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Resumo 

O objetivo deste artigo 4 fazer uma ca- 
racterizagao da mais completa forma de reagao 
escrava, nas Minas Gerais do seculo XVIII. A 
partir de documentos legais contemporineos 4 
feita uma anilise dos mecanismos de sobrevi- 
vSncia desenvolvidos pelos quilombos. Em uma 
perspectiva dial6tica tenta-se resgatar a insergao 
dos quilombos na sociedade escravista mineira 
analisando mecanismos como o banditismo, a 
mineragao clandestina, o com^rcio ilegal e o 
roubo de escravos, dentre outros. Tentamos de- 
senvolver uma an^lise que permita compreender 
o career contraditdrio dos quilombos diante do 
sistema escravista. As contradigoes podem ser 
percebidas em cada urn dos mecanismos anali- 
sados. 

Abstract 

The main purpose of the article is to make 
a characterization of the most complete kind of 
reaction by slaves in the Minas Gerais of XVIII 
century. Using contemporary and legal 
documents we made an analysis about the 
mechanisms of survival criated by groups of 
fugitive slaves called "quilombos" In a dialectic 
perspective we try to rescue the insertion of that, 
in the mining slavery society, analysing aspects 
like: banditry, clandestine mining, ilegal 
commerce, robbery of slaves and others. We 
tried to make an analysis that permits understand 
the contradictory character of quilombos in front of 
the slave system. The contradictions can be 
perceived in that analysed aspects. 

O objetivo deste trabalho 6 fazer uma caracterizagao dos quilombos en- 

quanto redutos de escravos fugidos, inseridos na sociedade escravista mineira 

do seculo XVIII, caracterizagao esta que deve ser entendida numa perspectiva 

(') O autor 4 historiador, arquedlogo, cientista polftico e professor do Departamento de Sociologia e 
Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

{*) Este trabalho, com pequenas modificagoes, constitui um dos capftulds de nossa dissertagao Uma 
Negagio da Ordem Escravista: Quilombos em Minas Gerais no Sdculo XVIII, apresentada, em 
novembro de 1983, ao Departamento de Ci§ncia Polftica da Universidade Federal de Minas Ge- 
rais, para obtengao do grau de mestre. Expressamos nossos agradecimentos ao prof. Caio Boschi 
e 4 profa. Carla Anastasia por terem participado da banca examinadora e 4 profa. Maria EfigSnia 
Lage de Resende pela orientagao do trabalho. Agradecemos aindaao Departamento de Sociolo- 
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dialetica, no contexto da luta de classes que se desenrola no ambito daquela 

sociedade. Para tanto, 6 necesscirio que se tenha em conta o quilombo en- 

quanto etapa de um processo de reagao ao sistema escravista que tem infcio 

com a fuga dos escravos. 

A fuga, enquanto etapa anterior e indispenscivel para a constituigao do 

quilombo, expressa um career contraditbrio diante do sistema escravista na 

medida em que nega os dispendios e os mecanismos desenvolvidos para evi- 

tb-las; provoca a perda da inversao inicial aplicada na compra do escravo, alem 

de desgastar o sistema ao retirar o escravo do processo produtivo impedindo 

com isto a extragao do trabalho excedente, extragao esta que se constitui no 

objetivo bbsico do escravismo. 

No caso das Minas Gerais do seculo XVIII, dentre os diversos mecanis- 

mos desenvolvidos pelo sistema escravista para fazer frente a fuga de escra- 

vos e a constituigao de quilombos, destaca-se a criagao de uma tropa especia- 

lizada. Era a tropa de uhomens-do-mato" encarregada de combater os "negros- 

do-mato" Esta tropa estava organizada em uma sequencia hierarquica consti- 

tufda dos seguintes postos: soldado-do-mato, cabo-do-mato, capitao-do-mato, 

sargento-mor-do-mato e capitao-mor-do-mato. 

A fuga constitui ainda uma atitude, por parte do escravo, que nega a reifi- 

cagao que o sistema impoe a ele, ao expressar, por um ato de vontade, a sua 

humanidade. A compreensao do carbter contraditbrio que o quilombo apresen- 

ta diante do sistema escravista exige que se compreenda este carater contradi- 

tbrio que a fuga apresenta diante dele. 

Aqui uma ressalva b necessbria. Diz respeito as limitagbes impostas pe- 

los documentos pesquisados, no tocante ao fornecimento de dados sobre va- 

ries dos aspectos cuja anblise desenvolveremos. 

A guisa de exemplo, dos quilombos por nbs levantados, em apenas tres 

casos sao feitas referencias sobre seus penodos de existencia, quantidade 

inexpressiva se comparada ao numero total de quilombos que identificamos. 

Em 7 de agosto de 1733, em patente de capitao-mor-do-mato concedida a 

Joao Barbosa Lima, o conde das Galveas afirmava 

gia e Antropologia da UFMG a liberagao dos encargos docentes que permitiu a realizagao desta 
pesquisa. 

Os documentos por nds pesquisados sao todos eles provenientes da Secgao Colonial do 
Arquivo Publico Mineiro, e serao identificados nas notas de rodap6 atrav^s do numero do cddice, 
seguido da sigla SCAPM e dos numeros das p^ginas. 

Queremos ainda dar um voto de louvor ao IPE/USP pela iniciativa de organizar uma obra 
cuja tem^tica abordasse questoes referentes cte atitudes do escravo contra o sistema escravista. 
£ fundamental que tais aspectos sejam entendidos e divulgados para acabar com a tese racista da 
adaptabilidade do negro ao trabalho escravo. Assistimos hoje na sociedade brasileira a ^obrevi- 
vencia de inumeros mecanismos discriminatdrios, contra o negro, origindrios do sistema que por 
mais de tr§s sdculos o escravizou, Conhecer a genese, a dinSmica, as contradigoes deste sistema 
se colocam como tarefas indispensdveis, para a destruigao de seus restos. 
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"terem os ditos negros quatro dias de viagem pelo mato dentro um 

quilombo ja com famflias por ter dezessete anos de estabelecimen- 

Em 8 de agosto de 1746, Gomes Freire de Andrade escreveu ao rei denun- 

ciando a existencia de quilombos, no Campo Grande, com mais de vinte anos 

de existencia®. Em outro documento, o govemador Jos6 Antonio Freire de 

Andrade se refere a filhos de quilombolas com doze anos de idade que haviam 

nascido em um dos quilombos atacados e destrufdos no ano de 1759®. Estes 

sao os unicos dados que conseguimos localizar sobre a duragao de quilombos 

nas Minas Gerais. Nestas condigbes, tornou-se invibvel qualquer consideragao 

a respeito. 

O levantamento mais completo que obtivemos, na bibliografia pertinente, 

indica para as Minas Gerais, no penodo por nos estudado, um numero de pou- 

co mais de 40 quilombos'4). Nosso levantamento eleva este numero para 127, 

porbm estes novos dados sao mais uma aproximagao da realidade que nume- 

ros absolutes. Isto se deve a que vbrios quilombos foram descobertos aciden- 

talmente, quando com eles se depararam expedigoes enviadas para a desco- 

berta de novas jazidas minerals. A constatagao de que muitos quilombos foram 

descobertos por acaso nos leva a acreditar que muitos deles jamais tenham 

sido descobertos ou se tornaram conhecidos das autoridades da bpoca. 

Dentre os quilombos descobertos por acaso, podemos citar o da Casa da 

Casca, descoberto e destruido por Luis Borges Brito, a quern tinha sido confia- 

da a missao de fazer a prospecgao da Casa da Casca, por D. Lourengo de Al- 

meida'5). O quilombo de Araguai foi descoberto pelo mestre-de-campo Pedro 

Leolino Mari, em 1745, ao deparar com uma serra, na divisa com a Bahia, onde 

achou um metal branco que supos ser prata®. O quilombo de Pitangui foi 

descoberto em 1766 pelo alferes Bento Rebelo, que estava cagando'7), e em 

(1) C6d. 15SCAPM, p. 109ve 110. 

(2) C6d. 45 SCAPM, p. 64 v e 65. 

(3) C6d. 110 SCAPM, p. 135. 

(4) Excetuando BARBOSA (1972) que fez levantamento mais sistem^tico, relacionando a ocorr§ncia 
de mais de quarenta quilombos nas Minas Gerais do s6culo XVIII, merecem destaque MOURA 
(1972) e JOSE (s/d), cada um dos quais nos d^ uma relagao de nove quilombos que consideram 
os principals nas mesmas minas no mesmo perfodo. 

(5) C6d. 28 SCAPM, p. 66 V e 67. A data do fato nao 6 precisa, mas logicamente ele se deu antes de 
13 de agosto de 1726, que 6 a data do documento. 

(6) C6d. 74. SCAPM, p. 185 v e 186. 

(7) C6d. 60 SCAPM, p. 118 v a 119 v; C6d. 143 SCAPM, p. 45 v e 46. 
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1768 uma expedigao enviada pelo conde de Valadares para explorar as cabe- 

ceiras dos rios Indaici e Abaete deparou com um quilombo cujos integrantes jci 

tinham conhecimento de ouro naquela cirea(8). 

Para melhor desenvolvermos uma analise sobre quilombos, 6 necess^rio 

que se esclarega, em primeiro lugar, o conceito de quilombo dos contempora- 

neos, mais precisamente, das autoridades. Aparentemente irrelevante, este 

ponto se reveste de fundamental importancia. 

No regimento dos capitaes-do-mato de 1722, D. Lourengo de Almeida de- 

terminava que 

"pelos negros que forem presos em quilombos formados distantes de 

povoagao onde estejam acima de quatro negros, com ranchos, pi- 

loes e modo de af se conservarem"^), 

os homens-do-mato receberiam 20 oitavas de ouro. O quilombo aqui 6 definido 

a partir do local onde se reunem os fugitivos, local este que deve conter de- 

terminados elementos que indiquem fixagao para que seus ocupantes sejam 

reputados por quilombolas. 

Uma carta r^gia a Gomes Freire de Andrade, de 6 de margo de 1741, or- 

denava que 

"se repute por quilombo toda habitagao de negro fugido que passem 

de cinco em parte despovoada, ainda que nao tenham ranchos le- 

vantados nem nele se achem p/7des(10)" 

Aqui, embora o ponto de partida para a definigao do quilombo seja o local, a 

existencia de ranchos e pildes torna-se desnecess^ria. 

Em um despacho de 21 de fevereiro de 1765, o govemador Luis Diogo 

Lobo da Silva invoca novamente o item 39 do Regimento de 1722, determi- 

nando que 

"para se constituir ou se reputarem negros quilombados seja precizo 

nao so acharem-se em rancho para cima de quatro, mas haver ne- 

(8) C6d. 143 SCAPM. p. 121 e v. 

(9) C6d. 6 SCAPM. p. 133 a 134 v. 

(10) Cdd. 68 SCAPM, p. 45 e 46. Esta determinagao 6 citada por MOURA (1972, p. 87) como provindo 
de uma resposta da Coroa, a uma consulta do Conselho Ultramarino, datada de 2 de dezembro de 
1740. 
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les pi Ides e modes que indiquem conservarem-se no mesmo ran- 

Segundo Jos6 Alipio Goulart, o C6digo de Posturas da Cidade de Sao 

Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 1848, entendia por quilombo "a reuniao 

no mato ou em lugar oculto de mais de tres escravos", enquanto a Assembteia 

Provincial do Maranhao no ano anterior havia estabelecido em seu artigo 12 

que como quilombola seria considerado todo escravo que estivesse no "interior 

dos matos, vizinho ou distante de qualquer estabelecimento, em reuniao de 

dois negros ou mais com casa ou rancho" (GOULART, 1972, p. 177-178). 

A citagao destes dois casos fora das Minas Gerais do seculo XVIII tern 

por objetivo mostrar que, embora fosse adotado urn limite num^rico para se 

definir o quilombo, na realidade sua definigao se deve fundamentalmente ao 

aspecto qualitative, ou seja, ao fato de ser ele formado por urn tipo especffico 

de individuos: o escravo fugido. 

E claro que o estabelecimento de urn limite num&ico tern implicagoes, 

por exemplo, na tomadia que recebia o homem-do-mato. A tomadia do quilom- 

bola era mais elevada que a do ribeirinho(12). Mas, o prinefpio definidor do 

quilombo 6 o aspecto qualitative que vai defini-lo em face do escravismo, pelo 

seu carter de negagao deste sistema. E este aspecto e este carter que per- 

manecem, mesmo quando mudam os limites num^ricos. Por outro lado, o que 

caracteriza urn reduto de escravos fugidos nao 6 tanto o aspecto formal de ha- 

ver nele ranches e piloes, pois como se percebe pela carta r6gia de 1741 a 

Gomes Freire de Andrade, isto se torna irrelevante. 

