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Resume 

Baseado em processes criminals de escravos 
da Provfncia de Sao Paulo - especificamente re- 
ferentes aos muniefpios de Campinas e Taubat6 - 
entre 1830 e 1888, este artigo discute as lutas 
e resist§ncias do escravo frente els transforma- 
goes sofridas pelo sistema escravista no decorrer 
deste perfodo. As estrategias senhoriais, que 
procuravam compatibilizar as conting§ncias da 
produgao agrfcola exportadora com o regime es- 
cravista que declinava, os escravos respondiam 
com contra-estrategias, que buscavam defen- 
der tradicionais espagos de autonomia e sobrevi- 
v§ncia. 

Abstract 

Based on trial records of slave crimes in 
Campinas and Taubate Counties, Province of 
Sao Paulo, between 1830 and 1888, this article 
discusses the struggles and resistance of slaves in 
the face of transformations within the system of 
slavery during this period. While masters attem- 
pted to condition a declining labor form to the im- 
peratives of export agricultural production, slaves 
responded by seeking to preserve traditional 
spaces of autonomy and survival. 

"Meu senhor, nos queremos pas e nao queremos guerra: Se meu 

Senhor tambem quizer a nossa pas ha de ser nesta conformidade, 

se quizer estar pello que nos quizermos a saber" 

("Tratado proposto a Manoel da Silva Ferreira pellos seus escravos 

durante o tempo em que se conservarao levantados", Engenho San- 

tana, 1789/1790, apud SCHWARTZ, 1977). 

A autora 6 doutoranda do Departamento de Histdria da USP. 

(*) A versao original deste texto encontra-se em MACHADO (1987, p. 99-123). 
Para a presente publicagao algumas modificagoes fbram realizadas. A autora agradece d FAPESP 

•pelo financiamento da pesquisa. 
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Os senhores de escravos, no s^culo XIX, defrontaram-se com a proble- 

m^tica de compatibilizar as contigencias de uma produgao agricola condicio- 

nada pelo mercado internacional de trocas, com as vicissitudes de urn regime 

de trabalho que declinava. Desafiados a forjar mecanismos disciplinares ade- 

quados ^s metas produtivas da grande propriedade exportadora, os fazendeiros 

buscaram estabelecer diferentes estrat^gias no tratamento da mao-de-obra. 

A via disciplinar, que se apresentava sob a forma de uma pedagogia de 

estrita obediencia, enfrentava, sem duvida, parte do problema. Por^m, a utiliza- 

gao continuada do binomio disciplina^e vigilancia implicava riscos. As resisten- 

cias escravas, o desgaste da autoridade, o temor as rebelides aconselhava, 

tanto quanto possivel, o uso parcimonioso da forga. Desta forma, aos castigos e 

corregoes combinavam-se mecanismos acomodadores paternalistas. Intentan- 

do manter sob controle as tensoes derivadas da utilizagao intensiva do trabalho 

forgado, senhores de escravos optaram, muitas vezes, pelo oferecimento de in- 

centivos economicos como compensagao aos esforgos suplementares despen- 

didos pela forga de trabalho. 

"Os escravos podiam e, de fato, conseguiam trabalhar duro como 

seus ancestrais africanos... Mas eles resistiram aquela regularidade 

e rotina que tornou-se 'sine qua non' para a sociedade industrial e 

que os fazendeiros, a despeito de sua propria rejeigao a etica bur- 

guesa do trabalho, tentaram impor a eles" (GENOVESE, 1974, p. 

309). 

Na impossibilidade de se furtar a disciplina regularizadora do trabalho, os es- 

cravos buscavam, no seu dia-a-dia, o desempenho mfnimo de suas fungoes 

usuais, resistindo tenazmente a quebra do compasso imposto pelo trabalho 

que, ademais, funcionava como pdlo organizatorio de suas vidas. 

Reconhecendo essa realidade, senhores mais hcibeis e experientes ar- 

mavam pequenas artimanhas para retirar de seu plantel urn ritmo de trabalho 

mais vigoroso, sem precisarem valer-se dos castigos. Certos fazendeiros procu- 

ravam estimular seus escravos a urn melhor desempenho, atraves de peque- 

nos incentives economicos que se mostravam valiosos em determinados pe- 

nodos. O barao de Pati, buscando ensinar seu filho a retirar uma margem mais 

significativa de trabalho de escravaria, anotou, em seu conhecido livro, a se- 

guinte passagem: 

"um dos melhores expedientes que (em prindpio, quando meus es- 

cravos nao sabiam apanhar cafe) estabeleci, e de que tirei muito 

bom resultado, foi dos premios, vg, marcava cinco alqueires como 

tarefa, e dizia-lhes: todo aquele que exceder, tera por cada quarta 
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40 reis de gratificagao; com este engodo que era facilmente obser- 

vado, consegui que apanhassem sete alqueires, que ficou depot's 

estabelecido como regra geral" (WERNECK, 1985, p. 67). 

Os escravos, concomitantemente a luta pelo estabelecimento de urn 

compasso de trabalho, desenvolveram, no s§culo XIX, uma apurada conscien- 

cia relativa ao valor de sua produgao. Incentivos economicos, direitos e auto- 

nomia de agao tornaram-se, cada vez mais, reivindicagoes dessa mao-de-obra 

que as percebia, com crescente clareza, como contrapartidas legftimas pelo 

sobretrabalho. 

Eis os dois lados da questao. Os senhores, ao longo do oitocentos, em 

vista do acirramento das tensdes que perpassavam o sistema de utilizagao da 

mao-de-obra, tenderam a oferecer crescentes incentivos economicos. Guiados 

por uma logica paternalista, os fazendeiros langaram mao de expedientes de 

acomodagao que tendiam a esvaziar os confrontos diretos entre escravos e fis- 

calizadores do trabalho. "Urn premio", "uma gratificagao" ou "regalia": tais eram 

os termos utilizados para conceituar os incentivos economicos, delimitando-os 

como recompensas de car^icter excepcional, condicionadas a vontade dos se- 

nhores. 

Os escravos, pordm, enfocavam diferentemente o problema. Envolvidos 

nas malhas da dominagao pessoal, reinterpretavam as estratdgicas de acomo- 

dagao, expressando o outro lado do paternalismo. Por uma parte, a aceitagao 

do jogo dos incentivos implicava cooptagao da mao-de-obra, pois pressupunha 

determinados nfveis de legitimagao do sistema escravista. Por outra, no entan- 

to, os escravos, ocupando as brechas abertas pelos mecanismos paternalistas, 

desenvolviam concepgoes proprias com relagao ao valor de seu trabalho, rea- 

presentando as recompensas como direitos^). 

A percepgao da escravidao como urn sistema de relagoes assim^tricas 

estabelecidas entre grupos sociais desiguais forjou, entre senhores e escravos, 

espagos comuns de negociagao e barganha, soldados pela ideologia paterna- 

lista. 

"De maneira que a diversidade, que ha entre senhor e o servo, nao 

consiste em que o servo esteja obrigado ao senhor e nao o senhor 

ao servo; mas na diversidade das obrigagoes, que reciprocamente 

devem urn ao outro" (BENCI, 1977, p. 50). 

Reutilizando-se dessa concepgao dominante de sociedade, que propunha a li- 

(1) Sobre a 6tica do trabalho escravo segundo o ponto de vista dos mesmos ver GENOVESE (1974, 
sobretudo o cap. "A Lazy People", p. 295-308). 
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gagao entre inferiores e superiores por nexos organicos, os catlvos procuravam 

avangar na delimitagao de espagos de autonomia economica e social, definin- 

do, por si proprios, as obrigagoes mutuas. 

