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Resumo 

Este artigo pretende fornecer uma contri- 
buigao para a discussao sobre criminalidade es- 
crava no meio urbano, a partir da andlise dos re- 
gistros de prisoes de escravos efetuadas pela 
polfcia no Rio de Janeiro, entre 1810-1821, pe- 
rfodo compreendido pela chegada da Famflia 
Real em 1808 e a independencia em 1822. 

A maior parte das infragoes cometidas 
pelos escravos eram atitudes contra a ordem pu- 
blica, contra o sistema escravista, al6m de crimes 
de pequena monta. 

Durante o perfodo estudado, a cidade e 
sua populagao passaram por urn intenso proces- 
so de mudangas sociais e econdmicas. As agoes 
da polfcia em relagao aos escravos tambdm so- 
freram alteragoes de acordo com os problemas 
enfrentados com a populagao de cor. Sua maior 
preocupagao, entretanto, era garantir seguranga 
a sociedade e manter a estabilidade do sistema 
escravista. 

Abstract 

This study tries to make a contribution to the 
theme of criminality among urban slaves by 
analysing the records of police arrests for the city 
of Rio de Janeiro during the period 1810-1821 
bracketed by the arrival of the Portuguese Royal 
Family in 1808 and the advent of independence 
period in 1822. 
Most of the crimes committed by slaves were 
attitudes against public order, against the slave 
system or petty crimes. 
During the twelve years studied, the city and its 
population went through a continuous process of 
social and economic changes. Attitudes against 
slaves also changes. Police concern had shifted 
from one type of offence to another according to 
the problems faced by the police in relation to 
black people. Their main objective was to ensure 
the society's security and maintains the stability of 
the slave system. 

Introdu^ao 

Nos ultimos tempos, o estudo sobre crimes tern despertado o interesse 

dos historiadores e sociologos como se constata pelo volume de publicagoes 

A autora 6 professora do Departamento de Histdria da Universidade Estadual de Campi- 

nas. 

f) Este artigo 6 baseado na an^lise sobre criminalidade escrava que compoe o quarto capftulo da 
dissertagao de mestrado da autora. 
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sobre o assunto'^. A import^ncia de tais trabalhos repousa no fato de que 

essas analises permitem compreender melhor a estrutura social e as tensoes 

existentes no meio estudado. Tensoes nos dizeres de Patricia Aufderheide, 

permanentes e nao meramente ocasionais, fruto da ordem social estabelecida 

(AUFDERHEIDE, ^ 976, passim). 

Dentre os trabalhos mais recentes, nota-se a tendencia em isolar grupos 

sociais especificos, o que possibilita analisar mais detalhadamente o compor- 

tamento do grupo social escolhido e seus padroes de criminalidade®. Uma 

outra forma de abordagem do problems e o estudo de categorias isoiadas de 

crimes num determinado periodo historico, que results na percepgao das for- 

mas mais comuns de contestagao ao sistema(3). 

Entretanto, apesar da preocupagao crescente com o tema, a historia do 

crime na America Latina Colonial tern sido pouco estudada(4). Este artigo pro- 

cura contribuir de alguma forma para essa discussao, analisando os padroes 

de criminalidade escrava no Rio de Janeiro no periodo de 1810-1821, isto e, 

desde o inlcio do processo de independencia, marcado pela chegada da corte 

portuguesa ao Brasil, ate as vesperas da emancipagao polltica. 

No inlcio do seculo XIX, mais precisamente a partir de 1808, o Rio de Ja- 

neiro passou por urn processo intense de reurbanizagao estimulado pelo esta- 

belecimento da corte, e a consequente transformagao da cidade em capital do 

imp^rio portugues. 

A transferencia da famllia real provocou mudangas nao apenas no aspec- 

to ffsico, politico e economico da cidade®, mas alterou tambem sua composi- 

gao populacional. O crescimento e desenvolvimento economico provocaram 

urn aumento na demanda de servigos e mao-de-obra, que por sua vez estimu- 

laram o tr^fico negreiro. Crescia, portanto, a populagao escrava a medida que a 

cidade se desenvolvia. Se considerarmos as estimativas de Luccock para o inl- 

cio do seculo XIX e o censo de 1821, por exemplo, a populagao escrava teria 

(1) Ver, por exemplo, o vol. 8 do Journal of Social History, (1975), totalmente dedicado ao estudo so- 
bre criminalidade: NEY {1978); FAUSTO (1924) e PINHEIRO (1983). 

(2) Ver TOMES (1978); H ANA WALT (1978) e SOCOLOW (1980. p. 39-53). 

(3) A eoletcinea de artigos de HAY ef a/ (1977) 6 urn exemplo desse tipo de an^lise. Cada urn dos au- 
tores se det6m numa unica forma de infragao, fornecendo assim uma visao dos padroes de crimi- 
nalidade na Inglaterra no decorrer do s6culo XVIII. Nao faltam, 6 claro, estudos abrangentes que 
analisam a questao dos crimes e seus agentes num perfodo relativamente amplo, como a obra de 
CHEVALIER (1958) e TOBIAS (1975). 

(4) Destaque seja feito para os trabalhos de Patrfcia Aufderheide e Susan Socolow citados e para o 
recente estudo de LARA (1986). 

(5) Sobre o processo de reurbanizagao no Rio de Janeiro, ver ALGRANTI (1983, p. 12-17). 

46 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 18(N- Especial):45-79,1988 



Leila M. Algranti 

crescido 200% nesse periodo Portanto, um grande contingente de escravos, 

envolvidos nos mais diversos setores da economia carioca, deslocava-se in- 

cessantemente pela cidade. 

TABELA 1 

POPULAQAO TOTAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 1808 E 1821 

Ano Fogos 
Populagao 

Livre 
Libertos Escravos Total 

1808 4.000 47.090 1.000 12.000 60.000 

(78,5%) (1,5%) (20%) (100%) 

1821 10.151 43.139 — 36.182 79.321 

(54,4%) (45,6%) (100%) 

Fontes: 1808 - LUCCOCK (1975, p. 28). 
1821 - ANRJ, Censo de 1821, c6d. 808, vol. IV, Estatfsticas 1790-1865. 

Devido as caractensticas da escravidao urbana, o escravo passava gran- 

de parte de seu tempo longe do controle direto do senhor trabalhando nas 

ruas, docas e lojas. Usufruia assim, de uma liberdade de agao que Ihe facilita- 

va os movimentos pela cidade. A vida urbana permitia tambem um maior con- 

tato com membros dos demais grupos da sociedade, o que Ihes proporclonava 

andarem continuamente informados sobre os acontecimentos, e as vezes co- 

nhecerem alguns de seus poucos direitos. As irmandades de negros e as cor- 

poragoes de offcio desempenharam papel importante nesse sentidot7). Bitre- 

tanto, se por um lado os escravos nas cidades eram melhor informados, ten- 

diam por outro a perder algumas de suas caractensticas de grupo. A vida urba- 

na os afetava como a outros habitantes e a luta pela sobrevivencia, como um 

reflexo de individualismo, era de fundamental importancia. Uma parte da po- 

pulagao escrava dependia de seus ganhos para se alimentar, vestir e pagar a 

(6) A falta de censos e estimativas exatas para o perfodo colonial impossibilita a avaliagao precisa do 
aumento populacional da cidade entre 1808 e 1821. (LUCCOCK, 1975, p. 28, censo de 1821; 
ANRJ, C6d. 808, vol. IV - Estatfsticas 1790-1865). Ambas as fontes citadas sugerem cdlculos 
abaixo do real e devem, portanto, ser tomadas com reserva. 

(7) Sobre a importancia das irmandades na organizagao social da coldnia, e na vida dos negros em 
particular, ver SCARANO (1976) e BOSCHI (1986). 
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diaria a seus senhores. As somas exigidas pelos proprietarios eram as vezes 

tao extorslvas que eles conseguiam atingi-las somente com dificuldadesW. 

Embora a pobreza e a falta de recursos nao sejam os unicos motivos que 

levam um individuo a vida criminosa, alguns crimes estao realmente relaciona- 

dos com os suprimentos das necessidades b^sicas da vida. Os crimes pratica- 

dos pelos escravos na corte de D. Joao estavam de certa forma ligados as 

suas necessidades materiais. 

Portanto, a populagao da cidade temia os escravos como um grupo pron- 

to a reagir com violencia a fim de suprir suas necessidades ou defender seus 

interesses. 

Mas nao so contra os escravos recafam as suspeitas dos crimes. Os liber- 

tos, forgados as atividades marginais devido ao pouco espago deixado pelo 

trabalho escravo, tamb^m eram vistos como suspeitos pela sociedade carioca 

e tratados como equivalentes sociais dos escravos. 

Assim, escravos e forros eram geralmente considerados criminosos em 

potencial pela polfcia do Rio de Janeiro e sobre eles incidia a maior atengao 

das rondas. A polfcia carioca procurava, na medida do possfvel, controlar os 

movimentos desses indivfduos que enchiam de burburinho a capital do imp^rio 

e que eram vistos como ameaga permanente ao sossego publico. A maior 

preocupagao da polfcia era impedir ajuntamentos de negros, dangas, jogos 

africanos e lutas como a capoeira, que acabou por se tornar um dos principais 

motivos das prisoes da populagao de cor no final do perfodo estudado. Negros 

vadios e bebados eram presos sem maiores explicagoes. Era tambem bastante 

comum prenderem-se elementos de cor que por algum motivo estivessem pa- 

rados nas esquinas tarde da noite, simplesmente por serem suspeitos. Os es- 

cravos deveriam recolher-se apos o por-do-sol e necessitavam de passaportes 

para ir de um distrito ao outro, nao podendo em momento algum andar arma- 

dos. 

De maneira geral, as prisoes ©corridas no Rio de Janeiro, no infcio do s^- 

culo XIX, estavam relacionadas a pequenos crimes, como furtos insignificantes, 

desordens e porte de armas. Enfim, manifestagoes contra a ordem publica, 

contra a escravidao e muitas vezes contra seus semelhantes. Ag5es individuals 

que procuravam estabelecer por conta prdpria um equilfbrio social. 

Convencionou-se durante muito tempo considerar como protesto escravo 

as rebelioes, quilombos e crimes contra senhores ou suas propriedades. Nao 

paira qualquer duvida de que tenham sido formas de resistencia escrava. Po- 

rem, recursos ultimos. As agoes desenvolvidas no dia-a-dia e a luta pela sobre- 

vivencia, concretizada nos pequenos crimes, representavam uma reagao surda, 

(8) Sobre o sistema de ganho - forma de trabalho escravo exclusiva do ambiente urbano - ver AL- 
GRANTI (1983), particularmente o capftulo intitulado "O Escravo e a cidade", p. 66-75). 
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miuda e constante por parte da camada escrava as condigoes de existencia 

que Ihe eram impostas. Estes dispositivos, acionados com frequencia, mobili- 

zavam os setores dominantes da sociedade a montarem um conjunto de piciti- 

cas repressivas e de controle social, como se veici a seguir. 

