
Escravidao: Fugas e Controle Social 

Resumo 

O objetivo deste artigo 6 identificar os meca- 
nismos de controle social exercldos sobre os es- 
cravos, tanto quanto discutir as possibilidades de 
agao dos escravos em resposta a esses meca- 
nismos. Em paralelo, o texto discute o envolvi- 
mento dos homens livres, tanto em relagao A le- 
gislagao escravlsta, quanto em fungao do novo 
contexto urbano. 
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Abstract 

The main purpose of this article is to identify the 
mechanisms of social control over slaves and to 
discuss the possible slave action in face of these 
mechanisms. In parallel, this text discusses the 
free man's behavior, in regards to slave legisla- 
tion as well as the new urban context. 

A lei ^ o principal veiculo para o exercfcio da hegemonia pela classe do- 

minante. 

A partir desse pressuposto gen^rico pretende-se, neste texto, discutir o 

papel ativo dos dominados - neste caso os escravos - na elaboragao do sis- 

tema nacional das leis no Brasil, na segunda metade do s^culo XIX. 

No caso especffico das sociedades escravistasO), notamos que o concei- 

to de hegemonia implica tamb&n, al§m da dominagao polftica e difusao de 

O autor pertence ao Centro de Memdria da Universidade Estadual de Campinas. 

f) Este trabalho foi a primeira redagSo de alguns tdpicos, posterionmente desenvolvidos na tese The 
transition from slavery to free labour in Brazil, 1871-1888: slaves legislation and the organization of 
the labour market, apresentada na London School of Economics, para obteng§o do Ph. D., sob 
orientagSo do Dr. Colin Lewis, em janeiro de 1984. Foi divulgado inicialmente nosCademos IFCH 
- Unicamp, n9 12, fev. de 1984. A tese completa, traduzida e revista, foi publicada em 1986 pela 
Editora Brasiliense. 

(1) Especificamente sobre o enfoque da legislagSo em sociedades escravistas, ver GENOVESE 
(1974), especialmente o capftulo "The Hegemonic Function of Law". 
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uma determinada visao de mundo, a capacidade de uma classe evitar que as 

contradigoes se coloquem antagonicamente, para permitir que o exercfcio do 

poder possa ser vtevel al&n da violencia do canhao. 

Se observarmos que o exercfcio da hegemonia tem que ser levado em 

conta juntamente com urn process© de mudangas socials em curso, devemos 

entender a lei como urn instrumento, nao so estabilizador de uma determinada 

realidade, mas tamb&n em sua fungao de transformer essa realidade. 

A forma pela qual urn sistema de leis articula-se nacionalmente, 6 preci- 

samente marcado pelo modo atraves do qual esse sistema § implementado a 

nfvel das comunidades. Nfessa medida 6 que, a nfvel das pessoas concreta- 

mente representadas na figura do comerciante da localidade, nao pode permitir 

a presenga do escravo em seu estabelecimento por mais tempo do que o ne- 

cess^rio para comprar e vender, do cidadao comum que 6 multado porque joga 

vfspora com escravo, e mesmo daquele outro que recebe uma recompensa pa- 

ga pela munlcipalidade, por ter prendido urn escravo foragido. E atraves dessa 

rede de relagoes didirias, simples e reais, que se efetiva todo o sistema jundico 

a nivel nacional.^ 

No Brasil, o municipio foi, desde cedo, urn nucleo de exercfcio efetivo do 

poder, nao so pelo fato de a organizagao municipalista ter sido uma das pri- 

meiras instituigoes introduzidas no pafs, como tamb&ri devido ao prdprio sis- 

tema de ocupagao do territdrio e organizagao da administragao colonial. O mu- 

nicipio foi, senao o unico, ao menos o mais evident© poder, efetivo e present©, 

na vida do cidadao brasileiro atd muito recente. 

E exatamente nesse nucleo privilegiado que a lei torna-se, em casos bas- 

tante especfficos, o instrumento que permit© minimizar o uso da violencia, 

atravds da obtengao da conformidade dos dominados, como se tornard eviden- 

te a partir da andlise da legislagao municipal. 

As Posturas Municipals versavam sobre assuntos pertinentes a adminis- 

tragao da comunidade. Sao urn excelente indicador para o estudo nao s6 da 

administragao e legislagao a nfvel dos municfpios, como tamb&n para se sentir 

a vida diaria, os costumes e qs problemas que afetavam essas comunidades. 

Aparentemente essas posturas tern uma organizagao e redagao comum; 

essa ilusdria similaridade encobre, com frequencia, algumas peculiaridades 

dignas de maior atengao. E precisamente esse o caso dessas posturas nos t6- 

picos que tratam da figura do escravo. 

Em urn sentido gen^rico, tais posturas referiam-se aos escravos das se- 

guintes maneiras: 1) Proibindo, nas casas publicas e particulares, jogos e ne- 

gdcios nos quais tomassem parte escravos; 2) Proibindo o ajuntamento de es- 

cravos para dangas e batuques em qualquer residencia; 3) Proibindo a venda e 

compra de "produtos de valor", armas e pogoes, destacando ainda que qual- 

quer compra ou venda efetuada com escravos no perfodo noturno, implicaria 
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penalidade dobrada em relagao a apliccivel no penodo diurno; 4) Proibindo os 

escravos de andarem seminus ou maltrapilhos pelas ruas da cidade; 5) Fixan- 

do o numero de escravos por proprietcirio que deveria trabalhar no servigo de 

estradas do municipio; 6) Proibindo ao senhor o abandono de escravos doen- 

tes, bem como a mendicancia; 7) Fixava procedimentos e taxas a serem pa- 

gas, em caso de infragao as posturas, bem como em caso de fuga e captura 

de escravos. 
* 
E evidente que essas posturas se modificaram no decorrer do tempo e, 

se compararmos diferentes munidpios em uma mesma epoca, notaremos 

tamb^m algumas diferengas na forma de se tratar o escravo. Nao obstante, 

essas posturas, pela sua operacionalidade imediata, adaptabilidade e flexibili- 

dade, foram nao s6 instrumentos de controle social bastante eficientes, como 

tambdn definiram com precisao as tensoes e ambiguidades nas relagoes entre 

escravos e homens livres. Por exemplo, a incorporagao do escravo atraves de 

uma participagao relativa no mercado, conferindo-lhe ainda que de modo cir- 

cunstancial urn estatuto de possuidor, ^ incrivelmente elaborada. As Posturas 

Municipais reconheciam no escravo nao s6 urn comprador e vendedor, mas 

tamb^m permitiam que, temporariamente, ele assumisse uma relagao de mer- 

cado legalmente equivalente a do homem livre. Vejamos alguns exemplos: 

"Art. 51 - Fica proibido negociar com escravos sem um bilhete de 

seu senhor, no qua! havera declaragao do nome do escravo e os 

generos que levam para vender na praga: aqueles que comprarem 

sem o referido bilhete serao multados em 6$000, metade para o 

denunciante e metade para a caixa municipal. As disposigoes deste 

artigo nao compreendem escravos quitandeiros que vendem ovos, 

frutas, peixes, leite e outras miudezas gerais" 

"Art. 52 - E proibido consentir nas tabernas e armazens ajuntamen- 

tos de escravos que nao estejam comprando"i2). 

"Art. 73 - Fica proibido: 

...§3g - A compra ou troca, a noite, de qualquer genero ou especie, 

ainda que permitido, com escravos que nao apresentarem autoriza- 

gao de seus senhores. Excetuam-se os que se empregam na venda 

de capim e quitanda pelas ruas"W. 

(2) ColegSo das Leis da Provfncia de Sao Paulo (C.LP.S.P.)- Postura Municipal de Serra Negra. Sao 
Paulo, 1863. 

(3) C.LP.S.P. - P.M. de Itu. Sao Paulo, 1873, p. 263. 
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"Art. 72 - E proibido o transito de escravos depots do toque de re- 

colhida, sob pena de ser preso o escravo encontrado. Salvo: 

§19 -se apresentar bilhete do seu senhor. 

§2g - os quitandeiros em noites de festas, ou divertimento publico, 

achando-se com a bandeja, cesta ou caixa que prove a qualidade 

de quitandeiro"(4), 

A formulagao b^sica das posturas permitia ao escravo ficar dentro de 

uma casa de com^rcio apenas o tempo necessario para efetuar a compra; a 

desobediencia a esta determinagao implicava multa, onerando o propriet^rio do 

armazem. AI6m disso, em epocas e regioes diferentes, existia uma diferencia- 

gao clara na relagao estabelecida entre o escravo e a mercadoria; alguns pro- 

dutos eram vedados aos escravos: armas de logo ou branca, munigao, bebida, 

ouro, prata, caf^, agucar, algodao, animals, couros, cana, chel, melago, cobre, 

brilhantes e substancias venenosas. 

Os itens proibidos sao de duas naturezas: de urn lado, armamento e ve- 

neno, por exemplo, referindo-se ao que se consideraria seguranga publica e, do 

outro, produtos que na maioria das posturas sao identificados como "mercado- 

rias de valor" 

De fato, o que se permitia ao escravo era a posse e comercializagao de 

mercadorias at6 urn determinado valor. Uma listagem nos indicaria as seguin- 

tes: ovos, frutas, peixes, leite, drogas medicinais homeopciticas, generos ali- 

mentlcios genericamente denominados por mantimentos (feijao, farinha, milho, 

arroz etc.), capim, lenha, generos de quitanda (frutas e verduras, basicamente), 

esteiras etc. Como se ve, existe urn determinado limite de valor monetcirio que 

incorpora determinadas mercadorias permitidas e outras nao. Altes, uma postu- 

ra municipal de Batatais, que 6 o unico exemplo a explicitar em numeros esse 

fato, deixa esse limite bastante claro: 

"Art. 87 - Todo aquele que comprar de escravos qualquer genero ou 

objeto de valor que exceda 1$000, sem bilhete de seu senhor, sofre- 

rd multa de 5$000, e 3 dias de prisao de cada escravo, aldm de ser 

obrigado a restituir ao senhor os objetos comprados ou o seu verda- 

deiro valor quando tiverem sido furtados"(5K 

Outras cidades como Jundiai, por exemplo, graduavam a penalidade im- 

posta ao negociante que comprasse de escravos; essa graduagao variava de 

acordo com a mercadoria que fosse comprada: 

(4) C.L.P.S.P. - P.M. de Paraibuna. Sao Paulo, 1883, p. 42. 

(5) C.L.P.S.P. - Posturas Municipals de Batatais. Sao Paulo, 1872, p. 125. 

106 Estudos Econdfnicos, Sao Paulo, 18(N9 Especial):103-146,1988 



Ademir Gebara 

"Todo aquele que negociar com escravos sem consentimento de 

seu senhor, e dos mesmos comprar milho, farinha, feijao, arroz, tou- 

cinho, sera multado em 10$rs., e aquele que comprar cafe, agucare 

aguardente sera multado em 30$ e 8 dias de prisao"iQ). 

Al^m da existencia de muitos cases que explicitam numericamente o li- 

mite de valor permitido em transagao com escravos, ou ainda que graduam a 

penalidade do comprador em fungao do genero adquirido, temos, com bastante 

frequencia, posturas que se referem ^is mercadorias vedadas como sendo "ob- 

jetos de valor" ou "objetos que eles ordinariamente nao possuem" 

na d^cada de 80, observamos uma clara tendencia no sentido de am- 

pliar a relagao do escravo, enquanto possuidor, com o mercado, quer permitin- 

do o acesso ^s mercadorias at6 entao proibidas, mediante licenga do senhor, 

quer passando a permitir ao escravo a venda de quaisquer generos; neste ca- 

so, a restrigao que passava a existir era, na verdade, extensiva a qualquer ci- 

dadao. E o caso deste exemplo: 

"Art. 56 - Todo aquele que comprar de escravos coisas obtidas por 

meios criminosos sera multado em 30$000"(7\ 

Em suma, a nivel das posturas municipals e da participagao legal dos es- 

cravos no mercado dessas localidades, § necessclrio reter duas tendencias bdi- 

sicas. A primeira 6 a interpenetragao da legislagao, que ao se referir ao escra- 

vo, tamb^m se refere em muitos casos ao homem livre. Segundo, a existencia 

de urn mercado onde o escravo atua progressiva e legalmente, nao obstante 

os controles estabelecidos que buscam dificultar e impedir a penetragao do es- 

cravo na rede comercial, como por exemplo a delimitagao de urn tempo mfni- 

mo de perman§ncia no estabelecimento comercial. 

Do controle sutil - o tempo de permanencia -, os mecanismos de con- 

trole avangam para uma clara limitagao da presenga de escravos, limitagao es- 

ta que impossibilita a existencia de escravos para esse tipo de atividade, bem 

como veda aos mesmos o exercicio de determinadas profissoes que se disse- 

minavam com a urbanizagao crescente do pehodo. Veja-se esta postura da ci- 

dade de Sao Paulo de 1875, cujo modelo ser^ difundido pela Provincia: 

"Art. 155 - Todos os que tiverem casas de negocio nao poderao ter 

(6) C.LP.S.P. - P.M. de Jundiaf. Sao Paulo, 1865, p. 189. 

(7) C.LP.S.P. - Posturas Municipals de Porto Feliz. Sao Paulo, 1887, p. 312. 
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nelas cativos como caixeiros ou administradores, sob pena de 10$ 

de multa"(Q). 

Essa postura seria posterlormente adotada por Campinas em 2 de abrll 

de 1876, Queluz em 10 de junho de 1880, Sorocaba em 24 de margo de 1882, 

Limeira em 30 de margo de 1882, Amparo em 6 de agosto de 1883 e Bananal 

em 8 de junho de 1886. Bananal introduziria urn element© novo na redagao da 

postura ao impor multa para o dono do estabelecimento onde o escravo even- 

tualmente trabalhasse. 

Quer para impedir a drenagem de mao-de-obra do campo para as cida- 

des, quer para ampliar os mecanismos de controle sobre a mobilidade fisica e 

a possibilidade de acesso ao mercado, essas restrigoes foram ampliadas nas 

grandes cidades onde essas oportunidades de trabalho surgiam; 6 o caso de 

Sao Paulo, onde se proibia conceder matnculas para cocheiros, condutores de 

carrogas de aluguel e venda de cigua. Essas proibigoes poderiam ser retiradas 

mediante pedido do senhor, o que leva a crer que o fator fundamental de sua 

existencia era a necessidade de controlar o acesso ao mercado de trabalho, 

impedindo que fugitives, por exemplo, tivessem possibilidade de evitar o iso- 

lamento e a marginalidade a que eram forgados, como veremos adiante. 

O que se afigura com essas proibigoes 6 o surgimento de urn volume 

crescente de atividades urbanas em algumas das quais era indispenscivel a 

presenga do escravo (lenha, capim, quitanda, generos de armaz^m). vM em ou- 

tras era precise disciplinar cuidadosamente a utilizagao do escravo, pois, em se 

permitindo a alocagao dos escravos nessas novas atividades, o controle sobre 

a mao-de-obra tornar-se-ia cada vez mais dificil. 