Obrigagoes mutuas, contrapartidas legitimas, direitos costumeiros, foram 

as maneiras pelas quais os escravos avaliaram suas reivindicagoes com rela- 

gao aquilo que poderia ser chamado de uma nogao de justa compensagao de 

seu trabalho®. Os senhores, por seu turno, apresentavam os incentives e re- 

galias que ofereciam calculadamente como mecanismo de submissao, enquan- 

to dcidivas, condicionadas a seu livre arbftrio. Assim, informados por oticas dife- 

rentes do paternalismo, os senhores e os grupos de escravos construiram urn 

campo de confrontos e conflitos, enfrentando-se na delimitagao de suas obri- 

gagbes reciprocas. 

Dada a conformagao da sociedade escravista, as tensoes provenientes 

da delimitagao dos direitos e obrigagoes de cada uma das partes fizeram-se, 

com intensidade varibvel, sempre presentes. No entanto, ao longo do sbculo 

XIX, estas zonas de confronto e barganha aprofundaram-se simultaneamente 

ao aflorar de fissuras nas redes de dominagao escravista. Assolada por uma 

conjuntura externa desfavor^vel, a hegemonia senhorial erodia-se. A esta si- 

tuagao os escravos respondiam avangando, impondo renovados espagos de 

autonomia. 

Parte consideravel dos conflitos relatives a nogao de uma justa compen- 

sagao do trabalho escravo ultrapassou as possibilidades de acomodagao do 

sistema paternalista e redundou em transgressoes que ficaram gravadas nos 

autos criminais. Os desvios da produgao agrfcola, os suiefdios, os homiefdios e 

lesoes corporals em senhores testemunharam os pontos de estrangulamento da 

mesma ideologia, sugerindo a existencia de uma consciencia escrava que se 

apurava em contra-estratbgias e reivindicagoes. 

A historia social do trabalho tern remarcado que a apropriagao de parte 

da produgao na forma de sobras ou residues mostrou-se, em diferentes regi- 

mes prb-capitalistas, como pr^tica comum de resistencia ^ exploragao do tra- 

balho. Nestes termos remarcou Linebaugh: 

"O que eles nao recebiam, tomavam e quase sempre o faziam em 

nome do 'costume'. Tal era o problema: as relagoes materials de 

produgao" (LINEBAUGH, 1983, p. 129). 

Da mesma forma parecem ter agido os escravos. Reconhecidas como 

transgressoes de diffcil repressao, os furtos realizados por escravos referentes 

(2) Linebaugh assim se expressou ao avaliar determinadas contravengoes que traduziam, no s6culo 
XVIII ingl§s, as resist^ncias dos artesaos independentes em dobrar-se ^ exploragSo capitalista 
(LINEBAUGH, 1983, p. 129). 
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a parcelas da produgao agrfcola sangravam a economia das fazendas e colo- 

cavam em constante alerta os proprietcirios e os feitores. Realizados normal- 

mente na calada da noite e em pequena escala, os desvios de agucar, caf6, 

feijao e outros produtos suplementavam uma economia independente dos es- 

cravos. 

Prov^rbios e quadras populares sugerem o corriqueiro desses comporta- 

mentos, insinuando terem sido os desvios da produgao encarados, pelos cati- 

vos, como praticas costumeiras. Koster, em sua estada no Brasil, anotou a ex- 

pressao: "Furtar do senhornam he furtar" (KOSTER, 1942, p. 536). 

Igualmente, as concepgoes que a mao-de-obra escravizada alimentava 

sobre tais questoes transparecem nas palavras do Pai Joao, personagem sim- 

bolo da sabedoria de acomodagao dos escravos: 

"Baranco dize-preto fruta, 

Preto fruta co rezao; 

Sinho baranco tambem fruta 

Quando panha casiao" 

Remarcada a subtragao dos bens alheios como regra & sociedade escra- 

vista, esse personagem prossegue o lundu apontando as diferengas existentes 

entre os furtos escravos e senhoriais: 

"Nosso preto fruta garinha 

Fruta saco de fuijao; 

Sinho baranco quando fruta 

Fruta prata e patacao" (RAMOS, 1954, p. 233) 

Generos alimentfcios contra dinheiro, sobrevivencia versus acumulagao, 

assim cantavam os escravos, justificando seus furtos como estrat^gias de 

apropriagao de uma parcela da produgao realizada. 

Da mesma forma encaminha-se a documentagao, apontando a existen- 

cia, entre os autos criminais, de uma s^rie de investigagoes policiais e judicici- 

rias que objetivavam suprimir uma microeconomia escrava alimentada pelos 

desvios de uma parcela da produgao realizada. Classificados por este trabalho 

como desvios da produgao agrlcola, esse tipo de pr^tica ilegal foi detectado 

tanto em Campinas quanto em Taubat6(3), tendo mantido, nas duas ^reas 

pesquisadas, caractensticas similares. 

(3) Em Campinas, entre 1839 e 1888, foram localizados 18 processes de furto e roubo cometidos por 
escravos, sendo 9 deles referentes aos desvios da produgao agrfcola. Em Taubat6, no perfodo de 
1850-1888, localizaram-se 13 processes das categorias acima nomeadas, sendo 7 relatives aos 
desvios da produgao agrfcola (Processos Criminais de Campinas, Arquivo do Estado de Sao Paulo 
(AESP), e Processos Criminais de Taubat^, Cartdrio de Registro de Imdveis e Anexos de Taubatd 
(CRIAT)). 
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Entre tantas transformagoes que abalaram a instituigao escravista, o s^- 

culo XIX ficou marcado por uma crescente penetragao da Justiga enquanto 

mediadora dos conflitos entre senhores e escravos. Apesar disso, a camada 

senhorial manteve-se aferrada a certas prerrogativas tradicionais, que inclufam 

o poder de coibir e castigar, na esfera do poder pessoal, os furtos cometidos 

por escravos, sobretudo aqueles que tinham como alvo os prdprios bens se- 

nhoriais(4). 

Valendo-se de seus direitos, os fazendeiros, conscientes do car^cter cos- 

tumeiro destas pr^ticas ilegais dos escravos, cercavam suas propriedades de 

inumeras precaugoes. Vigilancia constante, sistema de delagao entre escravos, 

apresentagao de incentivos capazes de substituir os furtos, e flnalmente, os 

castigos corporals foram estrategias recorrentes na tentativa de minorar os 

prejufzos e disciplinar os comportamentos escravos. Por^m, os senhores admi- 

tiam, a partir de determinados limites de perdas, acusar judicialmente homens 

livres ou libertos, tais como taverneiros e vendeiros, enquanto instigadores e 

receptadores dos furtos escravos. Tratava-se, segundo o ponto de vista senho- 

rial, de ellminar a conexao fundamental na cadeia da microeconomia escrava: 

o homem llvre despossuido. 

De fato, as pequenas vendas localizadas ao redor das fazendas cafeeiras 

tornaram-se, no seculo XIX, locals importantes no estabeleclmento de uma vi- 

da social escrava. Trocas socials que, selando as aliangas possfvels entre cati- 

vos e brancos pobres, ofereciam oportunidades de ganhos mutuos. Posslbili- 

tando a colocagao num incipiente circulto comercial, os desvios da produgao 

alimentavam uma economia escrava autonoma. Por outra parte, proporciona- 

vam ao homem llvre condigoes de auferlr alguns ganhos monetarios, pols: 

"A dependencia vital desse fluxo de dinheiro, numa sociedade onde 

ele e necessariamente intermitente, leva o vendeiro a equilibrar por 

was menos Ifcitas a falta de regularidade no rendimento de seu ne- 

gocio" (FRANCO, 1976, p. 75). 