Creio, portanto, que o estudo dos padroes de criminalidade nao fornece 

apenas fundamentos para a analise das relagoes sociais, mas sao fonte indis- 

pens^ivel para se compreender o modo de vida dos individuos que compdem a 

estrutura social, o crescimento e composigao da populagao e sua integragao na 

sociedade existente. Como enfatizou Patricia Aufderheide (1976, p. 179), os 

individuos so lutam por aquilo que Ihes d importante. E o que era importante 

para os componentes das esferas marginalizadas da sociedade colonial era 

sobreviver dentro de limites mlnimos de existencia. Estudar as agoes destes 

homens para conquistar suas ambigoes ou sua revolta contra a ordem imposta 

6 revelar, embora palidamente, sua histdria. Sob o brilho opaco da corte de D. 

Joao, os miserdveis (escravos, forros e vadios) eram oprimidos e temidos como 

criminosos. 

De fato, atravds das infragdes cometidas e das penas aplicadas toma-se 

posslvel perceber a importancia dos escravos numa sociedade que nao podia 

prescindir da mao-de-obra negra, mas que ao mesmo tempo temia a agao cri- 

minosa e a revolta dos elementos de cor. 

A andlise empreendida neste artigo e apenas uma amostra fragmentdria 

dos crimes cometidos pelos escravos nas primeiras decadas do seculo XIX no 

Rio de Janeiro, mas possibilita o desvendamento de aspectos importantes da 

vida cotidiana dos escravos urbanos, uma vez que as agoes criminosas estu- 

dadas dizem respeito apenas aos conflitos interpessoais e as manifestagoes 

dos escravos contra o regime escravista. 

Fbra o estudo desses crimes foram utilizados documentos da pollcia do 

Rio de Janeiro, particularmente os registros de prisoes de escravos, isto e, um 

conjunto de documentos intitulados Relagao das Prisoes Feitas pela Policia do 

Rio de Janeiro (1810-1821) - Cddice 403, 2 vols., existente no Arquivo Nacio- 

nal do Rio de Janeiro. Trata-se, na verdade, de uma fonte importante para esse 

tipo de analise devido ao grande numero de casos que apresenta por doze 

anos consecutivos. Os documentos fornecem os dados pessoais dos presos e 

os motives das prisoes. tambem informagoes sobre as vltimas e em alguns 

casos sobre as penas aplicadas. Embora a analise desses dados sugira os pa- 

droes de criminalidade no Rio de Janeiro, eles se referem especificamente as 

prisoes, nao havendo explicagoes sobre as causas dos crimes ou declaragoes 

de testemunhas. Infere-se pelo seu teor que se tratam de apontamentos sobre 

os resultados das rondas, relacionados a individuos presos em flagrante. Devi- 

do a esse fato, outros crimes cometidos na corte nao foram registrados. Mas 

se por um lado tais documentos obscurecem o total de crimes, por outro permi- 
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tem que se detecte os padroes de prisao dos escravos e o sistema repressive 

montado pela polfcia para controlar os elementos das camadas inferiores da 

sociedade. 

Com as facilidades fornecidas por um programa de computador especial 

para as Ciencias Humanas, S.P.S.S. - Statistical Package for the Social 

Sciences - foi posslvel estabelecer um maior numero de combinagoes das va- 

rteveis e trabalhar com os casos para os quais nao havia informagoes comple- 

tas. 

Antes de comentar as prisoes propriamente ditas um ponto deve ser es- 

clarecido: dentre a populagao estudada cerca de 80% (79,8%) dos presos eram 

escravos e 6 nos crimes cometidos por esses indivtduos que concentrarei a 

an^lise dos padroes de criminalidade no Rio de Janeiro. 

Os motives de prisoes desses indivfduos foram classificados em quatro 

categorias principais, tres delas comumente utilizadas pelos historiadores: cri- 

mes contra a propriedade, crimes contra a ordem publica e crimes de violencia 

contra pessoas. A quarta categoria, fugas, foi estabelecida por se tratar de uma 

ofensa tfplca ao regime escravista e nao apenas um crime contra a proprieda- 

de, esglarecendo, portanto, os padroes de delitos cometidos, como se pode 

perceber atrav^s da tabela 2. 

Uma vez esclarecidos os problemas t^cnicos e a forma como foi condu- 

zido o estudo dos dados da pesquisa, resta comentar seus resultados. 

1. Padroes de Criminalidade Escrava 

Crimes contra a Ordem Publica 

A maior parte dos escravos presos na cidade do Rio de Janeiro no infcio 

do s^culo XIX cometera crimes contra a ordem publica, o que demonstra a 

atengao que a polfcia dispensava as questoes de controle social e manutengao 

da subserviencia da populagao escrava. 

Eram considerados crimes contra a ordem publica vadiagem, insultos a 

policiais, jogos de azar, desrespeito ao toque de recolher e demais infragoes ^s 

leis da cidade. Os crimes cometidos deliberadamente contra a ordem publica 

representaram 32% das prisoes de escravos. Em desordens, envolveram-se 9% 

dos escravos presos. Mas o significado exato dessast"desordens" nao e perce- 

bido claramente nos registros da polfcia. Eram consideradasfdesordens" tanto 

brigas e desavengas, como jogos proibidos, bebedeiras e at6 agressoes ffsicas. 

Feliciano crioulo, por exemplo, escravo de Antonio da Graga, foi preso por de- 
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TABELA2 

MOTIVOS DAS PRISOES ANUAIS DE ESCRAVOS NO RIO DE JANEIRO, 

1810-1821 

Ano Crimes de 
Violdncia 

Crimes contra 
a Propriedade 

Crimes contra a 
Ordem Publica 

Fugas OutrosO Total 

1810 4( 7.7) 3 ( 5,8) 21 (40,4) 6(11.5) 18(34,6) 52 100) 
1811 23 ( 9.8) 64(27,4) 52 (22,2) 53 (22,6) 42(17.9) 234 100) 

1812 36 ( 8.8) 87 (21,2) 91 (22.1) 129 (31,4) 68(16,6) 411 100) 

1813 29 ( 7,3) 95 (23,9) 76(19,1) 120(30,2) 78(19,6) 398 100) 
1814 41 (10,4) 80 (20,3) 129 (32,7) 97 (24,6) 48(12.1) 395 100) 
1815 53(11,2) 59(12,5) 212(44,9) 91 (19,3) 57(12.1) 472 100) 
1816 11 ( 7.1) 13 ( 8.4) 69 (44,8) 37 (24,0) 24(15,6) 154 100) 
1817 17(13,0) 20(15,3) 55 (42,0) 18(13,7) 21 (16,0) 131 100) 
1818 76(16,6) 92 (20,0) 136 (29,6) 82(17,9) 73(15,9) 459 100) 
1819 105 (22,2) 91 (19,2) 176(37,1) 55(11,6) 47 ( 9,9) 474 100) 
1820 96 (24,0) 67(16,8) 123 (30,8) 65(16,2) 49(12,2) 400 100) 
1821 22 (21,6) 18(17,6) 39 (38,2) 13(12,8) 10 ( 9,8) 102 100) 

Total 513(13,9) 689(18,7) 1.179 (32,0) 766 (20,8) 535(14,5) 3.682(100) 

Notas: Porcentagem entre par§ntesis. 
(*) Outros=pris6es de suspeitos, crimes pouco esclarecldos e crimes nao classificados. 

Fonte: ANRJ, Relagao de Prisdes feitas pela Polfcia do Rio de Janeiro -1810-1821. C6d. 403, vol. 1 e 
2. 

sordens na rua do Ouvidor, al^m do fato de carregar uma faca de sapateiro. 

Quando avistou a patrulha, jogou a arma fora, temendo o agravamento da pe- 

na(9). No sitio de Sao Cristdvao foi preso como desordeiro 

"o escravo Joao Mogambique de Thome Faria por ser encontrado 

depois das onze horas da noite com uma pedra na mao, encostado 

a uma arvore e ter dito em uma taberna no Pedregulho que com 

a mesma pedra haveria de dar na patrulha que Ihe pusesse a 

/r?ao"(10). 

Dentre os crimes cometidos pelos escravos contra a ordem publica, dois 

mereceram maior atengao da policia: a capoeiragem e o porte de arma; ambos 

adquiriram significado especial para a sociedade carioca, que temia os escra- 

(9) ANRJ, Relagao das Prisdes Feitas pela Polfcia do Rio de Janeiro - 1810-1821 - C6d. 403, vol. 1, 
f. 100, 26/6/1812. 

(10) ANRJ, Odd. 403, vol. 2, s/f, 16/10/1819. 
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vos que estivessem armados e a agilidade dos capoeiras, que em questao de 

segundos poderiam desferir um golpe fatal. 

A capoeira era um sfmbolo da cultura africana ostentado orgulhosamente 

pelos escravos nas ruas do Rio de Janeiro. Os negros eram presos em pleno 

dia por assobiarem como capoeiras, usarem um casquete com fitas amarelas e 

encamadas - simbolos dos capoeiras - e por carregarem instrumentos musi- 

cais utilizados nos seus encontros. Jos6 Rebolo " escravo de Alexandre Pi- 

nheiro foi preso por usar um bond branco com fitas amarelas e vermelhas" Ti- 

nha em seu poder uma faca de ponta e foi punido com 300 agoites e tres me- 

ses de prisao(11). 

Utilizada como uma forma de luta e tamb^m de danga, a capoeira era ti- 

da pelos negros como meio de defesa. 

"Assim como o exercito e a policia serviam aos senhores, esse gru- 

po se organizou em resposta as necessidades de protegao ffsica 

dos escravos, especialmente quando proibidos de carregarem ar- 

mas" (KARASCH, 1972, p. 329). 

Mary Karasch, em seu estudo sobre a escravidao negra na capital do im- 

p&io, assinalou que as origens da capoeiragem no Rio sao pouco nltidas, e 

que teria surgido entre os escravos que carregavam suas mercadorias na ca- 

bega em cestas conhecidas como capoeiras. Estes negros teriam aprendido a 

defender seus produtos e a si mesmos com golpes a partir dos p§s e da cabe- 

ga. Contudo, sabe-se com certeza que por volta do s^culo XIX os capoeiras 

estavam organizados na corte em maltas e irmandades, cuja finalidade era de- 

fender seus companheiros de raga. Durante o primeiro imp&io, cada bairro 

possuia sua malta, muitas vezes rival das existentes nos bairros vizinhos (KA- 

RASCH, 1972, p.330). 

Porem, os capoeiras nao defendiam apenas os negros. Sabe-se que eram 

contratados como assassinos profissionais por indivfduos de outras camadas 

da sociedade e ou como guarda-costas. Esses grupos armados ameagavam a 

populagao com sua agilidade e 

"Abatiam-se em diversas maltas, levando diante de si multidoes e 

policiais, que dificilmente os empolgavam nao sendo raros os que 

morriam" (MORAIS FILHO, s.d., p. 213). 