Com referencia a interpenetragao dessa legislagao, a nivel das comuni- 

dades, entre o escravo e o homem livre, ela assume muitas vezes a forma an- 

teriormente apontada, quando se proibe tanto ao escravo quanto ao homem li- 

vre a comercializagao em determinadas condigoes. Em outros casos essa as- 

sociagao se faz de forma diferente. Por exemplo: 

"Art. 148 - 1 - Os proprietdrios de escravos sao obrigados a man- 

dar 2/3 dos que possuirem (livres ou escravos), do sexo masculino e 

de 14 anos para cima"&). 

"Art. Unico - Ficam proibidos os ajuntamentos de escravos e outras 

(8) C.L.P.S.P. - P.M. de Sao Paulo. SSo Paulo, 1875, p. 119. 

(9) C.LP.S.P. - Postura Municipal de Serra Negra. S&o Paulo, 1886, p. 278. 
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quaisquer pessoas nas casas de negocios do municipio, a fim de 

jogarem buzio oa.."(10). 

"E proibido ao negociante de molhados consentir em seus negdcios, 

pretos e cativos, sem que esteiam comprando. O negdcio sofreri 

multa..."(^). 

"E proibido negociar depois que anoitecer com escravos ou camara- 

das vindos dos sftios com mantimentos..."^2). 

"E proibido alugar quarto ou casa a pessoas desconhecidas, assim 

como a escravo sem licenga de seu c/ono..."(13). 

Posturas como essas multiplicavam-se, depois de 1884, devido ao cres- 

cimento das pressoes antiescravistas, tanto por parte do movimento aboliclo- 

nista quanto, principalmente, pela crescente resistencia dos escravos. Essa re- 

sistencia forgava, a nfvel das localidades, a adogao de leis e regulamentos que 

gradativamente impunham a participagao ativa do conjunto da populagao na 

repressao ao escravo, ao mesmo tempo que envolviam, na legislagao escravis- 

ta, normas que prejudlcavam de modo crescente os homens livres. 

O processo de urbanizagao que se vivia era explicitado nas posturas, 

quer forgando a alteragao de pr^ticas e comportamentos que se chocavam, ou 

nao se integravam satisfatoriamente com os padroes citadinos, quer aprovei- 

tando urn momento onde o possuir escravos, devido ao processo politico aber- 

to com a reforma da legislagao do elemento servil a partir de 1871, tornava-se 

politicamente custoso. Com isso, tornava-se diffcil aos senhores de escravos a 

resistencia as novas propostas de taxagao que as Camaras Municipais faziam 

gravando a posse e os delitos cometidos por escravos. Essas taxagoes aumen- 

tavam a arrecadagao dos municfpios. 

No primeiro caso, especialmente a partir de 1870, inumeras resolugoes 

preocupavam-se com aparentes detalhes, como roupas utilizadas pelos escra- 

vos, com sua aparencia em termos de limpeza quando andassem pelas ruas 

da cidade, bem como proibindo que o escravo esmolasse. A postura que segue 

pode ilustrar perfeitamente nossa referencia: 

(10) C.LP.S.P. - P.M. de Sao Paulo. Sao Paulo, 1886, p. 81. 

(11) C.LP.S.P. - P.M. de Sao Joao da Boa Vista. Sao Paulo, 1885, p. 212. 

(12) C.LP.S.P. - P.M. de Serra Negra. Sao Paulo, 1863. 

(13) C.LP.S.P. - P.M. de Capivari. Sao Paulo, 1865, p. 140. 
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"Todo o senhor que, dispondo de meios suficientes, abandonar seus 

escravos afetados de qualquer molestia incuravel ou contagiosa, e 

que consentir que eles mendiguem embora com a evasiva de dar- 

Ihes liberdade, sofrera a multa de 30$000, e sera obrigado a reco- 

//7e-/os..."(14). 

Esta referencia, da cidade de Capivari, completar-se-ia anos depois com 

um outro artigo que seria incorporado Posturas do Munidpio: 

"Art. 30 - Os escravos e pessoas livres nao poderao andar muito 

sujos ou quase nus pela cidade, sob pena de multa..."^5). 

Pode-se adicionar a essas preocupagoes com vestu^rio e mendic^ncia, 

uma outra que passava a impedlr escravos de andarem nas cidades com ferros 

no pescogo. Essas preocupagoes, 6 bom que se diga, tern um alcance que 

transcende o problema visual ou mesmo de "boa apresentagao" Vejamos um 

outro exemplo; 

"Art. 54 - E proibido aos donos das casas de jogos e teatros con- 

sentirem escravos jogar nelas ou ter entrada sem a decencia neces- 

sana..."*16). 

Pois bem, essa postura anteciparia um usual e ainda atual mecanismo de 

discriminagao social no Brasil, mecanismo que foi de tal maneira incorporado 

que ainda hoje sem ser questionado, um eficiente recurso de marginalizagao 

e discriminagao social. Essa afirmagao, que poderia para alguns parecer pouco 

prov^vel, pode ser plenamente evidenciada jci naqueles dias: 

"Art. 102 - Os escravos nao poderao andar quase nus ou muito su- 

jos pelas ruas e pragas da cidade, sob pena de 5$000 de multa ao 

senhor, salvo quando for encontrado em fuga"^7). 

Ao tratarmos de um dos aspectos' de um determinado process© de urba- 

nizagao, que impoe para as cidades um vestu^rio espedfico e que import para 

(14) C.LP.S.P, - P.M. de Capivari, Sao Paulo, 1877, p. 235. 

(15) C.LP.S.P- Idem, 1884, p. 232 

(16) C.LP.S.P. - P.M. de Una. Sao Paulo, 1885, p. 26. 

(17) C.LP.S.P. - P.M. de Casa Branca. Sao Paulo, 1882, p. 248. 
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lugares e situagoes diferentes, dentro dessa cidade, tamb^m diferentes vestud- 

rios, estamos apontando para um mecanismo de controle muitas vezes imper- 

ceptivel, capaz de identificar anomalias que vao desde a presenga de um fugi- 

tive ate a presenga, em lugar inadequado, de pessoas ou roupas (se elas pu- 

dessem andar sozinhas) inadequadas. 

Passa-se a diferenciar padroes de vestucirio entre a cidade e o campo e 

dentro das cidades, de maneira elastica e desigual; diferencia-se o vestuario de 

acordo com a conveniencia em algumas localidades. A sutileza da sangao ao 

vestucirio 6 substituida pela declaragao da cor, conforme vimos nas posturas de 

Sao Joao da Boa Vista, onde os negociantes de molhados nao podiam permitir 

em seus estabelecimentos "pretos e cativos sem que estejam comprando" 

Tratando agora do segundo caso - as taxagoes sobre proprieterios de es- 

cravos - partiremos da constatagCb de que, do ponto de vista do orgamento 

local, apenas um munidpio incorporou-se ao sentido que a legislagao nacional 

tentava imprimir com a lei de 1871. Como e sabido, essa legislagao criou o 

Fundo de Emancipagao, objetivando libertar os escravos segundo uma deter- 

minada ordem de classificagao; esse fundo provinha de inumeras fontes de re- 

cursos estatui'dos por lei, bem como poderia ser reforgado por recursos prove- 

nientes de quaisquer iniciativas, inclusive doagoes. Apenas a Vila de Rio Novo 

se incorporaria a esse esforgo em 2 de junho de 1877, quando estatuiu que o 

produto de todas as muitas provenientes de escravos faria parte do fundo de 

emancipagao para libertagao dos escravos do municipio. 

O fato 6 que essas rendas provenientes das muitas, e outras rendas que 

seriam criadas posteriormente taxando escravos, eram incorporadas ao orga- 

mento do municipio e, segundo se pode depreender de alguns municlpios que 

indicavam a destinagao dessa arrecadagao, as quantias arrecadadas nao eram 
* 

desprezlveis. E, por exemplo, o caso de Nazate: 

"Art. 131 - Ficam em vigor os seguintes impostos, destinados para 

as obras seguintes: encanamento de agua, mercado, casa de cama- 

ra, cadeia, cemiterio municipal, edificio para instrugao publica, bi- 

blioteca: 

1 - de cada escravo de qualquer sexo ou idade pagarao seus se- 

nhores, por ano, 50O$rs..."(18). 

Com o processo politico desencadeado a partir de 1870, quando a con- 

denagao da escravidao tornou-se geral e ser escravista era um onus crescente, 

as camaras municipais aumentaram violentamente o valor das muitas aplicCi- 

veis nos casos que envolviam escravos e criaram outras taxas sobre posse de 

(18) C.LP.S.P - P.M. de Nazar6. Sao Paulo, 1886, p. 348. 
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escravos. Evidentemente, naquela conjuntura era dificil ao propriet^rio de es- 

cravos se contrapor a essas medidas, mesmo a nivel do parlamento. For 

exemplo, quando se tratou da discussao das reformas de 1871 e 1886, os que 

se opunham ^s reformas tentavam manter-se ^ distancia de qualquer posigao 

escravista. Este discurso de Josd de Alencar 6 uma excelente ilustraqao do 

que estamos afirmando: 

"For mim, com a mao na consciencia, Ihes digo que essa institui- 

gao, condenada e repelida durante tres sdculos que tem de existen- 

cia em nosso pafs, nunca, nos seus dias mais lugubres, teve o cor- 

tejo de crimes, horrores e cenas escandalosas, que h£ de produzir 

esta iddia da libertagao do ventre. 

Senhores, nao defendo aqui unicamente os interesses das classes 

proprietarias, defendo sobretudo essa raga infeliz, que se quer sacri- 

ficar'i^). 

As Camaras Municipais, adminlstrando cidades que passavam por um 

acelerado processo de urbanizagao, exigindo um volume crescente de servigos 

urbanos, faziam da escravidao uma das fontes de receita de seus orgamentos. 

Os impostos sobre os escravos que, a nivel provinciaK20), jd tinham permitido 

parte da construgao de muitas igrejas, cemlt^rios e cadeias, agora eram dirigi- 

dos para complementar um processo de urbanizagao que se tornava mais 

complexo e oneroso. 

A par da incorporagao do homem livre na legislagao escravista, existe 

tamb6m o movimento oposto, quando determinadas aberturas na legislagao 

representam nao sd um processo de legitimagao da ordem, a partir da dtica do 

dominador, mas tannb&n a conquista de algumas possibilidades reais de so- 

cializagao do escravo/negro. E preciso entender bem essas diferentes possibi- 

lidades; se temos uma postura afirmando que o escravo encontrado na rua a 

noite, depois do toque de recolher, seria preso por x dias, ou uma outra afir- 

mando que essa prisao poderia ser convertida e/ou transformada em muitas e 

finalmente outra afirmando que o escravo encontrado seria levado para a casa 

(19) Discurso proferido por Jos6 Martiniano de Alencar, in Annaes da Cimara dos Deputados. Rio de 
Janeiro, Typografia Nacional, 1871, Tomo III, p. 139. 

(20) Ver a respeito as seguintes leis provfnclais de S5o Paulo: Lei 28 de 7/3/1836, Lei 14 de 
27/2/1847, Lei 17 de 4/3/1847; Lei 26 de 23/4/1849, Lei 3 de 18/5/1851, Lei 2de 15/3/1855, Lei 
19 de 17/4/1855; Lei 19 de 5/3/1885. Apenas a Lei 25 de 28/3/1884, criando um imposto anual de 
5$000 por escravo, reverti^o para o Fundo de EmancipagSo, e a Lei 26, criando um outro imposto 
anual de 3$000 por escravo empregado na lavoura, referiam-se a impostos n§o aplicados nos 
servigos urbanos ou municipals. 
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de seu senhor e a ele entregue, nos temos situagoes onde o onus do "delito" 

recai sobre o senhor. Neste caso, qualquer reformulagao que beneficie o escra- 

vo, beneficial mais diretamente o senhor, uma vez que, al6m de n§o perder o 

trabalhador enquanto preso, nao necessitar^ arcar com eventuais multas. 

Existem tamb&n situagoes onde a alteragao da legislagao e feita benefi- 

ciando o escravo e o comerciante. As proibigoes contrdirias ^ permanencia do 

escravo em estabelecimentos comerciais, al^m do tempo necess^rio para 

comprar ou vender, sao gradativamente transformadas. Vejamos alguns exem- 

plos significativos: 

"Art. 66 - Nenhum taverneiro consentira em seus negocios algazar- 

ra, vozerias e ajuntamento de escravos para o fim de se embriaga- 

rem, multa 70$"(21). 

"Art. 146 - E proibido nas casas de negocio ajuntamento de escra- 

vos fazendo vozerias. Multa de 10 mil reis ao dono da casa'i22). 

Como essas poderfamos, se necess^rio, apresentar algumas dezenas de 

outras posturas na mesma diregao. Se ate agora o indivfduo deveria estar de- 

centemente trajado para frequentar a cidade, agora, ainda que trajado adequa- 

damente, deveria tamb^m portar-se de acordo com normas espedficas para 

sua conduta. 

Muitas das proibigoes feitas ao escravo eram tambdn, por extensao, 

proibigoes feitas ao negro; nessa medida, mesmo em iniciativas que depen- 

diam apenas de homens livres pretos para sua realizagao, as posturas, muitas 

vezes sem se referirem ao escravo, diziam respeito ao negro de forma bas- 

tante clara. Urn dos aspectos particularmente cuidados nas posturas era o im- 

pedimento de bailes, batuques, congadas e cantorias dos escravos. A proibigao 

era, at^ pelo menos 1870, peremptdria, excetuando-se, em alguns municfpios 

no Natal, "nao devendo exceder as horas de recolhida" A referencia ao preto, 

concomitante & referdncia ao escravo, 6 muito freqiiente: 

"Art. 20 - Quern permitir em sua casa reuniao para danga, batuque 

ou jogos em que entrem escravos sem licenga de seus senhores, se- 

rd punido...'i23). 

(21) C.LP.S.P. - P.M. de Aragarlguana. S5o Paulo, 1885, p. 127. 

(22) C.LP.S.P. - P.M. de Santos. Sao Paulo, 1883, p. 173. 

(23) C.L.P.S.P. - P.M. de Plrassununga. SSo Paulo, 1866, p. 90. 
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"Art. 125 - E proibido, depois do toque de recolher, a assistencia de 

escravos em fungao de danga, qualquer que ela se/a..."(24). 

"Art. 67 - Sao proibidas as cantorias e dangas de pretos, se nao 

pagarem os chefes de tais divertimentos o imposto de 10$, se em 

tais reunioes consentir a poifcia"^. 

"Art. 46 - Sao proibidos na cidade os bailes de pretos (de qualquer 

natureza), salvo com licenga de autoridade"^). 

A explicagao dessas proibigoes vai desde o controle do contato entre es- 

cravos, e por extensao entre escravos e populagao, passando pelo controle da 

mobilidade dos escravos, como se justificava com mais freqiiencia, para garan- 

tir a produtividade do trabalho no dia seguinte. E evidente que na medida em 

que a referenda 6 tanto ao escravo quanto ao homem negro livre, essas proi- 

bigoes e limitagoes que se deslocam dos donos dos escravos para a autorida- 

de policial definem, com precisao, o autoritarismo enraizado nessa sociedade 

escravocrata. 