Restritos a urn pequeno com^rcio local de bens superfluos a uma populagao 

dedicada a agriculture de subslstencia, os vendeiros avaliavam os negocios ilici- 

tos mantidos com escravos como importante mecanlsmo de acumulagao de 

capital. 

Alertas quanto as consequencias ocasionadas por essa reciprocidade de 

interesses, os senhores mantinham-se de sobreaviso, procurando identificar os 

ardis estabelecidos entre seus cativos e homem livres pobres. Assim referiu-se 

(4) As questoes quais aqui me refiro sao tratadas detalhadamente em MACHADO (1987, p. 27-37). 
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"D. Francisca Moreira de Mattos moradora no Bairro da Boracea, re- 

presentada pella pessoa de seu Procurador, e com licensa deste 

Juiso, que tendo por seu visinho Basilio Moreira de Castilho, este 

abusando da amisade e confiansa que tinha na casa da Suplicante 

passou a seduzir hum seo Escravo Criollo de nome Albino, afim de 

combiragao roubarem os cafes que se achavao empacottados..."(5\ 

Nos mesmos termos Luiz de Tolledo Piza acusou, em 1860, Antonio Ri- 

beiro, agregado hci tres anos nas terras de Domingos Leite da Silva, que vivia 

de suas lavouras e negocios: receptagao de agucar e cate furtados por escra- 

vos. Procurando defender-se das acusagoes, disse o r^u, em interrogatorio que 

"... diversos escravos tinham ido a sua venda tentar vender cafe elle 

porem jamais aceitou esse negdcio"{S). 

Os constantes esforgos senhoriais chocavam-se, no entanto, com a tena- 

cidade dos escravos, aos quais importava manter as pequenas margens de au- 

tonomia adquiridas atrav^s da apropriagao de uma parcela dos bens produzi- 

dos. Utilizando-se de coragem e habilidade, contornavam os inumeros obstci- 

culos que se Ihes colocavam, relterando a importancia dessas pr^ticas costu- 

meiras na organizagao de sua sobrevivencia. Em estudo sobre o distrito cafe- 

eiro de Vassouras, Stein recolheu sugestivo depoimento, no qual urn ex-escra- 

vo rememorou as artimanhas, por ele empreendidas, na tentativa de burlar a 

vigilancia senhorial e apoderar-se de uma parte do cafd estocado. 

"Depots de fechadas as portas da senzala ele trepava no beiralonde 

eram coiocadas as ferramentas, e retirava diversas telhas. At raves 

do buraco assim aberto ele se esgueirava, conseguindo penetrar na 

tulha. AH, abria urn buraco no assoalho por onde retirava todo o cafe 

que podia carregar num saco. Depots pulava o muro externo da se- 

de, evitando a estrada, geralmente fiscalizada pelos rondantes, e at- 

cangava a taberna" (STEIN, 1961, p. 205-206). 

Diffcil 6 avaliar a quantidade de produtos desviados e o montante dos 

prejufzos economicos acarretados. Alguns processes referem-se a cem arrobas 

ou mais de caf6 furtado, sugerindo a existencia de uma bem organizada rede 

de interesses e soiidariedade entre escravos, que incluia a participagao de 

(5) Processo n9 206 de 1857, Taubat6, CRIAT, 

(6) Processo n9 582, Campinas, AESP. 
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plant^is inteiros ou ainda, escravos de diversas propriedades, todos escoando 

seus furtos pelas maos de um mesmo homem livre. Como o processo criminal 

de 1875, no qual o fazendeiro de Campinas, Capitao Joaquim Carlos Duarte, 

acusou dois negociantes de receptarem caf6 furtado pelos escravos e recebeu a 

confirmagao judicial do delito de outros seis grandes fazendeiros da regiao. Em 

seus testemunhos, estes confirmaram estarem sofrendo grandes prejufzos de- 

vido a vulgarizagao, entre seus escravos, das pr^ticas de furtos e roubos, todos 

receptadores pelos mesmos negociantes^7). 

Por^m, a maior parte dos autos criminais dessa categoria acusou, como 

mdvel do delito, pequenas quantidades de graos: um saco de cate, um balaio 

cheio, um litro. Apropriagao de diminutas parcelas do montante produzido, mas 

que, & forga de sua constante repetigao, acabavam onerando a economla se- 

nhorial e justificando a abertura de inqu^ritos policiais. Por exemplo, o proces- 

so de 1879 no qual Jeroymo e Amador, escravos do Major Joao Franco de An- 

drade, trabalhadores de roga e residentes em Campinas, foram flagrados ao 

vender, numa pequena venda localizada nas proximidades da fazenda onde 

residiam, um quilo de caf6 por uma pataca e meia(8). 

Caf6 em casca ou despolpado, agucar, feijao, milho ou quaisquer outros 

generos: os furtos escravos dirigiam-se aos produtos estocados em grandes 

quantidades nas fazendas e funcionavam como oportunidades para o estabe- 

lecimento de uma certa margem de autonomia mais significativa na organiza- 

gao de suas vidas. Reivindicagoes quanto a dias llvres, alimentagao, vestudirio 

e pagamento de servigos extras mesclavam-se com o costume de desviar par- 

te dos produtos agncolas, a medida que todas estas atividades convergiam pa- 

ra o mesmo fim. Em queixa registrada em 1866, Joaquim Bonifacio de Amaral 

acusava seus escravos de furtarem caf6 despolpado do terreiro e de 

"nos fins de semana e dias santificados com a desculpa de dirigi- 

rem-se a cidade para venderem o produto de seu trabalho negocia- 

vam o cafe furtado com a dita Anna Luisa'i9). 

Sugerindo, da mesma forma, a existencia de uma fntima complementari- 

dade entre as diversas atividades autonomas dos escravos, manifestou-se em 

1860, Moyses, natural d'Angola, trabalhador de roga e tocador de tropas. Em 

(7) Processo n- 1060 de 1875, Campinas AESP. Tambdm o Processo n9 296 de 1856, Campinas, 
descreve a mesma problem^tica. 

(8) Processo n9 1166 de 1879, Campinas, AESP. 

(9) Processo n9 692 de 1866, Campinas, AESP. 
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seu depoimento, este, acusado de furtar sal do armaz&n de seu senhor, situa- 

do no Beco das Casinhas, em Campinas, justificou seu crime dizendo: 

"... que se cometteu o crime foi com esperanga da paga que Ihe 

havia prometido o co-reo Manoel Correa de Lima, visto que elle res- 

pondent sendo cazado e tendo filhos, nada podia ganhar, visto que 

seu primeiro senhor Joao do Piques o ocupava dia e noite, domin- 

gos e dias santos"(10). 

Fumo em rolo, pinga, doces, mas sobretudo dinheiro, eram os bens que 

os escravos procuravam alcangar em troca de seus furtos. Em algumas denun- 

cias, os senhores avaliaram as cotagoes dos generos furtados no mercado pa- 

ralelo da microeconomia escrava. Pregos normalmente muito abaixo das cota- 

goes comerciais: 10 tostoes por saca de cate, urn pouco de fumo e 300 r6is por 

saca, quatro patacas por alqueire de cat(11). Fragoes 10, 15 vezes menores 

do que as cotagoes normais do cat, mas que se traduziam em oportunidades 

raras de acesso aos valores monetdrios, oferecendo aos cativos a liberdade de 

adquirir objetos de sua escolha. 