A percepgao do quilombo apenas enquanto urn espago flsico (urn local de 

residencia ou refugio) a que poderfamos ser levados numa primeira leitura dos 

documentos antes referidos, nao tern sentido explicativo para nossa an^lise. O 

que vai definir este ou aquele local enquanto quilombo 6 a existencia, neles, 

do elemento vivo, dinamico, ameagador da ordem escravista, enfim, o escravo 

fugido. A condigao de escravo fugido 6 o fundament© da existencia do quilom- 

bo, dai o fato de nao podermos ignordi-lo enquanto parte integrant© do todo 

que 6 o quilombo. A importancia do espago flsico s<3 ser^i definida se a ele se 

agregar o elemento humano na pessoa do quilombola. Logicamente notamos 

que a alienagao a que est^ submetido o senhor de escravos o impossibilita de 

perceber a escravidao como causa dos quilombos, nao permitindo que estes 

fossem percebidos a partir do escravo fugido, e sim do local onde se estabele- 

cia. 

(11) C6d. 59 SCAPM, p. 102ev. 

(12) Ribeirinho era o escravo fugido nao reputado por quilombola. Geralmente este tipo de fugitivo se 
escondia dentro mesmo das senzalas ou nas proximidades das vilas {C6d. 59 SCAPM, p. 102 e v)t 
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Nao pretendemos, no entanto, negar a importancia dos locals onde se re- 

fugiavam os quilombolas. A sua condigao de fugitives exigia que se refugias- 

sem em algum lugar, seja nos matos, serras ou cavernas. O refugio era fun- 

damental para garantir a seguranga do fugitive e para que esta sua condigao 

tamb^m fosse assegurada. Apenas afirmamos que, para nossa an^lise, o qui- 

lombo nao se define a partir do local, mas a partir do elemento humano que 

o Integra. 

Atrav^s da an^lise dos documentos por n6s levantados, tentamos uma 

caracterizagao do quilombo do ponto de vista de sua reprodugao tanto ao nivel 

interno quanto externo. Nossa andlise se voita para a percepgao do quilombo 

enquanto urn grupo de individuos que se mant6m e se amplia dentro de de- 

terminados limites. Os dois niveis se interagem e tern como limites, por urn la- 

do, a capacidade de satisfagao das necessidades b^sicas de sobrevivencia do 

quilombo e, por outro, a repressao movida contra ele pela sociedade escravis- 

ta. 

Embora tenhamos feito a distribuigao em dois nfveis, no tocante a repro- 

dugao do quilombo, na realidade eles sao insepar^veis, mesmo porque existe 

urn processo de interagao entre ambos, conforme antes referido, que pode ser 

diferente, de urn para outro caso, dependendo das especificidades de cada 

quilombo, na medida em que cada quilombo se constitui em uma totalidade. 

Em outras palavras, o que ocorre 6 uma interagao entre os varios mecanismos 

de reprodugao do quilombo, alguns dos quais se constituem em elos de sua li- 

gagao com o restante da sociedade, como foi o caso do banditismo e do co- 

mercio. 

Os mecanismos de reprodugao dos quilombos vao da agricultura a mine- 

ragao, do banditismo ao com^rcio, e da reprodugao biologica ao roubo e ali- 

ciamento de outros escravos. Isto nao implica dizer que todos os quilombos 

apresentaram todos estes mecanismos. A dominancia de urn ou outro 6 que del 

a cada quilombo sua especificidade em face dos demais e da sociedade es- 

cravista. E por isto que nao concordamos com as generalizagoes que atribuem 

indiscriminadamente a qualquer quilombo os mesmos tragos. Pedro Tomdls 

Pedreira atribuiu a todos os quilombos brasileiros o aspecto de urn "aldeamen- 

to ou conglomerado de casebres cobertos de palha ou folhas de palmeiras, 

embora sem nenhuma ordenagao, com alguma separagao entre eles, e situa- 

dos no meio das arvores e das matas, tudo na conformidade dos usos africa- 

nos" (PEDREIRA, 1973, p. 15). CI6vis Moura generalizou para os quilombos 

"das demais regioes do Brasil" a pr&ica da escravidao detectada em quilom- 

bos da Bahia (MOURA, 1972, p. 109). Edison Carneiro, que tentou "analisar, 

em grandes linhas, as peculiaridades dos quilombos em relagao a sociedade 

oficial", concluiu que "todos esses ajuntamentos de escravos tiveram, como 

causa imediata, uma situagao de angustia economica local, de que resultava 
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certo afrouxamento na disciplina da escravidao" (CARNEIRO, 1964, p. 27). 

Em suma, o que pretendemos mostrar com estes exemplos § que tais 

general izagoes nao se sustentam por nao serem baseadas em dados empiri- 

cos suficientes e an^lises comparativas. 

Como afirmamos anteriormente, o ponto de partida para a caracterizagao 

do quilombo 6 a existencia de determinado numero de escravos fugidos, o que 

nao impede que nele existam individuos que nao se enquadrem nesta catego- 

ria. Neles foram encontrados individuos livres, tanto brancos, quanto negros ou 

|carij6s. 

Em 21 de Janeiro de 1737, ao ordenar ao capitao Francisco Bueno da 

Fonseca que organizasse uma expedigao contra o Quilombo do Rio Abaixo, o 

governador Martinho de Mendonga comunicava haver indfcios de que entre os 

quilombolas se achavam "alguns brancos cr/m/nosos"(13). Nesse mesmo ano 

comunica ao capitao-mor Manoel Garcia de Oliveira que no Quilombo do Rio 

Verde se encontravam "brancos homiziados por crimes atrozes de mortes e 

passagens de ouro"(14). Em 1751, Bento Correa de Melo, apds ter sido acusa- 

do, em devassa, de participar de urn motim em Sao Gongalo do Rio Verde, re- 

fugiou-se no Quilombo do SapucafO5). Em 1760, ao atacarem urn quilombo nas 

proximidades de Mariana, os homens-do-mato foram rechagados por 

"uma grande porgao de gentio que instantaneamente os rebateu 

com urn grande numero de flechas de que ficaram tres capitaes-do- 

mato feridos, e dois com duas flechas pelo pescogo em grande pe- 

r/go de wda"(16). 

A destruigao do Quilombo da Tabua, em 1769, deu como saldo a prisao de 

"sete pretos e urn branco"^7). Mas a presenga, nos quilombos, de individuos 

que nao eram escravos fugidos nao deve ser vista como urn element© que os 

descaracteriza dentro de nossa an^lise. Se a presenga de elementos livres nos 

quilombos nao basta para descaracteriz^-los, ela 6 suficiente para mostr^-los 

enquanto redutos, ou refugio, de outros elementos marginalizados e persegui- 

dos no ambito da sociedade escravista. 

(13) C6d. 57 SCAPM, p. 17 v. 

(14) C6d. 56 SCAPM, p. 24 v. e 25. 

(15) C6d. 93 SCAPM, p. 140 v. a 141 v. 

(16) C6d. 130 SCAPM, p. 5 v. a 7 v. 

(17) Cdd. 163 SCAPM, p. 53 e v. 86,135 v. a 136 v. 
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Logicamente nao estamos atribuindo esse tipo de ocorrencia a todos os 

quilombos. D6cio Freitas, citando o fato de terem side encontrados 

'indios, mamelucos, mulatos e bran cos" em Palmares, afirma que 

"este fato sublinha o conteudo essencialmente social do mo vi men to 

palmarino. Desde o infcio, Palmares se constituiu em urn asilo aber- 

to a todos os perseguidos e deserdados da sociedade colonial" 

(FREITAS, 1978, p. 72). 

Tamb£m em Sao Paulo foi constatada a presenga de "homens livres procura- 

dos pela justiga" em quilombos (MOURA, 1972, p. 200-201). "A situagao do 

deserter, do marginal do criminoso e do quilombola se pareciam, dentro da so- 

ciedade colonial" (MOURA, 1972, p. 196-197). 

Analisando o roubo enquanto mecanismo de sobrevivencia daqueles a 

quern denomina de "desclassificados" da sociedade das Minas Gerais no se- 

culo XVIII, Laura de Mello e Souza expressa uma perspectiva que aponta tam- 

b&n neste sentido, embora sua visao nao se restrinja aos perseguidos pela 

justiga. 

"A/a camada fluida que foi a dos homens pobres, acabava se tor- 

nando urn expediente a mais, de que tanto o soldado como o vadip, 

tanto o capitao-do-mato como o quilombola, tanto o pequeno arte- 

sao como o roceiro pobre podiam langar mao esporadicamente" 

(MELLO E SOUZA, 1982, p. 189). 

Em sfntese, a condigao de perseguidos e explorados destes indivfduos os 

aproximava nao s6 no tocante as suas atividades como no que se referia a 

seus refugios. 

O nosso ponto de partida para a an^lise dos mecanismos de reprodugao 

do quilombo e a satisfagao da necessidade mais prim^ria: a alimentagao. 

O regime alimentar dos quilombolas se pautava pela presenga de alimen- 

tos tanto de origem vegetal, como cereais, tub6rculos e frutos, quanto de ori- 

gem animal. Trataremos primeiro dos alimentos de origem vegetal. 

Estes alimentos procedem de dois tipos de atividade: a coleta e a agricul- 

ture, estando ambas submetidas ao fenomeno da sazonalidade, embora nao 

se descarte a alternativa de armazenamento, que possibilita ultrapassar par- 

cialmente os limites impostos por esse fenomeno. 

Nao dispomos de dados que nos permitam afirmar a pratica da coleta 

pelos quilombolas, embora acreditemos que tenha ocorrido, que a ela recor- 
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reram ate mesmo os proprietaries de escravos na crise de fome de 1697. Em 

offcio de 20 de maio de 1698, Artur de afirma ter chegado 

"a necessidade a tal extremo, que se aproveitaram dos mais imun- 

dos animals, e faltando-lhes estes para poderem alimentar a vida, 

largaram as minas e fugiram para os matos com os sous escravos a 

sustentarem-se das frutas agrestes que neles achavam" (VAS- 

CONCELOS, 1974, v. 1, p. 167). 

Mas, se no tocante a coleta ha uma absoluta falta de dados, o mesmo 

nao ocorre com relagao aos alimentos obtidos pela pratica da agricultura. Estes 

alimentos sao provenientes de apenas duas fontes: ou eram cultivados pelos 

prdprios quilombolas, ou provinham de cultivos dos proprietcirios, chegando ao 

quilombo atrav^s do roubo ou com^rcio. O roubo, neste caso, compreende tan- 

to aquele praticado pelo quilombola quanto ao praticado pelos escravos do se- 

nhor e repassado para os quilombolas. 

Segundo o conde das Galveas, no Quilombo de Mariana, descoberto em 

1733 quando jci tinha dezessete anos de existencia, os quilombolas "se refu- 

giavam e refaziam por terem nele rogas, o que era muito preciso atalhar- 

se"(18). Nos dois quilombos destrufdos em 1759 por Bartolomeu Bueno do 

Prado, no Campo Grande, foram encontrados "muitos mantimentos e grandes 

rogarias para o ano futuro"^9). O Quilombo do Parnaiba, na comarca do Para- 

catu, destruldo em 1766 por Manoel Alves de Souza Moreira, tinha em suas 

proximidades "copiosas lavouras e mantimentos recolhidos em pa/d/s,'(20). 

Ainda em 1766, o alferes Bento Rebelo atacou o Quilombo de Pitangui, des- 

truindo as "plantas de roga que tinham fabricado, de milho, feijao, algodao, 

melancias e mais /ri/tes"(21). 

Pelo fato de estar sofrendo "grave prejuizo nas suas canas que atualmen- 

te as estao devorando os negros fugidos e agora de proximo tern a noticia que 

na mesma circunvizinhanga ha quilombosi22), o tentente auxiliar Francisco Jo- 

s6 Scares recebeu, em 20 de julho de 1973, uma portaria que o autorizava a 

combater os quilombolas pelo perfodo de tres meses, obedecendo ao Regi- 

mento dos Capitaes-do-mato. 

A agricultura parece ter sido mais praticada pelos maiores quilombos, de- 

(18) C6d. 15 SCAPM, p. 109 v. 