A crescente presenga dos capoeiras na corte de D. Joao VI levou a poli- 

(11) ANRJ, C6d. 403, vol. 2, f. 65,15/4/1818. 
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cia a procurar solugoes dr^sticas para domirici-los. No final do perlodo estuda- 

do, tornaram-se um dos principais problemas da polfcia carioca, que nao pou- 

pava esforgos para extermin^-los. 

No inlcio da regencia de D. Pedro, a Secretaria do Estado dos Negdcios 

da Guerra expediu uma portaria com base no parecer de uma comissao militar 

criada a fim de resolver a questao dos capoeiras: estabelecia que os negros 

presos por capoeira deveriam ser punidos com cem agoites e depois devolvi- 

dos a seus senhores(12). A comissao desaprovava a forma como a intendencia 

havia agido a\6 entao com esses individuos, mantendo-os presos e obrigando 

seus senhores a pagarem as despesas da cadeia. 

A portaria expedida provocou desentendimentos entre o pnncipe regente 

e o intendente da polfcia Joao Ign^cio da Cunha, que se sentiu humilhado fren- 

te a decisao da comissao militar, bem como pelas cnticas que esta fizera a sua 

administragao. O intendente discordava da solugao proposta pela comissao, 

alegando que a ordem para o comandante da guarda real agoitar os capoeiras 

s6 poderia ser considerada como militar e neste sentido deveria ser dada pela 

comissao militar, e nao deveria jamais ser ordenada pelo intendente da polfcia, 

o qual, como magistrado, entendia 

"que semelhante ordem e sua execugao era contraria a todos os 

principios de direito, nao havendo lei alguma que facultasse agoitar, 

nem ainda impor qualquer outra muito menor pena sem certeza do 

crime, convencimento do reo e sentenga proferida por juizes compe- 

tentes"*13). 

O offcio expedido por Joao Ign^cio da Cunha ao Ministro da Guerra Fre- 

derico de Paula manifesta claramente sua insatisfagao com a forma como se 

encaminhou o problema: lembrou as autoridades que as patrulhas costumavam 

prender negros livres a quern nao cabia de modo algum a pena de agoites. Ex- 

plicou tamb^m que diante de todas essas dificuldades colocadas quanto a 

execugao da portaria recomendava que os jufzes de crime deveriam, ao inv^s 

de aplicar o castigo aos escravos, chamar os senhores para que decretassem a 

pena, com a finalidade 

de salvar a lei e os direitos individuals de cada cidadao" 

(12) ANRJ, Registro das Ordens e Offcios Expedidos pela Polfcia aos Jufzes de Crime dos Bairros de 
SioJosd, Santa Rita, Da S4, Candeldria - 1819-1823. C6d. 330, vol. 3, s/p, 5/11/1821. 

(13) ANRJ, C6d. 330, vol. 6. f. 103 a 105, 8/12/1821. 
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Para o intendente, a fungao da policia era acautelar os crimes e prender os de- 

linqiientes; aplicar a lei cabia s6 aos juizes. Contra a pena de agoites argumen- 

tava que nao era com agoites que se governava constitucionalmente, mas sim 

de acordo com a lei, e se agoites resolvessem o problema nao haveria urn sd 

capoeira no Rio de Janeiro(14). 

Nao foi realmente com chicotadas que o problema dos capoeiras foi so- 

lucionado. Ainda no segundo imp^rio eles ameagavam a populagao. Entretan- 

to, a pena imposta aos capoeiras continuou sendo o agoite, e embora a porta- 

ria de 1821 ordenasse apenas cem chicotadas, no final do perlodo estudado 

eles eram punidos com trezentas e mais tres meses de trabalho forgado(15), 

pena esta estabelecida num alvard que vigorava desde 1816, como se verdi a 

seguir. 

Quanto ao porte de arma pelos escravos, urn dos delitos mais comuns do 

periodo pode ser melhor ilustrado se aos 213 escravos registrados pela policia 

forem somados 631 cativos presos por outros crimes mas que tamb^m esta- 

vam armados. Nesses casos, a pena era determinada pela presenga da arma. 

Andar armado no Rio de Janeiro no inicio do seculo XIX era urn h^bito di- 

fundido nao so entre os negros como entre os membros das demais camadas 

da sociedade; 16,4% do total dos presos carregavam algum tipo de arma con- 

sigo. James Henderson, ao visitar a cidade em 1819, observou que muitos bra- 

sileiros carregavam facas escondidas nas mangas de seus capotes 

"as quais eles tiram e usam com grande destreza" (HENDERSON, 

1821, p. 77). 

O viajante ficou chocado ao constatar a existencia de uma grande importagao 

de facas inglesas fabricadas especialmente para esse fim. 

Os escravos, por sua vez, transformavam em arma qualquer utensilio que 

Ihes cafsse nas maos: navalhas, pedagos de pau e ferro, garrafas e aX6 mesmo 

pratos. Assim como os capoeiras, o problema dos negros armados preocupava 

a policia carioca, que procurava fazer valer o edital de 6 de dezembro de 1816. 

O edital estabelecia 

"que todo aquele que se achar com faca, ou canivete, ou qualquer 

instrumento de ferro e mesmo pau agudo com que se possa ferir e 

matar, ainda que com ele nao faga ferimento, sendo escravo e agoi- 

tado com 300 agoites e levado por 3 meses para os servigos publi- 

(14) ANRJ, Cc5d. 330, vol. 6, f. 103 a 105, 8/12/1821. 

(15) ANRJ. C6d. 403, vol. 2. 
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GRAFICO 1 

PRISOES DE ESCRAVOS PELOS CRIMES DE CAPOEIRA E PORTE DE 

ARMAS NO RIO DE JANEIRO, 

1810-1821D 

N9 de Casos 

—r- 

1810 

—f 1 1 I i 

1811 1812 1813 1814 1815 

I i 1 1 Ano 

1818 1819 1820 1821 

PORTE DE ARMAS 

CAPOEIRAS 

Nota: {*) Como h^i somente dados parciais para os anos 1810, 1816, 1817 e 1821, estes foram omitidos 
do tragado. 

Fonte; ANRJ, C6d. 403. 
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cos sem mais processo, nem formalidade que a simples achada ou 

declaragao de que foi vista ainda que no ato da prisao a deitasse fo- 

ra'W. 

Na verdade, durante todo o perfodo estudado, capoeiragem e porte de 

arma foram as infragdes que receberam as penas mais severas. No entanto, 

nao s6 contra os escravos se legislava; o mesmo edital previa que os homens 

livres encontrados armados 

e que pudessem sofrer essa pena os pusessem em obras 

publicas por tres meses"^7). 

E possfvel perceber, atravds dos registros da polfcia, um aumento sensi- 

vel de escravos presos por porte de arma no final do perfodo, o que contradiz a 

informagao fornecida por Alexander Caldecleugh. O viajante registrou em seu 

dterio em 1821 que as medidas de fiscalizagao dos negros haviam decafdo nos 

ultimos anos, enfatizando que a proibigao de porte de arma nao era mais tao 

controlada como antigamente^18). Resta, pordm, desse testemunho, a confir- 

magao de que o h^bito de andar armado na cidade persistia. E fato bem sabi- 

do que poucas pessoas teriam coragem de sair desarmadas numa cidade onde 

a violencia e o fndice de criminalidade cresciam rapidamente(19). 

Crimes e Violencia contra Pessoas 

Embora os crimes de violencia representem uma porcentagem pequena 

nos registros de prisoes feitas na corte (13,9%), eles eram bastante comuns, e 

sua importancia pode ser constatada com auxflio de outras fontes da prdpria 

polfcia, como por exemplo atrav^s da correspondencia do intendente da polfcia 

com os jufzes de crime dos bairros, que fornece dados de homicfdios e agres- 

soes nao registradas pelas rondas. Esses documentos revelam um maior grau 

de violencia na cidade do que o constatado na Relagao de Prisoes. 

(16) ANRJ. Registro da Corresponddncia da Polfcia (Offcios da Polfcia aos Ministros de Estado, Jufzes 
de Crimes, Vara, Cimaras) 1809-1822. C6d. 323, vol. 6, f. 35 e verso. 

(17) ANRJ, C6d. 323, vol. 6, p. 53, 13/1/1821. 

(18) Cf. CALDECLEUGH (1825, p. 83). 

(19) Ver o relato de T. Leithold sobre a agressao e roubo dos quais foi vftima (LEITHOLD & RANGO, 
1966, p. 91-92). 
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Entretanto, apesar de os numeros fornecidos pela Relagao de Prisdes se- 

rem pouco precisos, permitem perceber claramente algumas caractensticas 

desses crimes no inicio do seculo XIX no Rio de Janeiro. 

Os escravos eram presos pelas patrulhas por brigas, facadas, e mesmo 

por pedradas em individuos que simplesmente passavam pelas ruas. Esta ati- 

tude, aparentemente sem razao especifica, sugere a hostilidade dos cativos 

contra a sociedade. Os escravos agrediam tambem as patrulhas e as sentine- 

las existentes junto as fontes publicas. Dentre os escravos presos, 159 (4,3%) 

estavam envolvidos em brigas e lutas armadas. Geralmente o motive dessas 

disputas nao £ fornecido pela documentagao, embora o alto indice de consumo 

de cilcool possa fornecer uma das explicagoes. George Gardner, por exemplo, 

observou que 

no Brasil como em outros pafses, o crime e mais frequente nas 

grandes cidades do que nas zonas agricolas. Isso provem da maior 

facilidade que nas cidades existe para a aquisigao de bebidas espi- 

rituosas; mesmo assim a embriaguez nao e frequente entre a po- 

pulagao negra, conquanto densa no Rio" (GARDNER, 1942, p. 14). 

Os anuncios sobre escravos nos jornais da epoca tamb&n constituem fontes 

de pesquisa quanto ao consumo de Cilcool. No Didrio do Rio de Janeiro de 

19/12/1825 pedia-se uma escrava para cozinhar e ensaboar 

"e que nao seja ma provida nem bebada" (Apud GOULART, 1971, 

p. 72-73). 

Os crimes de violencia eram principalmente cometidos contra escravos e 

libertos, ja que controlados com grande fmpeto e discriminados por todos la- 

dos, era entre si que mantinham as relagoes mais estreitas. Al&n dos lagos de 

solidariedade nao raro estouravam brigas e surgiam inimizades entre os negros 

(cativos ou libertos). Eles constituiam 57,8% dos crimes sofridos pelas vftimas 

masculinas e 58,7% daqueles perpetrados contra as mulheres(20). Entretanto 

apenas 14 (2%) das vftimas sofreram tentativa de homiefdio. O resto dos cri- 

mes violentos eram brigas, lutas, pancadas e cabegadas. 

As mulheres representavam uma porcentagem minima dentre a popula- 

gao presa (1%) mas eram, por outro lado, vftimas de crimes violentos, como 

ataque a sua pessoa e pancadas. Tentativas de estupro foram raramente regis- 

(20) Essas porcentagens significam 407 vftimas masculinas num total de 706 e 75 mulheres em 165 vf- 
timas do sexo feminino. 
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tradas nesses codices e nao hci quase irrformaQdes sobre crimes sexuais, em- 

bora eles provavelmente tenham ocorrido na corte mais do que se supoe ou foi 

registrado. Uma explicagao possivel para essa falta de dados pode estar no fa- 

to de que a maioria das vftimas femininas pertencia k raga negra - escravas 

ou libertas - e muito pouca atengao ser dada as agressoes ffsicas e morais so- 

fridas por essas mulheres(21). Em todo caso, d interessante observar que, nu- 

ma sociedade onde pureza e castidade feminina eram valores altamente im- 

portantes, nao ha registros de crimes sexuais. 