Nao apenas aos escravos as oportunidades de ganhos monet^rios esti- 

mulavam a execugao de furtos. Tamb^m os libertos, inseridos nas fainas cafe- 

eiras nas mesmas condigoes que os escravos, ressentindo-se da escassez do 

numerdirio, participavam das pr^ticas costumeiras voltadas para a apropriagao 

de parcelas dos generos produzidos. Assim Marcollino, ex-escravo de Jos^ de 

Paula Vianna, foi acusado por seu antigo senhor de haver entrado na casa das 

rriciquinas e furtado cat "como era de seo costume" Interrogado pelas autori- 

dades judicicirias, o liberto confirmou seu delito, confessando que "tern fraque- 

sa de ser dado a roubosV2). As mesmas ptticas podem ser detectadas no 

penodo p6s-aboligao, como o comprova o processo de 1889, no qual Victorinno 

e Thiodora, pretos libertos pela Lei Aurea, residentes na fazenda Cava Grande 

de propriedade do Barao de Paraibuna, localizada em Taubat, foram acusados 

de furtar urn balaio contendo 12 litres de cat em casca(13). 

(10) Processo n9 574 de 1860, Campinas, AESP. 

(11) Processos respectivamente de 1866, 1873 e 1875. No primeiro caso terfamos a seguinte avalia- 
gao: cada tostao equivalia a 100 r6is e a saca de caf6 pesava por volta de 60 quilos ou 4 arrobas. 
Conclui-se entao que nessa transagao o caf6 teria sido avaliado em 250 r6is a arroba. No segun- 
do caso o caf6 foi avaliado em apenas 75 r6is. No terceiro caso, sendo a pataca equivalente a 320 
r6is e o alqueire de caf6 calculado em 3 arrobas, calcula-se que, nessa ocasiao, o produto foi 
avaliado em 426 r§is. Viotti da Costa calculou que entre 1855 e 1875 o prego do caf6 saltou de 
4$200 a 10$200 r<§is a arroba (COSTA, 1982, p. 117-118). 

(12) Processo n9 1274 de 1882, Campinas, AESP. 

(13) Processo n9 354 de 1889, Taubat^, CRIAT. 
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Remontar a dinamlca dos furtos escravos significa resgatar a historia de 

senhores atribulados pela necessidade de aperfeigoar constantemente as es- 

trategias adequadas para veneer a capacidade de improvisao dos cativos que, 

as dificuldades, respondiam com criatividade. 

Registradas nos autos criminais permaneceram historias de disputas en- 

tre contendores desiguais, nas quais a astucia enfrentava a forga. Como exem- 

plo tem-se o relatado em denuncia, datada de 1858, onde urn fazendeiro, la- 

mentando-se dos prejuizos causados por seus escravos, reconta a dinamica 

dos desvios da produgao. 

"Diz o Tenente Coronet Joao Moreira da Costa domiciliado no Bairro 

de Caravata no lugar denominado Olho d'Agoa distrito desta villa, 

donde possue huma fazenda de culture que alem dos mais legumes 

e o principal o do cafe que annualmente colhe para mais de treis a 

quatro mil arrobas que exporta aos portos da cidade de Santos e 

Sao Sebastiao, acontesse pois que o suplicante nesta safra e co- 

Iheita de cafe tern soffrido e sofre annualmente frequentes roubos 

e furtos de cafe quando este aportado nos terreiros ate que se apre- 

zente no ponto de ser posto no paiol e que por mais averiguagoes e 

diligencias secretes que o suplicante prove para o fim de descubrir 

esses furtos em razao do mesmo suplicante ter arrajando de fazer 

dormir a seos Escravos debaixo de feixos em quartos e lugares segu- 

ros porem contudo e apezar desta cautella os mesmos Escravos ar- 

tificialmente fogem e sabem do lugar do apposento e passao a fur- 

tar e conduzir cafes que podem isto e nao em pequena Escalla e 

passao a vendelos na visinhanga a prego de trezentos e vinte seis 

cada saca ou arrouba. "(14). 

Roubos e furtos dos generos estocados, desvios das sobras e residues da 

produgao: as apropriagoes escravas eram multivariadas, pois respondiam as 

circunstancias. Maria Paes de Barros, rememorando suas perip^cias de jovem 

recem-algada ao posto de senhora de escravos,narrou as dificuldades enfren- 

tadas para coibir as artimanhas escravas: 

"Tinha que indicar a tarefa do die as crioulas mais novas, que fia- 

vam em case o algodao para a roupa dos escravos. Estas traziam a 

tarde seus novelos, que eram postos na balanga, para se verificar se 

tinham o peso certo. Frequentemente sucedia que alguma mais ar- 

(14) Processo n9 200 DE 1858, Taubat6, CRIAT. 
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dilosa tomava um pedago de barro e o recobria com o fio, para as- 

sim aumentar o peso. Era preciso castigar todas essas pequenas 

fraudes" (BARROS, 1946, p. 119-120). 

A mesma questao relativa a apropriagao dos residues da produgao surge 

em processo criminal de 1879, no qual Sebastiao e Agostinho, escravos jorna- 

leiros, alugados como carregadores de cai6 na Estrada de Ferro Mogyana, em 

Campinas, foram acusados de furto de um saco desse produto. Em seus de- 

poimentos, os escravos justificaram suas agoes nos seguintes termos: 

"...que o saco de cafe em questao elle respondente juntou aos pou- 

quinhos com o cafe caido nos vagdes dos trens e que elle respon- 

dente pensou que com isso nao cometia falta alguma" 

Apoderar-se das varreduras do cafe, das porgoes comumente langadas fora, 

conotava-se como contra-estrat6gias a criminalizagao das pr^ticas costumeiras 

de desvios de parte dos generos produzidos. Autuados e julgados, foram estes 

escravos absolvidos, legitimando o argumento externado por Agostinho: "...que 

nao furtou mas apanhou os graos caidos no chao De forma semelhante 

livrou-se de uma condenagao por furto Manoel Miranda, ex-escravo e morador 

nas terras de seu antigo senhor, flagrado nos cafezais da fazenda do Matto 

Dentro, localizada em Campinas, em 1888, colhendo caf^ as escondidas. Pe- 

rante o juri, o reu demonstrou sua inocencia dizendo que nao estava furtando, 

mas sim "... pegando um pouco de cafe para beber..."^Q). 

A perseveranga escrava na manutengao do costume de apoderar-se de 

uma parcela da produgao realizada parece ter frutificado, possibilitando a cris- 

talizagao dessas formas de complementagao monetciria, ao menos no Vale do 

Paraiba. Carvalho Franco nota a importancia assumida, na vida economica dos 

trabalhadores livres nas fazendas de cafe, pela apropriagao das sobras das 

colheitas, como forma de remuneragao monetciria complementar. 

"Homens disputam a faca as sobras de cafe que, apos as colheitas, 

ficavam nos ramos ou pelo chao e que os fazendeiros permitiam a 

seus empregados e dependentes recolherem" (FRANCO, 1976, p. 

27). 

Caracterizando-se como um mecanismo de acomodagao, o furto propor- 

cionava aos escravos possibilidades de complementagao monetciria e alimentar, 

ao mesmo tempo que evitava os confrontos diretos entre senhores e escra- 

vos. A\6m disso, a analise dos autos criminais relatives aos desvios da produ- 

(15) Proceso n? 1189 de 1879, Campinas, AESP. 