(19) C6d. 110 SCAPM, p. 135. 

(20) C6d. 159 SCAPM, p. 83 v. a 85; C6d. 60 SCAPM, p. 110 v. e segs. 

(21) C6d. 60 SCAPM, p. 118 a 119 v; C6d. 143 SCAPM. p. 45 v. e 46. 

(22) C6d. 260 SCAPM, p. 23 v. 
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vido a necessidade de alimentar um maior contingente populacional, o que se- 

ria invtevel apenas atrav^s da coleta e do banditismo. Ao carter sedent^rio da 

agricultura estci ligada a impossibilidade do deslocamento constant© de grupos 

maiores, o que reduziria sua capacidade de defesa em face do aparato repres- 

sivo. Em outras palavras, pelo fato de serem grupos maiores e nao poderem se 

deslocar com facilidade, abriram-se-lhes perspectivas para que se dedicassem 

k agricultura. 

A falta de dados nao nos permit© avangar com relagao a esse aspecto da 

produgao agrlcola dos quilombos, mas acreditamos que tanto a produgao quan- 

to o consumo fossem coletivos. 

A outra pr^itica utilizada pelos quilombolas para a obtengao de alimentos 

de origem vegetal foi o roubo. Neste caso, os generos sao consumidos mas 

nao produzidos pelos quilombolas, e 6 por isto que este consumo traz implica- 

g5es externas ao ambito do quilombo. 

Para a an^lise deste ponto, temos que considerar a existencia de dois ti- 

pos de unidades produtivas de onde os produtos eram roubados. No primeiro 

tipo estao incluidas aquelas que se dedicam exclusivamente a produgao agn- 

cola mercantil, para fornecimento ao mercado das Minas. O segundo tipo 6 

formado pelas unidades que, tendo como atividade principal a mineragad, a 

produgao das rogas e voltada para o consumo dos membros da prdpria unida- 

de produtiva caracterizando um ramo de economia natural. Se no primeiro tipo 

os dois setores da economia - o natural e o mercantil - se confundem, sob 

a 6tica de se voltarem para a mesma atividade, no segundo tipo a delimitagao 

de ambos £ bem definida por se dedicarem a atividades diferentes. 

Uma unidade produtiva cuja atividade £ exclusivamente agncola, ou cor- 

relata, como a produgao de agucar, cachaga etc., necessariamente reverte uma 

parte da produgao para o consumo interne, seja para o dos escravos, consti- 

tuindo o todo ou parte do trabalho necesscirio, seja para o consumo do senhor, 

seus familiares e agregados, constituindo parte do trabalho excedente. O res- 

tante da produgao escapa ao ambito da economia natural, ao entrar no da 

economia mercantil, sendo comercializada e utilizada em parte para o paga- 

mento das despesas geradas pelo funcionamento da unidade produtiva. Satis- 

feitas essas despesas, o restante constitui o lucro do escravista. 

O roubo de uma parte da produgao, independent© de quern o prati- 

que(23), expressa na realidade apropriagao de uma parte do trabalho exceden- 

te que, pela I6gica do escravismo, nao deve caber ao escravo, seja ele fugido 

ou nao. 

Sendo a reposigao da forga de trabalho (expressa na categoria trabalho 

(23) Ele poderia ser praticado tanto pelos quilombolas como por escravos da prdpria unidade produtiva 
que repassavam o produto para aqueles. 
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necessario) uma necessidade inerente a qualquer sistema, ao ser roubada uma 

parte da produgao, a subtragao ocorre na parcela de produtos que expressa a 

categoria trabalho excedente. 

Mesmo que se levante a questao de que com o roubo o senhor poderia 

reduzir a alimentagao de seus escravos, o que significa intensificar o nfvel de 

exploragao, na realidade tal comportamento se voltaria contra o senhor, que 

com isto estaria reduzindo o tempo de vida util do escravo e, consequentemen- 

te, reduzindo o tempo de exploragao. 

Acresce-se a isto o fato de que ao tempo de vida util do escravo estdi li- 

gada a reposigao da inversao inicial. 

Ao adotar uma medida que levasse a redugao da vida do escravo, o se- 

nhor estaria simplesmente reduzindo o periodo de reposigao da inversao inicial, 

o que implica a redugao da parcela do trabalho excedente que seria apropriada 

pelo senhor sob forma de lucro. Isso se torna mais claro se temos em mente 

que as demais despesas da unidade produtiva nao sao reduzidas ao se intensi- 

ficar a exploragao do escravo. 

Vejamos agora o que ocorre no segundo tipo de unidade produtiva afeta- 

da pelo roubo de produtos agncolas. Este tipo tern a agricultura como atividade 

subsidiciria a principal: a mineragao. Neste caso, temos a produgao aghcola 

voltada para o consumo interne da unidade produtiva. 

Embora o tipo de unidade seja diferente, o desgaste provocado pelo rou- 

bo tambem vai se fazer sentir na parte da produgao que expressa o trabalho 

excedente. Neste caso, o roubo de qualquer quantidade de generos dos paidis 

do senhor implicara a redugao de seu estoque, provocando a necessidade da 

compra dos mesmos generos para reposigao, seja para consumo dos escravos, 

seja para consumo do senhor e seus dependentes. 

Se a falta se manifesta no estoque a ser consumido pelos escravos, te- 

remos uma parte do trabalho excedente sendo desviada para reposigao da for- 

ga de trabalho, ou seja, uma parte da produgao expressa na categoria trabalho 

excedente sera utilizada para recompor a parte que se expressa na categoria 

trabalho necessdrio. Por outro lado, se a falta se manifesta nos produtos a se- 

rem consumidos pelo senhor e seus dependentes, temos uma redugao direta 

da renda natural, que em si mesma expressa parte do trabalho excedente. 

Como se percebe, o roubo de generos agrfcolas em qualquer dos dois ti- 

pos de unidade produtiva se manifesta na redugao do trabalho excedente ma- 

terializado nestes generos. E 6 nesta medida que, al6m dos interesses do pro- 

prietcirio, tambem sao afetados os da Real Fazenda. As implicagoes do roubo 

para esses interesses se manifestavam atrav^s de duas possibilidades quanto 

ao pagamento dos dfzimos, que eram determinados pelo fato de os produtos 

terem sido roubados antes ou depois daquele pagamento. No primeiro caso, a 

Real Fazenda era levada a arcar com o prejufzo de nao receber o impost© so- 
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bre a quantidade de produtos roubados; no segundo caso, quern arcava com o 

prejufzo era o senhor, por ter pago o impost© sobre um produto que nao mais 

utilizaria. A Real Fazenda tinha seus interesses materializados sob forma de 

impostos, seja sobre o escravo, seja sobre os produtos de seu trabalho. A ati- 

tude do escravo que impede a realizagao desses impostos tern, em face da 

Real Fazenda, um career negative. 

Se aos aspectos negatives acima referidos agregarmos o fato de que o 

produto do roubo se volta para a manutengao de escravos fugidos, temos uma 

ampliagao do universe de contradigoes geradas pelo escravismo. Constituindo 

o prinefpio fundamental deste sistema a apropriagao do trabalho excedente, a 

utilizagao do produto do roubo pelos quilombolas tern, em face deste prinefpio, 

um career negative: por um lado, por reduzir a parcela do excedente apropria- 

do e, por outro, por ser consumido por escravos que, por sua condigao de fugi- 

tives, s§o negadores do prbprio sistema e, enquanto tal, ameagadores da or- 

dem social escravista. 

Tamb^m os alimentos de origem animal podiam ser obtidos atrav^s de 

duas atividades: a criagao e a coleta, entendida esta como caga e pesca. Em- 

bora tamb^m para o caso da coleta nao tenhamos documentos que compro- 

vem sua pr^tica, acreditamos que ambas, caga e pesca, tenham sido utiliza- 

das, em maior ou menor escala, dependendo das potencialidades da regiao 

onde se estabeleceu cada quilombo. Em 1766, quando descobriu o Quilombo 

de Pitangui, o alferes Bento Rebelo estava cagando(24). 

A obtengao de produtos de origem animal podia se dar ainda pela criagao 

de animais no ambito do prbprio quilombo ou atrav^s do roubo. Se, por um la- 

do, nao temos dados sobre a criagao praticada pelos quilombolas, por outro, 

sao claras e objetivas as reclamagoes de proprieterios que tinham seus reba- 

nhos reduzidos pelos roubos. 

Na patente de sargento-mor-do-mato, concedida em 23 de abril de 1754 

a Jos6 da Guerra Chaves, 6 feita referenda aos prejufzos que sofriam nao s6 o 

portador da patente, como seus vizinhos, pelas mortes de seus bois e porcos 

praticados pelos quilombolas(25). Em 22 de junho de 1756, foi concedida pa- 

tente de capitao-do-mato a Miguel Barbosa porque pela 

"falta de capitaes-do-mato se achavam a maior parte dos negros da 

dita comarca fugidos por nao haver quem os amarrasse, perturban- 

do os ditos negros a republica com roubos de gados e outros gene- 

ros(26). 

(24) C6d. 60 SCAPM, p. 118 v. a 119 v.; C6d. 143 SCAPM, p. 45ve46. 

(25) C6d. 114 SCAPM, p. 9v. e lOv. 

(26) Cdd. 114 SCAPM, p. 28 v. e 29. A comarca 6 a do Rio das Mortes. 
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No dia 24 de janeiro de 1795, Marcelino da Costa Gongalves teve sua fa- 

zenda assaltada por 

"um lote de trinta negros calhambolas" que "armados de foices, fa- 

coes e chugos e outras armas, e pegaram a mao suplicante e aos 

seus famulos, passando a amarra-los a todos de pes e maos e, Ihes 

meteram na boca uma mordaga a que Ihe chamam freio, estando o 

suplicante e os seus neste estado principiaram a rouba-lo, desde os 

principals bens que possuiam ate o poleiro das galinhas'i27). 

O roubo de animais importados para a area mineradora acarretava ao seu 

proprieterio a perda do capital aplicado na sua compra, enquanto & Real Fa- 

zenda nao cabia nenhum onus, pois o imposto ja havia sido recolhido atrav^s 

do direito das entradas. O mesmo nao ocorria com os animais produzidos nas 

Minas, sobre os quais a Real Fazenda ficava impossibilitada de cobrar seus 

impostos, quando roubados. Isto levou a que em 7 de julho de 1766 o gover- 

nador Luis Diogo Lobo da Silva fizesse uma reclamagao pela existencia de um 

quilombo na Serra da Marcela que, al^m de inquietar "as pessoas que porcar- 

tas de sesmaria intentam estabelecer-se com fazendas de criagao e agricultu- 

ra" naquela cirea, trazia por decorrencia o "prejuizo dos dfzimos" que poderiam 

advir "das ditas criagoes e agricultura"(2Q). As implicagoes do roubo de animais 

adquirem o mesmo carter de subtragao do excedente observado no caso dos 

alimentos de origem vegetal roubados, o que torna desnecesscirio repetlr o ra- 

ciocfnio(29). 

Outro importante mecanismo de reprodugao do quilombo foi a mineragao, 

obviamente clandestina. Esta atividade se revestiu de um carater especial, jci 

que o produto obtido atravds dela, tendo sido a origem da colonizagao das Mi- 

nas Gerais, funcionava como equivalente geral, para troca, em toda sua exten- 

sao. Esta caracterfstica, tanto do ouro quanto do diamante, abria uma not^vel 

possibilidade para os quilombolas ao ampliar seu universe comercial, pois, fun- 

cionando como moedas, compravam qualquer coisa, tanto na rede de com^rcio 

legal quanto na ilegal. 

A mineragao clandestina foi um dos grandes problemas enfrentados pela 

Coroa, pois, alem de ter sido praticada por quilombolas, tambem o foi por ho- 

mens livres e escravos, estes geralmente a mando de seus senhores. 

(27) C6d. 260 SCAPM, p. 43 v. a 45. 

(28) C6d. 118 SCAPM, p. 172 v. e 173. 

(29) O roubo de gado foi praticado nao s6 por quilombolas, mas tambem por elementos livres segundo 
MELLO E SOUZA (1982, p. 190 - 191). 
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Em 24 de margo de 1715, o governador D. Braz Balthazar da Silveira co- 

municava ao rei que haviam sido descobertas minas no Pltangul, por negros e 

carijds. Por§m, quando seus senhores \& chegaram elas jci haviam sido explo- 

radas, tendo a Real Fazenda perdido seus quintos(30). 