Al&n das questoes pertinentes ^s fugas, que trataremos adlante, restaria 

refletlr mais detidamente sobre a relagao entre a legislagao nacional e a muni- 

cipal, e especialmente como esta ultima ordena e viabiliza, ao nivel do dia-a- 

dia, a primeira. 

A legislagao nacional, baseada em alguns pressupostos, fixou uma estra- 

t&jia para a extingao da escravidao. Tratava-se de encaminhar politicamente a 

questao da mao-de-obra de forma gradual, protelatoria e absolutamente con- 

trolada. Era necess^rio evitar qualquer risco, tanto a produgao quanto ao sis- 

tema social vigente; neste sentido, quaisquer turbulencias deveriam ser vistas 

com o m^ximo rigor e cuidado. 

Paralelamente a essa preocupagao mais geral, a questao da mao-de-obra 

tinha peculiaridades que necessitavam de tratamento especifico. Era absolu- 

tamente decisive disciplinar essa mao-de-obra, tendo em vista as novas rela- 

goes que se abriam com a extingao da escravidao. Para tanto, as providencias 

tomadas no sentido de evitar a vagabundagem foram reforgadas nos anos fi- 

nais do processo; nessa medida a Lei dos Sexagenaries foi uma lei muito mais 

voltada para o trabalhador livre do que para o escravo. 

Urn outro aspecto de fundamental importancia na legislagao nacional foi 

(24) C.LP.S.P. - P.M. da Paraibuna. Sao Paulo, 1883, p. 42. 

(25) C.LP.S.P. - P.M. de ttapetininga. Sao Paulo, 1883, p. 210. 

(26) C.LP.S.P. - P.M. de Amparo. Sao Paulo, 1883, p. 265. 
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a preocupagao com a fixagao da mao-de-obra. Era fundamental que o contin- 

gente de escravos fosse mantido mais ou menos estevel na cirea em que pre- 

viamente se encontrava; desta forma, o volume de medidas tomadas com esse 

objetivo demonstra claramente essa preocupagao. 

A legislagao municipal 6 absolutamente concorde com essas resolugoes, 

&s vezes, inclusive, reiterando e reforgando pragmaticamente essas diretrizes 

mais gerais emanadas da legislagao nacional. Este 6 o caso de alguns exem- 

plos antes pitados, e 6 tamb6m o caso do exemplo a seguir e referente a urn 

aditamento cis posturas municipals de Limeira, poucos meses antes da aboli- 

gao: 

"Art. 5 - Ninguem podera conservar em sua casa por mais de tres 

dias libertp algum sem que de parte a poltcia para obriga-lo a tpmar 

uma ocupagao"(27). 

As posturas municipals aprofundaram inumeras medidas objetivando dis- 

ciplinar e coagir a forga de trabalho; esse aprofundamento tern urn conjunto de 

consequ§ncias que, algumas vezes, associa aos,"interesses dos escravos" os 

interesses de determinados setores da populagao. Em inumeras ocasioes pu- 

demos constatar a existencia de comerciantes, e ate mesmo fazendeiros, be- 

neficiando-se de determinadas "aberturas" permitidas pela legislagao a nivel 

municipal. Por exemplo, quando se facilita a permanencia do escravo nos es- 

tabelecimentos comerciais, ou quando se amplia as possibilidades de partici- 

pagao do escravo no mercado de abastecimento. 

Atem disso, na medida em que as posturas transformam em ptetica efeti- 

va o conteudo de normas jundicas nacionais, elas revelam alguns angulos no- 

vos do problema; 6 o caso de sua enorme capacidade de adaptagao ^is diferen- 

tes situagoes vividas pelos diferentes municipios da Provfncia. 

A Provfncia de Sao Paulo, no s6culo passado, tinha algumas regioes e 

cidades com diferentes caracterfsticas; por, exemplo, a cirea cafeeira o Vale do 

Parafba e o "Oeste Velho" eram regioes com caracterfsticas diferentes, quer 

pela distancia dos portos exportadores, quer pela situagao diversa quanto a 

mao-de-obra com a qual tiveram de organizar a produgao. E possfvel afirmar, 

embora faltem ainda estudos regionais para Sao Paulo, que essas regioes 

passaram por processos de urbanizagao diferentes no s^culo passado. En- 

quanto o Vale do Fbrafba, na segunda metade do s^culo, tendeu a uma certa 

estagnagao, o "Oeste Velho" vivia urn perfodo de enorme expansao, como po- 

de ser exemplificado com os casos de Campinas e Ribeirao Preto. 

Existindo essa diferenciagao entre as regioes da Provfncia, as Posturas 

(27) C.LP.S.P - P.M. de Limeira. Sao Paulo, 1888, p. 95. 
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Municipals demonstraram ser um eficiente e chativo instrumentos na mediagao 

entre as leis nacionais e as populagoes a elas sujeitas, na medida em que ope- 

racionalizavam todo um sistema legal nacionalmente instituido. De fato, se a 

lei nacionalmente considerada uniformizava situagoes, pr^ticas e projetos, as 

posturas, de maneira muito pragmatica, faziam fluir - em uma realidade preci- 

samente circunscrita, de forma maleavel e geralmente segundo os interesses 

do poder a nivel dessas localidades - essas regras que muitas vezes pareciam 

inaplicaveis. 

E a partir dessas relagoes entre o poder estatuido em leis e o encami- 

nhamento desse processo politico que se identificar^ a fungao hegemonica da 

lei nessa sociedade. Nao se tratou apenas de manter o processo dentro da le- 

galidade jundica, mas sim de se conseguir a incorporagao dessas normas por 

parte dos dominados, num momento em que, potencialmente, essa sociedade 

apresentava reais possibilidades de sublevagao. 

Naquele momento tratou-se de manter sob controle uma ponder^vel par- 

cela da populagao, pesadamente responsdvel pelo funcionamento de todo o 

sistema produtivo. Recorrer ao uso do canhao para obter o controle e impor 

uma determinada ordem revelava-se impossivel em face, entre outras coisas, 

da necessidade de atrair fluxos continues e crescentes de trabalhadores e imi- 

grantes europeus. 

Para melhor apreender a dimensao desse processo, d precise evidenciar 

as formas de protest© e a agao desencadeada pelos escravos na dinamica dos 

acontecimentos que estamos estudando. Afinal, como puderam os escravos 

tornar-se agentes desse processo? 

Posto que a lei nao 6 um fenomeno passivo e reflexive, quando se fala 

no controle que a lei exerce sobre o escravo, esta se falando tambem na ma- 

neira pela qual o escravo interfere nessa legislagao; em suma, tanto a aquies- 

cencia do escravo quanto o seu protesto, quer resistindo, negaceando ou fu- 

gindo, sao faces de uma mesma moeda. O objetivo deste texto sera o de ex- 

plicitar os diferentes niveis e formas pelas quais foi possivel ao escravo interfe- 

rir nesse processo e, nessa medida, identificar uma possivel alternativa ^quela 

formalizada pela classe dominante. 

Foram apontadas algumas diregoes em que se verificaram esses contro- 

les exercidos sobre o escravo, suas alteragoes e aplicabilidade ao homem livre, 

na medida em que o homem livre passa a ser legislado paralelamente, quando 

nao conjuntamente, com o escravo. Pretendemos agora nao apenas aprofundar 

o estudo a respeito desse controle como tambem enfocar a agao possivel do 

escravo em resposta a esses mecanismos. 

Ao tratarmos da legislagao municipal antecipamos, com alguns exemplos, 

formas pelas quais a legislagao nacional era operacionalizada a nivel dos dife- 

rentes municipios da Provincfa de Sao Paulo. Pois bem, se partirmos da an^lise 
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do conjunto da legislagao municipal ate aqui apresentada, a qual obviamente 

incorporaremos outros exemplos, poderemos generalizar a afirmagao de que o 

exerdcio do controle sobre o escravo, e mais genericamente sobre a ordem le- 

gal escravista, firmava-se sobre alguns itens bcisicos que visavam: primeiro, 

controlar a presenga do escravo no mercado enquanto comprador/vendedor 

e impedir seu acesso a atividade comercial regular; segundo, evitar ao m&cimo 

qualquer mobilidade espacial ao escravo; terceiro, isolar o escravo nao s6 do 

contato dos homens livres como tamb^m entre eles proprios. A agao do escra- 

vo e sua integragao em uma comunidade que torna-se economicamente mais 

complexa minou, pouco a pouco, a ordem jundica escravista. Passaremos ago- 

ra a estudar esse processo sob dois aspectos fundamentais: em primeiro lu- 

gar, a partir da explicitagao da forma pela qual o escravo foi controlado, evi- 

denciaremos que a resistencia a esse controle envolvia de forma crescente ou- 

tros setores da populagao. O envolvimento desses setores, bem como a resis- 

tencia do escravo, tornaria mais complexo o exerdcio da hegemonia por parte 

da classe dominante, se mantida a ordem jundica escravista. Em segundo lu- 

gar, mas nao secundariamente, mostraremos que as fugas se tornam, dentro 

dos limites da atividade possivel, a forma mais aguda de resistencia, contri- 

buindo decisivamente a partir de urn determinado momento, quando se articu- 

lam com o processo de desagregagao dos mecanismos de controle social, para 

a crise do sistema escravista e, com isso, influirao significativamente no enca- 

minhamento politico da questao escrava que nao pode ser dissociada da ques- 

tao mais global: a formagao do mercado de trabalho livre. 

Segundo a legislagao nacional, o escravo nao pode possuir bens: mesmo 

o peculio s6 se torna legalmente possivel a partir dos anos setenta do seculo 

passado e com o consentimento do dono do escravo. E evidente que, generi- 

camente falando, o fundamento da escravidao, enquanto relagao de trabalho 

compulsdrio, sustenta-se no fato de que o escravo 6 ele mesmo propriedade e, 

enquanto tal, nao poderia estabelecer relagao de mercado senao como produ- 

tor de mercadorias que, ao se realizarem no mercado, nao apenas encobrem 

as relagoes sociais de produgao, como tamb^m se cristalizam enquanto pro- 

priedade do dono do escravo. Essa formulagao geral e alterada de acordo com 

as condigoes politicas de uma determinada epoca ou lugar. 

Os exemplos que apontamos, onde a legislagao municipal explicitamente 

reconhece ao escravo o direito a uma fungao no mercado e por isso mesmo o 

reconhece enquanto prophetcirio ainda que eventual e preccirio, podem ser 

pensados sobre varios aspectos; mesmo imaginando esses fatos como con- 

cessao ou conquista, temos de admitir que eles t§m uma fungao muito precisa 

em urn processo de urbanizagao acelerada, segundo os padrdes da dpoca. 

Era impossfvel suprir essas cidades em crescimento sem langar mao das 
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disponibllidades naturals - lenha e capim, por exemplo - que podiam e devlam 

ser comercializadas por qualquer pessoa e, certamente a menor prego, por es- 

cravos. A enorme quantidade de legislagao tentando organizar esse com^rcio 

marginal como demonstraremos, uma maneira de disciplinar e vigiar o con- 

tato entre o escravo e o homem livre que a ele se associa, atrav^s da merca- 

doria. 

A formulagao b^sica das Posturas Municipals, com referenda ao com^r- 

cio com escravos, era sustentada pela proibigao de se negociar com o escravo 

sem o consentimento de seu dono. A partir daf, abriam-se excegoes aos qui- 

tandeiros e a certos produtos especificados. Com essa formulagao geral, as 

proibigoes eram formuladas para uma serie de diferentes produtos ou situa- 

goes, como por exemplo: proibigao de jogar em casas publicas, tabernas e bo- 

tequins; compra de cate e de mantimentos durante a noite; venda de armas de 

fogo ou instrumento perfurante; alugar ou emprestar quartos; vendas de rem6- 

dios venenosos; ajuntamento por tempo maior que o necesscirio para compra e 

venda de produtos^28). 

Uma legislagao que veicula essas proibigoes sugere que os escravos ti- 

nham, al§m de alguma demanda por esses produtos, a possibilidade financeira 

de adquiri-los; com isso, tais proibigoes forgariam a criagao de urn sistema co- 

mercial paralelo e marginal. Pode-se dizer que forgariam a existencia de urn 

estilo de vida legalmente marginalizado. Essa marginalizagao, que jci foi expli- 

citada com relagao ao exerclcio de determinadas profissoes e ao uso de de- 

terminado vestucirio, 6 agora explicitada atrav^s da proibigao a urn determina- 

do tipo de relagao comercial. 

As; proibigoes que as Posturas Municipals veiculam sao de duas nature- 

zas: de urn lado, trata-se de impedir ao escravo a posse de armas ou substan- 

cias venenosas; tal proibigao pode ser compreendida como sendo ditada por 

razoes de seguranga das pessoas envolvidas mais diretamente com o dia-a-dia 

do escravo, feitores e administradores das fazendas, por exemplo. De outro la- 

do, existem proibigoes que afetam a possibilidade de comercio entre o escravo 

e o outro individuo. E 6bvio que aqui nao se Icata apenas de impedir a venda 

de produtos roubados; trata-se tamb6m de impedir o aluguel de urn quarto, a 

participagao em jogos, ainda que legais, ou simplesmente a presenga do es- 

cravo em casas de negbcio, bem como sua participagao em contatos sociais 

em todos os niveis. 

Existem nessas proibigoes alguns aspectos correlacionados. Se todas as 

cidades proibissem as mesmas coisas, b evidente que essas coisas ocorreriam 

(28) Ver a respeito as seguintes Posturas Municipais: Sao Jos6 do Parafba (1862, p. 47); Mogi das 
Cruzes (1862, p. 48); Lorena (1864, p. 10); Taubat6 (1865, p. 53) eSorocaba (1865, p. 117). To- 
mamos essas Posturas para exemplificar alguns casos de proibigoes, nao.obstante tais casos se- 
rem comumente encontrdveis. 
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com maior sistematizagao. Ocorre que essas proibigoes para ter um minimo de 

eficiencia necessltariam de um gigantesco esquema de vigilancia ou da parti- 

cipagao ativa da comunidade para sua implementagao. Pretendo demonstrar 

que a repressao a escravidao, descartada a existencia de um descomunal sis- 

tema repressive, s6 foi vl^vel no Brasil enquanto pode contar com a participa- 

gao ativa da populagao. Mais ainda, mesmo quando tratarmos das fugas, a 

demonstragao de que a legislagao - e com ela a repressao - s6 6 possfvel e 

efetiva com o apoio e participagao da populagao, nos levar^ a pensar as condi- 

goes em que a luta polftica e o prdprio poder reformulam-se, objetivando, nes- 

se caso, um novo projeto de estabilizagao. 

Os exemplos citados sugerem ainda que estao sendo tratados em um 

mesmo corpo legislative, tanto escravos quanto marginais; isso equivale a di- 

zer que, quando se proibe o com^rcio de generbs roubados, ou presumivelmen- 

te roubados (a noite e sem autorizagao do senhor), equiparando-se em termos 

de penalidade o aluguel ou emprbstimo de um quarto a esse possfvel delito 

duplo - o roubo presumido e a compra se este formalizando uma ordem ju- 

n'dica, que penaliza o homem livre que se relaciona com o escravo. Uma das 

suposigoes bcisicas das penalidades 6 que o homem livre este mancomunado 

ao escravo na violagao da ordem e da lei. 