(16) Processo n9 1364 de 1888, Campinas, AESP. 
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gao agrfcola sugere que tais atos eram percebidos como pr^itica costumeira 

relacionada & concepgao de direitos que os escravos possufam a respeito de 

uma justa compensagao de seu trabalho. 

As apropriagoes Ind6bitas somavam-se outras reivindicagdes - direitos 

costumeiros ou adquiridos, segundo o ponto de vista dos escravos - relaciona- 

das a uma visao paternalista da escravidao, enquanto sistema contratual. In- 

centivos economicos, compensagoes sociais e psicoldgicas, complementagao 

monetciria, eram aspectos varies da constituigao, pelo escravo, de urn espago 

de autonomia no interior da escravidao. 

Proibigao do tr^fico de escravos, escassez de bragos, elevagao dos pre- 

gos dos cativos, leis emancipacionistas tornavam-se, no sdculo XIX, fatores 

responsciveis pelo surgimento de uma incipiente polftica senhorial voltada para 

a preservagao da mao-de-obra. Essas circunstancias, aliadas ^ preocupagao de 

manter a lucratividade da cafeicultura, estimularam o estabelecimento, por par- 

te da camada senhorial, de relagoes mais flexfveis com seus escravos. Preca- 

ver-se contra as doengas, mortes, fugas e rebelides tornou-se, nesse sentido, 

estrategia economica interessada na manutengao da vida escrava, aconse- 

Ihando a utilizagao mais intensa de mecanismos acomodadores, como haviam 

proposto, anteriormente, Antonil (1979) e Benci (1977) inspirados numa visao 

moralizadora da instituigao escravista. No s^culo XIX, senhores de escravos, 

como o Barao de Pati do Alferes, seu filho Luiz Peixoto Lacerda Werneck e Major 

Manuel Bernardino de Almeida Lima, entre outros, expressaram as circunstan- 

cias de seu tempo, em escritos que pregavam, de maneiras diversas, modera- 

gao no trato com os escravos, mitigagao das penas e humanidade para o per- 

dao de suas faltas (WERNECK, 1985; WERNECK, s/d; VEIGA DE CASTRO, 

1944). 

Dessa forma, as contigencias pelas quais passava o sistema escravista, 

sobretudo a partir dos anos 50, levantaram questoes relativas ao tratamento 

dos escravos, apontando fatores como alimentagao, vestudirio, cuidados nas 

doengas e minoragao dos catigos, enquanto polftica economica adequada ci 

prdpria manutengao do regime. Nesse sentido, a utilizagao de reforgos positivos 

como estfmulo para a manutengao da capacidade fisfca e emocional dos plan- 

t6is ao trabalho escravo apresentava-se como comportamento adequado k 

realidade economica, tal como esta se apresentava. Paternalismo e racionali- 

dade economica compatibilizavam-se numa polftica senhorial voltada para a 

preservagao da lucratividade da empresa agrfcola. 

O paternalismo, por^m, apresentava apenas urn dos lados da problem^ti- 

ca da utilizagao do trabalho escravo na empresa cafeeira. De fato, segundo os 

senhores, tratava-se de, a par da cooptagao da mao-de-obra, manter a viabili- 

dade economica do regime de trabalho. Entre 1850 e 1880, a alta do prego do 

brago escravo exigiu - sobretudo na regiao do Oeste Paulista, onde a cafeicul- 
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tura expandia-se - o aumento dos investimentos senhorials na formagao dos 

plantels. E Ifcito supor que, em resposta a esta conjuntura, os senhores procu- 

rassem compensar o capital empatado, exigindo maior lucratlvidade do traba- 

Iho, atrav^s do aumento da produtividade escrava. Em artlgo recente, Slenes 

argumentou que os senhores continuaram a manipular, na d^cada de 70, 

seus investimentos segundo uma previsibilidade de manutengao do sistema 

escravista por urn tempo relativamente longo, o que Ihes possibilitaria a amorti- 
szagao dos investimentos realizados na expansao dos planteis (SLENES, 1986). 

Por6m, algumas variciveis podem ter tornado mais complexa a problematica 

das expectativas referentes ci durabilidade da escravidao. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a camada senhorial e os agentes 

economicos que gravitavam em torno da instituigao - negociantes de escravos, 

comissarios e bancos - atinham-se a julgar a realidade tal como ela se apre- 

sentava na d^cada de 70. Assim, dada a inexistencia de urn proletariado rural, 

que se formaria apenas a partir da d^cada de 80, com a adogao do colonato 

com imigragao subvencionada pelo Estado (STOLCKE & HALL, 1983), os se- 

nhores viam-se constrangidos a manter-se na orbita da escravidao. Pode-se 

supor, da mesma forma, que enquanto camadas dominantes os senhores de 

escravos estivessem razoavelmente otimistas, uma vez que esperavam, no ca- 

so de frustrarem-se as expectativas com relagao a amortizagao dos investi- 

mentos realizados em escravos, devido ao advento de uma aboligao subita ou 

"precoce", serem indenizados pelo Estado, socializando suas perdas. Neste 

sentido, as lutas politico-partidcirias que se desenrolaram nas decadas que 

precederam a Aboligao, a Lei do Ventre Livre de 1871, que libertava os inge- 

nues sob cl^usula de indenizagao ou prestagao de servigos, pareciam consagrar 

o direito de indenizagao aos senhores(i7). 

Por outro lado, cabe considerar, tamb^m, que os senhores, embora se 

mantivessem atrelados a orbita da escravidao, mostravam-se sensfveis aos 

questionamentos, provenientes de diversos nfveis, com relagao a sobrevivencia 

da instituigao. Tal fato, sem duvida, deve ter provocado urn incremento das 

tensoes nas relagoes de trabalho escravistas. O processo de articulagao e con- 

flito desses dois nfveis perpassou o sistema escravista e pode ter redundado 

num enrijecimento da disciplina na organizagao do trabalho escravo, provocan- 

do, simultaneamente, o aumento da rebeldia escrava. 

Imersa em demandas contraditbrias - polftica paternalista e enrijecimento 

do rigor disciplinar -, as ultimas dbcadas da escravidao geraram urn equilfbrio 

instavel nas relagoes entre os senhores e seus escravos. Coube a estes ultimos 

a tarefa de tentar reverter a equagao a seu favor. Sensfveis k conjuntura exter- 

(17) Sobre o assunto, ver COSTA (1982, p. 324-355). 
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na desfavoicivel k instituigao e implicagoes desta realidade na conformagao 

de uma politica senhorial de tratamento da mao-de-obra, os escravos apren- 

dlam, na pr^tica, a manipular, proveitosamente, as dubiedades do paternalis- 

mo. Reinterpretando as vicissitudes atravessadas pelo regime a seu favor, os 

escravos, ao longo da segunda metade do s^culo XIX, passaram a reivindicar, 

com insistencia crescente, o cumprimento, por parte de seus senhores, de cer- 

tas obrigagoes, tais como elas haviam sido tradicionalmente formuladas e rea- 

firmadas na 6poca. 

