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Resumo 

Este trabalho analisa a resist§ncia e o pro- 
testo do escravo negro no Rio Grande do Sul en- 
tre os anos de 1737 e 1848. Objetiva mostrar que 
o negro gaucho nao foi pacffico conforme regis- 
tra a historiografia tradicional. As fugas, a viol§n- 
cia contra os senhores, a fomnagao de quilombos 
s5o aspectos estudados e que demonstram a in- 
satisfagao do negro escravo. Utiliza-se para isso 
novas fontes como os processes-crime e relates 
sobre as razoes e a forma de vida dos escravos 
negros nos quilombos. 

A pesquisa incentiva uma releitura dos regis- 
tros histdricos visando a melhor compreensao da 
profunda e silenclosa mensagem de desespero e 
rebeldia neles contida. 

Abstract 

This paper examines the opposition and the 
protest of the black slave in Rio Grande do Sul 
between 1737 and 1848. The aim is to demons- 
trate that he was not so pacific as generally thou- 
ght Escapes and violence against the lords and 
"quilombo" formation are features that demons- 
trate the unsatisfaction of the black slave. These 
facts are brought to light after studying criminal 
prosecution papers and reports concerning the 
reasons and the way of life of the negroes in the 
"quilombos". 

This research suggests a reappraisal of the 
historical reports in order to understand their 
deep and silent message of dispair and rebe- 
liousness. 

Introdugao 

A aricllise das formas de resistencia do negro enquanto escravo no Rio 

Grande do Sul torna-se diflcil pela falta de pesquisas monogr^ficas sobre o 

tema e por tendencias que marcaram a historiografia regional com o mito da 

amenidade do escravismo no sul do pais(1). 

A autora 4 Professora Adjunto de Histdria da Pontiffcia Universidade Catdlica e da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul; Doutora em Histdria Econdmica pela Universidade de Sio Paulo. 

(1) Para urn levantamento historiogr^fico da escravidao negra no Rio Grande do Sul, ver CARDOSO 
(1977). 
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Objetiva-se resgatar a participagao do escravo negro no processo histdri- 

co rio-grandense enquanto pessoa humana capaz de desejar a sua prdpria li- 

berdade e a de seus iguais, a custa, se necessdrio, do uso da violencia para 

com os representantes do sistema cerceador. 

Como ponto de partida estabeleceu-se a hipdtese de que o escravo negro 

no Rio Grande do Sul, desde os primeiros tempos em que aqui penetrou, mani- 

festou insatisfagao ou agressividade em face de sua situagao. Esta hipdtese 

serd comprovada atravds da analise de fatos relacionados com a compra de 

carta de alforria(2)f a fuga individual de escravos, a forma violenta com que ela 

muitas vezes se reveste e a formagao de quilombos. 

A carta de alforria ocupa apenas urn papei introdutorio ao tema, pois jul- 

ga-se fundamental ilustrar a pesquisa com uma carta de alforria de 1774, no 

momento em que se registra oficialmente a presenga do escravo negro no Rio 

Grande do Sul. 

Atraves da leitura desse documento infere-se o sentiment© de inconfor- 

midade do preto forro Joao Francisco para com a escravizagao da negra Isabel 

com quern pretende casar, bem como a de sua filha Joanna, de cinco anos de 

idade. Para liberty-las, dispoe-se a pagar uma quantia ao senhor, recebendo 

em troca uma carta nos seguintes termos: 

"... hoje para todo o sempre alforria e liberdade tao inteiramente 

como se do ventre de sua mai forra nascesse e como forras que fi- 

cao sendo, poderao fazer de suas pessoas o que muito Ihes parecer 

e que no presente ou no futuro tempo por min nem meus herdeiros 

ou testamenteiros possao em juizo ou fora dele direta ou indireta- 

mente reivindicar annular ou sahir com duvida alguma e contra esta 

liberdade e alforria...'^3) 