Dentre as vitimas femininas registradas pela pollcia carioca, apenas tres 

eram brancas, sendo nesses casos senhoras agredidas por seus escravos. A 

baixa porcentagem de mulheres livres vftimas de crimes de violencia pode ser 

atribufda a v^rias causas. Primeiramente, parece improv^ivel que os escravos 

atacassem com frequencia mulheres que desfrutavam de prestfgio social, uma 

vez que a pena imposta seria extremamente severa, a fim de desencorajar ao 

m^ximo tais atitudes(22). Em segundo lugar, se tivesse havido crimes desse ti- 

po, certamente se tornariam do conhecimento da polfcia. Por ultimo, se uma 

mulher livre fosse maltratada pelo marido ou familiares, o fato seria escondido 

das autoridades para se evitar escandalo e humilhagao publica, a nao ser que 

o crime fosse de tal magnitude que os vizinhos ou a prdpria vftima recorressem 

a polfcia em busca de protegao. As vftimas femininas registradas nos livros da 

polfcia eram mulheres simples, escravas ou libertas, que passavam a maior 

parte do tempo trabalhando nas ruas onde eram agredidas e roubadas por ho- 

mens de cor. 

Quanto aos crimes de violencia contra senhores - atitudes tfpicas dos re- 

gimes escravistas - o Rio de Janeiro nao( 6 uma excegao. Entretanto, apenas 

0,9% do total de prisoes de escravos referem-se a crimes contra os propriet^- 

rios. Sem duvida, uma porcentagem pequena, se for levado em conta quao fci- 

cil seria para os negros roubar ou agredir seus amos, dada a proximidade ffsica 

imposta pela escravidao urbana a escravos e senhores. O que provavelmente 

impediu que essa porcentagem fosse mais significativa nos livros da polfcia e 

o fato de que essas infragoes eram geralmente punidas pelos proprios senho- 

res e dificilmente atingiam o mundo extradom^stico. De acordo com os docu- 

mentos da polfcia, num total de 37 crimes contra senhores, 15 (0,4%) foram 

agressoes ffsicas e 9 (0,2%) resultaram de conspiragoes. Ha tambem um caso 

(21) A condigSo legal das vftimas 6 conhecida apenas para 75 mulheres, sendo 55 escravas, 17 liber- 
tas e 3 livres. Entre as 165 vftimas do sexo feminine 102 eram negras. 

(22) Ver um caso de punigao a escravo que agrediu sua senhora em ANRJ, C6d. 403, vol. 2, f. 152, 
22/12/1818. 
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de tentativa de assassinato(23). Havia, por^m, senhores que preferiam mandar 

seus escravos infratores ou rebeldes para serem punidos pela policia; 134 es- 

cravos (3,6%) foram presos a requerimento dos proprietcirios, desconhecendo- 

se, entretanto, o motive da prisao. Embora o Estado procurasse intervir na re- 

lagao senhor/escravo condenando o excesso de castigo ffsico, § diffcil discernir 

pelos documentos da policia o que se passava no interior das casas. Somente 

os crimes de maior violencia chegavam ao conhecimento publico. Estes, po- 

r&n, estavam fora da algada das rondas policiais. A localizagao dos processos- 

crime sem duvida esclareceriam aspectos importantes da criminalidade no Rio 

de Janeiro de D. Joao. 

Crimes contra a Propriedade 

Os crimes contra a propriedade entre 1810-1821 no Rio de Janeiro repre- 

sentaram 20,9% do total de prisoes e 18,7% dos crimes cometidos por escra- 

vos. Geralmente eram furtos de pequeno porte, como roupas e objetos. Co- 

nhece-se a natureza e o valor desses roubos em 467 casos, sendo que somen- 

te 70 dos escravos presos envolveram-se em grandes roubos, isto 6, urn valor 

acima de 10.000 r&s. Joao Congo, escravo de Custddio Maria, e Domingos, 

escravo de Antonio de Jesus, por exemplo, foram presos pelo furto de uma ta- 

buleta contend© jdias do ourives Igndcio de Santa Braga. Todas as pegas fo- 

ram apreendidas, exceto urn pente de grijoletas no valor de 12$ 800 e o vidro 

da tabuleta. Os culpados foram punidos com 300 agoites e trabalho na estrada 

da Tijuca por muito tempo'24). 

Roubos de alimentos e roupas eram mais comuns, enquanto que os de 

dinheiro propriamente dito atingiram apenas 1,6% do total dos crimes de es- 

cravos e 7,1% dos grandes roubos. A explicagao para a preponderancia dos 

pequenos furtos repousa na condigao social das vftimas, na sua maior parte 

membros das camadas inferiores da sociedade (escravos e libertos) que nao 

possufam muitos bens que pudessem ser roubados. Veja-se, por exemplo, a 

tabela 3, sobre a condigao legal do total de vftimas dos crimes ocorridos na ci- 

dade. 

(23) Antonio cabra atacou sua senhora, Teotonia Miranda, com uma faca apontada contra seu pesco- 
go, forgando-a desse modo a Ihe conceder a carta de alforria. O criminoso foi sentenciado com 
300 agoites e tr6s meses de trabalhos forgados na estrada da Tijuca. (ANRJ, Odd. 403, vol. 2, f. 
170, 10/12/1819). Mary Karasch fornece em seu estudo uma lista de 16 escravos presos na llha 
das Cobras em 1844 por assassinarem seus senhores. Trds desses crimes foram cometidos entre 
1818 e 1820, e o restante apds a independdncia (KARASCH, 1972, p. 391-392). 

(24) ANRJ, C6d. 403, vol. 1, p. 348, 16/6/1820. 
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TABELA 3 

CONDIQAO LEGAL DAS VITIMAS DE CRIMES COMETIDOS NO RIO DE 

JANEIRO (1810-1821 )(*) 

Sexo Escravos Libertos Livres 
Cond. Legal 

Desconhecida 
Total 

Feminino 55 (33,3) 17(10,3) 3 (1,8) 90 (54,6) 165 (100) 

Masculine 275 (38,9) 44 (6,2) 88(12,5) 299 (42,5) 706 (100) 

Total 330 (37,9) 61 (7,0) 91 (10,4) 389 (44,7) 871 (100) 

Nota: (*) Porcentagem entre par§ntesis. 
Fonte: A mesma utilizada na tabela 2. 

Em 60% dos roubos que envolviam dinheiro, as vftimas eram cativas, e 

consequentemente a quantia roubada pequena. Os homens livres sofriam fur- 

tos de outra natureza, principalmente animals de suas propriedades (aves, ca- 

valos, vacas) ou objetos pessoais (relbgios, correntes), enquanto os escravos 

eram geralmente vftimas de furtos de roupas. As mulheres negras dominavam 

a profissao de lavadeira, sendo provavelmente roubadas quando transportavam 

suas trouxas pela cidade a caminho das fontes, ou quando as levavam de volta 

para seus clientes. 

O que se percebe pelos codices da polfcia 6 que tanto os crimes contra a 

propriedade como aqueles onde a violencia se fazia presente eram cometidos 

contra as pessoas menos favorecidas. Esse fato pode ser melhor esclarecido 

se se levar em conta os padroes de circulagao da populagao nas ruas da cida- 

de. As pessoas mais favorecidas economicamente raramente andavam a p6 

pelo centro da cidade: ou utilizavam-se do transporte de cadeirinhas particula- 

res e de aluguel, ou usavam outros meios de transporte. Senhoras de certo 

prestigio social jamais saiam sem estarem acompanhadas, diminuindo portan- 

to os riscos de serem roubadas. Logo, os indivlduos mais simples e que con- 

sequentemente ofereciam menos lucros aos assaltantes eram os que sofriam a 

maior parte dos roubos. 

Com relagao ao local em que praticavam os furtos, os dados da polfcia 

nao sao muito esclarecedores. Todavia, 6 possfvel perceber que metade des- 

ses crimes foram praticados nas ruas da corte. 

Os roubos podem ser melhor esclarecidos se lembrarmos que os escra- 

vos eram por assim dizer os "donos da cidade" durante certas horas do dia; 
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passeando ou trabalhando, compunham o grosso da populagao que vivia pelas 

ruas. Aproveitavam-se dessa forma das menores oportunidades para "adquirir" 

uma renda extra, mesmo que isso significasse lesar um companheiro. Francis- 

co Angola, escravo de Jos6 Moura, foi preso por furtar um tabuleiro de doces a 

uma negra, cuja senhora alegou que nunca recebeu de volta(25). O escravo 

Domingos Monjolo foi preso por raptar uma escrava e tentar vende-la a ciga- 

nos(26). 

Os escravos tinham pouca motivagao para se envolver em grandes furtos, 

desde que tudo quanto dispunham pertencia legalmente a seus senhores e 

consequentemente nao seria desfrutado na totalidade. Em vista desse fato, os 

roubos eram praticados pelos cativos para preencher eventuais necessidades, 

na maior parte pequenos furtos de itens que pudessem ser consumidos ime- 

diatamente, ou entao negociados sem levantar muitas suspeitas. Jacob Mina, 

escravo do capitao tenente Joao da Terra, por exemplo, foi preso por furtar da 

chacara de D. Thereza dois centos de couve e hortaligas que foi vender na 

praga. Foi punido com libambo por muito tempo(27). Poucas pessoas duvida- 

riam de um escravo que Ihes crferecesse para comprar qualquer tipo de alimen- 

to ou pega de vestuario, uma vez que essa era uma atividade tlpica dos escra- 

vos urbanos. Negros vendedores de bebidas, aves, guloseimas, tecidos, quin- 

quilharias eram as figuras mais comuns nas ruas do Rio de Janeiro no inicio do 

s^culo. Entretanto, nem sempre eram bem-sucedidos na venda do material 

roubado. Alguns acabavam por levantar suspeitas ou eram denunciados por 

colegas. Manoel Benguela, por exemplo, escravo do comendador Amaro Velho, 

foi preso por furtar um saco de doces em Sao Gongalo. Ele foi encontrado na 

praia de Dom Manoel vendendo o produto de seu roubo. A policia chegou um 

pouco tarde, tendo recuperado apenas metade do saco, que foi por sua vez 

devolvido a vitima(28). 

Alguns assaltos eram melhor planejados e envolviam maior numero de 

pessoas e cuidados. Urn exemplo interessante e o roubo que envolveu varies 

escravos carregadores da alfandega. Tratava-se de um grande lote de sedas 

despachado da alfandega atraves de negros condutores de caixao, que desvia- 

ram inteiramente o produto. A prisao de um dos carregadores permitiu que fos- 

sem descobertos os receptadores e os demais negros de ganho. A mercadoria 

foi localizada dividida em poder das diversas pessoas envolvidas(29). 