No dia 28 de janeiro de 1732, o governador D. Lourengo de Almeida or- 

denou, em urn bando que repassava ordens da Coroa, que todos os "negros, 

negras e mulatos forros" fossem expulsos da comarca do Serro Frio porque 

andavam "metidos pelas partes mais escondidas dos rios e ribeiros" minerando 

clandestinamente(31). No dia 8 de margo desse mesmo ano o capitao Josd de 

Morais Cabral comunicava a D. Lourengo que uma patrulha tinha achado "seis 

negros minerando diamantes no ribeiro do Bom Sucesso, com cautela de fe- 

re/7? vigia", o que nao permitiu que fossem presos(32). O risco de se praticar tal 

atividade exigia que determinadas medidas de seguranga fossem tomadas por 

esses mineradores clandestinos, dai o fato de terem vigias que os avisavam da 

aproximagao das patrulhas, possibilitando, assim, suas fugas. 

Em 21 de junho de 1737, Antonio Guedes Pereira escreveu ao governa- 

dor comunicando que os vestigios de mineragao clandestina encontrados no 

cdrrego de Santa Maria "eram de negros fugidos pois com efeito se apanharam 

alguns" que confessaram o crime(33). 

Expressiva 6 uma carta do Desembargador Intendente dos Diamantes, 

Rafael Pires Pardinho, ao governador Martinho de Mendonga de Pina e Proen- 

ga, de 4 de setembro de 1737, onde afirma que 

"sempre hd de haver alguns negros fugidos e de atrevidos que se 

animam a ver se topam com alguma fortune, como costumam dizer 

e, querer evitar de todo este atrevimento e quase impossivel ainda 

que se I he faz toda a diligencia"^4). 

O Desembargador percebia que a mineragao clandestina jamais seria elimina- 

da, mesmo porque seus autores, nas pessoas de escravos fugidos, jamais dei- 

xariam de existir, apesar de todas as medidas repressivas adotadas. 

Ainda no ano de 1737, no dia 16 de outubro, o mesmo Desembargador 

comunicava ao governador Martinho de Mendonga algumas prisoes de minera- 

(30) C6d. 4 SCAPM, p. 388. 

(31) C6d. 27 SCAPM, p. 93 a 97 v. 

(32) C6d. 27 SCAPM. p. 109 v. 

(33) C6d. 55 SCAPM, p. 187 v. e 188. 

(34) C6d. 56 SCAPM, p. 95 a 96. 
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dores clandestinos. No Caet^-mirim, junto com tres escravos e uma escrava, 

havia sido preso Bras da Silveira portando 63 oitavas de ouro e 17 diamantes. 

No Rio Manso, uma patrulha prendera o branco Manoel Fernandes que estava 

acompanhado de quatro escravos, sendo que urn deles, fugitivo, era proprieda- 

de de Leandro Matos. Em poder de Manoel Fernandes foram encontrados 3 

diamantes e 8 oitavas e 1/4 de ouro "divididas em uma borrachinha e tres pa- 

pelinhos, indfcios de ser pombeiro'i3^. Pelo visto, os pombos foram usados 

como portadores para contrabando de ouro e diamantes. Ainda nesta mesma 

carta 6 acusada a prisao, na Lavra do Mato, do branco Joao Luis da Costa jun- 

to com urn negro que dizia ser forro, por estarem "lavando urn pouco de cas- 

calho'iSS). 

No dia 26 de julho de 1746, Alexandre Luis e Souza e Menezes comuni- 

cou ao governador Gomes Freire "ter averiguado o servigo furtive de 4 ou 5 

negros que foram vistos, pela esquadra da Gouvea, trabalhando no corrego da 

Bandeirinha", mas os ditos "escaparam pela qualidade do sftio em que traba- 

Ihavam e grande cautela com que o faziam"^7). 

Na Demarcagao Diamantina, o escravo preso como minerador clandesti- 

ne, independente de que fosse fugido ou nao, era confiscado para a Real Fa- 

zenda, que o leiloava em Praga Publica, entregando-o pela maior quantia ofe- 

recida. Isto implicava para o propriet^rio a perda nao s6 da posse como tam- 

b6m da propriedade do escravo, em suma, sua perda definitiva. Este meca- 

nismo foi usado pela Coroa para que os propriet^rios nao utilizassem seus es- 

cravos em mineragao clandestina. 

Em 2 de agosto de 1753, o governador Jos6 Antonio Freire de Andrade 

ordenava ao Provedor da Real Fazenda que fossem leiloados 15 escravos, 

todos eles presos na Demarcagao, acusados de mineragao clandestina. Eram 

os seguintes: 

1 - Agostinho Nago, escravo de Silvestre Ferreira 

2 - Caetano Sabaru, idem 

3 - Manoel Sabaru, idem 

4 - Joao Lada, escravo de Joao Alvares 

5 - F§lix Sabaru, escravo de Francisco Xavier de Souza 

6 - Antonio Mina, escravo de Pedro Vaz de Siqueira 

7 - Jos6 Sabaru, escravo do Capitao-mor Domingos Correa Gomes 

8 - Joaquim Sabaru, escravo de Luiz Antonio 

(35) C6d. 56 SCAPM, p. 172 a 173. 

(36) C6d. 56 SCAPM, p. 172 a 173. 

(37) C6d. 76 SCAPM, p. 89. 
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9 - Ign^cio Mina, escravo de Maria de Souza Lobo 

10 - Joao Cobu, escravo do capitao Joao de Queirdz 

11 - Joaquim Sabaru, escravo de Manoel Fernandes Ribeiro 

12 - Luis Nago, escravo do cabo de esquadra Jos6 Manoel de Moura 

13 - Simao Sabaru, escravo de Domingos de Souza Rodrigues 

14 - Jos6 Nago, escravo do capitao Jos6 Coelho Barbosa 

15 - Jos6 Sabaru, escravo de Jos6 Barreiros 

Do total arrecadado no leilao, uma parte seria utilizada para pagamento 

das despesas de carceragem e o restante enviado ^ Intendencia dos Diaman- 

tes do Serro Frio(38). 

Tamb&n os ciganos se dedicaram ^ mineragao clandestina. A denuncia 

foi feita peto alcaide da Vila do Prfncipe em comegos de 1765, num requeri- 

mento ao governador Luis Diogo Lobo da Silva, onde afirmava andarem "conti- 

nuamente muitos ciganos atravessando o continente diamantino e suas vizi- 

nhangas, muito frequentemente valendo-se de caminhos, picadas e atalhos 

nao seguidos, a fim de pactuarem nos bosques e paragens solitarias os seus 

ilicitos negocios", dos quais se destacavam pelos prejufzos ^ Real Fazenda 

a "extragao do ouro em po e diamantes'i39). 

Um caso excepcional merece ser citado, embora nao nos tenha sido pos- 

sfvel delimitar a agao de escravos fugidos. O cabo da guarda de Itacambirugu, 

apds receber denuncia de "que se achavam alguns ladroes ou garimpeiros ex- 

traindo diamantes em uma serra chamada de Santo Antonio", para lei se dirigiu 

com uma patrulha no dia 2 de abril de 1781 e, "subindo de pe com muito cus- 

to, encontraram mais de 300 pessoas, brancos, mulatos e pretos, trabalhando a 

flor da terra na referida extragao"^0). 

O carter de clandestinidade, nos v^rios casos acima citados, era deter- 

minado pelo Estado, jci que a mineragao praticada clandestinamente impossi- 

bilitava-o de cobrar os quintos, exceto no caso de confisco, quando da desco- 

berta e prisao dos garimpeiros. 

For serem atividades que negavam tanto a fungao quanto o objetivo do 

Estado, a mineragao clandestina e o contrabando, a ela intimamente ligado, fo- 

ram reprimidos ao longo de todo o s6culo XVIII, embora nao tenham sido extin- 

tos, para desespero da Coroa e, sem duvida, tamb^m dos historiadores, cujos 

(38) C6d. 69 SCAPM, p. 114 e v. 

(39) C6d. 59 SCAPM, p. 99 v. Os ciganos constitufram um dos grupos da categoria dos "desclassifica- 
dos" nas Minas Gerais do s6culo XVIII (MELLO E SOUZA, 1982, p. 197-199). 

(40) C6d. 224 SCAPM, p. 142 v. a 143 v. No final do ano, no dia I9 de novembro, uma nova batida 
nesta serra encontrou mais de 200 pessoas que reagiram a tiros, insuflados por um padre da Vila 
do Prfncipe, segundo o cabo F6lix Dias Bicalho (C6d. 224 SCAPM, p. 150 v. e segs.). 
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cdlculos da produgao aunfera serao sempre prejudicados pelo ignorado volume 

do contrabando. 

Sua forga residia na sua possibilidade de sucesso, apesar dos riscos, na 

sua necessidade para sobrevivencia e na prdpria corrupgao dos elementos en- 

carregados de combate-los. 

No dia 18 de agosto de 1737, o Desembargador Rafael Fires Pardinho 

acusava a existencia de boatos sobre estarem "tirando diamantes em grande 

cdpia e que para isso estao comprados soldados e capitaes-do-mato"^). Na 

concepgao deste Desembargador, os homens-do-mato eram "uma gente de 

que se pode fazer mui pouca confianga"(42\ Nao 6 de se estranhar este corn- 

portamento dos homens-do-mato se considerarmos que a mineragao clandes- 

tina era uma pr^tica generalizada e, al^m disso, sua honestidade s6 beneficia- 

va a Real Fazenda. 

Em dezembro de 1752, o governador ordenava ao comandante Simao da 

Cunha Pereira que marchasse sem tempo a prander "um grande lote de ne- 

gros, mulatos e capitaes-do-mato dos que andavam nos corregos" da Demar- 

cagao Diamantina minerando clandestinamente(43). Ao que tudo indica, eram 

escravos sonegados por capitaes-do-mato. Por escravo sonegado, neste caso, 

entendia-se o escravo fugitivo recapturado pelo capitao-do-mato, que o manti- 

nha em seu poder para explor^-lo enquanto forga de trabalho. 

Em 1753, o escravo Pedro Angola, preso nos cdrregos diamantinos, de- 

clarou ao Intendente ter sido preso com cinco diamantes. No entanto, o auto 

que chegou as maos do Governador Jos6 Antonio Freire de Andrade registrava 

que os capitaes-do-mato que o haviam prendido declararam te-lo encontrado 

com apenas tres diamantes^44). 

Em 1787, o sargento-mor Pedro Afonso Galvao chefiou uma patrulha nos 

sertoes dos Macacos para prender uma quadrilha de contrabandistas da qual 

faziam parte: o cabo de esquadra Jos6 de Deus e seu escravo Matheus; o 

anspegada Bernardo dos Reis e seu escravo Domingos; o anspegada Custddio 

Pinheiro de Faria e seu escravo Ventura; o soldado Sebastiao Craveiro e seus 

escravos Mateus, Antonio Congo e Gongalo Angola; os soldados Josd Antonio 

da Rocha e Felipe Rodrigues, e os pedestres Antonio Xavier e Joao Josd. Em- 

bora fossem membros da quadrilha, foram anistiados por terem participado da 

captura dos outros membrost45). 

(41) C6d. 56 SCAPM, p. 69 a 70. 

(42) C6d. 56 SCAPM, p. 95 a 96. 

(43) C6d. 69 SCAPM. p. 99. 

(44) C6d. 107 SCAPM, p. 38 v. a 39 v. 

(45) C6d. 148 SCAPM, p. 196. 
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0 ouro extraido pelos quilombolas foi utilizado, atrav^s do com^rcio tam- 

b§m clandestine, para obtengao de produtos necessaries mas nao produzidos 

pelo quilombo, come generos alimentfeios, armas, pblvora, chumbo etc. Foi 

criada uma rede comercial clandestina que se constituiu em outre problema pa- 

ra as autoridades. Estas, por mais que tivessem tentado, nao conseguiram des- 

trui-la. Dela participavam desde escravos at6 elementos livres vinculados a 

prbpria Coroa(46). 