A conquista da alforria e liberdade no s^culo XVIII, mediante compra, 6 

uma demonstragao extremamente significativa da inconformidade do negro pa- 

ra com a escravidao e fonte fecunda em torno da qual se pode tecer conside- 

ragao sobre o seu empenho e resistencia ate atingir seu objetivo. Pode-se infe- 

rir, de fato, que Joao Francisco primeiramente batalhou para libertar a si pr6- 

prio, pois era forro, e para posteriormente amealhar o montante necessario pa- 

ra comprar a liberdade de sua escolhida. Pode-se calcular seus percalgos des- 

(2) Sobre carta de alforria, ver GORENDER (1983). 

(3) Carta de Liberdade e. Alforria, In: Cdmara: correspond§ncia ativa, relatdrios e nomeagoes. 1.16. 
Arquivo Histbrico Municipal de Porto Alegre. 
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de as dificuldades materlais, a\6 situagoes de subserviencia e humilhagao que 

ele sofreu no processo todo. 

Nao se pode conhecer objetivamente esse rotelro, por^m as indagagoes 

permitem valorizar o ato, instigando novas pesquisas na busca de revelar a 

Hlstdria nao escrita. Essa proposta encontra-se presente no desenvolvimento 

deste trabalho, que pretende investigar desde os primeiros registros da pre- 

senga do escravo negro no Rio Grande do Sul atd o ano de 1848, quando da 

destruigao dos quilombos de Rio Pardo. 

Historico da Presenga do Escravo Negro no Rio Grande do Sul 

Necesscirio se faz primeiramente historiar e caracterizar a escravidao ne- 

gra no sul do pals, para depois objetivar a pesquisa. 

E muito dificil estabelecer uma data para o infcio da entrada do escravo 

negro na regiao, pois nao hd registros no decorrer do processo de povoamento. 

Presume-se que os tropeiros paulistas e lagunenses nao tenham trazido gran- 

des contingentes de escravos negros. O Golfo do Prata provavelmente tenha 

sido centra de contrabando de escravos negros, por§m acredita-se que poucos 

permanecem no Rio Grande do Sul, espalhando-se por varies mercados con- 

sumidores de Salta, Chile, Bolivia, Entre-Rios, Campanha de Buenos Aires e 

Banda Oriental do Uruguai. 

Somente nas d^cadas iniciais do s^culo XVIII, Portugal comega a preo- 

cupar-se com a ocupagao efetiva do extremo sul, ansioso para impedir a ex- 

pansao espanhola na regiao (BAKOS, 1982a, p. 13 e seguintes). 

Uma das primeiras referencias § presenga do negro no Rio Grande do 

Sul aparece na correspondencia trocada entre o governador do Rio de Janeiro 

e o do Rio Grande, em 1738, no ano seguinte ao da fundagao do presidio nes- 

ta localidade, fato marcante para o inicio da colonizagao efetiva no sul do pals 

(LAYTANO, 1957, p. 30). 

Segundo a mesma fonte, dois anos apds jd se faz urn termo de arrema- 

tagao de contrato de escravos e em 1747 encontra-se registro de batismo de 

escravos na localidade de Viamao, um dos primeiros nucleos de povoamento 

do Rio Grande do Sul (LAYTANO, 1957, p. 31). 

A importancia da escravidao negra acentua-se na medida em que se de- 

senvolve a agricultura intensiva e o com^rcio de came salgada jci entao nas 

d^cadas finais do s^culo XVIII. 

Um levantamento populacional de 1780 revela tamb^m a presenga do 

escravo negro em regioes onde se desenvolve a cultura do trigo, nas char- 

queadas, nos primeiros centros urbanos e nas primeiras estancias gauchas de 
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criagao. Aqui, sua fungao principal 6 o cultivo do trigo, mandioca, feijao, al§m 

da produgao do charque e da farinha das grandes propriedades, onde sao cita- 

das senzalas geralmente ligadas & atafona e ^ casa de charque. 