(25) ANRJ, C(5d. 403, vol. 2, 6/9/1817. 

(26) ANRJ. C6d. 403, vol. 2, f. 312, 28/2/1820. 

(27) ANRJ, Cdd. 403, vol. 2. f. 65, 19/2/1812. 

(28) ANRJ, Cdd. 403, vol. 1, f. 226, 21/5/1813. 

(29) ANRJ, Cdd. 323, vol. 6, p. 61 e verso, 3/2/1821. 
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Nao faltaram, 6 claro, furtos praticados por escravos contra seus senho- 

res. 

"Em 6 de dezembro de 1820 foram presos no Aijube, Francisco Am 

tonio pardo form, boleiro, e Benta parda escrava da senhorinha Je- 

suina da Silva por furtarem a esta ultima uma porgao de roupas de 

tres mil e poucos reis, tendo tudo sido apreendido e devolvido a 

queixosa"(30), 

Alguns roubos chegavam a surpreender pela facilidade com que os obje- 

tos eram transportados pela cidade. Como grande parte do transporte era feita 

pelos escravos, provavelmente nao levantou suspeitas o fato de alguns escra- 

vos carregarem pelas ruas 

urn sofa e dez cadeiras de palhinha durante a noite 

Entretanto, foi com o intulto de vende-los que esses mdveis foram roubados na 

periferia do Rio e levados at6 o centra. Miguel, o escravo que planejou o furto, 

foi remetido para o Aijube, mas desconhece-se a pena aplicada(31). 

Com excegao de alguns crimes de maior porte, o que se percebe atrav^s 

da documentagao da polfcia e que os crimes contra a propriedade praticados 

pelos escravos visavam a complementagao da diciria devida ao senhor, ou 

simplesmente uma forma de suprirem suas necessidades mais prementes. Urn 

pouco de hortaliga, duas galinhas, lenha, urn pouco de agucar ou cebola eram 

os furtos mais comuns. Pequenos objetos como pratos, facas e candelabras 

tambem despertavam a cobiga dos "ladraes" Os escravos na verdade rouba- 

vam dos individuos mais vulneraveis com o intuito de se protegerem contra a 

miseria. 

Fugas de Escravos 

A fuga no regime escravista era uma das manifestagoes mais comuns 

contra a violencia do senhor e contra o trabalho compulsorio. A existencia de 

florestas e terras sem dono estimulava a evasao e as possibilidades de uma 

vida em liberdade. Como enfatizou a autora de Rebeldia Negra e Abolicionis- 

mo 

(30) ANRJ, C6d. 330, vol. 4, s/p. 

(31) ANRJ, C6d. 323, vol. 6, p. 70, 4/5/1821. 
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bastava um incidente no cotidiano do escravo para quo fosse 

acionado um mecanismo de defesa permanentemente engatilhado" 

(LIMA, 1981, p. 32) 

A situagao no Rio de Janeiro nao parece destoar do conjunto: os escra- 

vos fugidos significaram durante todo o periodo estudado o maior Indice de pri- 

soes efetuadas na corte: 15,5% do total das prisoes e 20,8% das infragoes co- 

metidas pelos cativos(32). A liberdade de movimentos usufruida pelos escravos 

urbanos d a grande responsavel por essa alta porcentagem uma vez que o 

ambiente nas cidades oferecia boas oportunidades para as fugas. Alem desse 

fato, o Rio de Janeiro era provavelmente um local utilizado como esconderijo 

pelos escravos das zonas rurais proximas devido as chances que os fugitives 

tinham de viver como libertos misturando-se entre a populagao negra e livre da 

cidade. Entretanto, nem sempre a esperanga se concretizava, pois havia a 

possibilidade de serem reconhecidos nas ruas ou de serem denunciados. O fa- 

to de nao terem na maioria das vezes um local seguro para morar e a necessi- 

dade de trabalhar aumenta^m as probabilidades de serem descobertos. Paulo 

Congo, por exemplo, escravo de Francisco Januario, procurou escapar do cati- 

veiro refugiando-se no Rio de Janeiro, trabalhando como liberto na casa de An- 

tonio Tavares situada no centro da capital, no Largo da Carioca. La permane- 

ceu ate o dia em que foi capturado como fugitive*33). A fuga nao solucionava o 

problema do escravo, pois, se por um lado libertava-o 

"da dominagao objetivada das relagdes de produgao, nao Ihe abria 

perspectivas formais de insergao no sistema, condenando-o a mar- 

ginalidade e a perseguigao" (LIMA, 1981, p. 33). 

Mas nao so a cidade era procurada como esconderijo. As cireas ao redor 

da corte, recobertas de florestas e de montanhas pouco acessfveis, tambem 

forneciam refugio para os escravos fugidos. Essas areas serviam de ponto de 

encontro aos escravos, dando origem a v^rios quilombos. A floresta da Tijuca e 

o Morro de Santa Tereza tornaram-se conhecidos como zonas de quilombos. 

Os quilombolas viviam do que a floresta fornecia, e eventualmente de peque- 

nas rogas. Seu grande sustento, todavia, eram as fazendas e ch^caras que as- 

saltavam com frequencia. Algumas vezes conseguiam at6 mesmo vender na ci- 

(32) Deve-se levar em conta que nas demais categorias de crimes analisadas, v^irias infragoes corn- 
poem uma categoria, enquanto as fugas representam apenas uma infragao e uma categoria isola- 
da. Ver tabela 2. 

(33) ANRJ, C6d. 403, vol. 1, f. 136, - 6/10/1812. 
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dade o produto dessas incursoes. Francisco, um escravo benguela, foi preso 

como escravo fugido no patio de uma casa na cidade nova com dois gansos 

roubados na vizinhanga(34). 

Embora tirassem vantagem das caractensticas geogr^ificas do Rio de Ja- 

neiro e do burburinho do ambiente urbano, muitos escravos foram capturados e 

devolvidos a seus senhores. Parece provcivel que o numero de negros fugidos 

fosse maior do que os 766 casos registrados pela polfcia no penodo estudado. 

Com base em dados especlficos da polfcia sobre despesas com escravos fugi- 

dos, Mary Karasch apresenta uma lista de 925 negros punidos no Calabougo 

em 1826 por fugas (KARASCH, 1972, p. 370-371). Infelizmente nao se dispde 

de fonte semelhante para comparar o fndice de fugas na cidade no penodo re- 

ferente a esse estudo. Pelo contr^rio, o que se nota atrav^s da relagao de pri- 

soes e um decr§scimo no total de fugas entre 1816 e 1821, provavelmente de- 

vido ao aumento da fiscalizagao sobre os cativos, resultado da mudanga de ati- 

tude da polfcia em relagao aos escravos (vide tabela 4). 

Alem dos esforgos das patrulhas para capturar os escravos nos limites da 

cidade, a polfcia contava com o auxflio dos capitaes-do-mato. Sua fungao era 

procurar negros fujdes fora do perfmetro urbano, mas eventualmente eram uti- 

lizados como reforgo no policiamento da cidade. Era justamente nesses me- 

mentos que os capitaes-do-mato valiam-se de seu poder para praticar injusti- 

gas, aprisionando escravos que nao eram fugitives, almejando a tomadia (taxa 

paga pelos senhores para reaver seus escravos) ou mesmo com o intuito de ir 

vende-los em outros distritos. Muitas vezes prendiam escravos que estavam 

trabalhando fora das casas de seus senhores, deixando-os escondidos durante 

a noite, e os devolvendo na manha seguinte, alegando que os haviam captura- 

do de madrugada quando tentavam fugir. James Handerson registrou a exis- 

tencia de tal procedimento quando visitou o Rio de Janeiro. O fato e compro- 

vado tamb^m atraves da correspondencia da polfcia: em offcio de fevereiro de 

1822, o intendente informava ao juiz de crime do bairro da 86 que fora feita 

uma busca nas casas de dois capitaes-do-mato, onde se localizaram varios 

negros presos ao tronco 

"detendo-os em suas casas e privando seus senhores da entrega 

de/es"(35). 

Segundo Leithold, esses profissionais eram negros ou mulatos sob as ordens 

de um comandante de quern recebiam uma soma fixa, al6m do pagamento do 

senhor (LEITHOLD & RANGO, 1966, p. 44). 

(34) ANRJ, C6d. 403, vol. 1, f. 28, 8/5/1813. 

(35) ANRJ, C(5d. 330, vol. 4, s/p. 
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GRAFICO 2 

PRISOES DE ESCRAVOS PELO CRIME DE FUGA NO RIO DE JANEIRO, 

1810-1821 n 
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Nota: (') Conx) somente dados parciais para os anos 1810,1816,1817 e 1821, estes foram omitidos 
do tragado. 

Fonte: A mesma utilizada no grdificx) 1. 
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O fato de se cobrar a tomadia em proporgao ^ distancia percorrida se ex- 

plica devido inumeras capturas de escravos feltas em outros distritos. Nao 

raro chegavam fugitives remetidos de Maca6, Inhauma, Cantagalo, Inhomerim, 

e de outras partes da provfncia do Rio de Janeiro. De acordo com a tabela for- 

necida por Mary Karasch para 1826, 137 escravos foram presos no distrito da 

Lagoa (atual Lagoa Rodrigo de Freitas), sendo provavelmente o local de urn 

consider^vel quilombo, dada as condigoes fisicas da regiao, e da distancia em 

relagao ao centra. Inhauma, Irajci e Engenho Velho tamb^m eram zonas de 

quilombolas. Niterdi destacava-se entre as dreas de concentragao de escravos 

fugidos, apresentando 78 fugitivos (KARASCH, 1972, p. 374-375). Para o pe- 

riodo estudado, conhece-se a profissao do indivfduo que prendeu os escravos 

em apenas 174 casos, sendo que 92 foram capturados por capitaes-do-mato, 

mas apenas 81 foram taxados como tomadia(36). Trata-se de proporgao razod- 

vel que demonstra o auxllio prestado por esses profissionais. 

Os escravos eram uma propriedade valiosa e nao se poupavam esforgos 

para evitar a perda desse capital. Os negros capturados eram muitas vezes 

vendidos para fora da terra, e o valor adquirido aplicado na compra de urn es- 

cravo africano, sem vfcios e nao aculturado. 

A polfcia do Rio de Janeiro dispensou durante todo o penodo analisado 

atengao especial aos escravos fugidos, e os numeros demonstram que se tra- 

tava de urn dos principais prablemas da cidade na manutengao da ordem pu- 

blica e na prevengao contra o crime. 

2. Alteragoes nos Padroes de Criminalidade Escrava (1810-1821) 

Na verdade, a maior parte dos crimes cometidos pelos escravos no infcio 

do s^culo XIX no Rio de Janeiro podem ser considerados como atitudes tfpicas 

de contestagao ao regime escravista ou como pequenos crimes, denominados 

na historiografia como petty crimes^37). Os negros eram presos por agirem con- 

tra a lei, nao especificamente urn cddigo negro, pois este nao existia no Brasil, 

mas contra as leis da cidade, criadas para controlar a populagao escrava no 

Rio. Essas leis e alvar^s demonstram claramente a visao da sociedade carioca 

em relagao aos cativos e seus prablemas em control^-los adequadamente*38). 