Do ponto de vista do homem livre, essa questao tern duas varteveis fun- 

damentais, pois, se de um lado ele pode estimular o roubo, o vfcio ou outro 

comportamento qualquer legalmente reprimfvel, com a aquiesc^ncia da popula- 

gao, ele pode tambbm, em outros casos, estar defendendo um direito humano 

que o escravo tern de permanecer um tempo maior dentro de um estabeleci- 

mento comercial. A repressao ao homem livre, quando em contato com o es- 

cravo 6, portanto, um element© que pode gerar conseqCiencias polfticas e psi- 

colbgicas adversas ao represser. 

Quando falamos em consequbncias polfticas e psicoldgicas, estamos nos' 

referindo ao comportamento real de pessoas que nao concordam que o escra- 

vo seja impedido de um conjunto de atividades tais como ficar um tempo 

maior conversando dentro de um bar, jogar, com ou sem autorizagao de seu 

senhor, dangar, participar de grupos musicais e coisas como essas. Citamos 

aqui duas atividades - dangar e fazer musica - que trataremos adiante; nao 

obstante, estamos cltando-as para marcar a distingao entre uma atividade de 

lazer e outras referentes ao circuito da atividade comercial. O fato 6 que em 

todos esses casos mencionados ser^ possfvel encontrar Posturas Municipals 

que se diferenciam das apresentadas, permitindo identificar um processo de lu- 

ta polftica, estruturado sobre relagoes criadas pela convivencia dteria de escra- 

vos e homens livres. 

Tomemos, com relagao aos mesmos tbpicos apresentados nos exemplos 
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anteriores, alguns outros exemplos que explicitam melhor essa ponte que es- 

tamos abordando: 

"Art. 49 - Os donos de casas de jogos Itcitos que nelas permitirem 

jogar escravos sem consentimento de seus senhores. "(29). 

"Art. 181- E proibido nas casas de negocio ajuntamento de escra- 

vos fazendo vozerias e incomodando a vizinhanga, sob pena de 10 

mil rs. de multa: 

"Art. 182 - Todo aquele que vender bebidas alcodlicas a escravos 

embriagados incorrera na multa de "(30). 

Os itens afetos a armamento, veneno e roubo nao sofrem qualquer tipo 

de reformulagao; sao itens que obviamente se referem a um tipo de compor- 

tamento vedado, ou pelo menos conden^vel, tamb^m no homem livre. os 

outros itens que se referem a uma situagao especifica, onde a negagao de um 

determinado direito ao escravo s6 pode ser eficazmente implementado com a 

participagao da comunidade, evidenciarao problemas para sua implementagao. 

O problema aqui ^ que a observancia de uma norma de direito passa, explici- 

tamente, pelo julgamento de consciencia do homem comum, dono do bar, bo- 

tequim ou armaz^m de secos e molhados que vende pinga no canto do balcao. 

As atividades onde melhor se observa esse process© sao a musica e a 

danga; nesses casos as proibigoes eram colocadas da seguinte forma: 

Art. 29 - Toda pessoa que na casa de sua moradia consentir ajun- 

tamentos para dangas ou batuques em que entrem escravos, sera 

multada em 16$000 e punida com 3 dias de pr/sao"(31). 

"Art. 41 - Fleam os escravos proibidos de fazer batuques dentro da 

vila. Os infratores sofrerao um dia de prisao'i32). 

Nao se deve argumentar que essas proibigoes visavam apenas impedir 

que o escravo perdesse a concentragao do trabalho. Para esses casos haviam 

posturas especificas que previam multas e at6 mesmo prisao para as pessoas 

que permitjissem ou induzissem o escravo a alguma atividade que o distraisse 

do trabalh(b. Algumas vilas articulavam a esse tbpico, os outros referentes a 

danga e k musica. Esses tbpicos eram colocados dentro do capitulo "Sobre 

(29) C.LP.S.P. - P.M. de Serra Negra. Sao Paulo, 1886, p. 278. 

(30) C.LP.S.P. - P.M. de Paraibuna. Sao Paulo, 1883, p. 42. 

(31) C.LP.S.P - P.M. de Mogi das Cruzes. Sao Paulo, 1862. 

(32) C.LP.S.P. - P.M. de Indaiatuba. Sao Paulo, 1863. 
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obscenidades contra a moral publica'^33); tal colocagao caracteriza a natureza 

do delito ao qual estamos nos referindo: trata-se de questao relativa a morall- 

dade publica. 

Leis como as que estamos apresentando Interferem no interior da resi- 

dencia das pessoas livres, sendo sua operacionalidade diretamente vinculada a 

vigilancia da comunidade; em ultima ancilise pode-se afirmar que, no interior 

das residencias, o executor da lei 6 o proprieterio da casa. Nessa medida, a 

nao aplicagao da lei implicar^ penalizagao do proprietcirio da casa e nao do es- 

cravo. 

Os casos distintos da legislagao, nesses aspectos, permitem depreender 

que houve, senao impossibilidade, pelo menos urn tipo de resistencia baseada 

na dissimulagao, no acobertamento, que tomou impraticcivel a manutengao 

dessas proibigoes. Vejamos algumas evidencias para melhor ilustrar essa si- 

tuagao: 

"Art. 230 - E proibido, depots do toque de recolher, a assistencia de 

escravos em fungdes de dangas, qualquer que ela seja, sob as pe- 

nas ja estabelecidas neste codigo" 

"Art. 231 - Os moradores das casas onde se derem tais bailes ou 

fungdes frequentadas por escravos, depots daquela hora, sofrerao a 

multa de 30$ e 8 dias de pr/sao"(34). 

"Art. 199 - Ficam proibidos dentro da cidade e chacaras prdximas a 

cidade, batuques, cantorias e dangas de pretos ou escravos que 

possam incomodar a vizinhanga e o publico. Multa 20$000"(35\ 

"Art. 46 - Sao protbidos na cidade os bailes (de qualquer natureza) 

de pretos, salvo com licenga da autoridade policial: multa 10$ e 3 

dias de pr/sao"(36). 

Existem evidencias de que essas posturas sao interpenetradas por ten- 

soes; no caso de Campinas, por exemplo, urn dos jornais locais, em dois nu- 

meros consecutivos explicitaram essa tensao. No primeiro numero(37), alguns 

fazendeiros pediram ao redator do jornal que fizesse "ver a policia o inconve- 

niente de se permitirem as chamadas congadas dos pretos" Pois bem, no nu- 

(33) C.L.P.S.P. - P.M. de Sorocaba. S§o Paulo, 1865, p. 117. 

(34) C.L.P.S.P. - P.M. de Sao Paulo. Sao Paulo, 1875, p. 119. 

(35) C.LP.S.P. - P.M. de Campinas. Sao Paulo, 1876, p. 88 

(36) C.LP.S.P. - P.M. de Amparo. Sao Paulo, 1883, p. 265. 

(37) Gazeta de Campinas. Campinas, 22 de dezembro de 1870, n9116. 
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mero seguinte, tres dias apds a divulgagao da notfcia, encontramos uma res- 

posta: 

"Aos llmos. Srs. Fazendeiros 

Vendo nos, abaixo assinados, diretores da Sociedade Cayapo, um 

artigo na "Gazeta" de quinta-feira, 22 do corrente, em que os srs. 

fazendeiros pedem ao sr. redator que veja os inconvenientes que 

podem resultar da festa Cayapo (a que chamam Congo), temos a 

responder-lhes que. "(38). 

Nao tanto pelos termos em que foram escritos os textos, mas sobretudo 

pela rapidez com que a resposta foi articulada, essa troca de notas pela im- 

prensa revela ou um extraordin^rio poder de mobilizagao, ou um alto grau de 

contato entre os pretos e a comunidade, especialmente se conslderarmos que, 

pelos padroes gr^ficos de entao, a redagao do jornal somente garantia a publi- 

cagao de textos que fossem entregues com, no mfnimo, um ou dois dias de an- 

tecedencia. 

Em suma, o mecanismo de elaboragao da lei, na situagao histdrica con- 

creta que estamos enfocando, se estabelece a partir de proposigoes formula- 

das rigidamente, como por exemplo: "E proibido.. " Num segundo momento, 

especialmente quando ocorre algum tipo de resistencia a proposigao inicial- 

mente elaborada de forma peremptdria e ngida, o poder politico nao responde 

apenas com a repressao ffsica, tipo prisao, penalidade, tortura, castigos ou 

multas; em alguns casos esse poder perde as condigoes de aplicar a lei tal 

como ela seria supostamente aplicada e torna-se atd mesmo dificil enquadrar 

o "delinquente" no delito. 

Ocorrendo dessa forma, especialmente nos casos em que existe acober- 

tamento ou conluio, a lei tende a ser alterada, de uma proposigao peremptdria, 

para uma outra mais maledvel. O conteudo da lei pode, agora, ser objeto de 

negociagao entre as partes, como por exemplo, quando se passa a ter no texto 

legal complementos do tipo: "salvo com licenga. "desde que. " A partir 

dos anos setenta, a legislagao passou a incorporar um volume crescente de 

concessdes, evidenciando o estabelecimento de um novo terreno de disputas. 

Esse novo terreno de disputa, bem como os mecanismos que af se esta- 

belecem, devem ser pensados segundo os dados que apresentamos, nao ape- 

nas no sentido de evidenciar as brechas que o sistema oferecia e que possibili- 

tava o afloramento de inumeros pontos de tensdes. Tambdm d necessdrio ver 

nesse terreno que se abre, a configuragao de uma prdtica polftica voltada para 

a estabilizagao de uma determinada ordem, atravds da lei. Uma ordem onde 

(38) Gazeta de Campinas, 25 de dezembro de 1870, n9117. 
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alguns sao previamente marginalizados e, futuramente, embora livres, terao 

mlnimas oportunidades de se integrarem no mercado para al&n de um lugar 

previamente delimitado. 

Se rememorarmos os exemplos citados, notaremos que, quando a legis- 

lagao sofre essas adequagoes, muitas vezes essas reformulagoes estao se re- 

ferindo tamb^m ao homem livre, quer como negro, preto, pessoa ou colono. E 

precise realgar este aspecto, pois foi aqui que indicamos um ponto de tensao 

que, crescentemente, incorporando pessoas livres, impunham a classe domi- 

nante a necessidade de reordenar o sistema. 

Desta maneira, a incorporagao dos homens livres a essa legislagao se 

dava tanto pela penalizagao daqueles que nao exerciam a vigilancia na obser- 

vancia das posturas, quanto pela penalizagao de parcelas da populagao que 

eram incbrporadas cis proibigdes supostamente dirigidas ao escravo. 

Existiram, por parte dos escravos, inumeras formas de protesto que se 

opuseram a ordem estabelecida; dentre esses protestos, as fugas foram um fa- 

tor de importancia fundamental para forgar a precipitagao final do processo de 

transigao para o trabalho livre. Isso se daria porque, nao podendo ser a fuga 

considerada uma atividade criminosa strictu sensu, ela acabaria por impor o 

envolvimento, de forma crescente, de setores livres da populagao e, com isso, 

sua repressao passaria a depender tanto do apoio da comunidade, quanto da 

extensao da repressao a outros setores da populagao que nao o escravo, como 

veremos adiante. 

O estudo da resist§ncia do escravo no Brasil tern um ponder^vel volume 

de trabalhos publicadosf39); nao obstante, a tem^tica "Resistencia" tern incor- 

porado um volume relativamente grande e diferenciado de formas de "protesto 

do escravizado" sob um mesmo tema. E. necess^rio, de im'cio, observar que 

uma fuga, o assassinato de um feitor, um suiefdio e um roubo - quando come- 

tidos pelo escravo - t§m uma conotagao comum dada pela evidencia de um 

comportamento desajustado; contudo, cada uma dessas diferentes manifesta- 

goes de inconformismo tern uma significagao polftica diferenciada. 

Com relagao ao problema especifico das fugas, 6 necess^rio um enfoque 

que coloque essa questao para alem do ambito mais geral da tem^tica da re- 

sistencia e do protesto, porquanto nelas existem particularidades e implicagoes 

que as distinguem das outras possibilidades de resistencia. 

Entre os trabalhos que se ocuparam da tem^tica mais geral do protesto e 

da resistencia, tres autores forneceram maiores elementos para a questao das 

fugas (GOULART. 1972; QUEIROZ. 1977; SANTOS, 1980). Para Goulart os 

"maus tratos e excessivos trabalhos foram, com efeito, as principals causas e 

razoes mais comuns para as fugas de escravos" (GOULART, 1972, p. 25). 

(39) VerabibliografiainclicadaparaessetemaemGENOVESE(1979, p. 150-153). 
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Suas afirmagoes derivam do estudo do fendmeno da rebeldia em todo o Brasil, 

apoiado basicamente em testemunhos de viajantes, relatdrios de presidentes 

de provfncia e de chefes de polfcia. O autor aflrma que a fuga, aldm de cau- 

sar prejuizos economicos, necessitava ser combatida porque dava mau exem- 

plo aos escravos nao fugitives. A repressao as fugas, por sua vez, provocava a 

delinqudncia e a marginalidade, forgando o foragido ao roubo e a vida "fora da 

lei" 

As conclusoes do autor, ao nfvel das generalidades, sao corretas, embora 

quando se trata de explicar o fenomeno em dimensoes diferenciadas, assim 

como de integrar essa explicagao em uma realidadq social especffica, a gene- 

ralizagao revela-se insuficiente, pois todas as fugas em todas as epocas se ex- 

plicam da mesma forma. Goulart utiliza a documentagao sobrepondo casos 

ocorridos no infcio do seculo XVIII com outros em fins do XIX, retornando a 

meados do XVIII. Isso, sem considerar a especificidade nordestina e as parti- 

cularidades paulistas. Em suma, sua postura impossibilita uma visao mais in- 

tegrada do fenomeno; seu trabalho torna-se mais uma cronica do que uma 

an^Iise histdrica. 

Queiroz, por outro lado, trabalhando com o relatdrio do Presidente da 

Provlncia de Sao Paulo de 1872, que aponta para esse ano a prisao de 349 

escravos foragidos, indica os seguintes muniefpios com maior incidencia de fu- 

gas: Sao Paulo 69, Campinas 59 e Santos 29. A autora atribui o volume de fu- 

gas em Campinas como sendo "explicadas pela crueldade que la imperava", 

para logo em seguida, baseando-se nas altas incidencias verificadas em Sao 

Paulo e Santos, firmar urn ponto de vista mais geral referente ao problema das 

fugas: 

"Ocorrendo entretanto continuamente no decorrer do perfodo escra- 

vista de Sao Paulo, a fuga evidend aria a intoleranda do negro ao 

sistema, numa agio permanente, posta em pratica sem esmored- 

mento: negagao viva, a despeito da terrlvel repressao, da passivida- 

de e da brandura da instituigao" (QUEIROZ, 1977, p. 140). 

