son chama de "economia moral do povo" (THOMPSON, 1971, p. 76-136). Ademais, 

o ambiente se torna propicio a rebeldia coletiva - e individual tambem - quando se 

entrecruzam crise economica e crise political5). E foi isso que aconteceu na Bahia 

em 1835. 

Como bom estrategista politico que era, Lenin observou que al^m da deteriora- 

gao das condigoes materials e do aumento das atividades politicas, uma revolugao 

necessita de boa lideranga e "uma crise nos negdeios da ordem dominante" 

(HOBSBAWM, 1964, p. 24). Talvez nao possamos afirmar que a ordem dominante na 

Bahia estivesse exatamente se rompendo, mas o regime politico e social do Brasil 

escravocrata estava certamente passando por dificuldades. Nas decadas de 1820 e 

1830 o pafs, e a Bahia em particular, foram abalados por diversas revoltas que, em 

alguns casos, mobilizaram milhares de pessoas da populagao livre. Muitos desses 

movimentos adquiriram fortes dimensoes sociais e raciais. Nunca antes as classes 

livres estiveram tao divididas. Na Bahia os africanos viram a plebe livre cagar Portu- 

gueses nas ruas, assaltar e saquear suas tavernas, destruir propriedades e assassi- 

nar autoridades civis e militares. Eles testemunharam os soldados, os bastioes natu- 

rais da ordem, desobedecer seus superiores hier^rquicos e desafiar os governantes 

provincials. Essa situagao certamente inspirou os rebeldes de 1835. O campo adver- 

sdirio estava dividido e nao podia haver melhor oportunidade para agir. Se os ho- 

mens livres sabiam se aproveitar da divisao entre os escravos, estes provaram que 

tambem sabiam se aproveitar da divisao entre aqueles. 

No entanto, nao 6 possfvel generalizar quanto a uma relagao imediata entre a 

crise de hegemonia politico-social e a revolta escrava. Se aquela realmente definiu 

esta, como explicar as conspiragoes e levantes ocorridos antes da Independencia, 

quando havia uma relativa paz social na provincia? Talvez se possa explicar sua 

frequencia; houve apenas tres revoltas e uma conspiragao antes de 1823 e mais de 

15 depois desse ano. 

O historiador F W. O. Morton argumenta que os escravos baianos nao aprovei- 

taram os melhores momentos para se insurgirem, quando as diferengas entre as 

camadas livres eram mais profundas, como em 1822-23 durante a Guerra da Inde- 

pendencia, por exemplo. Mas e possfvel argumentar que o clima de desordem social 

na Bahia nunca desapareceu de cena por complete durante as decadas de 1820 e 

de 1830. Al^m disso, concluir que os escravos perderam suas melhores chances e 

pressupor a existencia de ilimitados recursos em suas maos, 6 considerar que os 

escravos e seus aliados libertos podiam estar sempre prontos para o combate orga- 

nizado, planejado e violento. Acreditamos que a escolha do momento da sublevagao 

pode ser melhor entendida se se levar em conta outras determinagoesO6). 

(15) Sobre este aspecto ver a andlise gramsciana de AMINZADE (1981, p. 282). 

(16) 

146 

Sobre a observagao do historiador ver MORTON (1974, p. 280). 
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Os momentos de irrupgao da rebeldia escrava nao estavam tao imediatamente 

vinculados ao calendario da politica dos grandes combates, a politica do Estado, e 

sim ao da micropolitica do cotidiano, das relapoes de poder na sociedade civil. Isso 

decorreu da propria natureza do Estado escravocrata, que negava a existencia politi- 

ca dos escravos. Os interesses destes eram identificados aos dos senhores ou ti- 

nham uma penetragao extremamente limitada no aparelho estatal. Individualmente, 

os escravos podiam representar as autoridades contra os abusos dos senhores, e is- 

so muitas vezes aconteceu, sobretudo na cidade; mas, pode-se imaginar os riscos 

que corriam os queixosos. Evidentemente, nao se permitia que agissem coletiva- 

mente perante a lei. O contato com o Estado se dava com mais frequencia atraves 

da policia. Esta atuava na repressao as tentativas de associagao dos escravos nos 

batuques, candombles, reunioes males, jogos de capoeira, ou no controle de cada 

escravo quando longe do poder direto do senhor, ou seja, quandO'"em publico" Mas 

se a policia era o instrumento de controle coletivo e publico por excelencia, no mvel 

individual o que realmente contava era o dommio do senhor. 