A tentativa de destruigao dessa rede tinha dois objetivos. Por urn lado, 

impedir que os escravos que roubavam os jornais de seus senhores tivessem 

onde escoar o produto do roubo e, por outro, impedir o abastecimento dos qui- 

lombos. A esse respeito, a carta r6gia de 20 de fevereiro ao conde das Galveas 

6 esclarecedora. Neste documento se denunciava as negras que possufam 

vendas de bebidas e comestfveis, porque nelas tinham 

"os negros fugidos o seu asilo, porque escondendo-se nelas se ocul- 

tam a seus senhores e dali dispdem as suas fugidas, recolhendo-se 

tambem nas mesmas casas os furtos que fazem, nos quais as 

mesmas negras sao as vezes conselheiras e participantes. Tambem 

nas mesmas casas vem prover-se do necessario os negros saltea- 

dores dos quilombos, tomando notfeia das pessoas a quern hao de 

roubar e as paries por onde Ihes con vem entrar e sair, o que tudo 

fazem mais facilmente achando ajuda e agasalho nestas negras 

que assistem nas vendas"^7). 

Em 3 de Janeiro de 1753, o governador Martinho de Mendonga autorizava 

o capitao-do-mato Francisco Scares a revistar "tavernas, casas de negros for- 

ms e particulares" onde "se costumavam recolheros negros fugidos"^48), Ainda 

neste mesmo ano uma quadrilha, formada por ciganos, escravos fugidos e in- 

dios, foi atacada e destrufda perto do Riacho Fundof49). 

Em 26 de outubro de 1739, o governador Gomes Freire de Andrade, ap6s 

reclamagoes de moradores de Vila Rica, ordenou que as vendas fossem fe- 

chadas "logo que der a Ave-Maria" para que os negros fugidos nao pudessem 

fazer nelas 

(46) A exist§ncia deste com6rcio clandestine 6 documentada por MOURA (1972), com relagao a v^rios 
outros quilombos do Brasil, 

(47) C6d. 35 SCAPM, documento 110. 

(48) Cdd. 59 SCAPM, p. 11 v. 

(49) Cdd. 56 SCAPM, p. 143 v. a 145. 
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"sous conciliabulos, consistindo nisto os mesmos vendeiros so a fim 

de usurparem o ouro a todos, pesando-o de noite com a candeia de 

longe para nao serem conhecidos os negros e, talvez com pesos 

falsificados"(50\ 

Ainda com relagao a essas vendas legais, o Regimento para os Adminis- 

tradores do Contrato dos Diamantes de 1781 ordenava que "as lojas de fazen- 

das secas, armazens de molhados e vendas ou tavernas" fossem reduzidas 

"ao menor numero que for possivel" em toda a Demarcagao, porque tinham "na 

maior parte delas por principal objeto muitos dos seus interessados, compra- 

rem diamantes extraviados, debaixo do pretexto ou motivo da venda dos seus 

generos^). 

Segundo Laura de Mello e Souza, al^m de terem sido "pontos de ligagao 

entre o comercio e os quilombos, esconderijo de negros fugidos, locais alegres 

de batuques e amores, as vendas foram tambem pontos privilegiados de con- 

trabando" (MELLO E SOUZA, 1982, p. 179). 

Mas a rede clandestina nao se valia apenas dessas vendas legais. As 

vendas ocultas foram outro motivo de preocupagao para as autoridades. Em 30 

de margo de 1753, Antonio Jos6 de Barros e Andrade escrevia a Jos6 Alvares 

Maciel por estar 

"urn pouco desgostoso de uma vizinhanga que aqui tenho de uns 

roceiros que sao urn Jose de Souza e urn seu genro Jose Vieira mo- 

rador no corrego do Mel. Estes dois vao buscar a vila carregagoes 

de aguas-ardentes, farinhas, rapaduras e o mais a esse respeito pa- 

ra venderem a negros fugidos"^. 

Em outubro de 1770, o conde de Valadares comunicou a Joao Ferreira Guima- 

raes a descoberta de v^rias vendas ocultas(53). 

Em outubro de 1772, o conde de Valadares denunciou ao fiscal dos dia- 

mantes Bento de Siqueira que, perto do quartel de Milho Verde, havia uma es- 

talagem de propriedade do meirinho Francisco Xavier de Torres, o qual, junto 

com seu genro Custbdio, andavam 

(50) C6cl. 59 SCAPM, p. 33 v. e 34. 

(51) C6d. 50 SCAPM, p. 157 e segs. 

(52) C66. 107 SCAPM, p. 14 v. e 15. 

(53) C6d. 178 SCAPM, p. 109 v. 
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"com outros salteadores pelos corregos a roubar e que a mae deles 

compra diamantes, o que se provou pela prisao que a guarda fez, 

em casa dos ditos, de tres negros fugidos, achando a urn deles urn 

diamante'^54). 

Com relagao a funcion^rios da Coroa participarem desta rede clandestina 

de comercio, e mais expressive o fato ocorrido em 1781. Tendo sldo efetuada 

uma batida na casa do alferes Antonio Muniz de Medeiros, constatou-se a 

existencia de "uma venda oculta aonde os negros fugidos e garimpeiros se iam 

prover de mantimentos" O alferes alegou que os produtos eram para vender 

para seus proprios escravos, embora na regiao todos soubessem que ele ven- 

dia 

"so aos negros fugidos e garimpeiros, e tanto assim que nunca dei- 

xou de haver quilombos ao pe de sua casa, e com tanta liberdade 

que ate as suas escravas iam de dia ao quilombo conversar com os 

negros fugidos"^). 

Segundo Waldemar de Almeida Barbosa 

"apenas no territorio da Demarcagao Diamantina, os quilombos nao 

mantinham plantagoes, nem paiois coletivos. E que todo o tempo 

era dedicado ao garimpo e, desta forma preferiam comprar os man- 

timentos no arraial do Tijuco, nas vendas ou mesmo em fazendas" 

(BARBOSA, 1969-70, p. 311). 

Embora discordemos dos termos absolutes em que 6 feita a generalizagao, 

nao consideramos infundada a possibilidade de que, podendo dedicar-se a mi- 

neragao, os quilombolas se abstivessem das pr^ticas agncolas. Temos neste 

caso urn mecanismo de reprodugao do quilombo, a agricultura, sendo substi- 

tuida por outro, a mineragao, atrav^s de urn terceiro: o comercio clandestino. 

E ^ a partir da constatagao de que elementos livres participavam desse 

comercio que discordamos frontalmente de Charles Boxer para quern 

"enquanto o garimpeiro, habitualmente, tinha a sua famflia num ar- 

raial ou aldeia vizinha, e podia exercer o duplo papel de trabalhador 

legal e mineiro ilfcito, os trabalhadores negros fugidos viam-se fre- 

(54) C6d. 182 SCAPM, p. 56 v. e 57. 

(55) C6d. 224 SCAPM, p. 215 a 217 v. 

26 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 18(N9 Especial):7-43,1988 



Carlos Magno Guimaraes 

quentemente contra todos os homens livres(56), e nao tinham re- 

fugio seguro a nao ser no quilombo" BOXER, 1969, p. 232-233). 

Na realidade, aos homens livres, que negociavam com os quilombos, interes- 

sava sua existencia e preservagao, independente de serem estes homens civis 

ou militares, brancos, negros ou indios. 

A existencia de urn aparelho fiscal rlgido, de urn controle severo e de 

uma repressao constante nao foram suficientes para eliminar essa economia 

que, embora clandestina, estava totalmente inserida na economia legal, mes- 

mo porque os agentes de ambas sao os mesmos, em grande parte dos casos. 

E quando nao o sao, como 6 o caso dos quilombolas, existem os elos de liga- 

gao que fazem parte da populagao legal. 

Mas, tanto o ouro quanto os diamantes, extraldos clandestinamente, nao 

circulavam apenas na clandestinidade. Caindo na circulagao inicialmente clan- 

destine, num momento posterior poderia se transformar em ouro legal. Nada 

impedia que urn receptador declarasse, para efeito legal, que o ouro ou o dia- 

mante fosse produto do seu trabalho. Tanto o ouro quanto o diamante nao tra- 

ziam em si a marca de sua origem; em outras palavras, o fato de ter sido ex- 

trafdo na lavra rigorosamente fiscalizada, ou pelo faiscador branco clandestine 

ou pelos quilombolas, nao mudava o career de equivalente geral do produto. 

Aqui, urn aspecto importante deve ser considerado. Devido ^ situagao 

ilegal do quilombola e do com^rcio, atrav^s do qual ele colocava em circulagao 

o ouro extrafdo, acreditamos que o prego pago por este ouro nao fosse o equi- 

valente ao do mercado legal. Embora nao tenhamos dados relatives a este 

ponto, acreditamos que o quilombola, enquanto minerador, participava deste 

mercado em condigoes menos vantajosas, que o intermediario deveria retirar 

seu lucro nesta transagao que implicava para ele grande risco; este, por sua 

vez, deveria estar englobado, ou incluldo, no lucro. 

Por outro lado, o mesmo se dava com relagao ao prego dos produtos 

comprados pelo quilombola. Tamb&n nesse caso, nao ha porque duvidar que 

ele pagasse urn prego mais elevado pelos produtos. Sendo atividade que im- 

plicava riscos, como a perda pelo confisco das mercadorias, estes riscos deve- 

riam estar inclufdos no lucro daqueles que a ela se dedicavam. Estas conside- 

ragoes nos levam a constatagao de que os dois niveis de desvantagem em que 

o quilombola participa da economia ilegal constituem, na realidade, uma parte 

do prego de sua liberdade enquanto escravo fugido. E e esta constatagao que 

nao nos permite concordar com Oct^vio lanni quando este autor diz que os 

quilombolas "desfrutavam a totalidade do produto do proprio trabalho sem as 

(56) O grifo 6 nosso. 
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intervengoes e apropriagoes dos seus proprietarios ou prepostos" (IANNI, 1962, 

p. 200). Que os quilombolas estivessem fora do controle de seus "proprietarios 

ou prepostos" 6 uma verdade incontestcivel, o que nao nos permite, no entanto, 

afirmar que "desTrutavam a totalidade do produto" de seu trabalho. Uma parte 

deste produto era apropriada exatamente por aqueles que se dispunham a cor- 

rer o risco de participar da rede de com^rcio clandestino. 

Vistos sob essa otica, 6 que podemos perceber o verdadeiro carater e 

tamb&n a importancia da mineragao e do com^rcio clandestinos enquanto 

mecanismos de reprodugao do quilombo. E podemos perceber tambem a atua- 

gao desse comdrcio como urn dos elos de ligagao e insergao do quilombo na 

sociedade escravista, bem como urn mecanismo de exploragao do escravo fu- 

gido, na medida em que 6 parte do prego que este escravo paga para continuar 

livre como fugitlvo. 

Urn ultimo aspecto a ser considerado aqui 6 o carter que estas duas ati- 

vidades apresentam em relagao ao Estado. 

Enquanto propriet^rio das minas, o Estado se arrogava o direito de con- 

cede-las a particulares, para efeito de sua exploragao, reservando-se o direito 

de proibir, circunstancialmente, que continuassem a ser exploradas, como foi o 

caso da proibigao de extrair diamantes na comarca do Serro Frio, em 1732(57). 

Os quintos, enquanto prego cobrado pela concessao das minas, expres- 

sam na realidade a propriedade do Estado sobre as mesmas. E e esta a ori- 

gem do carter clandestino da mineragao praticada tanto pelos quilombolas 

quanto por elementos livres. A clandestinidade era atribulda pelo Estado na 

medida em que seus interesses eram lesados pela impossibilidade da cobran- 

ga dos quintos. E esta impossibilidade expressa nada menos que a negagao 

do Estado enqganto proprieterio das minas. Isto porque a sua condigao de 

propriet^rio s6 se torna real quando a mineragao 6 praticada em minas conce- 

didas formalmente e que pagam os quintos. 

Tambem o com^rcio praticado pelos quilombolas tern seu carter clan- 

destino determinado pelo fato de escapar ao controle fiscal do Estado, alem de 

se voltar para a sobrevivencia de escravos fugidos, negando nesta medida o 

prdprio sistema sobre o qual se estrutura a sociedade. O escravismo, ao char o 

quilombola, cria tambem o elo de ligagao dele com o restante da sociedade, na 

medida em que deste comercio depende em parte a sobrevivencia nao s6 do 

quilombola, mas tambem do contrabandista que com ele estabelece relagoes 

comerciais. 

Nao foi por acaso que se tentou eliminar tanto o comercio quanto a mine- 

ragao clandestina. Da mesma forma, nao foi por acaso que ambos continuaram 

(57) C6d. 33 SCAPM, p. 4 v. a 5 v. 
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a existir. Se ambos constituiram-se em atividades essenciais para a sobrevi- 

vencia de uma parcela da populagao, nesta destacam-se os quilombolas pe(o 

seu carater contraditdrio em face do escravismo. 