Como af se evidencia, a tese de Queiroz esta vinculada aquele debate 

suscitado pelas teses de Freire, Tannembaum e Elkins referentes ao estudo 

comparado de formagoes escravistas. Contudo, toma-se necesscirio mais uma 

vez explicitar as limitagoes dessas posigoes que procuravam, prioritariamente, 

negar as colocagoes daqueles autores e que fundamentam essa negagao na 

negagao de suas teses, que marcavam a diferenga de tratamento entre os es- 

cravos no Brasil e nos Estados Unidos. No caso em foco, a autora toma as fu- 

gas como evidencia de que o negro nao era passive e de que a instituigao era 

violenta. A conclusao que advirdi desse trabalho, como tamb&ri no caso de 

124 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 18(N9 Especial):103-146,1968 



Ademir Gebara 

Goulart, 6 de que as fugas, na medida em que se avolumam, contribufram para 

inviabilizar a escravidao. 

O problema e que o conjunto de conclusoes que e possivel extrair destes 

trabalhos nao permite especificar o que diferencia a fuga das outras formas de 

protesto; nem tampouco permite compreender estas fugas em conjunturas es- 

pecificas, onde muitas vezes fugir, que ^ urn ato isolado de protesto, pode 

transformar-se em urn ato politico com conseq'uencias mais complexas. 

Marcos dos Santos, elaborando mais cuidadosamente sobre a questao da 

resistencia do escravo, observar^ pelo menos dois momentos distintos na utili- 

zagao da violencia contra o escravo. Sua explicagao inicia-se com o pressupos- 

to de que os africanos deveriam ser ajustados ao comportamento escravo. Es- 

se ajustamento se processaria de duas maneiras: de urn lado, pelo clero, na 

medida em que veiculava urn conjunto de valores que induzia k obediencia, 

respeito, docilidade, conformismo e, de outro, pela violencia, quer difusa quer 

estrita. Para o autor, os escravos responderiam a esses mecanismos ou se 

adaptando, ou se rebelando. 

A partir da supressao do tr^fico, o nivel da violencia sofreria mudangas 

sensfveis. O escravo passaria a ser mais bem tratado e o Estado passaria a 

assumir boa parte dessa violencia. Com essas premissas, o autor passaria a 

examinar as diferentes modalidades assumidas pelo protesto do escravo: qui- 

lombos, revoltas coletivas e protestos individuals. Dos protestos individuals a 

forma mais comum 6 a Tuga. 

"Em geral, os motivos da fuga do escravo sao os maus tratos ou a 

ameaga do senhorde vende-lo" (SANTOS, 1980, p. 47). 

Se os motivos nao diferem muitos dos apresentados pelos outros auto- 

res, suas conclusoes sobre os protestos trazem urn elemento novo: a impoten- 

cia do escravo diante da organizagao social escravista: 

"No fundo, todas essas formas de protesto tern em comum a impo- 

tencia diante da organizagao social. Todas acabam frustradas nos 

seus objetivos e nunca chegaram a abalar as bases da sociedade 

escravocrata, exceto, e claro, as rebelides reivindicatorias, que atin- 

gem seus objetivos, mas sao formas estimuladas de protesto do 

negro. Sua eficacia e fruto da diregao e clima favorave! criados pelo 

movimento abolicionista. " (SANTOS, 1980, p. 52). 

Embora concordando com a proposta geral de an^lise do autor, 6 eviden- 

te que, com respeito as fugas, o tratamento dado ao tema sofre das mesmas 

limitagoes apontadas nos outros autores; essas limitagoes se explicam pela ca- 
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rencia de material empfrico para compreender com maior precisao aspectos 

relacionados ao mecanismo das fugas e de sua repressao e, num segundo 

momento, a articulagao das fugas com o sistema juridlco em reordenagao. 

No sentido de superar essas dificuldades, utilizaremos inicialmente, para 

aprofundar o estudo da fuga, o livro dterio de uma fazenda de escravos e o no- 

ticterio da imprensa periddica, ambos da cidade de Campinas; com essa do- 

cumentagao pretendemos, num primeiro momento, firmar alguns pontos de 

analise sobre a problemdtica envolvida pelas fugas de escravos para, num se- 

gundo momento, passarmos - atravds da legislagao nacional e das Posturas 

Municipais - a evidenciar o papel efetivo que as fugas tiveram no processo 

politico da Aboligao e, com isso, na formagao e controle do mercado de traba- 

Iho no Brasil. 

A fazenda a qual nos referimos localiza-se na regiao de Campinas, mais 

precisamente entre Campinas e Valinhos, nas proximidades do rio Capivari. 

Esta fazenda nos oferece, atravds de seu livro didrio, uma documentagao rarfs- 

sima e valiosa para o acompanhamento do seu dia-a-dia, a parlir de 1879 ate a 

Aboligao. Com respeito as fugas existem poucas anotagoes que, nao obstante, 

permitem identificar algumas questoes com bastante precisao. 

O comportamento geral dos escravos dessa fazenda, segundo os dados 

gerais obtidos para Campinas - a partir da observagao da imprensa -, pode 

ser considerado razo^vel pois, nesses 10 anos noticiados pelo dterio, tivemos 

urn total de 30 tentativas de fuga. Dizemos tentativas porque em quase todos 

os casos essas fugas eram de apenas urn ou dois dias, com retomo em segui- 

da. Tal fato e perceptive! na medida em que a notlcia da fuga deixa de ser vei- 

culada, episddio que nao tern correspondencia nas fugas mais demoradas. En- 

quanto o escravo este foragido, o dterio noticia sua ausencia e o motivo (fuga, 

ida a cidade etc.), a tal ponto que, em um dos casos, essa notlcia continua 

sendo veiculada por alguns anos. 

A representatividade dessa fazenda pode ser tamb&ri ilustrada pelos da- 

dos sobre o municlpio de Campinas. O numero total de fazendas e de escra- 

vos no municlpio coloca essa fazenda perfeitamente dentro da ntedia das fa- 

zendas da cirea em fungao do numero de escravos. 

A fuga dos escravos envolve al algumas caracterlsticas e circunstancias 

muito concretas e posslveis de identificagao: duragao, formas de controle exer- 

cidas sobre o escravo fugitive, possibilidade de sucesso, expectativa de algum 

tipo de vida fora da escravidao, volume total de mao-de-obra perdida no traba- 

Iho da fazenda devido as fugas. Estas, entre outras, constituem algumas varte- 

veis presentes em todos os casos de fuga. Tomemos alguns exemplos "de co- 

mo sao noticiadas as fugas: 

"9/1/1879 - Quinta Feira 1 fugido e o Napoleao" 
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"11/1/1879 - S&bado. 1 saiu procurando o Napoleao na cidade" 

"23/2/1879 - Domingo pegarao (pegaram) o Napoleao os negros 

do Cap/Vary'^40). 

A fuga que tomamos como exemplo 6 um dos poucos casos de fuga 

mais longa e 6 tamtam a primeira noticiada pelo dicirio. A fuga deu-se no dia 9 

de janeiro; dois dias depois, um outro escravo foi procurar o fugitivo na cidade 

e, cerca de 45 dias depois, os negros do Capivary(41), o pegaram e conduziram 

ate a fazenda. 

Dois aspectos chamam a atengao: em primeiro lugar, o destine presumf- 

vel do foragido - a cidade - que, como veremos, e o destine da grande maioria 

dos escravos foragidos; em segundo lugar, a forma pela qual se busca reprimir 

a fuga, ou seja, de infcio mandando um outro escravo a procura do fugitive, 

posteriormente, os negros de Capivary reconduzindo Napoleao a fazenda. Esse 

primeiro exemplo nos permite concluir que o destine do foragido estava pre- 

viamente delimitado no ambito da comunidade e que a fuga foi controlada 

nesse ambito. 

Para se precisar melhor a que tipo de cidade o escravo se dirigia basta. 

lembrar que Campinas era uma das maiores cidades da Provfncia; na epoca, 

Campinas pdssuia em torno de 33.000 habitantes, dos quais 10.000 na cidade 

e 16.000 escravos, sendo que estes, em sua maior parte, encontravam-se nas 

330 propriedades rurais do muniefpio. Como se ve, essa comunidade 6 um uni- 

verse restrito, tao restrito que o movimento de sua populagao e de seus escra- 

vos era conhecido e controlado por todos os membros da comunidade. Veja- 

mos outro exemplo que pode rerforgar essa conclusao. 

"12/3/1880 . Joao do Sr. Afonso fugiu cedo. 

17/4/1880 1 foi na cidade levar bilhete para o Sr. Afonso. 

22/4/1860 O Joao do Sr. Afonso apareceu cedo"^2\ 

E perfeitamente possfvel reconstituir a histdria dessa fuga e retorno atra- 

vds dessas anotagoes, as quais evidericiam o controle sobre a movimentagao 

(40) Passarei a ultilizar para identificar as notas do Didrio da Fazenda Sao Pedro: (D.F.S.P.); o manus- 
crito original encontra-se no Centro de Ci§ncias, Letras e Artes de Campinas. Existe ainda uma 
cdpia no Centro de Documentagao do Institute de Filosofia e Ci§ncias Humanas da UNICAMP. O 
sistema de numeragao de p^ginas 6 precdrio, por isso mesmo nao citarei o numero das p^ginas 
nas notas de rodap^; nao obstante, as citagoes serao sempre acompanhadas das datas em que 
foram langadas no Di^rio. 

(41) Saint-Hilaire refere-se, em infeios do s^culo XIX, a esse local: "Passe/ por virios casebres e 
pelo rancho de Jurabatuba, construfdo a maneira do de Campinas, is custas do tesouro real. De- 
pois de ter andado 4 Idguas pare! no lugar denominado Capivary. O rancho que encontrei all tinha 
sido feito tambdm as expensas do fisco " (SAINT - HILAIRE, 1976, p. 112). 

(42) D.F.S.P 
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do escravo; 6 precise nao esquecer uma realidade elementar, on seja, o escra- 

vo existe para trabalhar e se nao esta trabalhando, estar§ provavelmente fora- 

gido. 

Os dois exemplos apontados representam um valioso indicador para a 

compreensao da forma pela qual se exercia a repressao ao escravo. De um la- 

do, a vigilancia da comunidade, inclusive dos outros escravos ou negros; de ou- 

tro lado, a possibilidade de se isolar o foragido da convivencia social; sobre es- 

tes aspectos retornaremos adiante. 

O livro dicirio da fazenda S. Pedro evidenciar^ ainda que todas as outras 

fugas sao de curta duragao, geralmente empreendidas em fins de semana, 

com retorno na segunda-feira seguinte. Seus autores sao, nos casos em que 

foi possfvel identificagao dos nomes, um mesmo grupo restrito de escravos que 

reiterava, em diferentes ocasioes, suas tentativas de fuga. 

As possibilidades de sucesso de uma fuga eram muito remotas: pelo me- 

nos ate novembro de 1887. nessa fazenda, houve apenas uma fuga definitive 

Tal fuga, empreendida na sexta-Teira, 6 de maio de 1881, por um escravo de 

nome Eugenio, constaria do dterio por v^rios anos. Ao que tudo indica, essa 

fuga revestiu-se de caracterlsticas especiais, pois Eugenio tinha sido comprado 

em fins de margo e possivelmente ainda nao era conhecido na regiao. A au- 

sencia do comportamento habitual, ou seja, de se mandar um escravo avisar 

na cidade, ou mesmo noticiar a fuga na imprensa local, faz crer que em tais 

circunstancias tornava-se muito diffcil a recuperagao do foragido. 

Fugir para as matas nao era o comportamento usual do escravo; as fugas 

- confirmaremos isso a seguir com outro tipo de documentagao - tinham uma 

motivagao que dizia respeito mais & possibilidade de continuidade da vida que 

o escravo tinha naquela sociedade. A ruptura com sua prdpria vida, aprendiza- 

do, habilidades profissionais, para viver internado nas matas, marginalizando- 

se, 6 um comportamento mais tipico das primeiras geragdes de africanos. Nes- 

se sentido, a grande barreira contra as fugas era a comunidade que circundava 

o escravo, com seus valores, suas perspectivas e suas limitagoes. 

Essa comunidade contraditdria, que a um tempo Ihe permitia dangar e 

batucar, em outras ocasioes a frequentar bares e ter pequenos negdeios mar- 

ginais, e que, em outros momentos, reproduzia sua prdpria ordem reprimindo e 

identificando corpos estranhos ao seu aspect© ou & sua rotina, era efetivamen- 

te o nucleo bdsico do exercfcio da repressao ao "fora da lei", ao menos en- 

quanto a fuga fosse considerada uma ofensa. 

A imprensa periddica permite dimensionar melhor esse tdpico sobre a 

comunidade e a repressao ao escravo foragido. Trata-se de bloquear as fugas 

antes de se tornar necessdrio o recurso ao capitao-de-mato. O fundamental d 

considerar que no primeiro momento a repressao tern condigdes de ser exerci- 

da ao nfvel dos recursos e possibilidades de proprietdrios de escravos. No en- 
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tanto, quando a fuga se estende para al6m da comunidade, que oferece os re- 

cursos e as possibilidades reals de repressao, a questao passa a ganhar uma 

conotagao diferenciada. Vejamos mais detldamente como isso se del 

Levando em conta que no primeiro momento de fuga a tentativa de solu- 

gao do problema se dci ao nfvel da prbpria fazenda, vamos agora ao desdo- 

bramento desse processo, quando a fuga 6 noticiada na imprensa da localida- 

de. Para o estudo desse momento utilizarei o jomal Gazeta de Campinas^3). 

Os anuncios de fuga de escravos, impresses no jornal, permitem identifi- 

car, al6m da diregao suposta da fuga, o volume de fugas noticiadas, apreen- 

soes, algumas indicagoes sobre o comportamento do escravo, tornando-se 

possfvel, na maioria das vezes, depreender motivagoes e expectatiyas do es- 

cravo, quando levado ao arriscado empreendimento de fuga prolongada. Veja- 

mos alguns exemplos: 

"Moisds. tem oficio de pedreiro e usa dele. Levou colher de rebo 

que e calhadeira. "(44). 

"Geraldo. desconfia-se que procure trabalho em qualquer estrada 

de ferro por ter j& sido trabalhador na de Jundiai a Santos. "(45). 

6 muito conhecido na cidade, onde jd foi capturado duas ou 

tres vezes; estd acostumado a negociar nesta praca, vendendo ca- 

p/m"(46). 

Miguel bom sapateiro, sabe ler e escrever. "(47). 

"Anacleto. sabe ler e escrever e costuma (quando foge) inculcar- 

se forro e voluntdrio da pitria. "(48). 

O escravo foge carregando seus instrumentos de trabalho, ou com possf- 

vel indfcio de incorporagao ao mercado de trabalho. Pode-se argumentar que 

estamos trabalhando com uma amostra nao representativa, porque se trata de 

escravos urbanos com uma profissao especffica. Nao seria esse o ponto a dis- 

cutlr; 6 precise lembrar que os escravos da fazenda Sao Pedro tinham urn 

(43) Jomal fundado em Campinas em 1869. Existe uma colegSo, praticamente completa, disponfvel 
no Centre de Ciencias, Letras e Artes de Campinas. Esse jornal foi o nucleo de organiza?So do 
Partido Republicano em Campinas e na Provfncia de SSo Paulo. 