Tem-se provas ainda do trabalho escravo negro nas atividades de coura- 

ma e nas plantagoes de linho canhamo, pelas informagoes de viajantes, relatd- 

rios de presidentes de provincia, relatos de imigrantes etc. Entretanto, os jor- 

nais do s^culo passado constituem-se na melhor fonte disponfvel para especi- 

ficar os elementos presentes na estrutura escravagista sul rio-grandense, so- 

bretudo na urbana. 

A medida que se folheiam os periddicos rio-grandenses do sdculo XIX, 

desfaz-se o mito, consagrado por longos anos pela historiografia regional, so- 

bre a amenidade da relagao senhor-escravo no Rio Grande do Sul, pois "per- 

cebe-se que a violencia do branco contra o negro nao e monopolio da zona 

equatorial do pafs" (BAKOS, 1982a, p.17, nota 4). 

Tambdm nao se comprova a assergao de que o contingente de escravos 

na provincia tenha sido pouco significativo, conforme se verifica na tabela 1 a 

seguir: 

TABELA 1 

POPULAQAO LIVRE E ESCRAVA NO RIO GRANDE DO SUL 

(1814-1858) 

Anos 1814 1835 1846 1858 

Populagao livre 70.656 142.000 — 282.547 

Populagao escrava 20.611 — 30.841 70.880 

Fonte: BAKOS (1983, p. 97). 

Estes dados revelam que o numero de escravos negros mais que triplica 

no penodo entre 1814 e 1858, o mesmo ocorrendo com relagao ao total da po- 

pulagao; calcula-se que a populagao escrava negra se constitufa em quase 1/4 

da populagao total da Provincia no penodo em estudo. Mesmo a partir de 

1850, com a intensificagao do trdfico interprovincial, a escravaria nao diminui 

demasiadamente. 

Em 1847, pode-se conhecer a distribuigao interna regional dos escravos 

negros devido & publicagao de uma tabela dos montantes coletados no Rio 

Grande do Sul atrav^s do imposto de meia sisa. Pelo total pago pode-se cal- 

cular que as localidades que mais possulam escravos negros eram, na seguin- 

te ordem, Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Cruz Alta, Sao Borja, Rio Pardo, 

170 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 18(NS Especial):167-180,1988 



Margaret Bakos 

Triunfo, Jaguarao, Sao Jos6 do Norte, Cachoeira, Santo Antonio, Viamao, Fre- 

guesia de Torres e Sao Leopoldo (BAKOS, 1985, p. 82). 

Entretanto, 6 importante chamar a atengao para a relagao existente entre 

a chegada do imigrante na Provincia, a partir de 1824, e a paulatina adogao de 

mao-de-obra livre que, desde entao, pode-se acompanhar na Provincia (BA- 

KOS, 1983). 

Ap6s historiar e caracterizar a escravidao no Rio Grande do Sul dos pri- 

mdrdios a meados do s^culo XIX, pergunta-se se e possfvel que todo esse con- 

tingente de escravos negros tenha sido tao resignado a escravidao como faz 

crer a historiografia regional. 

A Fuga de Escravos Negros 

A primeira referencia a fuga de escravos negros no Rio Grande do Sul 6 

ainda mais remota que a da primeira carta de alforria de que se tem notfcias. A 

referencia nos chega atrav^s de uma carta enviada pelo Govemador do Rio de 

Janeiro, de quem dependia a administragao no Sul do pafs, ao Mestre de 

Campo em Rio Grande, em 1738, alertando-o sobre a fuga de urn escravo de 

urn capitao do povoamento oficial (LAYTANO, 1957, p. 30, nota 5). 