Vejamos, agora, como se manifesta o banditismo enquanto mais urn dos 

mecanismos de reprodugao do quilombo, e mais urn elo de ligagao deste com 

o restante da sociedade. 

Enquanto apenas mecanismo de reprodugao, o banditismo se restringe 

aos roubos, embora na acepgao ampla do termo devam ser incluidas as mor- 

tes, ferimentos, insultos, incendios e outros tipos de depredagoes, praticas de- 

correntes da necessidade de vinganga contra a sociedade escravista, que na 

continuidade de sua existencia representa a ameaga constante de reescraviza- 

gao, se for consumada a recaptura do escravo fugido. Esta vinganga deve ex- 

pressar, ainda, o sofrimento passado ao qual foi submetido enquanto escravo e 

os castigos futures aos quais sera submetido se for preso como quilombola. 

Os atos expressos no banditismo foram sempre utilizados como argu- 

mentos para justificar a repressao aos quilombolas, seja atraves da concessao 

de patentes diversas e da organizagao de expedigoes repressivas, seja atraves 

das diversas leis, independente de seu carater punitivo ou preventive. 

Ao conceder patente de capitao-mor-do-mato a Joao Ferreira Guimaraes, 

em 19 de agosto de 1720, o conde de Assumar se referia ao fato de os mora- 

dores da Vila Real do Sahara se acharem 

"notavelmente oprimidos com os grandes insultos que os negros do 

mato que se achavam aquilombados naquele distrito cometiam, fa- 

zendo roubos e modes aos passageiros que iam da dita vila as suas 

rogas e sitios"(5Q\ 

As referencias as agressoes por parte dos quilombolas, ao longo do se- 

culo XVIII, sao uma constante, destacando-se entre elas o roubo, o que mostra 

sua importancia enquanto mecanismo de reprodugao do escravo fugido. O rou- 

bo, enquanto atividade praticada pelos quilombolas, se reveste de urn carater 

peculiar pelo fato de apresentar a capacidade de substituir outras atividades 

como a agricultura, a criagao de animais, a mineragao e o comercio, alem do 

aliciamento de escravos. 

Em 21 de janeiro de 1711, foi dada ordem ao capitao-mor de Ribeirao do 

Carmo para que prendesse os escravos fugidos que naquele distrito andavam 

"roubando, escalando rogas e assaltando passageiros nas estradas'i59). Temos 

(58) C6d. 12 SCAPM, p. 85 v. 

(^9) Odd. 7 SCAPM, p. 50 v. 
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aqui o roubo de produtos agncolas substituindo a agricultura que seria pratica- 

da pelos quilombolas. Em documento de 1793, j£ citado anteriormente(60), § 

feita referencia ao prejuizo que o tenente-auxiliar Francisco Jos^ Scares estava 

sofrendo pelo fato de os quilombolas estarem "devorando" as suas canas. 

A justificativa para a concessao de patente de capitao-do-mato a Miguel 

Barbosa, em 22 de junho de 1756, foi a de que por falta desses profissionais, 

"a maicr parte" dos escravos da comarca do Rio das Mortes tinha fugido e es- 

tava praticando "roubos de gados e outros generos"(61).Em 24 de Janeiro de 

1795, Marcelino da Costa Gongalves teve sua casa assaltada por "urn lote de 

30 negros" que roubaram-nO' "desde os principals bens que possuia ate o polei- 

ro das galinhas"^2). Nestes dois casos, temos o roubo substituindo a criagao 

de animais. 

Ao conceder patente de capitao-do-mato a Joao Gomes de Avila, em 20 

de dezembro de 1738, o governador Gomes Freire de Andrade justificou-a pela 

necessidade de destruir o quilombo do Itamb^, de onde haviam saido os qui- 

lombolas que mataram Jos^ de Melo "roubando perto de 400 oitavas de ou- 

ro"(63). Em agosto de 1777. a casa de Jose Fernandes Muncao foi assaltada 

por urn bando de quilombolas que, depois de prende-lo e agoit^-lo, "Ihe furta- 

ram quantos move is tinha, como foram tachos, camisas e saias, ouro lavrado e 

uma negra"(64). O primeiro caso mostra como pode o roubo substituir a mine- 

ragao, e o segundo como pode substituir tambOm o comercio clandestino, alOm 

do aliciamento de novos escravos para ampliar o contingente do quilombo. 

E importante notar como em ambos os casos o ouro tendo uma origem 

legal pode, em determinado momento, cair na circulagao clandestina ou ilegal, 

fazendo o trajeto inverso do ouro que, extraido clandestinamente, pode cair na 

circulagao legal atrav§s do comercio. Enquanto o ouro extraido legalmente ad- 

quire career ilegal pelo fato de passar a circular clandestinamente, o ouro 

clandestino adquire carter legal pelo fato de passar a circular legalmente. Em 

ambos os casos, o career legal ou ilegal determinado pela origem transforma- 

se no seu contr^rio. E fundamental que se perceba ainda que essa transfor- 

magao na realidade expressa urn conjunto de relagoes entre quilombolas e 

elementos livres da sociedade escravista, constituindo urn dos aspectos da di- 

namica desta sociedade, manifesto em relagoes contraditorias a logica escra- 

(60) cad. 260 SCAPM, p. 23 v. (ver nota n9 22) 

(61) C6d. 114 SCAPM, p. 28 v. e 29. 

(62) C6d. 260 SCAPM, p. 43 v. a 45. 

(63) C6d. 49 SCAPM, p. 139 e v. 

(64) C6d. 215 SCAPM, p. 2 a 3 v. 
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vista sobre a qual ela est^ estruturada. Estas relagoes sao contraditorias a esta 

16gica pelo fato de expressarem mecanismos de sustentagao de elementos 

negadores da ordem social escravista: os quilombolas. 

Finalmente, resta-nos tratar do roubo enquanto atividade que pode substi- 

tuir o aliciamento de escravos, aqui entendido como picitica que visava seduzir 

escravos para que fugissem para os quilombos. 

Gomes Freire de Andrade, em bando de 19 de julho de 1746, que visava 

organizar uma expedigao de combate aos quilombos do Campo Grande, re- 

clamava que 

"atrevidamente tem intentado e conseguido, os negros chamados 

reis dos quilombos, meter partidas de vinte, trinta e quarenta negros 

armados nos sitios povoados, levando nao so os bons escravos, 

mas matando os senhores, violando-lhes as familias e queimando- 

Ihes as casas"(65). 

Em 1766, os moradores do Paracatu reclamavam dos quilombolas do Parnafba 

que chegaram a entrar 

"pela propria vizinhanga do mesmo arraial a fazerem preza de varies 

escravos que andavam em o ministerio a servigo de seus senhores 

e os conduziram presos para o referido presidio e quilombo das 

suas residencias"fiS). 

Em 10 de janeiro de 1769, uma ordem foi enviada pelo governador a Jose Al- 

vares Maciel para que organizasse a repressao a urn quilombo de Cachoeira 

do Campo, de onde safam os quilombolas 

"cometendo repetidos insultos aos viandantes com modes e roubos 

e nas fazendas fazem o mesmo agregando por violencia os escra- 

vos delas, e outros voluntaries para aumentar o seu pernicioso nu- 

mero"(Q7\ 

Entre os documentos supracitados, o ultimo e mais elucidativo conquanto 

nos permite distinguir o aliciamento do roubo de escravos propriamente dito. O 

(65) Cdd. 50 SCAPM, p. 43 e 44. 

(66) G6d. 60 SCAPM, p. 110 v. e segs. Nesta citagao podemos perceber a inversao ideoldgica atrav^s 
da qual o quilombo 6 visto como presfdio. 

(67) Cdd. 152 SCAPM, p. 171 v. 
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segundo se caracterizava antes de mais nada pela existencla de pressao, por 

parte dos quilombolas, para que os escravos os seguissem, e 6 nesta medida 

que o roubo se colocava como alternativa ao aliciamento. 

Ate aqui nossa an^lise do roubo se voltou para mostrar sua versatilidade 

enquanto substltutivo de v^irias outras atividades. Nao 6 de se estranhar, pois, 

sua ptetica largamente difundida entre os quilombolas e o desejo de sua extln- 

gao por parte de todos aqueles que sofriam seus efeitos. Nao 6 demais lem- 

brar que, sendo o escravismo um sistema com base na propriedade privada, o 

pteprio trabalhador 6 tamb^m propriedade. 

A localizagao geogtefica dos quilombos estava vinculada a este tipo de 

atividade. O estabelecimento de quilombos prdximos a rotas comerciais nao se 

deu por acaso. Tal fato comprova a necessidade de uma localizagao estrategi- 

ca favotevel ao exercicio da atividade de saque. Apenas a guisa de exemplos 

podemos citar o Quilombo do Ambrdsio, que ficava prdximo ci picada que li- 

gava as Minas a Goids, e o Quilombo do Itambd, que ficava perto da estrada 

que ia para Sabate. 

Pelo fato de ser atividade atravds da qual se obtinha parte importante, se 

nao do ponto de vista quantitative, pelo menos qualitative, do produto necessd- 

rio a sobrevivencia do quilombo, o roubo parece ter constituido atividade nor- 

mal para os quilombolasf68). As atividades destes enquanto bandidos se cons- 

titufram em mais um element© para qualificd-los como criminosos perante a 

sociedade escravista. Sao os motives que temos enumerado ate aqui que irao 

caracterizar o quilombola como bandido ou criminoso, e nao apenas o fato de 

matar o gado e outros animais dorrtesticos, como pretende Charles Boxer 

(BOXER, 1969, p. 232). 

Mas o cateter negative do roubo praticado pelo quilombola nao se en- 

cerra no fato de ser um roubo. Ele 6 ampliado se considerarmos que o quilom- 

bola era uma propriedade que havia cometido outro roubo: ao fugir, ele se 

roubava a seu senhor. O roubo praticado pelo quilombola encerra um duplo 

aspecto negative para a ordem escravista, na medida em que o produto rouba- 

do 6 utilizado para a sobrevivencia de uma propriedade roubada: o quilombola. 

Ao negar o direito de posse que o senhor tinha sobre si e sobre os produ- 

tos roubados, o quilombola negava toda a legislagao que regulamentava tais 

direitos, da mesma maneira que negava a eficcicia do Estado enquanto guar- 

diao dessas prerrogativas. Em suma, o banditismo praticado pelo quilombola 

em suas v^rias formas de manifestagao constituiu uma parte do prego pago 

pela sociedade por se fundar em relagoes de produgao escravistas. Como diz 

Octevio lanni, 

(68) HOBSBAWM (1975, p. 11) cita outro caso em que o roubo "faz parte da vida normal" da comuni- 
dade: os bedufnos. 
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"o Estado escravista pode controlar sempre o escravo, indo inclusive 

busca-lo nos quilombos reconditos, mas nao conseguiu dominar os 

efeitos negatives que as tensoes sociais inerentes ao regime acaba- 

ram produzindo" (IANNI, 1962, p. 204-205). 

Do ponto de vista do aumento do contingente populacional, o quilombo 

valeu-se de dois mecanismos: a reprodugao bioldgica ao nlvel interno e o re- 

crutamento ao nivel externo, sendo que este recrutamento se efetivou a partir 

de dois tipos de atividade: o roubo e o aliciamento. 

Quanto a reprodugao bioldgica, sao vdrios os documentos que se referem 

ao nascimento de criangas nos quilombos. Em 1739, foi concedido, em autori- 

zagao para destruir o Quilombo do Rio Gomes, a Manoel da Gama Lobo o di- 

reito de se apropriar de quaisquer "bens moveis" encontrados, ressalvando-se 

que as • "crias que houverem nascido no quilombo" pertenciam "aos senhores 

das escravas que as pariram" e a eles deveriam ser entregues'69). 

Na campanha que Bartolomeu Bueno do Prado fez em 1759, em urn dos 

quilombos destrufdos no Campo Grande, foram presas criangas com 12 anos 

de idade que foram imediatamente batizadas, pois haviam nascido no quilom- 

bo(70). Pelo sucesso desta campanha, Bartolomeu Bueno pediu e ganhou de 

presente "duas crioulinhas sem pai nem mae, que uma podera ter a idade de> 

quatro anos e a outra se/s"(71). 