(44) C.C.LA, Gazeta de Campinas, n9 59, 26/05/1870. 

(45) C.C.LA., Gazeta de Campinas, n9 90, 22/10/1870. 

(46) Idem, n9 908, 5/12/1878. 

(47) Idem, n9 7, 21/11/1869. 

(48) Idem, n9 69. 3/7/1870. 
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comportamento similar. Poderfamos alinhavar um conjunto de exemplos, como 

este que segue, referente a um escravo da zona rural: 

"No dia 25 do corrente um escravo do sr. Francisco de Paula Ca- 

margo, da cidade de Amparo, ao sair da cadeia desta cidade por or- 

dem de seu senhor tentou matar-se, dando um prof undo golpe so- 

bre a regiao do estomago, perfurando esta viscera, com um canivete 

que trazia oculto, ou que I he fora fornecido por um individuo com 

quern estivera conversando antes. 

O suicida diz que praticou o crime para nao ir para o sitio, donde 

fugira. E apaixonado da cidade!"^9). 

O que esses anuncios, bem como as posturas municipais apresentadas 

evidenciam, sao desajustamentos do sistema que permitem brechas onde o 

escravo jci pode empreender a fuga, dirigindo-se para um mercado de trabalho 

capaz de absorve-lo enquanto trabalhador livre. 

O grande problema para o escravo quando empreende a fuga 6, sem du- 

vida, a questao da marginalizagao edo isolamento, situagao que levaria nao s6 

& recaptura imediata devido k facilidade de identificagao do fugitive, como 

tamb^m tornaria a expectativa de vida do escravo absolutamente defasada das 

expectativas implfcitas ou expifcitas na documentagao. 

A repressao sempre tomou como fundamental esse fato: o sucesso de 

todo o sistema repressive estava inicialmente em conseguir o controle dos 

movimentos do escravo, atrav6s da participagao ativa da populagao das comu- 

nidades. Num segundo momento, onde a fuga ia al^m desses mecanismos 

imediatos de controle, tratava-se de empurrar o escravo para a marginalidade; 

a legislagao nacional e municipal oferecerao comprovagao detalhada disso. 

O desenvolvimento urbano e economico permitia, quer marginalmente - 

vendendo capim, por exemplo - quer efetivamente - trabalhando em ferrovias 

- a integragao do foragido no mercado de trabalho livre e, por conseguinte, na 

comunidade, enquanto homem livre. 

As atividades urbanas - construgoes ferrovi^irias, expansao para o inte- 

rior, entre outros fatores - 6 que criaram as condigoes para que as fugas pu- 

dessem ser empreendidas com maiores possibilidades de sucesso. Mais ainda, 

na atitude do senhor de escravos, ao noticiar a fuga referindo-se de alguma 

maneira a uma possfvel atividade economica e socialmente incorporadora da 

atividade do escravo, temos claramente colocada a situagao concreta em que 

a forga de trabalho pode tomar-se mercadoria livremente comercializada, a 

despeito da ordem escravista. Nesse sentido, a fuga 6 empreendida em dire- 

(49) Idem, n9 378, 31/7/1873. 
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gao ao mercado livre de trabalho e 6 esse mercado de trabalho em formagao o 

determinante da forma pela qual se inviabilizaria progressivamente a escravi- 

dao. 

O nucleo do problema 6 exatamente o fato de que a fuga necessita, mul- 

to mais que todas as outras formas de violencia, ser controlada, posto que com 

ela a ordem escravista nao pode subsistir. Antes de nos determos nos meca- 

nismos que tentariam controlar esse processo de fugas, vamos tratar mais de 

perto de alguns exemplos referentes a questao da violencia como forma de 

protesto. 

Existia, em muitos mementos, a predisposigao de o escravo levar a vio- 

lencia at6 as ultimas conseqiiencias, quer adquirindo arma de fogo, quer defi- 

nindo-se pelo suicidio como alternative a sua recaptura, quer matando seu pr6- 

prio feto para poupar-lhe a escravidao da vida future. Vejamos alguns exem- 

plos: 

"Suicfdio - Dm escravo do Sr. Joao Quirino do Nascimento de no- 

me Miguel, sendo preso por fugido, suicidou-se ante-ontem, atiran- 

do-se a um tanque"(50). 

foi recolhido a prisao o preto Jose, escravo fugido que trazia 

consigo um revolver, uma caixa de balas e uma faca de ponte"(51). 

feitor, foi morto por um tiro de espingarda por Joao, um dos tres 

escravos fugidos que perseguia. "(52). 

Esse tipo de violencia, ainda que atingindo diretamente a propriedade do 

senhor, como no caso do suicfdio, 6 facilmente absorvido pelo sistema, nao 

tendo significagao al§m dos limites restritos do local e pessoa que partilha da- 

quele momento. A lei pode, nesses casos, sancionar eticamente a violencia da 

repressao, de tal maneira que a relagao senhor-escravo, bem como as tensoes 

dessa relagao, ficam dilufdas na defesa de uma ordem jurfdica que sanciona, 

para esses casos, nao apenas o escravo, mas o marginal. 

No sentido que estamos apontando, essas opgoes, onde a radicalizagao 

surge como realidade palp^vel, longe de pressionar o sistema na diregao de 

sua desestruturagao, dci-lhe legitimidade, revitaliza-o. Em suma, para o sistema 

6 mais fdcil controlar a fuga enquanto objeto de marginalizagao do escravo, do 

que a fuga na qual o escravo busca repetidamente integrar-se na comunidade, 

recusando concretamente viver marginalmente. 

(50) C.C.L.A.; Gazeta de Campinas, n9 5, 14/11/1869. 

(51) Idem, ^980, 9/3/1877. 

(52) Idem, n91016, 24/4/1877. 
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Nao importa, ao menos nos casos que conseguimos identificar, que se 

tratasse de fugas coletivas, pois estas apresentam problemas semelhantes 

quando tomadas e analisadas fora da conjuntura abolicionista. Vejamos: 

Fugiram no dia 8 deste mes 19 escravos da fazenda do Bom 

Cafe, munidpio de Ouro Fino levando consigo 5 a 6 animals com 

carga e de montaria com o destino a Campinas. Fugiram todos jun- 

tos. (segue deschgao individualizada dos fugitives). 

Estes escravos todos sao criolos exceptuando o Joao Candim- 

ba, e muito conhecidos na fazenda das Cores e ao redor, querem 

ser vendidos aqui e fugiram das 7 as 8 horas da noite, no dia 8 des- 

te mes. w(53). 

AI6m das questoes que a fuga em si apresenta, temos, para fugas desse 

tipo, questoes tais come: alimentagao do grupo, transporte, diregao, dificuldade 

de dissimular um volume tao grande de fugitives. Tais problemas somente po- 

deriam ser resolvidos com o apoio de algum grupo organizado; poder-se-ia 

enumerar dessa forma um volume de impedimentos a esse tipo de fuga que, 

praticamente, reduziriam sua possibiiidade de §xito a zero. Nao obstante, nos 

momentos finais da escravidao, fugas como essa passariam a exercer um pa- 

pel politicamente ativo na desestruturagao da ordem escravista. 

Se retormarmos a diregao da argumentagao que desenvolvemos a respei- 

to da Lei do Ventre Livre, onde verificamos a forma pela qual essa legislagao 

implementa e articula o controle da questao da formagao do mercado de tra- 

balho no Brasil, atrav^s, entre outras coisas, do controle do crescente descon- 

tentamento dos escravos, poderemos identificar com clareza a forma pela qual 

a radicalizagao do protesto do escravo 6 tamb^m incorporada pela legislagao, 

fato este que nao acontecerci com as fugas. 

Jci no debate parlamentar que levaria & aprovagao da Lei de 1871 esse 

aspecto ficava claro: 

"O atual estado, Sr. Presidents, 6 que conduz a esta hecatombe de 

inocentes. Estou falando perante uma camara que tern ciencia 

completa do que se passa no pals. 

Eu direi k cimara que jk vi um livro ou registro escrito por um fa- 

zendeiro inteligente, em que, em um perfodo de cerca de 20 anos 

se apresentava o numero de 400 crias mortas; era um verdadeiro 

registro de cemitdrio! E isto nao se pode explicar naturalmente sd 

(53) C.C. LA, Gazeta de Campinas, n51080,12/6/1877. 
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pelas causas que de ordinArio concorrem para a mortalidade das 

criangas"^4). 

A llnha de argumentagao do deputado governista, para defender o projeto 

de 71, era de que a legislagao que libertasse as geragoes futuras evitaria a 

continuidade dessas mortes provocadas para impedir o nascimento de criangas 

no estado servil. Efetivamente, quando estudamos as implicagoes da legisla- 

gao de 1871, demonstramos que naquele momento uma nova realldade polftl- 

ca se impunha. 

O desenvolvimento do processo que se abre com a Lei do Ventre Livre 

levaria a uma redefinigao da efetividade das formas de resistencia at6 entao 

adotadas. A Lei de 1871 incorporaria algumas atitudes, controlaria outras, quer 

pela obtengao da aquiescencia dos dominados, quer pelo fortalecimento de 

medidas repressivas. E preciso entao ter presente na an^lise da resistencia, e 

dentro dela da questao das fugas, a existencia de uma nova situagao criada 

pelo encaminhamento jurfdico e polftico da questao da extingao da escravidao, 

desde o final dos anos 60. 

A legislagao nacional tentaria controlar esse processo, e as Posturas Mu- 

nicipals evidenciariam tanto as dificuldades de se manter as fugas controladas 

pelas comunidades, quanto o crescente envolvimento de outros setores da po- 

pulagao na legislagao escravista dos municfpios. 

Toda a legislagao escravista brasileira foi, nos primeiros momentos da 

colonizagao portuguesa, uma adaptagao da legislagao romana. Com relagao ^s 

fugas, ocorreria o mesmo processo: uma serie de peculiaridades locais imporia 

urn conjunto de situagoes novas que, naturalmente, vieram a implicar urn pro- 

cesso de adaptagoes da legislagao cis especificidades brasileiras. 

A legislagao referente a fugas tern seu primeiro momento de adaptagao 

j£ no seculo XVII, com as invasoes holandesas no nordeste brasileiro. Como 6 

sabido, os problemas causados tanto pela guerra de ocupagao quanto pela 

guerra de resistencia ao holandes criaram condigoes para o surgimento do pri- 

meiro grande quilombo no Brasil. Palmares(55) chegou a reunir mais de 50.000 

escravos foragidos. 

Como consequ§ncia da not^vel conquista negra em termos de organiza- 

gao e capacidade de sobrevivencia autonoma, Palmares seria diretamente res- 

(54) JJ. de Oliveira Junqueira, discurso proferido na sessao de 11/6/1871. A.P.B., Riode Janeiro, 
1871, p. 126-127. 

(55( Ver a respeito: CARNEIRO (1966) e FREITAS (1978). 
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ponscivel por um desfilar de leis que visaram impedir, reprimir e controlar as fu- 

turas fugas, de mode a impossibilitar a repetigao de um outro Palmares(56). 

A legislagao de repressao das fugas, que foi abolida com a Constituigao 

de 1824, era semelhante & legislagao romana: na primeira fuga o escravo era 

marcado com ferro quente. Na segunda tentativa, sem mandado judicial, o es- 

cravo tinha uma de suas orelhas cortada. Pois bem, a Constituigao de 1824 

aboliu essa legislagao, mantendo a proveniente da experiencia de Palmares. 

Sua estrutura bcisica resumia-se em; 1) declarer isento de criminalidade qual- 

quer dano causado aos escravos quando fugidos ou quilombolas; 2) generali- 

zar a pr^tica do premio em dinheiro ciqueles que apreendessem escravos fora- 

gidos e 3) criar, legalmente, o cargo de capitao-de-mato. 

A partir desse momento, toda a legislagao repressive concentrou-se, prio- 

ritariamente, no combate aos quilombos. As fugas eram combatidas em suas 

duas dimensdes: de um lado, como protesto individual e, de outro, como com- 

ponente do aquilombamento. De acordo com a copilagao realizada pela lega- 

gao diplorricitica inglesa no Brasil, a estrutura bcisica da legislagao criminal re- 

ferente aos escravos era a seguinte(57): inicialmente destruir os locals de fugi- 

tives e tomar medidas contra seu estabelecimento. Posteriormente, em 1830, o 

Cddigo Criminal entao aprovado referia-se ^s insurreigdes, caracterizando-se a 

partir da participagao de 20 ou mais escravos que tivessem qualquer encontro 

com o objetivo de obter sua liberdade pela forga. A pena prevista para os Ifde- 

res, mesmo se fossem homens livres, era a morte; nos casos de ajuda, incita- 

mento ou aconselhamento de escravos contra seus senhores, a pena oscilava 

entre 8 e 20 anos de prisao com trabalhos forgados(58). 

Completar-se-ia o quadro bdsico da legislagao repressive com a lei de 10 

de junho de 1835, que tratava dos escravos que matassem ou atentassem con- 

tra a vida de seus senhores, administradores e familiares. Quanto ao problema 

das fugas, temos a referenda copilada pelo Report O'Connor's: 

"Posturas Municipal's de 11 de setembro de 1838. Sessao 2, Tit. 7. 

6. Todos os escravos que forem encontrados a partir das 7 horas da 

(56) O Alvard de 10/3/1682 foi especialmente sobre Palmares, posteriormente seria complementado 
pela Provisao de 12/1/1719 e pelas Provisoes de 3 e 6/3/1741; em 1824 criar-se-ia o cargo de 
Capitao-de-Mato, cargo esse cuja fungSo era, especificamente, cagar escravos foragidos. 

(57) Report of Royal Comission on Fugitive Slaves P.P., 1876, LXX, p, 106-107. No ApOndice, relatO- 
rio para Mr. O' Connor's com referenda cis leis anteriores a 1871 que diziam respeito i escravidao 
tendo em vista o tratamento e a punigao de escravos. 

(58) Brasil, Cddigo Penal, Colegao Leis do Impdrio do Brasil, Lei de 16 de Dezembro de 1830. Ver es- 
pecialmente os artigos 113, 114 e 115. 
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noite sem autorizagao escrita de sous senhores, datadas do mesmo 

dia, onde se declara o seu destino, sofrerd 8 dias de pr/sao"(59). 

Nacionalmente houve muito pouca preocupagao de se legislar com rela- 

gao ao problema das fugas(60). A julgar pela Provfncia de Sao Paulo(61), 

mesmo a legislagao provincial nao apresentava medidas repressivas al6m das 

\A existentes na legislagao nacional. 