Embora existam correspondencias e outras fontes do s^culo XVIII, sua 

ancilise, com o objetivo de resgatar as manifestagoes de resistencia do escravo 

negro, ainda nao foi feita. O mesmo problema ocorre em relagao ao s^culo 

XIX, pois 6 apenas a partir de 1827, quando do aparecimento do primeiro pe- 

riddico no Rio Grande do Sul, que novas informagoes sao obtidas (RUDIGER, 

1985, p. 116-143). 

Claudio Moreira Bento, em 1976, relaciona 11 anuncios sobre a fuga de 

14 escravos negros, publicados no decorrer do primeiro e unico ano de existen- 

cia daquele periddico (BENTO, 1976, p. 258). 

Entre os trabalhos que recentemente destacam a importancia da pesqui- 

sa em anuncios relatives a fugas de escravos para melhor compreensao da 

Histdria do negro no Rio Grande do Sul, salienta-se M. Maestri Filho. O autor 

mostra que a fuga de escravos, acontecimento que julga como cotidiano no 

mundo escravista, seja finalmente valorada pela historiografia como urn ato de 

rebeliao, pois trata-se da forma mais importante de oposigao individual ativa ao 

escravismo. Segundo Maestri: 

"A fuga podia ser um ato definitivo ou temporario de libertagao; uma 

forma de melhorar as condigoes de vida ou, ate mesmo, uma espe- 

cie de 'greve'" (MAESTRI FILHO, 1984a, p. 119). 
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As razoes apontadas pelo autor para a fuga de um escravo negro sao: 

1. desejo de descansar, vagabundear. Essa justificatlva implica ausencia 

de um piano elaborado visando ^ definitiva libertagao. Pressupoe uma possivel 

captura e castigo, por&n compensa pelo descanso de trabalho estafante ou 

aborrecedor; 

2. busca de um quilombo para reconstituir a vida como um produtor in- 

dependente; 

3. tentativa de fazer-se passar por homem livre ou liberto em uma outra 

regiao; 

4. busca de outro senhor. 

Recentemente, Fl^via M. Motta, ao analisar os processos-crime no Rio 

Grande do Sul, alerta que a fuga dos escravos este multas vezes associada ao 

crime (MOTTA, 1985, p. 51-53), levantando uma s^rie de relatos de fugas, cu- 

jas razoes corroboram a teoria de Maestri, conforme se pode constatar: 

a) A escravo de J.S. - Fugiu para escapar de castigos por ter desgover- 

nado carreta onde viajava; 

b) S escravo de STB - Fugiu para procurar outro senhor por nao estar 

contente no cativeiro; 

c) A escravo de Fugiu ap6s assassinar o senhor; 

d) F escravo de L - Fugiu para trabalhar como peao "a tftulo de liberto" 

Esta autora chama atengao de que mesmo nas prisdes o escravo negro 

nao deixava de tentar fugir. A propdsito desse posicionamento, julga-se perti- 

nertte enfatizar a situagao peculiar do Rio Grande do Sul como provfncia fron- 

teiriga dos pafses do Prata, bem como a escassez crdnica de verbas que a re- 

giao sofre quanto as despesas com a seguranga local. Essa realidade que se 

reflete nas condigdes das prisdes gauchas d tambdm profundamente tanglvel 

nos relatos de Presidente de Provfncia sobre a precariedade da fiscalizagao po- 

licial nas fronteiras, fato que propicia a fuga constante de escravos negros desse 

pafs para os pafses vizinhos do Prata (CARDOSO, 1977, p. 141, nota 1; BA- 

KOS, 1982b, p. 209-223). 

A frequencia das campanhas militares na Provfncia facilitava o contato 

entre a escravaria regional e as liderangas dos pafses limftrofes. Alguns exem- 

plos pingados da histdria das lutas armadas no Rio Grande do Sul sao teste- 

munho deste fato (BAKOS, 1985, p. 83-86). 