O aflorar de tensoes violentas e crimes no interior das fazendas apresen- 

tava-se como produto de uma realidade que condicionava a rentabilidade da 

empresa agraria a adogao, ao menos em certas circunstancias, de uma politica 

senhorial de contengao de custos e aumento da produtividade. Os escravos, 

por6m, desprezando as contingencias economicas, exigiam o aumento dos be- 

neffcios sociais e melhorias nas condigoes de trabalho, em troca da produgao 

realizada. Resultante do estrangulamento das possibilidades de conciliagao 

dos interesses divergentes, alguns processes criminais testemunham a violen- 

cia das reivindicagoes escravas pela efetiva consecugao das obrigagoes se- 

nhoriais. 

Enraizamento numa propriedade, estabelecimento de lagos est^veis entre 

escravos e senhores parecem ter sido importantes fatores de equilfbrio da vida 

social dos cativos k medida que permitiam, aos mesmos, identificarem-se como 

membros integrantes de uma comunidade - a fazenda - e asseguravam a 

permanencia das relagoes afetivas que os ligavam ao meio social circundante. 

A situagao cafeeira da 6poca, tanto no Vale do Parafba Paulista quanto em 

Campinas, proporcionou, ao que tudo indica, a fixagao de plant6is nas unida- 

des agrcirias, permitindo, aos escravos, a organizagao de uma vida social au- 

tonomaO8). 

Fator circunstancial do ponto de vista dos senhores, a estabilidade foi 

(18) ^ interessante notar que a fixagSo dos plant6is nas fazendas e a criminalidade escrava sao fatores 
correlaciondveis. O Prof. Slenes em artigo recente sugere que plant^is rec&n-constitufdos e es- 
cravos deslocados de seus lugares de origens eram mais propensos ^ rebeldia e aos crimes vio- 
lentos (SLENES, 1986, p. 136-137). Por6m, o levantamento dos autos criminais relatives & comar- 
ca de Campinas parecem nao confinmar esta hipdtese. No quadro a seguir foi feito o cruzamento 
dos dados pessoais disponfveis nos autos de qualificagao de r6us escravos implicados em homicf- 
dlos de senhores e feitores com a origem dos mesmos. Embora a alta percentagem de processes 
nos quais o tempo de residdncia no local do crime nao conste, os dados parecem ser bastante su- 
gestivos, demonstrando que 0 maior numero de escravos homicidas encontravam-se entre 6 a 10 
anos nas fazendas onde os crimes ocorreram. Em apenas urn caso o r6u declarou residir a menos 
de urn ano no local do crime. Assim, se 6 verdade que a maior parte dos escravos homicidas eram 
provenientes de outras Provfncias - fato este que reflete, alicis, a realidade demogr&ica local 
estes jci se encontravam, no momento do crime, bastante enraizados na regifio de Campinas. 
Portanto, a fixagao dos plants nas fazendas e a criminalidade escrava sao correlacion^veis no 
sentido em que indicam que os crimes de escravos, sobretudo aqueles violentos, refletiam a que- 
bra de padroes estabelecidos de vida e trabalho. 
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percebida pelos escravos como direito ao qual cabia preservar mesmo que 

de forma violenta. Expressando esta concepgao, manifestou-se em 1877, na 

Comarca de Taubate, Raymundo, escravo de Jos^ Antonio de Barros Nogueira, 

natural da Bahia, de 40 anos de idade, quando acusado de homicfdio de seu 

senhor. Perguntado sobre as razoes de seu ato, 

"responded que foi por que nao queria servir ao mesmo. Neste acto 

elle respondents declarou que olvidou quando disse que era escravo 

de D. Jose Antonio Nogueira, por que e elle respondents Escravo de 

D. Maria Angelica, may do referido Jose Antonio para o poder da 

qual elle respondents veio a vinte e tantos annos..." 

Uma testemunha, explicando a transferencia do escravo de uma propriedade a 

outra, esclareceu o movel do crime, dizendo que 

"...a dous annos mats ou menos o Escravo prezente foi trocado com 

outro que hoje era seu Senhor o falecido, porquanto antes da troca 

pertencia sua may...'VS). 

A mesma concepgao das relagoes escravistas como urn sistema que im- 

plicava a aceitagao mutua de regras, nas quais, se ao senhor cabia escolher o 

escravo, este reservava-se o direito de legitim^-las, transparece nas palavras de 

Francisco, escravo de Jos§ de Souza Teixeira, registradas em processo crimi- 

nal de 1873. Disse o escravo que 

ORIGEM DOS ESCRAVOS E TEMPO DE RESIDENCIA NAS FAZENDAS ONDE 
PARTICIPARAM DE HOMICIDIOS DE SENHORES E FEITORES, CAMPINAS. 1831 -1887 

Tempo de ResidSncia 

Local de 
Origem 

Menos de 
1 Ano 

1-5 
Anos 

6-10 
Anos 

Mais de 
10 Anos 

Nao 
Consta Total 

Campinas 
(Mun.) 

0 1 0 3 4 8 

Campinas 
(Regiao) 

0 0 0 1 5 6 

Resto da 
Provfncia 

0 1 0 4 1 6 

Outras 
Provfncias 

1 6 10 4 14 35 

Africa 0 3 3 1 17 24 

Total 1 11 13 13 41 79 

(19) Processo n9 50 de 1877, Taubat^, CRIAT. 
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"...porquanto e acusado por uns ferimentos que fes no official de 

Justiga Camargo tendo o facto se passado do seguinte modo: Que 

tendo sido elle rdo condennado por uns ferimentos que fes em Josd 

de Souza Teixeira a apos ter cumprido a penna de agoutes conser- 

vou-se na Cadea ainda por algum tempo ouvindo dizer que hia 

ser vendido para pagamento das custas, que por esse tempo por 

mats de uma ves apparecia na Cadea o escrivao Joaquim de Ron- 

tes perguntando se o queria servir e a sugestao a resposta que re- 

cebia retorquia com algumas ameagas ao que respondeo elle rdo 

que nao podia servir senao a senhor de sua escolha e que obrigado 

nao sahiria da Cadea para ser seo escravo nem para sel-o de Tei- 

xeira ou de qualquer outra que nao fosse da sua vontade" 

No dia de seu llvramento o escravo cumpriu suas ameagas: negou-se a sair da 

enxovia na qual se encontrava, atacando a vitima quando esta tentava dai re- 

tire-lot20). 

Autos criminais recontam histdrias de escravos resistindo k venda, como 

Guilherme, o qual dissera a seus parceiros que "iria aprontar tal espalhafato 

que seria invendkvel", sendo acompanhado pelas declaragoes de outros dois 

escravos, os quais afirmaram que "preferiam matar alguem e ir para a cadea do 

que ser vendido numa fazenda em Campinas...", todos acusados de homiddio 

de um negociante encarregado de vende-los na regiao de Campinas(2i). Ou 

ainda, daqueles que optavam pela fuga, k procura de quem os comprassem "... 

por nao ter gosto de servir a seu senhor..."i22) alegando, como Jacintho, que "fu- 

giu a 4 anos do poder de seu senhor por maus tratos e que desde entao anda 

procurando outro senhor para compra-lo mas nao tern conseguido por que seu 

referido senhor pechincha muito..."{23)m 

Tambdm o desrespeito ao lazer provocava reagoes violentas da parte dos escra- 

vos que o consideravam como espago social adquirido, reafirmando, em outros 

termos, as concepgoes paternalistas que enfocavam os divertimentos escravos 

enquanto concessoes senhoriais. Viajantes, observadores e estudiosos da 

questao destacaram, inumeras vezes, a importancia das festas, cantos e dan- 

gas na vida dos escravos. 

"O batuque era um transporte para a sua alma simples... Nos dias 

(20) Processo n9 981 de 1873, Campinas, AESP. 