Apenas em 1860 encontramos uma primeira legislagao provincial espe- 

cialmente voltada para a questao da fuga; tal legislagao, que detonaria urn 

processo legislative nos muniefpios da Provfncia a partir de 1862, tern a se- 

guinte estrutura: o escravo preso, quando foragido, deveria ser guardado por 15 

dias na cadeia mais' prdxima, depois de 3 dias, no m^ximo, a autoridade com- 

petente deveria noticiar amplamente a prisao a fim de restituf-lo. Se depois de 

15 dias o proprietcirio do escravo nao o reclamasse, ele seria conduzido & Casa 

de Corregao, onde seria empregado recebendo saldrios, dos quais seriam de- 

duzidas as despesas de sustento, curativo, vestucirio etc., depositando-se o res- 

tante para ser entregue ao seu proprietcirio. O senhor do escravo, antes de re- 

cuperdi-lo ou de receber os salcirios depositados, deveria gratificar o apreensor 

em 10$ e, no caso da prisao ter sido feita em quilombo, 20$(62). 

Em 1865 essa lei seria ligeiramente complementada, no sentido de negar 

a gratificagao quando a prisao fosse feita pelo corpo policial das povoa- 

goesf63). 

Em 1869 segue-se uma nova alteragao, pois os escravos fugidos passa- 

vam a ser recolhidos na povoagao cabega de termo em relagao ao local da pri- 

sao. Noventa dias ap6s a publicagao do edital, em nao aparecendo o proprietci- 

rio, o escravo era entregue & jurisdigao dado jufzo da provedoria, para proceder 

de acordo com as leis referentes & arrecadagao dos bens de evento(64). A dife- 

renga bdsica era a eliminagao da clciusula da legislagao anterior que colocava 

o escravo foragido no trabalho assalariado. Em fevereiro de 1888, 3 meses an- 

tes da aboligao da escravidao no Brasil, essa legislagao foi revogada(65). 

(59) Report ofRoyaL. (P.P., 1876 LXX), p. 107. 

(60) Ver FENELON (1973, p. 199-307). Em 687 leis, alvai4s, decretos, avisos e aditamentos sobre es- 
cravos, arrolou menos de 10 itens que se referem a esse tdpico. 

(61) Sobre a legislagao provincial ver especificamente BANDECCHI (1974, p. 235-240). Sobre uma 
an^lise do problema da resistdncia em Sao Paulo, ver SANTOS (1980). 

(62) Colegao de Leis da Provfncia de SSo Paulo. S.Paulo, 1860, p. 4-5. 

(63) Idem. 1865, p. 23. 

(64) Idem, 1869, p. 50-51. 

(65) Idem, 1888, p. 14. 
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Toda a legislagao centralizaria sua operacionalidade na prdpria comunj- 

dade; aliSs, a partir de 1862, com o detonar de um volume imenso de Posturas 

Municipals relacionadas questdes postas pelaJLegislagao Provincial, k qual 

nos referimos, teremos as evidencias, nao apenas do aperfeigoamento, mas 

tambdm da forma pela qual as comunidades dperacionalizariam a repressao ^s 

fugas. 

Para agilizar e estimular a prisao de escravos fugidos, a maioria das pl- 

dades autorizava, por conta da Camara Municipal, o pagamento imediato ao 

apreensor da recompensa devida que, geralmente, era maior do que a prevista 

na legislagao provincial. As Camaras Municipals criavam, aldm dos pagamen- 

tos devidos pelo proprietcirio do escravo, de acordo com a lei provincial, paga- 

mento de emolumentos extras para reforgar o orgamento das proprias Cama- 

ras. Costumava-se distinguir, para a fixagao da quantia desses pagamentos, os 

escravos do municfpio dos de fora do municfpio e da provfncia. Sobre os escra- 

vos de fora do municfpio incidia uma quantia maior e, maior ainda, para os es- 

cravos capturados que fossem de fora da provfncia. 

Al^m dessas medidas, outras posturas denotariam com maior precisao a 

forma pela qual o municfpio efetivava a atividade repressiva, bloqueando as di- 

ferentes alternativas e possibilidades do escravo foragido: 

"Art. 57 - Toda pessoa livre que ocultar escravos em sua casa ou 

consentir que nelas se distraiam dos servigos ordenados por seus 

senhores, aconselhando-os para o mal ou seduzindo-os a fuga, so- 

frera 8 dias de prisao alem da reparagao do dano causado"(66\ 

'Art. 38 - Todos aqueles que negociarem com escravos fugidos, se- 

rao multados em 30$000rs., salvo o direito de seu senhor pelo ser- 

vigo do escravo"(67\ 

"Art. 47 - E proibido alugar quartos ou casas a pessoas desconhe- 

cidas assim como a escravos sem licenga de seu senhor. "(68). 

Nestas posturas repetem-se disposigoes que, como tivemos oportuni- 

dade de nos referir e demonstrar, se estenderiam gradativamente ao homem 

livre. Nao obstante, 6 necesscirio observar uma outra dimensao que as mes- 

mas apresentam na delimitagao do universe do fugitive. No primeiro caso, blo- 

queia-se o contato social; no segundo, a possibllidade do eventual foragido 

comerciar, inclusive referindo-se ao direito do senhor sobre o eventual trabalho 

(66) C.LP.S.P. - P.M. de Areas, 1863. 

(67) C.LP.S.P - P.M. de Indaiatuba, 1863. 

(68) C.LP.S.P. - P.M. de Areas, 1863. 
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que o fugitive tenha feito e, no terceiro caso, limita-se a mobilidade ffsica de 

pessoas desconhecidas e, obviamente, de escravos. Esse controle tern um 

efeito acentuado nas cidades brasileiras do s^culo XIX, cujas populagoes nao 

passavam de 30.000 habitantes, e onde as Areas urbanas nao tinham mais que 

a metade disso. Em alguns casos esse controle chega atA a requintar-se: 

"Art. 107 - Fica proibido escravos andarem nus, ou com roupas ex- 

tremamente sujas pelas ruas da cidade . "(69). 

Esse tipo de postura A muito comum e sua motivagao A diffcil de ser pre- 

cisada. Rode ser que seu objetivo seja apenas o de zelar pela aparencia dos 

moradores da cidade; contudo, objetivamente, esse tipo de postura tem uma 

notAvel fuhgao de controle de mobilidade. JA nao se fala agora de proibir ao 

escravo a circulagao em um determinado horArio do dia, ou mesmo em um de- 

terminado local da comunidade. Trata-se de proibi-lo de usar um determinado 

tipo de vestuArio (sujo). E evidente que um escravo sempre que fugitive, com 

as possibilidades de compras bloqueadas, impossibilitado de dormir em quar- 

tos de aluguel, terA enormes probabilidades de nao estar trajado segundo os 

padroes de um escravo nao fugitive, quando andando pela cidade. 

A existencia desse processo legislative A, em si, evidAncia de que os me- 

canismos de controle social sobre o escravo estao se alterando e sofisticando. 

A legislagao nacional, definida a partir da Lei do Ventre Livre, representarA um 

momento privilegiado para o entendimento do controle que se pretendeu impor 

ao escravo, quando se preparava a transigao do sistema de trabalho. Passare- 

mos a concentrar nossa anAlise na estrutura dessa legislagao e em suas rela- 

goes com esses controles, bem como nas possibilidades de resistAncia daf de- 

correntes, paralelamente A evolugao verificada na legislagao municipal. 

O Decreto n9 5135 de 13 de novembro de 1872, que regulamentou a Lei 

n9 2040 - Lei do Ventre Livre - ao estabelecer os critArios de classificagao dos 

escravos com vistas A sua libertagao pelo Fundo de Emancipagao, bem como 

ao normatizar outros procedimentos oriundos dessa mesma legislagao, faz 

uma sArie de referAncias As fugas. Tais referAncias dizem muito claramente, 

nao s6 da necessidade de combatA-las e marginalizA-las, como tambAm explici- 

ta novos mecanismos que buscariam, pela aquiescAncia dos dominados, a ins- 

tauragao de um sistema repressive complementar ao jA instalado. Vejamos en- 

tao: 

"Art. 32 2 - Em bora classificados serao preteridos na ordem de 

emancipagao: 

(69) C.LP.S.P. - P.M. de Limeira, 1872, p. 21. 
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I. Os indiciados nos crimes mencionados na lei de 10 de junho de 

1835 

II. Os pronunciados em sumario de culpa 

III. Oscondenados 

IV. Os fugitives ou que houverem estado nos seis meses anterio- 

res a reuniao da junta. " 

"Art. 70 - As sociedades de emancipagao terao privilegio sobre os 

servigos dos escravos que libertarem para indenizagao de prego de 

compra. 

1. Esses servigos nao sao devidos durante prazo maior de sete 

anos, qualquer que seja o valor da indenizagao. Serd descontado 

no prazo o tempo de prisao criminal e de fuga"(70\ 

A equiparagao da fuga aos delitos especificados nos artigos 32 e 70 de- 

monstra que, se do ponto de vista da extensao do delito a fuga 6, obviamente, 

menor do que qualquer tipo de assassinato, ou coisa semelhante prevista nos 

artigos citados, pela lei essa graduagao nao existe. For que entao, exceto por 

sua importencia polftica, equiparar a fuga a estes outros delitos? 

A resposta a essa questao passa por duas diregoes de an^lise. Do ponto 

de vista dos senhores de escravos, e mesmo do Estado, tratava-se de fixar a 

mao-de-obra, disciplin^-la, e quando qualquer atitude de resistencia fosse ex- 

plicitada, era necesseho, para manutengao do sistema, isolar essas atitudes, 

forgando seus autores e marginalidade. Tal procedimento exige a participagao 

ativa da comunidade e, inclusive, como foi visto, dos escravos. 

Um outro aspect© 6 notar que se isso ocorre do ponto de vista dos domi- 

nadores, do ponto de vista dos dominados romper esse pressuposto seria deci- 

sivo para permitir a intervengao, dentro da potencialidade possfvel, no processo 

em curso. Ainda que inconsciente, a resistencia a esses mecanismos de con- 

trole levaria a mudanga de ritmo na condugao da transigao do trabalho escravo 

para o trabalho livre. 

A necessidade besica, do ponto de vista dos senhores de escravo e dos 

legisladores, era fixar a mao-de-obra na cirea em que previamente se encontra- 

va; mesmo com relagao ao liberto, a questao da fuga era colocada de forma 

incisiva, pois na medida em que se fixava para o liberto um contrato de presta- 

gao de servigos, a legislagao previa medidas preventivas a eventuais fugas: 

"Pardgrafo Unico. Havendo perigo de fuga, ou no caso de fuga, po- 

(70) Brasil, Colegao de Leis do Impdrio do Brasil, Rio de Janeiro, 1874, p. 1060-70. As especificagoes 
quanto as questoes de fuga determinando o modo pelo qual deveriam ser feitas e averbadas as 
declaragoes de fuga e apreensao dos escravos consta do Dec. 8067, de 17 de abril de 1881. 
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de ser ordenada a prisao do iiberto contratado, como medida pre- 

ventiva, nao podendo, porem, excederde trinta c//as"(71). 

A partir do infcio do processo de transigao, tal como foi definido legal- 

mente, as Posturas Municipais tornar-se-iam mais estritas no combate pos- 

sibilidades de fugas, controlando todas as possibilidades de mobilldade que o 

escravo poderia eventualmente encontrar. 

Nos exemplos jci citados observava-se a montagem de uma rede de con- 

trole que se exercia sobre o escravo. Essa rede, quer por legislagao explicita- 

mente repressiva, quer por legislagao paralela que funcionava correlatamente 

na repressao a fugas (circulagao com roupa suja, proibigao de comerciar, entre 

outras), dificultava ao m^ximo as fugas e implementava a montagem progres- 

sive e crescente de controle sobre o escravo e sua movimentagao. Como essa 

rede funcionava de forma articulada e integrada na medida em que, de alguma 

forma, alguma coisa era mudada, os reflexos tornavam-se evidentes no conjun- 

to do sistema. 

Definida a opgao polftica que levaria a transigao da escravidao para o 

mercado de trabalho livre, a obtengao da aquiesc§ncia dos dominados era fun- 

damental para a garantia da transigao como ela tinha sido proposta. O sentido 

da legislagao nacional de 1871 estci, entre outras coisas, em tornar possfvel a 

continuidade e legitimidade do sistema pela incorporagao dos dominados. Nao 

obstante, ao nfvel das Posturas Municipais, a manutengao desse processo sob 

controle somente se tornaria possfvel se essas mesmas Posturas pudessem 

absorver as tensoes e efetivar algumas concessoes. Sem concessao o proces- 

so necessariamente teria que reverter para o uso da violencia. 

Foi possfvel ao sistema ceder em muitos aspectos. As dangas, algumas 

atividades comerciais e a permanencia nos estabelecimentos comerciais 

exemplificam isso. Com a questao da fuga a legislagao se reforgaria. As Postu- 

ras Municipais comegariam a ter que se defrontar com problemas crescentes e 

complexes. E o caso dos exemplos que se seguem: 

"Art. 158 - Os donos de tavernas, hospedarias, botequins e casas 

de pasto que derem pousada a escravos suspeitos de fugidos, ou 

que consentirem que pernoitem em companhia de algum hdspede 

sem estarem a seu servigo, incorrerao. "(72). 

"Art. 131 - Ocultar escravos, sabendo ou devendo saber que o sao; 

multa de 30$ e prisao de 8 dias"(73l 

(71) Idem, Rio de Janeiro, 1874, p. 1073. 

(72) C.L.P.S.P. - P.M. de S5o Paulo, 1875, p. 119 

(73) C.L.P.S.P - P.M. de Bananal. Sao Paulo, 1875, p. 241. 
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"Art. 352 - Toda e qualquer pessoa que ocultar ou admitir em sua 

casa escravos para ocultd-los a vista de seus senhores, ou feitores, 

ou por outros motivos reprovados, serd multado em 30$000 e sofre- 

rd 8 dias de pr/sao"(74) 

"Art. 92 - Todo aquele que ocultar em sua casa, ou em qualquer lu- 

gar, escravo fugido, serA multado em 30$ e 6 dias de prisao, ficando 

aldm disso salvo o direito do senhor para proceder conforme a lei 

geral. Esta disposigao compreende todo aquele que sob qualquer 

pretexto ocultar ou consentir reuniao de escravos em sua casa com 

fins ilicitos e reprovados'^75), 

"Art. 183 - Todo aquele que ocultar ou der pousada a escravo sus- 

peito de fugido. "(76). 

"Art. 126 - Todo inspetor de quarteirao que em seus distritos con- 

sentir escravos fugidos, sem que de parte as autoridades ser£ mul- 

tado em 4$"(77). 

O permanent© problema 6 que, para bloquear as possibilidades de fuga, 

sao necesscirias, cada vez mais, medidas que incorporam outros setores da 

populagao e que interferem em setores paralelos onde o control© torna-se dlff- 

cil. A legislapao passa, inclusive, a veicular at6 mesmo suposigoes (dar pousa- 

da a suspeito de ou por motivos reprovados ., com fins ilfcitos. .)• Esse 

tipo de formulagao 6 absolutamente gen^rico e repressive e a repressao aqui 

recai sobre o homem livre. 

Objetivamente, temos uma situagao onde, se o escravo pode negociar e 

ganhar algum dinheiro, ele pode tamb^m adquirir coisas; pode, por exemplo, 

comprar roupas e utilizar-se de hot&s e pensoes. O estrito cumprimento das 

medidas antifuga acabaria por se estender de tal maneira k comunidade, que o 

conjunto de leis repressivas acabaria isolando, de modo crescente, os senhores 

de escravos, isolamento este que a nfvel das comunidades tende a se tornar 

politicamente perigoso e socialmente diffcil de se manter. 