Entre 1816 e 1820 eram constantes as notfcias de que Artigas oferecia 

guarida aos escravos brasileiros, prometendo-lhes a liberdade. Saint-Hilaire 

chegou a observar que os mais valentes soldados do Ifder uruguaio eram es- 
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cravos negros, fugldos do Rio Grande do Sul, fato que julgava compreensivel, 

pois os negros lutavam por sua liberdade(4). 

Tais circunstancias eram rotineiras e, com isso, torna-se dificil calcular o 

numero de escravos negros atraldos para os pafses platinos na primeira meta- 

de do s^culo XIX. Os dados sao esparsos e sabe-se apenas, por um oficio da 

Delegacia de Policia de Pelotas, que somente entre 1828-1848 cerca de 43 

escravos fugiram deste local para o estado vizinho (BAKOS, 1985, p. 88). 

Entre os episodios de fuga, para conhecimento da reagao do negro diante 

da escravidao, destaca-se a demonstragao de horror a situagao de escravidao 

e ao rlgorismo dos senhores. A unica pesquisa disponivel sobre o tema, ate o 

momento, 6 o trabalho referido de Fl^via Motta, que delimita o ambito de 

seu estudo entre os anos de 1820 e 1845, concentrando-se na analise dos pro- 

cessos-crime de escravos negros existentes na comarca de Porto Alegre e 

Pelotas. A autora esclarece sobre o carter exploratdrio do levantamento que 

ainda estci ci espera de novas pesquisas para ser efetivamente completado. Os 

crimes, suas razoes e suas vitimas, a nivel de amostragem, encontram-se dis- 

criminados no quadro 1, a seguir. 

Constata-se pelo referido quadro que dos doze crimes discriminados, oito 

apontam a revolta como o seu principal motivo, um declara que nao pretendia 

matar, mas apenas assustar a famflia, um nega o crime, dois alegam ter tido 

medo de castigo ou de serem reconduzidos a escravidao depois de terem con- 

seguido fugir. 

A escassez dos dados nao diminui sua importancia para demonstrar que 

a violencia constitui por vezes a unica forma de o negro escravo manifestar 

sua resistencia e rebeldia para com o barbaro traslado que sofre, o rigorismo 

do trabalho a que e submetido e os maus tratos que o humilham e fazem-no 

sofrer. 

Entre as conclusdes de Flavia Motta esta a constatagao de falsidade da 

id^ia de que o escravo negro urbano tenha sido mais propenso a rebeldia do 

que aquele relacionado a vida rural, pois os processes revelam que a maior 

parte dos crimes acontecem em sltios, chacaras e fazendas. Ela tamb&n se 

posiciona contra a ideia de que os escravos crioulos ou ladinos fossem mais 

propensos a criminalidade. Os documentos que consultou a autorizam a colo- 

(4) "Titara relata que caudillos platenses consiguen promover una revuelta de esclavos en la villa de 
Pelotas en 1848. Pero, en vdsperas del estallido, el Delegado de Policia es informado por un de- 
lator y tiene tiempo para frustrar el plan. En ocasidn apresa a un centenarde negros comprometi- 
dos y otros tantos que logran huir. 

Algunos tratados son firmados entre Brasilylos pafses vecinos, tendiendo a lograrel respeto 
de la propiedad de las personas de cualquier nacionalidad. Asf el tratado 1848 entre Brasil y Ar- 
gentina, por el cual dsta se obliga a extraditar a los esclavos brasilenos que fuesen hallados en su 
territorio. En 1861 Uruguay firma un tratado semejante" (BAKOS, 1983, p. 98). 
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QUADRO 1 

CRIMES DE ESCRAVOS NEGROS, SUAS RAZOES E VITIMAS, 

REGISTRADOS NAS COMARCAS DE PORTO ALEGRE E PELOTAS 

ENTRE OS ANOS DE 1820 E 1845 

Crime Dados do 
escravo 

Ano/ 
local 

Motivo 

1. Matou o Senhor com 
afaca 

Joaquim 1819 
Cagapava 

Castigado com agoite sem motivo 

2. Matou a Senhora 
com machado 

Felisberta 1821 
S. Gabriel 

Castigada com chicote sem motivo. 