No ataque ao Quilombo da Pedra Menina, ordenado pelo capitao Joao 

Duarte de Faria, em 1768, foram mortos dois quilombolas, "ama/raram-se dez 

e uma cr/a"(72), e em 13 de Janeiro de 1773, o conde de Valadares escreveu ao 

capitao Theoddzio Duarte Coimbra, no Paracatu, avisandoo que as "crias' apri- 

sionadas no quilombo nao deveriam ser marcadas com ferro em brasa, mas 

sobre elas deveriam ser pagos os "reais direitos'i73). 

Mas, interessa-nos aqui particularmente o segundo tipo de mecanismo 

utilizado para o aumento do contingente populacional do quilombo, que com- 

preende tanto o roubo quanto o aliciamento. Ao que parece, este mecanismo 

foi nao s6 o mais comum mas, em realidade, o que afetava mais diretamente a 

ordem escravista. 

(69) C6d. 59 SCAPM, p. 33 e v. 

(70) C6(l 110 SCAMPM, p. 135 

(71) C6d. 123 SCAPM, p. 130 v. e 131. 

(72) C6d. 159 SCAPM, p. 94 e v. 

(73) C6d. 199 SCAPM, p. 8 e v. ^ digno de nota um case acorrido em Sao Paulo, citado por Suely Ro- 
bles. Em 1778 ordenou-se a destruigao de dois quilombos que margeavam o Rio Tiete, de on- 
de "muitos dos escravos ali nascidos ji contavam 30 anos" (QUEIROZ, 1977, p. 141). 
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Embora distintos, por se utilizarem de tciticas diferentes, o roubo e o ali- 

ciamento, na realidade, expressam o mesmo tipo de desgaste no sistema es- 

cravlsta, se considerarmos que ambos implicam redugao de mao-de-obra no 

complexo produtivo escravista. Esta redugao como a fuga, impllca a impossibi- 

lidade de realizagao e, por decorrencia, da expropriagao do trabalho excedente 

do escravo. Como diz Clbvis Moura, o quilombo resistia ao escravismo 

"desgastando as forgas produtivas, quer pela agio militar, querpelo 

rapto de escravos, fato que constitufa, do ponto de vista economico, 

uma subtragao ao conjunto das forgas produtivas" (MOURA, 1972, 

p. 87). 

Cumpre notar ainda que o roubo praticado pelos quilombolas nao se res- 

tringia a escravos, mas atingia tambem mulheres brancas. Em 1736, membros 

do Quilombo do Baependi atacaram a casa de urn morador da regiao 

"e nao so the tiraram a vida como tambem do seu corpo Ihe fizeram 

anatomia, e para mais Ihe levaram duas filhas mogas donzelas e 

urn menino, e o mais de casa, tirando-lhe ao mesmo tempo vida, 

honra e fazenda" 

A expedigao que atacou o quilombo conseguiu resgatar os tres sequestrados, 

prendendo 16 quilombolas, enquanto outros fugiram(74). 

Em 1960, o capitao-mor de Mariana ordenou que fossem organizadas ex- 

pedigoes para perseguirem os quilombolas que haviam roubado uma "moga 

branca que podera ter 13 anos" O resultado das expedigoes foi a recuperagao 

da moga e a destruigao de dois quilombos, nos quais foram presos quinze qui- 

lombolas e cinco foram mortos. Al^m disso, descobriram urn terceiro quilombo 

que nao pode ser destrufdo devido a uma violenta reagao feita por indios con- 

tra os homens-do-mato(75). 

Em urn bando de 8 de abril de 1764, o governador Luis Diogo Lobo da 

Silva se referia aos ataques de quilombolas dos quais resultava nao s6 

"tirarem mulheres brancas dos mesmos povoados, mas levarem 

igualmente pretas e escravos com que reforgam as tropas dos seus 

parciais'i76). 

(74) C6d. 55 SCAPM, p. 139 v. e 140; C6d. 56 SCAPM, p. 100 e v., 102 e v.. 103 e v., C6d. 57 
SCAPM, p. 37. 

(75) C6d. 130 SCAPM, p. 5 v. a 7. 

(76) C6d. 50 SCAPM, p. 90 a 96. 

34 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 18<NS Especial):7-43,1988 



Carlos Magno Guimaraes 

Embora tenham existido, do ponto de vista quantitative, os roubos de 

brancos parecem ter sido inexpressivos se comparados com as referencias aos 

roubos de escravos. E Mcil perceber que um branco "roubado" dentro de um 

quilombo era uma ameaga, jci que, se conseguisse fugir, a localizagao do qui- 

lombo estaria comprometida. 

Quanto ao aliciamento, um documento merece ser citado: em 22 de de- 

zembro de 1759, o governador Jos6 Antonio Freire de Andrade escreveu aos 

juizes e oficiais da Camara de Sao Joao del Rei sobre um quilombola preso no 

Campo Grande. Para justificar o envio do dito quilombola para o Rio de Janei- 

ro, o governador argumentava que 

"o capitao Antonio Francisco Franga me tem segurado por duas ou 

tres vezes que em um dito negro se soltando, nao ficara negro a/- 

gum nesta capitania que ele nao torne a conduzir para os quilombos 

do Campo Grande'i77). 

Este provavelmente foi o maior elogio que um aliciador poderia ter recebido. O 

que demonstra a existencia de individuos competentes ou especializados na 

fungao de aliciar. 

Temos de convir, entretanto, que nao deveria ser tareTa tao dirdua para 

um quilombola convencer outro escravo a fugir, mesmo porque o sistema es- 

cravista na realidade se constituiu no principal fator de sucesso dos aliciadores. 

Isto se deu, por um lado, pelo fato de submeter individuos a relagoes de produ- 

gao escravistas, e por outro, pelo fato de que o aliciador era gerado enquanto 

contradigao do prbprio sistema, pois em face do escravismo, ele nao s6 se reti- 

ra do processo produtivo como tamb^m retira todos aqueles a quern consegue 

aliciar. 

Finalmente, resta-nos analisar o conjunto dos mecanismos de defesa 

criados pelo quilombo para fazer frente a repressao. Ao longo do seculo XVIII, 

esta repressao foi efetuada com o objetivo de extinguir tanto as Tugas quanto 

os quilombos, ambos ameagadores da ordem escravista. Neste ponto pode ser 

percebida a visao que o escravismo permite destes dois problemas que enfren- 

ta. 

Sendo a fuga e o quilombo inerentes a sociedade escravista, seu fim s6 

se daria a partir da extingao das relagoes que colocavam o indivlduo na condi- 

gao de escravo. Na realidade, combatia-se o efeito e nao a causa do problema. 

E nao poderia ser diferente a percepgao da realidade, jci que tambem ela se 

subordinava a Ibgica do escravismo. Sua continuidade enquanto sistema exigia 

(77) C6d. 123 SCAPM, p. 127. 
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que o verdadeiro career de suas relagoes de produgao permanecesse desco- 

nhecido para aqueles que a elas estavam subordinados, tanto escravos quanto 

senhores. 

A ameaga constante de ataque por parte das forgas repressivas levou o 

quilombo a desenvolver mecanismos de defesa que iam desde a localizagao 

geogr^ifica estrat^gica, em locals de diflcil acesso, at6 a construgao de fossos 

e paligadas, passando por uma rede de informagoes que se iniciava dentro da 

prdpria senzala. Logicamente entendemos tamb^m que a maneira diferente de 

articular todos estes mecanismos da a cada quilombo sua especificidade dian- 

te dos demais. 

A localizagao estrat^gica do quilombo foi determinada, por urn lado, pela 

necessidade da atividade de saque, e, por outro, pela necessidade de defesa. 

Os quilombos da regiao diamantina se privilegiaram de urn relevo com locais 

de dificil acesso por se tratar de regiao montanhosa. O mesmo nao se dava 

com os quilombos estabelecidos em ^reas mais abertas, o que gerava a ne- 

cessidade da criagao de mecanismos que substitufssem as defesas naturais. 

Em urn quilombo do Campo Grande atacado em 1746, os quilombolas 

"se defenderam no palanque com resolugao grande mais de 24 ho- 

ras, de sorte que foi preciso ataca-los com fogo e dar terceiro assal- 

to para render uma forma de trincheira a que se recolheram depois 

de destrufdo o primeiro palanque'i7Q). 

A expedigao que destruiu o Quilombo da Pedra Menina, em 1768, 

"deu repentinamente com o quilombo de dia e, estava cercado 

com urn valo /a/so cheio de estrepes aonde cairam sete soldados e 

se maltrataram, suposto nao houve mode, serviu de desordem para 

melhor poderem fugir negros'i7^. 

O insucesso das expedigoes repressivas v^rias vezes foi determinado 

pelo fato de os quilombolas, ao terem conhecimento pr^vio de sua organiza- 

gao, abandonarem o quilombo. Em 1759, Bartolomeu Bueno do Prado, em sua 

campanha no Campo Grande, encontrou, nos dizeres do governador Jose An- 

tonio Freire de Andrade, urn "grande quilombo" despovoado pelo fato de os 

quilombolas terem fugido antes que as tropas chegassemf80). Em 1766, o 

(78) C6d. 45 SCAPM, p. 69 e v. r 

(79) C6d. 159 SCAPM, p. 94 e v. 

(80) C6d. 123 SCAPM, p. 103 e v. 
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Quilombo do Parnaiba foi atacado por Manoel Alves de Souza Moreira. Embo- 

ra tivesse 76 ranches, foram recapturados apenas "oito negros fugidos e nao 

apreendeu os mais por serem sentidos das espias antes de chegar ao dito 

quilombo"(QJ{). Em 16 de novembro de 1769, o conde de Valadares escreveu 

ao capitao auxiliar Manoel Rodrigues da Costa solicitando que este fizesse 

averiguagoes na "fazenda chamada Azevedo como em outras das mais fazen- 

das" onde se suspeitasse que os escravos passavam informagoes para qui- 

lombolas ou Ihes davam guarida(82). 

Desta rede de informagoes tamb^m participavam elementos livres. Os 

proprios contrabandistas ou proprietaries de vendas ocultas que tinham inte- 

resse na preservagao dos quilombos eram elementos importantes de informa- 

gao para os quilombolas. E e por isto que essa rede de informagoes foi mais 

urn dos elos de ligagao entre os quilombos e o restante da sociedade, sendo 

atrav^s desta rede que se estabeleceram contatos entre quilombolas e escra- 

vos urbanos em algumas das tentativas de sublevagoes por estes realiza- 

dos(83). 

Os guias das expedigoes repress!vas eram geralmente quilombolas re- 

capturados, o que abria para os quilombos mais uma possibilidade de defesa. 

Em 14 de novembro de 1759 o governador Jos6 Antonio Freire de Andrade 

comunicava ao secretario de Estado que, ap6s ter destrufdo dois quilombos no 

Campo Grande, Bartolomeu Bueno do Prado seguira em frente para destruir o 

Quilombo do Sapucal 

"que dizem ser o maior, digo mais povoado, e antigo desta capitania 

e a causa de se nao ter assaltado este quilombo tern sido o engano 

que os negros que servem de guias tern feito para que se nao saiba 

do dito quilombo"i84). 

Finalmente, merece citagao mais uma das t^lticas utilizadas pelos qui- 

lombolas, para se defenderem da repressao: a mobilidade. Tambem esta tatica 

se impos pela necessidade de sobrevivencia ja que, sendo incapaz de conter o 

ataque das tropas repressoras, deveriam fugir o mais rapido posslvel, quando 

recebiam aviso de que o ataque se avizinhava. Quanto menor o contingente do 

quilombo, maior seria sua mobilidade, maior sua possibilidade de satisfazer as 

(81) C6d. 159 SCAPM. p. 83 v. a 85. 

(82) C6d. 165 SCAPM, p. 127 e v. 

(83) Sobre estas sublevagoes ver: NINA RODRIGUES (1977); FREITAS (1976); MOURA (1972) e 
REIS (1986). 

(84) C6d. 110 SCAPM, p. 135. 
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necessidades vitais de seus membros e maior sua possibilidade de sobrevi- 

vencia. 

Este aspecto da mobilidade tamb^m foi percebido por Suely Robles em 

Sao Paulo, no s^culo XIX. 

"A repressao impedia a formagao de agrupamentos numerosos e 

sedentarios. Para sobreviverem, formaram-se os quilombos itineran- 

tes, vivendo de assaltos aos viajantes e as fazendas adjacentes" 

(QUEIROZ, 1977, p. 143). 