(36) ANRJ, C<5d. 403, vol. 1 e 2. 

(37) O termo 6 iltilizado por Patrfcia Aufderheide ao citar uma passagem de Vilhena, indicando como os 
senhores forgavam seus escravos ^ viol§ncia e i pritica de pequenos crimes, ao deixar de pro- 
v§-los com as necessidades bdsicas da vida (AUFDERHEIDE, 1976, p. 159). Vertamb6m, quanta 
ao emprego do termo petty crime, RUGGIERO (1975, p. 24). 

(38) Sabe-se da exist§ncia de alvaris que estabeleciam o toque de recolher, proibiam o porte de ar- 
mas e a capoeiragem, conforme dito anteriormente. 
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Durante os doze anos estudados, a cidade passou por um processo con- 

tinuo de transformagoes economicas e sociais. As atitudes da policia em rela- 

gao aos escravos tamb^m sofreram alteragoes. O que se torna claro atraves 

dos documentos policiais 6 o fato de que a atengao da policia variava de delito 

para delito, de acordo com os problemas enfrentados com a populagao de cor. 

Isto e, se no inlcio do penodo havia maior preocupagao com os roubos, desor- 

dens e fugas, no final da era colonial o destaque era dado para os capoeiras e 

para os escravos armados(39). 

No entanto, a tensao existente entre escravos e policiais era algo perma- 

nente. Eles atacavam e atiravam pedras nos soldados ou insultavam as patru- 

Ihas aparentemente sem qualquer motivo. Manoel Congo, escravo de Policarpo 

Jos6 Pinto, foi preso por dar facadas em Jos6 Francisco Alves, um soldado 

portugu§s(40). O fato dos escravos nao se sentirem muitas vezes intimidados 

pelos policiais pode ser compreendido atraves do comportamento dos soldados 

e demais agentes da policia. Se por um lado eles estavam prontos a reagir sem 

titubear contra os cativos, por outro nao era raro se encontrar escravos e sol- 

dados divertindo-se juntos ou agindo como aliados em diversos crimes. Em 

1820, o intendente da policia escrevia ao Ministro Thomaz Antonio de Vila No- 

va Portugal, expressando sua preocupagao pelas atitudes dos soldados: 

"E tao vergonhoso - dizia ele - verem-se nas praias e pragas e 

mesmo nas ruas, soldados jogando jogos proibidos com negros e 

pardos!" 

Sugeriu que se punissem esses infratores com seis meses de trabalho como 

sentinelas nas prisoes, a fim de intimidar tais atitudes^41). 

E bem sabido que no Brasil colonial, devido a falta de voluntaries para o 

ex^rcito, homens livres e aX6 libertos eram comumente recrutados a forga ou 

punidos com servigo militar por infragoes cometidas. Vilhena comentou que 

criminosos podiam ser mandados para servir no exercito, onde se transforma- 

vam em recrutas insatisfeitos (VILHENA, 1921, p. 258). A correspondencia da 

policia fornece v^rios exemplos de genitores que se dirigiam a intendencia com 

(39) Nota-se, por exemplo, que em determinados meses sucedem-se as listas de prisioneiros por porte 
de armas. De repente muda o enfoque da polfcia, e surgem inumeros casos de desordens, e as- 
sim por diante. Essa tend^ncia estd sem duvida relacionada a uma postura da polfcia, ao dar cum- 
primento aos alvar^s promulgados. Como, por exemplo, ap6s o alvard de 1816 sobre porte de ar- 
mas, quando parece ao leitor que sd se prendiam escravos armados, tal o numero de registros se- 
guidos sobre essa infragSo. ANRJ, C6d. 403, vol. 1. 

(40) ANRJ, C6d. 403, vol. 2, f. 152, 22/12/1818. 

(41) ANRJ, Cdd. 323, vol. 6, p. 20-21, 8/9/1820. 
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pedidos para se assentar praga aos filhos indisciplinados. Mariano de Carvalho 

e Maria de Jesus sao exemplos tipicos dessa conduta. O primeiro insistiu que 

seu filho fosse enviado como soldado para Angola, e a segunda implorava que 

se encontrasse um lugar para o filho nas tropas de fronteira no sul do pais(42). 

Tendo em vista essa forma de recrutamento, nao § de se estranhar os 

inumeros casos de crimes cometidos por soldados e milicianos na corte de D. 

Joao. Referindo-se a uma questao em que se envolveram diversos militares, o 

intendente da policia desabafou com o Ministro dos Negocios do Reino: 

"e por tudo isto que eu muitas vezes digo, que as mais das desor- 

dens sao feitas pelos militares por levarem tudo sem informagao, 

por quererem ser obedecidos sem saberem mandar, e pela licenga 

que se arrogam de tudo ser permitido"^3). 

Nao era raro soldados praticarem furtos na cidade, principalmente de es- 

cravos*44). Os crimes ocorridos entre soldados e cativos motivados por vingan- 

gas, dividas de jogo e ciumes tamb&n eram freqiientes. Embora essas agres- 

soes fossem fato constante durante todo o penodo, nao resta duvida de que o 

comportamento de ambos os grupos mudou no decorrer dos anos estudados 

em parte pelo acirramento das tensoes, e em parte devido a prdpria polftica de 

repressao aos negros utilizada pela policia. Se os registros policiais apontam 

que ela se tornava cada vez mais intolerante com os escravos, eles tambem 

sugerem que os padroes de crimes cometidos pelos cativos sofreram altera- 

goes. De acordo com as prisoes feitas na corte 6 posslvel se distinguir clara- 

mente dois pehodos: 1810-1815 e 1816-1821. 

Pela tabela 4 nota-se que o numero de prisoes § semelhante nos dois pe- 

rlodos, porem alteraram-se os padroes de criminalidade. Apos 1815, houve um 

aumento significativo de crimes de violencia e crimes contra a ordem publica, e 

uma significativa diminuigao de fugas de escravos. 

A mudanga no comportamento da policia em relagao aos negros (escra- 

vos e libertos) s6 pode ser compreendida com base no aumento da populagao 

negra causado pelo estlmulo do tr^fico de escravos(45). Conforme aumentava 

(42) ANRJ, C6d. 323, vol. 4, s/p, 20/6/1814; 11 /7/1814. 

(43) ANRJ, C6d. 323, vol. 5, B 1980, 10/2/1810. 

(44) Apenas um exemplo dentre os muitos existentes 4 o caso de uma quadrilha de ladroes de escra- 
vos que foi presa em maio de 1820 na corte. Dentre os membros destacavam-se dois soldados 
desertores do Regimento de Artilharia que foram julgados em Conselho de Guerra devido a sua 
condigao militar. ANRJ, Odd. 330, vol. 4, s/p, 10/4/1820. 

(45) Sobre o aumento do trdfico negreiro para o Rio de Janeiro ver KLEIN (1978, p. 54). 
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TABELA 4 

PADROES DE CRIMINALIDADE ESCRAVA NA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 1810-1815 /1816-1821 

Perfodo Crimes de 
ViolSncia 

Crimes contra 
a Propriedade 

Crimes contra a 
Ordem POblica 

Fugas de 
Escravos 

Outros Total 

1810-1815 186 (9.5%) 388 (19,8%) 581 (29,6%) 496 (25,3%) 311 (15,8%) 1.962 (100%) 

1816-1821 327 (19,0%) 301 (17,5%) 598 (34,8%) 270 (15,7%) 224 (13,0%) 1.720 (100%) 

Total 513 (13,9%) 689 (18,7%) 1.179 (32,0%) 766 (20,8%) 535 (14,5%) 3.682 (100%) 

Fonte: A mesma da tabela 2. 

a proporgao de negros na cidade, crescia o medo das insurreigoes e de atos 

violentos que estes pudessem cometer. Frente a essa realidade, as tecnicas de 

repressao e as agoes da policia se tornavam cada vez mals ngidas, principal- 

mente contra manifestagoes africanas como as capoeiras e os ajuntamentos 

de negros, e as fugas de escravos, atitudes que forgavam as barreiras do sis- 

tema escravista^46). 

Devido a crescente vigilancia e policiamento da populagao de cor, expli- 

ca-se o menor numero de furtos e fugas no final do perlodo. Mas por outro la- 

do, essa maior repressao estimulou o aumento da violencia por parte dos es- 

cravos, que se traduziu em desordens, brigas e atentados, propiciando cada 

vez mais o fechamento do sistema repressivo, o que pode ser comprovado 

pelo agravamento das punigoes atribuidas aos escravos criminosos. A forma 

de castigar os capoeiras ou os negros armados, por exemplo, nao foi sempre 

uniforme durante o perlodo. O numero de agoites evoluiu de 50 no inlcio de 

1809 para 300 pouco antes da independencia. Nao sendo suficientes as chico- 

tadas, acrescentou-se tres meses de trabalhos forgados nas obras publicas. 

Durante a ^poca de D. Joao VI, a policia do Rio de Janeiro teve oportuni- 

dade de se estruturar e de compor seu quadro administrative e policial. AI6m 

das rondas, fundou-se a Guarda Real da Policia, aumentou-se o numero dos 

regimentos de cavalaria e millcias e reformaram-se as prisoes. Por volta de 

1815, a intendencia jci contava com certa organizagao e estava mais firmemen- 

te incorporada ao sistema, o que contribuiu sem duvida para seu melhor de- 

(46) Entre 1811 -1813 "Capoeiras" significavam entre 4 e 6% do total de prisoes. Em 1814, aumentou 
para 8,4% e em 1815 atingiu 20% das prisoes. Apds essa data, os numeros decaem, o que pode 
estar ligado ao temor causado pelo enrijecimento das penas. Mas em 1821 os capoeiras continua- 
vam a ser elemento importante das prisdes. 
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GRAFICO 3 

HISTOGRAMA COMPARATIVO DOS PADROES DE CRIMINALIDADE 

ESCRAVA PARA DOIS PERIODOS CONSECUTIVOS 
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sempenho e competencia em tratar com a populagao negra e controlar suas 

agoes. Esses fatos, aliados ao crescente fluxo de africanos para a corte, estao 

intimamente ligados as mudangas no comportamento tanto dos escravos como 

dos agentes de fiscalizagao da cidade. 

3. OsCriminosos 

Coriforme ja mencionado, os escravos compunham 80% das prisoes efe- 

tuadas pela policia entre 1810-1821 na cidade do Rio de Janeiro. O numero de 

escravos presos apds 1815, entretantoi ^ ligeiramente menor do que aquele do 

inicio do penodo, provavelmente devido ao controle mais severe da populagao 

escrava e ao endurecimento do sistema de punigao (ver tabela 5). 

Embora existissem escravos mulatos na cidade, assim como cativos de 

outras ragas, os negros predominavam entre a populagao escrava. A tabela 6 

fomece uma id&a da composigao racial dos escravos que habitavam a corte, 

embora esclarega especificamente a raga dos escravos presos. 