3. Colocou veneno na 
comida do Sr. e fa- 
mflia 

Florinda 1828 
P.AIegre 

Disse que nao pretendia matar e sim apenas ameagar 
o Senhor 

4. Mataram urn capataz 
com machado 

JoSoe 
Pascoal 

1821 
P. Alegre 

Revolta contra ordem do capataz para que chicoteasse 
urn igual (outra razao: revolta contra ordem de traba- 
Ihar apds almogo). 

5. Matou capataz Jerfinimo 1831 
P.AIegre 

Era muito cruel, negava comida e castigava 

6. Agrediu o seu Mestre 
a facada 

Domingos 1823 
P. Alegre 

Exigia e castigava muito no offcio de sapateiro 

7. Mataram capataz 
a facada 

Rodolfo e 
Leopoldo 

1828 
Rio Pardo 

Revolta contra ordem de espancar cruelmente urn es- 
cravo negro. 

8. Assassinaram o 
Senhor 

Francisco, 
Jos6 e Antonio 

1823 
Alegrete 

Negam o crime 

9. Assassinou 
Senhor enquanto 
dormia 

Antonio 1822 
P. Alegre 

Revolta contra castigo depois de desgovernar carreta 
onde viajava. 

10. Matou o Senhor Antonio 1821 
P. Alegre 

Revolta porque nao gostava do novo Senhor e este o 
ameagou de castigo. 

11. Matou o Senhor Francisco 1819 Medo de ser reconduzido ci escravidao depois de ter 
fugido e sido encontrado pelo Senhor 

12. Assassinou preto 
forro 

Manoel 1818 Disse que depois de ter fugido da casa do Senhor foi 
perseguido por ele. 

Fonte: Motta (1985, p. 41-63). 
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c^-los em pe de igualdade, nesse sentido, com os negros naturais da Costa, 

Mogamblque, Benguela, Angola, Nagao Congo, Rebollo ou Cobrenda, igual- 

mente envolvidos em processos-crime. Conforme suas palavras: 

"O ato criminoso do escravo era uma atitude intempestiva e isolada, 

na maioria das vezes, individual. Todavia, a criminalidade escrava 

toma uma dimensao coletiva quando se verified a similaridade das 

situagdes. As atitudes individuals deixam de ser isoladas quando se 

verifica a identidade entre elas. A frequencia e a identidade do con- 

teudo (a rebeldia) desses crimes impedem que seu carater indivi- 

dual seja confundido com 'ocupacional'. E isso certamente nao pas- 

sou desapercebido pelos senhores, tanto que o escravo era tido 

como o 'inimigo domestico'" (MOTTA, 1985, p. 54-55, nota 14). 

Dm estudo da criminalidade do escravo negro com o objetivo de resgatar 

o ideal de liberdade embutido na violencia nao significa que se negue ou rele- 

gue a segundo piano atos agressivos por parte do escravo e que nao sao pas- 

slveis dessa releitura. Tal 6 o caso de urn crime ocorrido na estancia de urn co- 

ronel gaucho, onde 

"urn escravo deste de nome Valentim, nao podendo forgar para fins 

libidinosos, assassinou barbaramente a mulher de seu feitor, Ana 

Rodrigues de Oliveira, e os 2 filhos desta, urn de 3 a4 anos de ida- 

de e outro ainda de 3 a4 meses'i5). 

A despeito do cuidado que se deve ter com o registro histdrico, muitos 

sonegando e outros que distorcem a realidade dos fatos, julga-se posslvel utili- 

zar essas novas fontes para conhecer a histdria dos escravos negros neste 

pais e especialmente no Rio Grande do Sul. 