Considerando as progressivas conquistas dos escravos, constatadas pe- 

las posturas municipais, observaremos muitos itens que sendo relatives k le- 

gislagao nacional, acabam por ser abrandados na esfera do muniefpio. E por 

exemplo o caso da limitagao do hor^rio de circulagao em vias publicas, que at§ 

a d^cada de 70 era assim redigido: 

(74) C.L.P.S.P. - P.M. de Campinas. Sao Paulo, 1876, p. 88. 

(75) C.L.P.S.P. - P.M. de Sao Carlos do Pinhal. Sao Paulo, 1880, p. 41. 

(76) C.LP.S.P. - P.M. de Paraibuna. SSo Paulo, 1883, p. 42. 

(77) C.LP.S.P. - P.M. de Aragariguana. S§o Paulo, 1884, p. 155. 
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"Art. 107 - Os escravos que depots do toque de recolher forem en- 

contrados vagando pelas ruas sem bilhete do seu senhor, ou dentro 

de tavernas e botequins ou empregados em jogos e bebedeiras, se- 

rao presos e no dia seguinte entregues ao senhor que pagard a mul- 

ta de 5$ por cada escravo, aldm da carceragem'^). 

A partir de meados da d^cada de 70, quer devido & crescente urban iza- 

gao, quer devido cis pressoes contrSrias a esse tipo de regulamentagao, encon- 

tramos alteragoes na redagao: 

"Art. 19 - A proibigao do artigo 40 das posturas de 1862, para es- 

cravos andarem pelas ruas depois do toque das 9hs, sem autoriza- 

gao por escrito de seu senhor, passa a ser das 10 em cf/a/7te"(79). 

Tendencialmente, o toque de recolher 6 substitufdo por um hor^rio mais 

elcistico; as multas sao gradativamente suprimidas, fato que se torna muito 

comum a partir de 1875. E bem verdade que a supressao das multas pode ser 

interpretada de duas maneiras: de um lado, essa eliminagao responde aos inte- 

resses do senhor de escravos, na medida em que 6 este quern paga a multa; 

de outro, como essa alteragao siigere que esses episo'dios aconteciam com 

razocivel frequencia, se a alteragao existe, favorecendo especialmente o senhor 

do escravo, 6 de se supor que essas pressoes partiam deles prdprios. A neces- 

sidade de conciliar essas mudangas com a vigil^ncia que necessitava ser exer- 

cida contra os fugitives 6 explicitada: 

"Art. 37 - Os escravos encontrados sem bilhete de seus senhores 

depois do toque de recolher, serao levados a seus senhores pelas 

patrulhas, e postos em custddia se estes exigirem, ou nao forem 

conhecidos"(80\ 

Essas posturas, especialmente a ultima, reforga o que temos afirmado a 

respeito do conhecimento que a comunidade tinha de seus membros; al§m 

disso e principalmente, demonstram que passa-se & legislagao sobre inser- 

goes, suposigoes e a\6 mesmo sobre membros da administragao publica, como 

no caso do inspetor de quarteirao. Legisla-se sobre relagoes que afetam mais o 

homem livre do que o escravo. 

(78) C.LP.S.P. - P.M. de Guaratinguetd. Sao Paulo, 1865, p. 153. 

(79) C.LP.S.P. - P.M. de S5o Jos6 dos Campos. Sao Paulo, 1875, p. 173. 

(80) C.LP.S.P. - P.M. de SSo Vicente. S§o Paulo, 1876, p. 231. 
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"Art. 217 - E proibido alugar ou emprestar coisa ou dinheiro a es~ 

cravos, sem autorizagao dos senhores, multa de 10$000 ou prisao 

por 2 a 4 d/as"(81). 

Uma simples autorizagao do senhor de escravos pode definir sobre a pri- 

sao ou nao de um homem livre; o que vai gradativamente acontecendo 6 que, 

do ponto de vista objetivo, a autoridade do senhor sobre seus escravos 6 efeti- 

vamente estendida para o outro homem supostamente livre. Em que diregao 

continuar esse processo de controle via legislagao escravista? A ordem jurfdica 

comega a apresentar fissuras e tornar-se ela mesma um produto de conse- 

quencias politicamente incontrolciveis. Nesse momento, quando essa contradi- 

tdria ordem jurfdica se revela intrinsecamente incompatfvel com a existencia de 

um mundo em transigao, as fugas dos escravos jci nao teriam as comunidades 

reprimindo-as e controlando-as. 

Voltemos ao interior da fazenda Sao Pedro para acompanhar e evidenciar 

a forma pela qual as fugas afetariam a unidade produtora, a ponto de inviabili- 

z^-las economicamente enquanto empresas(82). 

O volume de fugas dessa fazenda distribuiu-se da seguinte maneira nos 

anos anteriores k Aboligao: 

Ano 
Disponibilidade m£dia diciria 

de mao-de-obra escrava 

Fugas 

(m6dia diciria) 

Doengas 

(mddia diciria) 

1879 33,71 0,10 1,79 

1880 31,83 0,07 2,02 

1881 dados imprecisos 0,55 dados imprecisos 

1882 nao foi possfvel reconstituir os dados para esse ano 

1883 dados imprecisos 0,82 dados imprecisos 

1884 dados imprecisos 1,09 dados imprecisos 

1885 30,79 0,82 1,73 

1886 28,69 0,86 5,31 

1887 29,40 1.17 4,79(83) 

(81) C.LP.S.P. - P.M. de S5o SimSo. SSo Paulo, 1877, p. 213. 

(82) Existe uma ampla discussao na historiografia brasileira sobre a questao do custo do trabalho es- 
cravo em relagao ao trabalho livre. Sem ser objeto deste trabalho, para um estudo sobre o tema, 
ver REIS (1974). 

(83) Os dados foram obtidos pela soma dos escravos alocados diariamente nas diferentes atividades 
da fazenda, incluindo-se doentes e fugitivos, e consequente divisao do total obtido pelo numero 
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Nao obstante a fuga de Eugenio, referida, ter-se verificado em 1881 e 

com Isso ter elevado a m&jia dteria de perda de mao-de-obra por fuga, a partir 

dessa data aX6 novembro de 1887(quando outra fuga definitiva se deu) 6 evi- 

dente que as fugas representaram uma perda diciria de mao-de-obra perfeita- 

mente control^vel e absorvivel pela fazenda. Os comenterios pertinentes a 

perda de mao-de-obra por doenga sao para evidenciar que, do ponto de vista 

economico, a doenga atingia mais a empresa do que a fuga. 

E provcivel que as doengas tivessem um componente de protesto, contu- 

do nao foi possfvel obter dados conclusivos a esse respeito. Indicativamente 

pode-se afirmar que os numeros sao anormais em relagao aos fndices verifica- 

dos durante os meses anterlores. Essa anormalidade serd reiterada e reforgada 

nos prlmeiros meses de 1888 que, como veremos, 6 o penodo cntico do ponto 

de vista da atuagao do escravo nos movimentos de protesto que se opunham a 

ordem institufda. 

Qual o alcance polftico, naquela conjuntura, que as fugas poderiam ter? 

Da documentagao apresentada ficou claro que o universo definido pelo 

escravo, quando fugia, era o mesmo universo definido pelo setor mais avanga- 

do da classe dominante. As indicagoes sao de que o escravo fugia, na maioria 

dos casos desse perfodo, para a cidade e, em todos os casos, como o conjunto 

da documentagao evidenciou, em busca do mercado de trabalho livre. 

O escravo fugia com os seus instrumentos de trabalho; o escravo fugia 

para fazer uso de uma determinada habilitagao profissional; mais ainda, a res- 

ponsabilidade pelo acoitamento do escravo nao prejudicava o direito do seu 

dono pelo trabalho que o mesmo, enquanto fugitive, havia prestado. 

Fugia-se levando instrumentos de trabalho, fugia-se para um emprego 

que era previamente conhecido a\6 mesmo pelo proprietcirio; isso equivale a 

dizer que a fuga 6, nestes casos, a busca da possibilidade de vender livremen- 

te o seu prdprio trabalho. Fugia-se ainda para o exerdcio de um costumeiro 

trabalho marginal aberto pela urbanizagao que se acelerava. Em suma, nao era 

possfvel fugir para lugares fora do referencial colocado pelo mundo em que o 

prdpho escravo vivia, tanto ao nfvel da possibilidade de uma vida melhor, quan- 

to ao nfvel do entendimento das coisas que as geragoes escravas nascidas no 

cativeiro tinham. 

Esse dado coloca a limitagao bcisica da fuga enquanto forma de luta polf- 

tica possfvel. Se 6 evidente - e assim procuramos conduzir a argumentagao - 

que as fugas tiveram uma enorme importancia nos momentos finais do pro- 

de dias uteis de efetivo trabalho. O mesmo procedimento venficou-se com relagao els fugas e 
doengas. Nos locals onde anotamos a existencia de dados imprecisos e, mesmo para o ano de 
1882, as indicagoes que temos permitem afirmar que nao houve qualquervariagao notdvel em re- 
lagao aos outros anos. 
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cesso, delimitando o momento de seu epflogo e consubstanciando o primeiro 

movimento social autonomo que se colocou em oposigao ao poder, 6 evidente 

tamb&n que a proposta polftica que ia embutida nas fugas era a busca daquilo 

que o poder estava cuidadosamente oferecendo. 

Para tornar mais claro o alcance dessa afirmagao, poderfamos, como 

exemplo, pensar na possibilidade de a questao da posse da terra compor o 

unlverso polftico juntamente com a fuga. Neste caso, a solugao da questao es- 

crava passaria pela necessidade de se equacionar tamb^m uma possfvel ques- 

tao agr^ria. Essa hipbtese, em urn pafs de fronteira agrbria aberta, nao se con- 

figurou; nao obstante, essa hipbtese nos permite dimensionar com maior preci- 

sao o significado do controle sobre a mobilidade de mao-de-obra na formagao 

do mercado de trabalho livre no Brasil. 

Quando o fazendeiro, especialmente do oeste paulista, estabelece sua 

argumentagao de que a carencia de mao-de-obra era urn dos problemas fun- 

damentals da empresa cafeelra, ele nao estb racloclnando, como algumas 

anblises de carbter quantitative sugeriram(84), apenas em termos do volume 

geral de mao-de-obra existente ou futuramente existente gragas k imigragao. 0 

fazendeiro estb argumentando com urn componente que a escravidao, os pro- 

testos, o exerdcio da repressao, as fugas e o exerdcio da violencia Ihe ensina- 

ram. Ele estb raciocinando com a necessidade de impor a obrigatoriedade do 

trabalho e, com isso, de limitar a mobilidade ffsica da mao-de-obra. 

As fugas demonstraram, a partir da segunda metade do sbculo passado, 

que a diregao, a motivagao e a esperanga do future do foragido era a cidade. O 

fazendeiro sabia, pela sua prbpria origem social, que sb a posse da terra podia 

manter o homem no campo. Quando a questao da mao-de-obra b colocada, 

ela nao pode ser compreendida apenas como uma questao que se esgota e se 

explica na relagao numbrica. 

Na mesma medida em que as fugas tbm urn alcance limitado, por nao se 

antagonizarem com o poder, elas se tornam crescentemente diffceis de serem 

reprimidas, quer pelo apoio e envolvimento de outros setores da populagao, 

quer pela dificuldade de se manter uma vigilancia contfnua e eficaz sobre os 

escravos. 

A melhor evidbneia das tensoes e implicagoes provocadas pelas fugas po- 

de ser apresentada dentro do texto da lei de 1885. Como sabemos, o Art. 4, 

Parbgrafo 3 da lei estatui que o acoutamento de escravos b capitulado no arti- 

go 260 do Cbdigo Criminal: "Mais se julgark furto o achado a cousa alheia per- 

dida, quando se nao manifestar ao juiz de paz do districto, ou oficial do quartei- 

rao, dentro de quinze dias depois que for achada" Pois bem, este texto apa- 

(84) Ver a respeito um cl^ssico exemplo dessa corrente: HOLLOWAY (1972). 
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rentemente neutro tern uma hist6ria bastante elucidatlva com relagao S ques- 

tao da fuga e de seus efeitos paralelos. 

O projeto inicial da lei de 1885 estabelecia multas para os que acoutas- 

sem escravos e, dessa forma, esse projeto fol aprovado na Camara dos Depu- 

tados^85). Ocorre que nao existia lei anterior qualificando e definindo o delito 

"acoutamento" e, de acordo com o C6digo Criminal, nao poderia ser estabele- 

cida pena para urn delito nao qualificado. Como resultado dessa discussao o 

projeto foi emendado, recebendo a redagao a qual nos referimos, ou seja, 

transformando o acoutamento em furto. 

E evidente a fragilidade dessa qualificagao pois, por exemplo, como 

apontou no senado Manoel Pinto de Souza Dantas: 

"Assim o projeto equipara o escravo a cousa. Outra retrogragao; a 

personalidade jundica do escravo era ji conquistada com a lei de 28 

de setembro de 1871. 

O Sr. Martin ho Campos - O crime estd muito arrogante; estd cla- 

mando e pedindo punigao"(QQ\ 

A denuncia de que o projeto § juridicamente incongruente 6 aqui obscu- 

recida pelo aparte de Martinho Campos ao afirmar que tal "crime" estava se 

tornando muito comum, afirmativa esta que daria em maiores detalhes na 

sessao seguinte quando, explicitamente, responderfa as colocagoes do Sena- 

dor Dantas: 

"Quanto ao acoutamento de escravos entende que d prudente e sd- 

bia a medida de se agravar a pena dos acoutadores. A/as capitaes 

onde a polfcia protege o abolicionismo o crime dd-se em larga es- 

cala; nao assim nas provmcias onde o fazendeiro vai buscar o es- 

cravo onde quer que esteja e faz o acoutador pagar os jornaes. Em 

todo caso bom 6 que a lei trate de corrigir o abuso. O honrado se- 

nador pela Bahia (o Sr. Dantas) esqueceu-se de que d homem pu- 

blico e de governo, quando tomou a si a tarefa de justificar seme- 

Ihante delito, profligando esta parte do projeto. A ousadia do crime 

exigia esta medida repressiva"^7\ 

(85) Annaes do Parlamento Brazileiro. Rio de Janeiro, 1886, p. 324. 

(86) Annaes do Senado do Impdrio do Brazil, sessao de 17 de setembro de 1885. Rio de Janeiro, 
1886, p. 131. 

(87) Idem, sessao de 18 de setembro de 1885, p. 139. 
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Como se ve, as explicagoes e justificativas oferecidas para referendar 

a legislagao que estava sendo votada no parlamento vao na diregao das ca- 

racterfstlcas que apontamos para o problema das fugas. O fundamental aqui 6 

observar que a legislagao repressiva comega a ser estendida para o homem li- 

vre e especialmente para o homem livre das cidades, onde a influencia e poder 

do fazendeiro era insuficiente para garantir a ordem necessciha ao controle da 

escravldao. 
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