(21) Processo n9 1008 de 1874, Campinas, AESP. 

(22) processo n9 967 de 1873, Campinas, AESP. 

(23) Processo n9 577 de 1860, Campinas, AESP. 

96 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 18(N9 Especial):81-102,1988 



Maria Helena Machado 

de feriados, e algumas vezes nos sdbados, vinham eles pedir licen- 

ga para de divertir um pouco'. E assim passavam a noite toda, dan- 

gando e cantando em torno de uma fogueira..." (BARROS, 1946, p. 

101). 

A proibigao ou interrupgao das festas e passeios traduzia-se em revoltas. 

Em 1868, Gabriel, escravo de Francisco Corsino dos Santos, agrediu Manoel 

Lopes, agregado na fazenda do mesmo senhor, quando este tentava suspen- 

der uma fungao de dangas, realizada pelos escravos, na ausencia do fazendei- 

ro(24). Os mesmos motivos levaram a "preta Josefa, escrava de Antonio Ferrei- 

ra dos Santos Borges e de sua mulher, moradores no Bairro de Pouso, crioulla, 

35 annos mais ou menos'\ a agredir sua senhora. Tendo organizado uma festa 

nas v^speras do Natal em "louvor do Senhor Menino", Josefa convidara escra- 

vos e libertos da vizinhanga. No correr da madrugada, nao conseguindo dormir 

devido ao barulho dos cantos e dangas, a senhora solicitou k escrava que in- 

terrompesse a festa, ao que a mesma respondeu com agressoes, "pegando-a 

pelos cabellos, deitou-a no chao e deo-lhe pancadas e unhadas, ameagando-a 

com uma foice, exclamando que 7a acabar com essa diaba'..."(25), 

Observancia de certas condigoes de trabalho, oferta de uma alimentagao 

regular e nas quantidades necesscirias, respeito aos dias livres que possibili- 

tassem o estabelecimento de atividades produtivas prdprias foram prerrogativas 

tamb&ri reclamadas em inumeros autos, conotando a importancia da organi- 

zagao de uma economia paralela entre os escravos. Externadas fragmentciria 

ou conjuntamente, as reivindicagoes gravadas nos processes criminais ofere- 

cem indfeios capazes de compor um quadro coerente, desvendando, em seu 

sentido mais profundo, a significancia da autonomia escrava. 

"Respondeo que tinha, e era o disispero que o levou a cometer o 

crime, por que sendo elle interrogado um homem fraco e sua mulher 

aleijada, o feitor exigia que elles fizessem servigos igual aos outros 

escravos fortes, e os espancava desapiedadamente quando nao 

acompanhavao os outros escravos, e que esse desispero servio de 

ponto, quando no dia vinte e tres de abril deste anno, recolhendo- 

se elle respondente para sua senzala as des horas da noite, com 

muita fome e sem ter o que comer vio-se na necessidade de matar 

um leitao, e sendo por isso castigado com agoites no dia seguinte fes 

o proposito de suicidar-se como o unico recurso para evitar a conti- 

(24) Processo n9 135 de 1868, Taubat^, CRIAT. 

(25) Processo n9 160 de 1864, Taubat^, CRIAT. 
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nuagao das perseguigdes que sofria... e sua mulher Luiza o ouvisse, 

ella passou a agarrar elle interrogado pedindo-lhe que a matasse 

primeiro, por que se junto com elle ella sofria tanto trabalhando elle 

interrogado por ambos na roga, sua sorte peioraria virando-se sozi- 

nha..." 

Com estas palavras, Greg6rio, escravo do Cap. Jos^ Elias de Oliveira, em 

1876, justiflcou o homiddio de sua mulher e sua posterior tentativa de suiddio. 

A confissao foi punjente: condigoes extremamente preccirlas de trabalho e so- 

brevivencia haviam levado o casal, como ultimo recurso de resistencia, a abrir 

mao da vida, possibilitando-lhes escapar de "tao mao cativeiro"(26\ Se a atitu- 

de de Gregbrio e Luiza fora a negagao da existencia, o derradeiro ato de revol- 

ta de muitos escravos foi o homiddio de seus senhores. 

Comprovando que a manutengao de determinadas margens de indepen- 

dencia de agao eram tao primordiais aos escravos a ponto de legitimar atos ex- 

tremos, manifestaram-se os escravos Anna, Benedicto, Martinho, Joao e Cae- 

tano, homicidas de seu senhor, dizendo que 

"... o senhor era mao, fazia-os trabalhar domingos e dias santos sem 

pagamento..."(27). 

Nas mesmas condigoes, o escravo Antonio da Nagao, em 1849, 

"respondeo que a rasao que teve era por que o dito finado nao deixa- 

va passear, nem negocear e ganhar alguns vintens e que costuma- 

va castiga-lo porpequenas faltas..."(2Q). 

Apresentadas isoladamente em 1849, as mesmas reivindicagoes, na dbcada 

de 70, justificaram levantamentos grupais, alcangando a unanimidade e coe- 

rencia prbprias a urn tratado a respeito dos direitos subjacentes aos escravos 

das grandes propriedades cafeeiras. 

Reunindo essas caracterfsticas surge o processo de 1871, relative ao 

homiefdio de Joaquim Guedes de Godoy(29), senhor de escravos e proprietbrio 

do Sltio Pombal, localizado em Campinas. Nesta regiao, marcada por alta con- 

(26) Processo n9 1093 de 1876, Campinas, AESP. 

(27) Processo n9 1094 de 1876, Campinas, AESP. 

(28) Processo n9 233 de 1849, Campinas, AESP. 

(29) Processo n9 871 de 1871, Campinas, AESP. 
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centragao de escravos, a utilizagao intensiva da mao-de-obra forgada respondia 

as necessidades da expansao da cafeicultura pos-SO, redundando no acirra- 

mento das tensoes entre senhores e cativos. A conjugagao destes fatores pro- 

duziu, na localldade em questao, um alto indice de crimes violentos no interior 

das fazendas, simultaneamente ao aflorar de demandas dos plant6is, relativas 

tanto ao afrouxamento disciplinar, quanto a delimitagao de normas fixas no tra- 

tamento da mao-de-obra. Nesse sentido, o auto em questao 6 exemplar. Apre- 

sentando-se como coroamento de todo um processo de resistencias e enfren- 

tamentos, este pode sugerir, tamb^m, os limites de uma consciencia escrava 

que ainda se mantinha atrelada ao universo ideoldgico paternalista e escravo- 

crata. 

Vigilancia constante: durante o dia nos trabalhos do eito, realizados sob 

os olhos atentos de capatazes e feitores, estes, por sua vez, fiscalizados pelo 

senhor. A noite, o toque de recolher anunciava o infcio das rondas, realizadas 

pelo mesmo, com fito de surpreender e castigar os escravos encontrados fora 

do quadrado. Aliado a essas circunstancias, o desrespeito aos cddigos de apa- 

drinhamento, o sistema disciplinar impiedoso e uma polftica de contengao de 

custos. Organizagao minuciosa que poderia caracterizar, sob o ponto de vista 

senhorial, a fazenda de Guedes de Godoy como a instituigao-modelo, perfei- 

tamente adequada as metas economicas das empresas agrdrias cafeicultoras. 

As mesmas caractensticas, por&n, quando enfocadas pelos escravos, pa- 

recem ter reunido todos os ingredientes para eclosao de levantamentos escra- 

vos, tal como veio ocorrer na noite de margo de 1871. 