Os Quilombos Gauchos 

A histdria dos quilombos no Rio Grande do Sul ainda estd por ser feita. O 

que se tern atd o momento sao dados esparsos sobre alguns deles, mas ne- 

nhuma pesquisa que sistematize e analise exaustivamente o tema. 

A primeira referenda de que se tern notfeia sobre quilombos nessa regiao 

data de 18 de junho de 1773. Nesta ocasiao ocorre o registro da provisao de 

(5) Relatc5rio do Presidente da Provfncia de Sao Pedro do Rio Grande do Sul Joao Capistrano de Mi- 
randa e Castro. Porto Alegre, Tipografia Porto Alegrense, 1848, p. 6-7. 
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um capitao-do-mato para o continente do Rio Grande. O Juiz Presidente e 

seus oficiais fazem saber a todos, atrav^s do referido documento, que tal no- 

meagao era necessciria em face das notfcias de 

"muitos quilombos que ha neste continente de negros fugidos do 

poder de seus senhores causando a estes e outros moradores do 

mesmo continente grande prejuizo na sua falta nao so no trabalho 

que delles experimentao como tambem nos muitos roubos e latroci- 

nios que dos mesmos quilombos costumao fazer'iQ). 

A leitura do cddigo de posturas dos municfpios sul-riograndenses revela 

que nas proximas decadas a nomeagao do capitao-do-mato torna-se rotinei- 

ra(7). Tais informagoes, entretanto, muito pouco nos dizem sobre os homens 

que fundaram o quilombo, seus pianos e realizagoes. 

Esses dados, quando encontr^veis, sao muito vagos. A documentagao 

dispomvel ate o momento autoriza apenas a afirmar que houve quilombos no 

Rio Grande do Sul especialmente nas regioes circunvizinhas aos municfpios 

produtores de charque, embora haja referencia a quilombos em Santa Maria, 

por exemplo, mas cuja existencia nao foi comprovada. 

Segundo M. Maestri Filho, houve v^rios tipos de quilombos, consoante 

fatores alheios a vontade do escravo: 

"Uma regiao montanhosa, agreste, perto de uma concentragao de 

escravos (fazenda, engenho, etc.), facilitou a construgao de uma 

concentragao quilombota. O peso relativo e absoluto da populagao 

escrava, em uma regiao, era outro determinante. As crises polfticas, 

economicas e sociais, a homogeneidade racial, caracterizavam 

tambem a formagao de um quilombo" (MAESTRI FILHO, 1984a, p. 

125, nota 13). 

Entre os quilombos que existiram no Rio Grande do Sul, sobre os quais 

se tern dados concretos, pode-se apontar o quilombo do negro Lucas, na ilha 

dos Marinheiros em Rio Grande (1833), o quilombo de Pelotas (1835), os qui- 

lombos de Rio Pardo (1848) e o de Barba Negra (1829). 

Busca-se, no quadro 2, atrav^s da sistematizagao das poucas informa- 

(6) O registro de uma provisao de capitao-do-mato passada a Salvador de Inez Camacho (5.6). Re- 
gistros AHMPA. Essa data difere daquela que Mario Maestri Filho aponta em seu livro (MAESTRI 
FILHO, 1984a, p. 127, nota 13). 

(7) Primeiro Livro de Registro de Posturas Municipals de 1829 a 1888. Arquivo Histdrico do Rio Gran- 
de do Sul. 
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goes esparsas sobre tais quilombos, resgatar no conteudo aspectos que podem 

ter significancia para demonstrar a reslst§ncia do negro escravo embutldo na 

sua idealizagao e desenvolvimento. 

A andlise dos dados discriminados no citado quadro indica que os qui- 

lombos registrados eram formados por um numero pequeno de escravos ne- 

gros, raramente ultrapassando a duas dezenas, como no caso do quilombo de 

Barba Negra. 