Desde 1808, a partir do desenvolvimento economico ocorrido com a che- 
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TABELA5 

CONDIQAO LEGAL DOS CRIMINOSOS PRESOS ANUALMENTE NO RIO 

DE JANEIRO (1810-1821)0 

Ano Escravos Libertos Livres Total 

1810 53(71,6) 21 (28,4) — 74 (100) 

1811 237 (86,5) 37 (13,5) — 274(100) 

1812 433 (76,6) 132 (23,4) — 565 (100) 

1813 412(81,9) 91 (18,1) — 503 (100) 

1814 399 (77,8) 113(22,0) 1 (0,2) 513(100) 

1815 496 (85,2) 86 (14,8) — 582 (100) 

1816 166(84,7) 30(15,3) — 196 (100) 

1817 155 (89,6) 18(10,4) — 173(100) 

1818 468 (76,3) 139 (22,7) 6(1,0) 613(100) 

1819 485 (77,2) 138(22,0) 5 (0,8) 628 (100) 

1820 406 (76,9) 118(22,3) 4 (0,8) „ 528 (100) 

1821 102(80,3) 21 (16,5) 4 (3,2) 127(100) 

Total O) 3.812(79,8) 944 (19,8) 20 (0,4) 4.776(100) 

Notas: (*) Porcentagens entre par§ntesis. 
(**) Condigao legal desconhecida para 302 casos. 

Fonte: A mesma utilizada na tabela 2. 

TABELA 6 

RAQA DOS PRISIONEIROS ESCRAVOS NO RIO DE JANEIRO 

(1810-1821)n 

Negros Pardos Mestigos indios Total 

3.265 (94,3) 139(4,0) 57 (1,7) 1(0,0) , 3.462 (100) 

Nota: (*) Porcentagens entre par§ntesis 
Fonte: A mesma utilizada na tabela 2. 
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TABELA 7 

PRISOES DE ESCRAVOS, LIBERTOS E HOMENS LIVRES FEITAS 

ANUALMENTE DE ACORDO COM O LOCAL DE NASCIMENTO 

1810-1821 

1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 Total 
Escravos 
Atricanos 20(48,8) 150(78,1) 268(63,2) 279(71,9) 
Escravos 
Crioulos 7(17,1) 29(15,1) 77(18,2) 56(14,4) 
Libertos 
Atricanos 0 (0,0) 1 ( 0,5) 6 ( 1,4) 1 ( 0,3) 
Libertos 
Crioulos 13(31,7) 12 ( 6,3) 70(16,5) 52(13,4) 
Livres 1 (2,4) 0 (0,0) 3 ( 0,7) 0 ( 0,0) 
Total 41(100) 192(100) 424(100) 388(100) 

Fonte: A mesma utilizada na tabela 2. 

gada da corte, mais escravos foram requisitados para preencher a demanda de 

mao-de-obra. Mary Karasch assinalou que na primeira metade do seculo XIX 

dois tergos dos negros que habitavam o Rio de Janeiro eram de origem africa- 

na (KARASCH, 1972. p. 39). 

A proporgao de escravos negros presos pelas rondas era, por sua vez, 

bastante alta, e significou 94,3% do total dos cativos, porcentagem suficiente 

para esclarecer a importancia desse grupo na cidade, e a preocupagao que 

causavam aos orgaos encarregados da manutengao da ordem publica. 

Quanto a origem, a maior parte desses negros, como se nota pela tabela 

7, eram atricanos, o que provavelmente facilitava sua captura, enquanto os 

crioulos, ou ladinos, acostumados a lingua e ao modo de vida do pats, desfru- 

tavam de maiores chances para escapar das rondas apos praticado o cri- 

me(47). 

Com relagao aos individuos da raga branca, estes representaram uma 

porcentagem minima no total das prisoes ocorridas no Rio de Janeiro (0,4%), e 

pode ser afirmado sem qualquer hesitagao que nao sao corretamente represen- 

tados nessa fonte consultadaf48). Duas hipdteses podem ser levantadas, que 

justificam o baixo Indice de prisoes de pessoas livres. Primeiro, § possivel que 

(47) No Brasil os escravos eram distinguidos atrav6s da raga (cor) e do local de nascimento. Assumo 
que quando o termo crioulo aparece na documentagSo ap6s o nome do preso, trata-se de um ne- 
gro nascido na coldnia, e que cabra, pardo e mulato sao termos usados para designar mestigos 
nascidos no Brasil. Para um esclarecimento dos significados dos termos crioulo, pardo, mulato e 
cabra, ver KARASCH (1972, p. 41-47) e SCHWARTZ (1974, p. 611-612). 

(48) Apenas 0,4% dos criminosos eram homens brancos livres, num total de 4.376 casos para os quais 
se conhece a raga e a condigao legal do preso. 
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1 ( 0,7) 4 ( 0,7) 1 ( 0,1) 

13 ( 8,2) 84(15.5) 102(18,0) 
0(0,0) 6(1,1) 4(0,7) 

158(100) 543(100) 568(100) 

347 (71,4) 88 (75,2) 2866 (71.9) 

47 ( 9.7) 13(11,1) 508(12,7) 

6(1,2) 0(0,0) 29(0.7) 

82(16,9) 12(10,3) 560(14,1) 
4 ( 0,8) 4 ( 3,4) 23 ( 0,6) 

486(100) 117(100) 3986(100) 
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os registros de prisao estejam relacionados apenas a populagao de cor. Se- 

gundo, 6 bastante prov^vel que as patrulhas fossem mais tolerantes com cer- 

tos grupos da sociedade.'Entretanto, 6 Importante asslnalar que a proibigao de 

porte de arma era extensiva as pessoas livres, embora houvesse diferencia^ao 

na pena aplicada. Mas pela relagao de prisoes feitas pela policia, apenas 0,6% 

dos infratores presos por porte de arma eram homens livres. Sabe-se, contudo, 

como jci foi assinalado, que andar armado no Rio de Janeiro era urn h^bito di- 

fundido, al&n de medida de precaugao(49). 

Outro grupo pouco representado nesses registros sao as mulheres. Signi- 

ficaram apenas 1,2% do total das prisdes. Destas, 51 mulheres eram escravas 

num total de 59. Os numeros fornecidos sao tao insignificantes e pouco reais, 

que nao foram considerados neste estudo que se detdm na andlise das infra- 

goes praticadas pelos escravos do sexo masculino. 

A condigao legal, raga e local de nascimento dos prisioneiros desempe- 

nhavam urn papel importante na forma como os individuos eram vistos pela 

policia e consequentemente nas prisoes. Os libertos, devido as caracteristicas 

raciais, eram frequentemente confundidos com os escravos, recebendo trata- 

mento semelhante. O local de nascimento tambem tinha urn significado espe- 

cial, principalmente nos casos de escravos fugidos e no processo de capture. 

Certas caracteristicas dos negros, proprias do local de origem, auxiliavam os 

capitaes-do-mato e a policia na busca. Era comum os anuncios de fugitives 

acentuarem a nacionalidade dos escravos. Os jornais informavam tambem as 

dificuldades do escravo em falar o idioma portugues e o grau de aculturagao. A 

condigao legal do criminoso era, por sua vez, o fator fundamental e determi- 

nante, e aquele que o distinguia do resto da populagao, tanto no ato da prisao 

como posteriormente na aplicagao da pena, como se vera a seguir. 

4. "Dos Delitos e das Penas" 

Para grande parte das prisoes e dos crimes registrados nos livros de poli- 

cia desconhece-se a punigao aplicada aos criminosos, o que sugere ou uma 

certa falta de interesse dos escrivaes e a pouca importancia que o assunto 

despertava, ou simplesmente o fato de que a intendencia nao possuia a ihfor- 

magao, ficando a cargo dos jufzes aplicar a sentenga. 

As fontes utilizadas neste estudo fornecem dados de castigos impostos a 

1467 individuos. Mesmo quando a pena foi registrada, restam algumas duvi- 

das, como no caso de prisoes por mais de urn delito. Nao fica claro muitas ve- 

zes a qual dos crimes refere-se a punigao. Numa situagao em que o escravo 

(49) Num total de 748 presos por porte de arma, 5 (0,6%) eram homens livres, 646 (86,4%) eram es- 
cravos e 97 (13%) libertos. 
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foi preso por furto e agressao, a pena pode ter sido dada pelo roubo cometido, 

ou pelos ferimentos causados na vitima. Entretanto, atraves dos casos em que 

apenas um crime foi cometido, e para o qual se registrou a pena, torna-se pos- 

sivel tragar os padrdes de conduta da policia, e se acompanhar o sistema de 

punigao dos escravos criminosos no inicio do seculo XIX no Rio de Janeiro. 

Como esclareceu Patricia Aufderheide, os metodos penais brasileiros se 

apoiavam no modelo portugues, adaptados as precarias condigoes financeiras 

da colonia e a necessidade de controle da populagao escrava. 

A pena mais comum destinada aos escravos era o castigo corporal, forma 

barata e eficiente, pois ao mesmo tempo em que nao trazia onus ao senhor, 

servia de exemplo para os demais cativos. No final do penodo, a pena de tra- 

balhos forgados era aplicada com mais frequencia, constituindo-se em fonte de 

mao-de-obra para os servigos publicos urbanos. Dentre os castigos corporais 

destaca-se o agoite; aplicados publicamente nos pelourinhos espalhados pela 

cidade serviam como exemplo ao resto da populagao escrava. Chegou-se a 

aplicar 300 agoites com intervalos. Esse tipo de pena (300 agoites) aparece 

pela primeira vez nos documentos em 1815, tornando-se bastante comum a 

partir desta data, sendo reservado geralmente aos capoeiras e escravos arma- 

dos. Mas antes de 1815, o numero de chicotadas destinadas a esses indivf- 

duos era menor, variando entre cinquenta e duzentas. 

A intensidade da pena estava relacionada a atitude da policia e da socie- 

dade a uma determinada infragao. Os castigos variavam de acordo com as 

mudangas no padrao de criminalidade escrava e com a proporgao de negros na 

composigao geral da populagao da cidade. Um negro capoeira, por exemplo, 

que em 1810 nao recebia castigo corporal, em 1816 estava sujeito a trezentos 

agoites e a partir de 1819 aos mesmos agoites e mais tres meses de trabalhos 

forgados nas obras publicas. 