"Sahindo da senzala com Filipe e vendo Camillo atracado com seo 

senhor, segurando aquele pelas costas e poz-se a apadrinhal-o, mas 

como seo senhor sem atinar ao padrinho continuasse a dar bordoa- 

das em Camillo, e a dizer que havia de deixal-o morto, estando elle 

respondente de vir soltal-o para que fugAse. Vendo-se solcto correo 

Camillo mas como Constantino Ihe desse uma enxada aconselhan- 

do-o a que perpetrasse a mode voltou de novo e deo em seo dito 

senhor que caio com a dita pancada chegando imediatammente ou- 

tros escravos que continuarao a dar com pedras..."i3Q). 

Movimento coletivo, o ataque ao senhor contara com a participagao de 

muitos, por^m, contrariamente ao que se depreende dos interrogatories iniciais, 

este nao se caracterizou como uma revolta espontanea. De fato, os testemu- 

(30) lnterrogat6rio do Escravo Gregdrio, Processo n9 871 de 1871, Campinas, AESP. 
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nhos dos sete escravos autuados comprovam que o homiddio resultara de 

uma organizagao anterior. mais de 15 dias os crioulos da fazenda haviam 

decidido matar o senhor, no momento em que este aportasse no eito. O canto 

do jongo "Limpa Olho" serviria como cddigo para alertar os parceiros do mo- 

mento apropriado. As circunstancias, no entanto, nao haviam possibilitado a 

realizagao da trama na forma combinada. 

O mais surpreendente, por^m, foram os argumentos arrolados pelos es- 

cravos na justificativa de seus atos. Com clareza e precisao os homicidas enu- 

meraram, em seus interrogatorios, uma longa s^rie de obrigagoes senhoriais 

nao cumpridas. Tomadas em conjunto, as reclamagoes apresentadas aproxi- 

mam-se, sobremaneira, das conhecidas prescrigoes contidas nos brevterios de- 

dicados aos fazendeiros ou no "Codigo de Licurgo", transcrito por Veiga de 

Castro (1944). 

Em 1847, o Barao de Pati do Alferes escrevia urn manual, sistematizando 

uma s^rie de normas usuais sobre o tratamento dispepsado ^ mao-de-obra es- 

crava, em suas propriedades e que, certamente, deveriam servir de exemplo de 

habilidade e sabedoria a todos senhores de escravos. Propunha o autor, entre 

outras, as seguintes regras: oferta de tres refeigoes didrias - almogo, jantar e 

ceia - sempre nas quantidades necesscirias; assistencia e descanso nas doen- 

gas; apresentagao de roupa lavada todos os domingos; pagamento em dinheiro 

do trabalho executado nos domingos e dias santos; aplicagao de castigos mo- 

derados, sempre em resposta ^s faltas cometidas; estabelecimento de reser- 

ves de terras para a plantagao, pelos escravos, de mantimentos e compra da 

mesma produgao pelo senhor, como forma de possibilitar ao cativo a aquisigao 

de bens suplementares e distraf-lo da escravidao (WERNECK, 1985, p. 62-65). 

Em 1862, o Major Bernardino de A. Lima, em sua propriedade na regiab 

de Capivari, registrou, no livro de assentos, estatutos reguladores do funciona- 

mento da fazenda, onde tambbm delimitava certas normas fixas no trato dos 

escravos. Estabelecia o fazendeiro normas similares ^quelas estatufdas pelo 

Barao de Pati, em suas propriedades no Vale do Parafba Fluminense: aplica- 

gao de no m^ximo 50 agoites dterios como castigo aos escravos faltosos ou 

criminosos; descanso nos domingos e dias livres, k excegao dos casos em 

que se verificasse acumulo de servigos, quando os escravos poderiam executar 

trabalhos em determinados dias pelos quais seriam remunerados k razao de 

200 rbis, os mais fortes, e 160 rbis, os mais fracos; oferta de tres refeigoes dte- 

rias; concessao de duas mudas de roupas grossas de algodao ao ano (VEIGA 

DE CASTRO, 1944). 

Em 1871, na localidade de Campinas, os escravos de Joaquim Guedes 

de Godoy reapresentaram as autoridades judicterias as mesmas prescrigoes 

senhoriais, justificando o crime coletivamente realizado como mecanismo legi- 

timo de cobranga dos direitos desrespeitados. 
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"Respondeo que o senhor era mao: que so Ihes dava uma muda de 

roupa por ano, que sd dava almogo e jantar, e isto ainda em pouca 

quantidade que nao Ihes permitia plantar nem char que prohibindo- 

os ultimammente de trabalhar para vizinhos Ihes remunerava muito 

mal o trabalho dos domingos pagando por exemplo duas patacas 

por braga de volta e quatro vintens para rebocar"W). 

Ausencia de atendimento adequado as necessidades b£sicas - alimenta- 

gao e vestucirio proibigao de organizagao de uma economia produtiva volta- 

da para a subsistencia escrava de career independente, na forma de rogas e 

remuneragao monet^ria insuficiente, conjugavam-se, estrangulando as mar- 

gens de autonomia dos escravos. Tambem o recurso aos desvios da produ- 

gao, realizada como contra-estrat6gia que poderia sanar, parclalmente, a car§n- 

cla de meios independentes de sobrevivencia, apareceu neste caso bastante 

dificultado. As rondas senhoriais, reallzadas k nolte em torno das senzalas, 

objetivavam coibir as tentativas de furto dos generos estocados. 

Pressionados por essas impiedosas restrigoes, os escravos foram impeli- 

dos ao confronto direto. Eliminar o senhor, ato derradeiro de explicitagao de re- 

volta pelo desacato, segundo o ponto de vista dos cativos, de seu mais signifi- 

cative direito: preservagao, no interior das fazendas, de espago e tempo auto- 

nbmos que possibilitassem a constituigao de uma incipiente economia parale- 

la. 

Somando-se a situagao, o estabelecimento, por parte do senhor, do sis- 

tema de cobranga de multas pelas faltas ao trabalho. E o que se depreende 

das palavras de urn dos escravos implicados no crime que, as referidas quei- 

xas, ajuntou: 

"... que algum tempo sahio elle respondente e trez companheiros 

para apadrinhar-se com urn vizinho e que voltando foi cada urn def- 

ies obrigado a pagar mil reis pela falta no servigo..."{32), 

Estrat^gia de incentive economico negative, o senhor procurava com este 

mecanismo, ao que parece, forjar, em seus escravos, urn senso profissional. 

No entanto, entendida a remuneragao monetciria como uma gratificagao embu- 

tida no sistema disciplinar das fazendas, voltada a compensagao do trabalho 

realizado a mais e nos dias considerados tradicionalmente livres aos escravos, 

o comportamento desse senhor escapava a logica escravista. 

(31) lnterrogat6rio do Escravo Gregdrio, Processo n9 871 de 1871, Campinas, AESP. 

(32) Interrogatdrio do Escravo Leandro, Processo n9 871 de 1871, Campinas, AESP. 
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Utilizandose de mecanismos provenientes de slstemas disciplinares dls- 

tintos, o senhor apresentava a seus cativos um raciocfnio enviesado. Conscien- 

tes de que as ativldades produtivas executadas nos dias normals concretiza- 

vam-se sob um sistema de trabalho compulsbrio, o plantel desmistificava a 16- 

gica do senhor, reafirmando-se enquanto escravo. 

Se os senhores, pois, desejavam escravos, eles os teriam. Por6mJ ver- 

se-iam obrigados a pagar o justo prego dessa submissao. 
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