Todos os quilombos aqui apontados encontravam-se nas localidades 

consideradas entre as cinco maiores concentradoras de escravos negros no 

Rio Grande do Sul, conforme tabela de coleta de impostos de meia sisa cita- 

da neste trabalho. 

As atividades bcisicas dos quilombos eram a agricultura sazonal, o saque 

nas plantagoes dos vizinhos, havendo, contudo, referenda, no quilombo de 

Barba Negra, ao trabalho dos quilombolas nas charqueadas locals, nas ^pocas 

de maior necessidade de mao-de-obra. O historiador Moacyr Flores, que tra- 

balha com a fonte, nao esclarece qual a forma de remuneragao que recebiam, 

alertando apenas que os senhores davam protegao aos quilombolas e nao ma- 

nifestavam preocupagao em destruir os quilombos, como os senhores de Pelo- 

tas e Rio Grande^ 

Algumas caractensticas na histdria dos quilombos de Rio Grande mere- 

cem ser ctestacadas. Entre elas, salienta-se a resistencia dos quilombolas de 

Rio Pardo em face da persistente repressao que sofriam. A cada incursao da 

pollcia eles se reorganizavam, resistindo desde 1828 atd sua destruigao em 

1848. Esse destino final, segundo Maestri Filho, nao d atribufvel, no entartto, 

somente d forga e sim d paulatina colonizagao da regiao. 

Moacyr Flores relata que os quilombolas de Barba Negra mantem preso 

ao tronco o escravo marinheiro Josd Indcio Teixeira durante todo o tempo de. 

sua permanencia no local, pois era fiel ao seu senhor e poderia denunciar o re- 

fugio caso conseguisse fugir. 

As histdrlas dos quilombolas de Rio Pardo, reveladas no Auto de Qualifi- 

cagao e Interrogatdrio apds suas prisoes pelo Corpo de Cavalaria de Guardas 

Nacionais sao esclarecedoras sobre o tipo de homem e vida que se fazia nos 

quilombos. Veja-se o depoimento de Miguel, que se dizia ex-escravo de coro- 

nel e assumiu sua livre iniciativa de fugir para o quilombo. 

Todos os sobreviventes negaram-se a dar informagao sobre os outros 

quilombos da regiao e apenas concordaram que eles deviam existir, pois viam 

sinais de fumaga nos morros. 

Para terminar com os quilombos, as autoridades adaptaram localmente a 

velha prdtica de destruir colheitas, que os lusitanos utilizaram na Africa em 

combate aos abohgenes que escapavam dos traficantes de escravos, embre- 

nhando-se por matos. 
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Ao que consta, os quilombolas lutaram com muita dificuldade para nao 

serem destrufdos pela fome e pelos senhores. Se isso confere a sua sobrevi- 

vencla um career de resistencia e rebeldia contra a morte e o jugo senhoril, 

§ Ifcito concordar com Gorender, quando ele salienta o aspecto regressive e 

nao de transformagao presents na ideologia dos quilombolas brasileiros (GO- 

RENDER, 1983, p. 17. nota 2). 

Consideragoes Rnais 

Discorreu-se neste trabalho sobre as fugas de escravos negros, o recurso 

a violencia e a formagao de quilombos no Rio Grande do Sul, fatos que leva- 

ram ao entendimento das razoes da agao escrava. 

Conclui-se que o negro, em nenhum momento, recebeu com passividade 

e indolencia o papel que Ihe outorgaram, resistindo, na medida do possfvel, a 

escravidao e manifestando sua inconformidade em variadlssimos atos, muitos 

dos quais permanecem registrados em fontes diversas, principalmente na do- 

cumentagao oficial. Veja-se o caso dos registros existentes sobre nomeagao de 

capitaes-do-mato. 

Impoe-se uma releitura dos registros histdricos visando a melhor compre- 

ensao da profunda e silenciosa mensagem de desespero e rebeldia neles con- 

tida®. 
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