Se a prdpria atividade mineicitdria imprimiu ^ populagao das Minas Gerais cer- 

to grau de nomadismo, pelo esgotamento das velhas e a descoberta de novas 

jazidas, como percebeu Miran de Barros Latif (1978, p. 91 e seguintes), nao 6 

de se estranhar que tal career se manifestasse em parte dos quilombos. 

Concluindo, os v^irios mecanismos de sobrevivencia se articulam em nf- 

veis diferentes de intensidade, dependendo de cada quilombo, pois a adogao 

de urn pode eliminar a necessidade de outros. A percepgao da dinamica da so- 

ciedade escravista, vista sob a 6tica dos quilombos, s6 sera possivel se con- 

siderarmos suas especificidades e, a partir destas, a insergao daqueles nesta 

sociedade. 

Dos mecanismos de reprodugao analisados, tres se destacam por se 

constitufrem em elos de ligagao ou de insergao do quilombo na dinamica da 

sociedade escravista: o banditismo, o com^rcio e a rede de informagoes. 

Estas atividades, se por urn lado mostram as relagoes que se estabele- 

cem entre o quilombo e o restante da sociedade, por outro revelam algumas 

das contradigoes que permeiam esta sociedade fundada na exploragao da for- 

ga de trabalho escravo. 

Ao ser gerado no ambito da sociedade escravista, o quilombo cria meca- 

nismos de sobrevivencia, dos quais urn se constitui na agressao direta a esta 

sociedade: o banditismo. Embora a sociedade tenha por base a exploragao do 

escravo, elementos livres participam ativamente do processo de reprodugao 

dos quilombos atrav^s do com^rcio e da rede de informagoes. Sao os livres de 

uma sociedade escravista contribuindo para que se mantenham livres os es- 

cravos que, enquanto tal, constituem a base daquela sociedade. 

Embora geradas pelo escravismo, estas contradigoes nao o destrufram, 

da mesma forma que nao foram por ele eliminadas. A sobrevivencia do escra- 

vismo determinou a sobrevivencia destas contradigoes. Al&n disso, o sistema 

s6 se preservou porque foram criados mecanismos de repressao que circuns- 

creveram tais contradigoes dentro dos limites tolerdiveis, tanto no ambito do 

sistema, quanto num ambito mais amplo - o da sociedade. 
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ANEXO 
QUILOMBOS EM MINAS GERAIS NO S^CULO XVIII 

Local Data^a) Fonte^ 

Mariana 1711 odd. 7, p. 50v. 

Curralinho 1714 odd. 9, p. 84 e v., 240, 241, e v. 

Brumado 1716 odd. 12, p. 53 e v., 59 e v. 
odd. 26, p. 50 v., 51 e v. 
odd. 28, p. 40 v. e41 
odd. 30, p. 23 

Palmital 1718 odd. 12, p. 59 v., 60 ev. 

Serra do Caraga 1719 odd. 11, p. 170 v. e 171 

Sao Bartolomeu 1719 odd. 11, p. 163ev. 

Sabard 1720 cdd. 12, p. 85 v. 

Palmital 1720 cdd. 11, p. 206 v. 

Santa Bdrbara 1720 cdd. 13, p. 19ev. 

Serro Frio 1722 cdd. 21, p. 89ev., 113 v. e 114 

Curral do Torino 1722 cdd. 21, p. 18 v. 

Casa da Casca 1726 cdd. 28, p. 66 v. e 67 

Tejuco 1731 cdd. 56, p. 131 v. a 133 

Sao Joao D'EI Rey 1733 cdd. 15, p. 75 v. e 76 

Rio das Velhas Abaixo 1733 cdd. 15, p. 73 ^ 

cdd. 15, p. 87 v. Carijds 1733 

Mariana 1733 cdd. 15, p. 109 v. 

Baependi 1736 cdd. 55, p. 139 v. e 140 
cdd. 56, p. 100, v, 102 v, 103 e v. 
cdd. 57, p. 37 

Guarapiranga 1736 cdd. 59, p. 3 

Sao Sebastiao 1736 cdd. 59, p. 2 

Ibituruna 1737 cdd. 57, p. 17ev. 

Rio Verde 1737 cdd. 56, p. 24 v. e 25 

Rio Abaixo 1737 cdd. 57, p. 17 v. 

Sao Caetano 1737 cdd. 57, p. 17 

Guarapiranga 1737 cdd. 57, p. 119e v. 

Sao Miguel 1738 cdd. 59, p. 25, v. e 26 

Sabard 1738 cdd. 49, p. 138e v. 

Caetd 1738 cdd. 59, p. 25 v. e 26 

Congonhas do Campo 1738 cdd. 69, p. 3 v. 

Inficionado 1738 cdd. 67, p. 33 
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continuagto 

Local Data^®^ Fonte^ 

SSo Caetano 1738 c6d. 49, p. 133 e v. 

Catas Altas 1738 cdd. 66, p. 30 v., 51, 99 e v. 
c6d. 69, p. 4 v. e 5 

Itambd 1738 cdd. 49, p. 139e v. 

Paracatu 1738 cdd. 49, p. 130 v., 131 e v. 

Pitangui 1739 cdd. 59, p. 33 e v. 

Rio Verde 1740 cdd. 74, p. 76 e v. 

Vila Rica^ 1740 cdd. 65, p. 100 v, e 101 

Suassui 1741 cdd. 69, p. 23 v. 

Paraopeba 1741 cdd. 69, p. 23 v. 

Sertao das Contagens 1741 cdd. 69, p. 22 

Comarca do Rio das Mortes<d) 1742 cdd. 69, p. 33 v. e 34 

Forquim 1743 cdd, 74, p. 166e v. 

Guarapiranga 1743 cdd. 74, p. 165e v. 

Serra de Sao Bartolomeu 1743 cdd. 69, p. 37 v. 

Sao Bartolomeu 1745 cdd. 69, p. 46 v. 

Arassuaf 1745 cdd. 74, p. 185 v. e 186 

Campo (^ande^ 1746 cdd. 45, p. 69 e v. 
cdd. 84, p. 75 e v., 108 v. a 110 v. 
cdd. 116, p. 98 e 99 

Vila Rica 1748 cdd. 84, p. 117 v. 

Borda do Campo 1748 cdd. 88, p. 37 v. e 38 

Sapucaf 1751 cdd. 93, p. 140 v., 141 e v. 

Parauna 1751 cdd. 93, p. 87 v. 

Demarcagao Diamantina 1752 cdd. 93, p. 234 e v. 

Demarcagao Diamantina 1753 cdd. 107, p. 37 v., 38 e v. e 40 v. 

Sabard 1753 cdd. 88, p. 165 v. e 166 

Campo Grande 1754 cdd. 114, p. 9 v. e 10 

Brejo do Salgado 1754 cdd. 114, p. 2 

Itaverava 1755 cdd. 114, p. 20 ev. 

Caet6 1755 cdd. 114, p. 15 v. 

Rio da Prata 1755 cdd. 69, p. 143 e v., 144 v. 

Sao Joao D'EI Rey 1756 cdd. 114, p. 28 v. e 29 

Itaverava 1758 cdd. 116, p. 187 

Pitangui 1758 cdd. 103. p. 42 
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OS QUILOMBOS EM MINAS GERAIS 

continuag&o 

Local Data^"^ Fonte^ 

Indai^ 

Serra da Marcela 

Sapucaf 

Ibituruna 

Comarca do Rio das Modes 

Mariana^ 

Paraibuna 

Sftio da Caveira 

Inficionado 

Serra da Marcela 

Pitangui 

Parnafba 

Pitangui 

Vila Rica 

Rio Pomba 

Pedra Menina 

Indate e Abaet^ 

Borda do Campo 

Paraibuna 

Suassui 

Cachoeira do Campo 

Tabua 

Serra Negra 

Carijds 

Rio do Pinho 

Bambui 

Tamandud 

Caet^s) 

Casa da Casca 

Mariana 

Brumado 

1759 

1759 

1759 

1759 

1760 

1760 

1764 

1764 

1765 

1766 

1766 

1766 

1767 

1767 

1768 

1768 

1768 

1769 

1769 

1769 

1769 

1769 

1769 

1770 

1770 

1770 

1770 

1770 

1770 

1770 

1771 

c6d. 123, p. 115 v. 

c<5d. 123, p. 115 v. 

cdd. 110, p. 135 

c<5d. 123 p. 112v. e113 

cdd. 130, p. 50 ev. 

cdd. 130, p. 5 v. a 7 

cdd. 118, p. 63 

cdd. 118, p. 44 v. 

cdd. 118, p. 83ev. 

cdd. 118, p. 172 v. e 173 

cdd. 60, p. 118 v. a 119 v. 

cdd. 60, p. 110 e v. e segs. 
cdd. 159, p. 83 v. a 85 

cdd. 60, p. 118v. e 119e v. 
cdd. 143, p. 45 v. e 46 

cdd. 152, p. 87 

cdd. 103, p. 122e v. 
cdd. 143, p. 159 v. 

cdd. 159, p. 94ev. 

cdd. 143, p. 121 ev. 

cdd. 165, p. 52, 57 v., 58 e 77 v. 
cdd. 170, p. 46 e 69 v. 

cdd. 159, p. 122 

cdd. 159, p. 110 

cdd. 152, p. 171 v. 

cdd. 163. p. 53, v, 86, 135 v. a 136 v. 

cdd. 152, p. 179e v. 

cdd. 178, p. 59ev. 

cdd. 178, p. lOe v. 

cdd. 176, p. 39 e v. 
cdd. 177, p. 44, v. 67 v. 
cdd. 178, p. 74 v. 

cdd. 178, p. 12 v. 

cdd. 179, p. 35 v., 36 e 45 

cdd. 179, p. 24 v. a 26 

cdd. 171, p. 68 v. e 69 
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.Carlos Magno Guimaraes 

continuagSo 

Local Data^ Fonte^ 

Morro do Chapdu 1772 cdd. 189, p. 6, 53 v. e 54 
c6d. 179, p. 123v. 

Fidalgo 1772 cdd. 193, p. 7 v. e 8 

Mariana 1772 cdd. 179, p. 105e v. 

Paracatu 1773 cdd. 188, p. 102 
cdd. 196, p. 7 v. 
cdd. 199, p. 8, v., 11 v. e 12 v. 

Sao Josd do Rio das Mortes 1773 cdd. 203, p. 12 

Curimatai 1773 cdd. 199, p. 13 

Arassuai 1774 cdd. 203, p. 52e 53 

Rio do Peixe 1776 cdd. 207, p. 146 v. e 147 

Forquim 1777 cdd. 215, p. 2a4 v. 

Rio do Sono 1778 cdd. 219, p. 3, v., 6 v. 

Sao Jos6 1780 cdd. 226, p. 4 v. 

Paraopeba 1780 cdd. 226, p. 32 

Mariana 1780 cdd. 226, p. 33 v. 

Curral D'EI Rey 1781 cdd. 226, p. 55 v. 

Paracatu 1781 cdd. 223, p. 7 v. e 8 
cdd. 230, p. 10 

Serro^ 1782 cdd. 224, p. 215 a 217 v. 

Mateus Leme 1782 cdd. 228, p. 16 v. 

Itamarandiba 1785 cdd. 241, p. 70 v. e 71 

Sao Jos6 do Rio das Mortes 1785 cdd. 243, p. 121ev. 

Caet6 1785 cdd. 243, p. 228 e v. e 229 

< )<" 1786 cdd. 241, p. 114 v. 

Rio Pomba 1786 cdd. 249, p. 194 v. e 195 

Serra do Funil 1788 cdd. 253, p. 148 

Itaverava^ 1795 cdd. 260, p. 43 v. a 45 

Notas: (a) As datas sao dos documentos. 
(b) Todos os cddices sao da Secgao Colonial do Arquivo Publico Mineiro (SCAPM). 
(c) O documento se refere a "3 ou 4" quilombos abandonados antes do ataque. 
(d) Referencia a v^rios quilombos sem precisar os locals. 
(e) Destruigao de um "quilombo-pequeno" e do Quilombo do Ambrdsio ao que tudo indica, o 

maior que houve nas Minas Gerais. 
(f) Foram atacados tres quilombos, sendo dois destrufdos e um rechagou o ataque usando 

fndios em sua defesa. 
(g) Foram destrui'dos dois quilombos nesta mesma cirea e ano. 
(h) Foram encontrados tres quilombos abandonados por terem sido avisados em tempo. 
(i) Local desconhecido. A destruigao ficou a cargo de Indcio Correa Pamplona, 
(j) Os documentos denunciam a existencia de tres quilombos. 
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