As rebelioes escravas tendiam a acontecer naqueles momentos em que o rela- 

xamento do controle coletivo e individual convergiam. Na Bahia, a eficiencia do con- 

trole coletivo foi comprometida pelas agitagoes populares, revoltas militares e retira- 

das de tropas entre 1823 e 1840. E nesse contexto que se pode estabelecer uma 

relagao causal mais precisa entre instabilidade politico-social e revoltas escravas. 

Mesmo assim, o "'descontrole" pessoal sobre o escravo se mantinha como o fator 

fundamental na determinagao do timing da ruptura rebelde. 

Como o presidente da provfncia comentou em 1831, as "desordens" escravas 

aconteciam com mais frequencia durante os feriados religiosos, especialmente o Na- 

taK17). Nessas ocasioes, os escravos em geral tinham folga do trabalho enquanto 

seus senhores investiam tempo em suas festas. A fraca participagao dos africanos 

na cultura senhorial levava-os a celebrarem essas datas com sua propria gente. Es- 

cravos e libertos encontravam-se para festejar seus deuses e langar seus corpos na 

danga intensa dos batuques e candomblds; ai eles cantavam e falavam sobre suas 

tradigoes e seus ressentimentos; ai tamb^m conspiraram ou se levantavam. A resis- 

tencia violenta coletiva nao representava uma quebra completa com o ritmo da co- 

munidade africana, era o prosseguimento aprofundado da luta rotineira, o exerdcio 

de uma tradicional capacidade de aglutinagao e coletivismo entre os africanos. 

Nas ocasioes de festa, a populagao livre se encontrava de guarda baixa e as 

vezes concentrada em determinado local. Parecia presa fcicil. Na Bahia, como em 

outros lugares das Amdicas - Nova York em 1712, Antigua em 1736, Richmond em 

1800, Southampton e Jamaica em 1831, por exemplo -, as revoltas ocorreriam no 

Natal ou em outros feriados e domingos. Assim, a hora do ato mais extreme da poli- 

tica escrava, a revolta, em geral seguia o calenddio da sociedade civil, se aprovei- 

tando do instante de enfraquecimento do governo do senhor. Os rebeldes modernos 

(17) Arquivo Publico da Bahia. Correspondencia Presidencial, vol. 679, fl. 140. 
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agem nos dias de trabalho, os escravos agiam nos de folga. Em 1835 esse dia foi o 

domingo da festa de Nossa Senhora da Guia. 

Mas em 1835 havia tamb^m uma outra razao para escolher aquele domingo. 

De acordo com o calendcirio islamico os males estavam festejando o fim do Rama- 

da, a festa do Lailat alQadr (Noite do Poder). O mes sagrado do Ramada traz para 

os adeptos de Maome uma especial forga espiritual e na Noite do Poder Al^ con- 

trola os espfritos malignos e reordena os negdcios do mundo. Os males nao pode- 

riam escolher uma melhor conjuntura astral para tentar a rebeliaoC8). 

Assim, os rebeldes males definiram seus pianos baseados numa avaliagao 

complexa do que entendiam ser a correlagao de forgas na Bahia de 1835. Eles pro- 

curaram manipular pelo menos tres campos de poder ao mesmo tempo e num mo- 

mento em que acreditavam estar com vantagem em todos eles. O poder do Estado 

escravocrata estava debilitado pelas divisoes entre os homens livres; o poder dos 

senhores relaxado pelo domingo de festa; e o poder do deus do homem branco sob 

a mira de Al^. A polftica rebelde escrava tinha sua I6gica propria. 
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