Aldm dos castigos ffsicos, duas outras penas eram impostas aos escra- 

vos: prisao e trabalho forgado. A primeira dessas punigoes comegou a ser apli- 

cada a partir de 1814, mas geralmente agregada a outro tipo de castigo. O uso 

de escravos nos servigos publicos, por sua vez, foi um recurso posto a disposi- 

gao do govern© desde a epoca dos vice-reis, devido a falta de mao-de-obra rei- 

nante na cidade. No penodo joanino passou a ser utilizado com mais frequen- 

cia, chegando-se mesmo a privar os senhores do servigo de seus escravos 

mais tempo do que o necessario, com o objetivo de, suprir as necessidades ba- 

sicas da cidade(50). Os prisioneiros eram enviados para trabalhar na abertura 

de estradas e ruas, nas restauragoes de edificios publicos e tambem no setor 

(50) Em offcio ao ministro Thomas Antonio de Villa Nova Portugal (4/6/1817) o intendente da polfcia 
explicava que para os servigos publicos dicirios precisava de 158 homens e que na insuficiencia 

conservo muitas vezes a quern bastariam de 3 a .. (ilegfvel) dias de corregao, vinte e trinta 
individualmente, e com esta arte 6 que vou regendo este negdcio". ANRJ, cdd. 323, vol. 4. 
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de abastecimento de agua da cidade, os chamados libambost51). A partir de 

1816 eles passaram a trabalhar na constru§ao da estrada da Tijuca e, de 1819 

a 1821, "Tijuca" tornou-se uma das penas mais comuns aplicadas aos negros 

criminosos. 

Em cases de crimes de violencia e ofensas contra a ordem publica, as 

penas mais frequentes eram agoites aliados a trabalho forgado ou prisao per 

tres meses(52). 

Nos crimes contra a propriedade, os criminosos estavam sujeitos algu- 

mas vezes a pagar os danos, mas era urn tipo de pena mais comum aos liber- 

tos, uma vez que supostamente os escravos nao tinham meios de arcar com a 

despesa. Os fugitives eram mandados para os trabalhos publicos ate que fos- 

sem reclamados pelos senhores ou reconhecidos nas ruas. 

Quanto as outras penas geralmente comentadas, como a pena de morte 

e gales, nao ha qualquer mengao nesses registros de prisoes. Mas sabe-se por 

outras fontes que eram aplicadas em situagoes especiais: Marrocos, ao escre- 

ver a seu pais em 1812, relata explicitamente os proximos suplfcios de pretos 

criminosos que deveriam acontecer em breve(53). A pena capital era consagra- 

da tanto no direito portugues como posteriormente pelo brasileiro. O eddigo Fi- 

lipino estabelecia que o escravo que matasse seu senhor ou apenas o ferisse 

deveria ter morte naturaK54). 

O degredo era uma outra forma de castigo imposto aos escravos em al- 

gumas circunstancias. Bania-se o criminoso nao so para outra parte do pals 

como para fora do reino. O exflio em todo o imperio portugues foi uma forma 

de punigao amplamente divulgada devido a facilidade de sua execugao, alem 

de promover uma imigragao forgada e constante para as zonas menos povoa- 

das do ultramar. Mas a nao ser a pena de agoites, as demais eram utilizadas 

moderadamente a fim de nao se prejudicar os proprietarios dos escravos, as- 

pecto fundamental numa sociedade dominada pelo slstema escravista, onde 

se procurava defender os privil^gios da elite escravocrata. 

Porem, no final do penodo estudado, o acirramento do sistema de puni- 

gao acabou por afetar a relagao senhor-escravo, tornando-se tambem uma 

forma de punir os proprietarios negligentes que nao fiscalizavam os movimen- 

(51) O termo libambo se originou das correntes usadas pelos presos quando safam ^s ruas. Do quim- 
bundo lubamba que quer dizer corrente. Of. GOULART (1971, p. 135). 

(52) Costumava-se limitar a pris§o e os trabalhos forgados a tr§s meses, a fim de se evitar maior prejuf- 
zo aos senhores. Mas em casos extremes podia ser ampliada para seis ou doze meses. 

(53) Cartas de Luiz dos Santos Marrocos escritas no Rio de Janeiro ^ sua famflia em Lisboa de 1811 a 
1821. Anais da Biblioteca Nacional, vol. LVI, p. 111-168. Ver tambem os pedidos de comutagao 
de penas, mesa de Desembargo do Pago, Cx. 220, ANRJ. 

(54) Cddigo Filipino, Livro V, Tit. XLI. 
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tos de seus escravos. Assim, o senhor que nao desejasse ser privado do tra- 

balho de seus negros deveria controlcl-los melhor, evitando que fossem presos 

por infringirem as leis da cidade. Se por um lado os senhores nao controlavam 

seus escravos, deixando-os a merce das rondas, por outro, quando ocorria a 

prisao, chegavam a se aliar aos escravos buscando todos os meios disponfveis 

para libert^-los da prisao, mesmo que isso significasse desentendimentos com 

a policia. 

Realmente, as cidades provocavam certo desequilibrio na relagao senhor- 

escravo. Alem de afrouxar os lagos de dominagao devido as proprias condigoes 

de trabalho dos negros, elas criavam divergencias entre o Estado e os proprie- 

taries de escravos na medida em que nem sempre seus interesses eram os 

mesmos. Ao primeiro interessava manter a ordem publica e o total controle so- 

bre a populagao negra; para os senhores, o mais importante era usufruir ao 

maximo o trabalho de seus servidores, nao importando como ou onde desem- 

penhavam suas fungoes. O essencial era nao perder essa fonte de riqueza, 

mesmo por alguns dias, ou apenas horas. Na prisao, os negros causavam pre- 

juizos aos senhores. Exercer uma fiscalizagao excessiva sobre os escravos 

significava para os senhores alterar as formas de trabalho escravo no ambiente 

urbano. Alem disso, era de se supor que numa sociedade escravista os servi- 

gos publicos mais desqualificados ficassem a cargo dos negros. Como conse- 

gui-los era uma questao dlffcil de resolver para o poder publico. Restavam duas 

possibilidades: adquirir escravos que seriam propriedade do Estado ou utilizar 

a mao-de-obra dos prisioneiros. A primeira solugao era sem duvida onerosa; 

logo, conseguir arregimentar o maior numero possivel de presos era uma alter- 

nativa viavel, embora significasse lesar os proprietaries urbanos. O aumento 

das penas e o estabelecimento do trabalho forgado dos escravos criminosos 

eram atitudes que iam contra os interesses dos senhores. 

Um outro aspectd da interferencia do Estado na relagao senhor-escravo 

era a questao dos castigos impostos a estes ultimos. A interferencia era total e 

permanente, revelando-se em dois niveis distintos. Em primeiro lugar, cabia ao 

Estado punir os escravos que cometessem crimes contra a ordem publica e 

contra outros habitantes da cidade que nao fossem seus proprios senhores. No 

ambiente urbano, apesar do escravo ser uma propriedade privada, era habitan- 

te da cidade, e consequentemente um cidadao comum sujeito as normas exis- 

tentes e a aplicagao das penas aos infratores. Ou seja, o direito do Estado es- 

tava alem do direito do senhor. Quanto a aplicagao de castigos relacionados a 

questoes particulares entre senhores e escravos, embora o senhor tivesse o di- 

reito de punir seu escravo, estava sujeito a aplicar o castigo dentro de certos 

limites. Quando escolhia recorrer aos agentes da policia para a aplicagao da 

pena, podia determinar o numero de agoites, mas a policia se reservava o direi- 

to de recusar o numero proposto, caso a vitima nao apresentasse as condigoes 
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fisicas necessarias e sua vida fosse posta em risco. Assim sucedeu com Poli- 

cena, escrava de Ana Joaquina, que exigiu da policia a aplicagao de duzentos 

agoites devido a pequenos furtos praticados pela negra na casa de sua senho- 

ra. A policia aplicou apenas metade das chicotadas e devolveu-a & sua proprie- 

taria. A atitude da intendencia gerou uma disputa com a propriet^ria que, des- 

contente com o procedimento da policia, acabou punindo a escrava por conta 

propria agravando sua situagao, o que resultou numa ordem de prisao da dita 

escrava que foi remetida para o deposito publico a fim de ser tratada dos feri- 

mentos. Decidiu-se posteriormente que deveria ser vendida a urn senhor mais 

benevolente. A intendencia alegou para tanto que 

"os direitos dos senhores nao existiam em casos de desumanida- 

des"(55). 

O sistema de punigao estabelecido pela policia do Rio de Janeiro se re- 

vela nesse sentido - da interferencia do Estado na relagao senhor-escravo - 

bastante especifico. O estudo da escravidao urbana em outras zonas da colo- 

nia poderia esclarecer se e urn fenomeno tipico da capital do imperio ou carac- 

teristica do ambiente urbano. Parece prov^vel que essa interferencia se repe- 

tisse em cidades com grande concentragao de escravos e economias em ex- 

pansao. Nos pequenos nucleos urbanos, encrustados em zonas rurais prdspe- 

ras, cuja economia dependia totalmente da produgao agricola, a tendencia, 

creio, era de maior autonomia e influencia dos interesses dos proprietarios ru- 

rais sobre a justiga local. Ap6s a independencia, entretanto, mais especifica- 

mente as v^speras da aboligao, o dominio dos senhores de escravos foi desa- 

fiado mais abertamente nao so pela policia mas tambem pelas organizagoes 

abolicionistas. Contudo, urn ponto parece pacifico: os direitos do Estado esta- 

vam acima daqueles dos senhores, principalmente no que concerne a questoes 

de seguranga, ou quando seus prdprios interesse eram ameagados. Entre o 

senhor e o escravo interpunha-se o Estado. Era atraves de seus agentes que 

se efetuava a punigao dos cativos no Rio de Janeiro. 

Consideragdes Finals 

O padrao de prisoes discutido neste estudo reflete a mudanga de atitude 

da camada dominante da sociedade em relagao aos escravos no Rio de Janei- 

ro. 

(55) ANRJ, c6d. 323, vol. 5, f. 72, 73 e 74. 

Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 18(N9 Especial):45-79,1988 77 



ESCRA VOS NO RIO DE JANEIRO 

Procurei demonstrar que durante o penodo estudado ocorreram mudan- 

gas nas prisdes efetuadas pela policia possivelmente em decorrencla da mu- 

danga de comportamento tanto dos escravos como da policia. 

A maior parte dos "crimes" cometidos pelos escravos eram agoes contra 

a ordem publica (desordens, capoeiras e porte de armas)e contra o sistema 

escravista (fugas). Embora a sociedade carioca os visse como criminosos, as 

infragoes revelam a resistencia desses indivfduos contra a degradagdo total a 

fim de escapar ^ misdria e ao excesso de dominagao. Favorecidos pela liber- 

dade de movimentos proporcionada pela vida urbana, pelos contatos que man- 

tinham com membros dos demais grupos sociais e pela forma de trabalho ao 

ganho - tfpica das cidades - reagiam ^s normas de controle social, nao se 

submetendo a opressao permanente. 

A atitude da sociedade em relagao aos escravos infratores estava ligada 

ao grau de ameaga que representavam e ao temor das insurreigoes escravas. 

Com o aumento da populagao escrava, intensificou-se a repressao, o que 

6 claramente percebido atrav^s da aplicagao de penas mais severas. Apesar 

da interferencia do sistema repressive na relagao senhor-escravo, e dos pro- 

blemas que a policia teve que enfrentar com os senhores advindos desse ato, 

todos seus esforgos foram feitos no sentido de garantir o controle efetivo da 

populagao escrava e manter o sistema escravista. 
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