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LOURIVAL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIORO 

O ano de 1988 ser^ marcado pelas comemoragoes do centendrio da abo- 

ligao. Com certeza serao langadas importantes colaboragoes para o estudo do 

escravlsmo e seu processo de desintegragao. Em 1987, foram editados va- 

ries livros que abordam a questao do escravismo e urn interessante trabalho 

desta safra 6 sem duvida Onda Negra, Medo Branco de C6\\a Maria Marinho 

de Azevedo. O livro 6 uma versao modificada da dissertagao de mestrado da 

autora, defendida em maio de 1985, no Departamento de Histdria do Instituto 

de Filosofia e Ciencias Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Para 

a consecugao do trabalho, a autora valeu-se de uma ampla bibliografia que in- 

cluiu desde a histohograTia cldssica atd os prdprios livros que ajudaram a cons- 

tituf-la. O livro recorre tambdm aos anais legislatives e relatdrios de chefes de 

polfcia e presidentes da provfneia de Sao Paulo. Para complementar o trabalho 

a autora utilizou-se de jornais, dando grande destaque ao jornal A Redempgao, 

do abolicionista Antonio Bento. 

O trabalho procura estudar a formagao do mercado livre em substituigao 

ao escravo, pordm de uma 6tica muito peculiar: a do medo. Como bem desta- 

ca Peter Eisenberg no prefcicio do livro, a questao colocada para a elite desde 

meados do s^culo XVIII 6 "O que fazer com o negro?", este debate nao se del 

por acaso; a preocupagao dessa elite 6 como promover uma transigao segura, 

sem perder poder, nem ser arrasada pela populagao negra e oprimida em ge- 

ral. 

O fio condutor do trabalho 6 a forma pela qual a elite pensou e trabalhou 
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os seus projetos em relagao classes dominadas e como a agao destas obri- 

gou a alteragao e a criagao de novos projetos. Consideremos resumidamente 

algumas id&as que estao presentes no livro, seguindo as partes em que ele foi 

divldido. 

A introdugao deixa manifesto o temor presente nos "bem-pensantes", 

diante da possibilidade do descontrole social. Uma pequena histdria apresen- 

tada nas duas primeiras pdginas jd nos dd urn pouco da dimensao deste te- 

mor, convencendo-nos de sua existencia de modo marcante. Tambdm d regis- 

trada a "dificuldade de se recuperar o medo como dimensao da histdria" Ape- 

sar da originalidade da abordagem, a autora faz questao de deixar claro que 

escolher o tema tratado nao Toi uma opgao de estudo feita ao acaso, esta nas- 

ceu a partir de uma omissao instigante presente em nossa historiografia, ou 

seja, com o advento da aboligao observamos o quase esquecimento do negro 

e de seus problemas e a eleigao do imigrante como objeto privilegiado de es- 

tudo: 

"Ate meados da decada de 1680 temos como enfoque privilegiado a 

escravidao, o negro e sua rebeldia, o movimento abolicionista e as 

sucessivas tentativas imigrantistas, enfim, o chamado momento de 

transigao para o estabelecimento pleno do trabalho livre. A partir da 

data da aboligao, o tema da transigao deixa subitamente de existir e 

o negro, como que num passe de magica, sai de cena, sendo subs- 

titufdo pelo imigrante europeu. Simultaneamente a esta troca de 

personagens historicos, introduzem-se novos temas, tais como de- 

senvolvimento economico industrial, urbanizagao e formagao da 

classe operaria brasileira com base numa populagao essencialmen- 

te estrange!ra" (p. 20). 

Ainda na introdugao, a autora coloca como necessdria de ser respondida 

a seguinte questao: atd que ponto a visao que a historiografia tern do negro 

como elemento incapaz para o trabalho livre nao foi herdada do prdprio discur- 

so imigrantista? 

No capftulo ll Em busca de urn povo, temos urn painel dos projetos de re- 

formadores que procuravam manter a ordem social ao mesmo tempo que en- 

caminhavam a urn destino util a populagao livre ou a ser libertada. 

Analisam-se primeiros os projetos emancipacionistas que procuravam in- 

tegrar ao mundo do trabalho os homens livres, ex-escravos ou nao, inclusive as 

mulheres, atraves de coagao e disciplinamento a serem promovidos pelo Esta- 

do. Em seguida os projetos imigrantistas, inspirados nas teorias cientfficas 

raciais, que buscavam substituir o elemento negro livre pelo europeu e, com o 

tempo, atd mesmo o prdprio escravo. A iddia de purificar a populagao nacional 
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e elev^-la a mveis superiores 6 a sintese do pensamento racista presente nos 

projetos imigrantistas. Flnalmente, sao estudados os projetos abolicionistas 

que diferenciavam-se dos emancipacionistas, na medida em que estes ultimos 

viam a questao do fim da escravidao de uma perspectiva longinqua, enquanto 

os abolicionistas partiam da percepgao de que o futuro sem escravidao estava 

se aproximando; existe uma frase do Senador liberal Souza Franco que ex- 

pressa bem a percepgao dos abolicionistas: 

Percorremos um piano inclinado, em cuja descida parar e cair, 

e voltar atras impossivel" (p.90). 

No capftulo II, Os polfticos e a "Onda Negra", discutem-se os condicio- 

namentos da vitdria da opgao imigrantista. Ao tratar da batalha contra o trdfico 

interne a autora afimna que o temor suscitado pela "'onda negra", ou seja, a 

multidao de escravos transportados para Sao Paulo, 

"esteve na raiz das motivagoes que impulsionaram os deputados 

provincials a se mobilizarem numa forte e decisive corrente imigran- 

tista" (p. 111). 

A imagem do negro mau, vindo do Norte, e parte integrante de muitos 

discursos parlamentares, assim como os constantes relates apresentados ao 

parlamento de histdrias de crimes praticados por escravos contra seus senho- 

res, principalmente no Oeste Paulista, devido a crescente concentragao de es- 

cravos nesta regiao. 

Ainda neste capftulo, Cdlia Marinho destaca os debates que foram trava- 

dos discutindo-se o aproveitamento do nacional livre; os defensores da posigao 

do aproveitamento procuravam desqualificar o imigrante e propor estratdgias 

para a consecugao de seus objetivos. Discute-se tambem no mesmo capftulo a 

escolha final pela cor branca e o repudio aos "chins", alem do abandon© da 

iddia de se aproveitar o trabalhador nacional. 

Hipdtese importante e central neste capftulo d a de que o imigrantismo 

tern sua origem nas lutas de resistencia do escravo. 

Quero com isso sugerir que os deputados provincials de Sao 

Paulo foram sendo impulsionandos para uma postura imigrantista e 

mais abertamente racista a medida que se avolumavam a indisci- 

plina e rebeldia dos escravos com a recrudescencia de odios secula- 

res" (p. 159). 

O capftulo III, O "Nao Quero" dos escravos, trata das formas de resisten- 
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cia dos escravos, criticando as perspectivas que atribuem um papel passive 

aos mesmos e que comumente veem nos escravos uma incapacidade de con- 

ferir sentido politico a suas agoes. O capltulo aborda os crimes de escravos e a 

inefic^icia da prdpria legislagao penal no sentido de coibir as agdes criminosas 

dos cativos; a partir do momento que a transferencia para as gal6s torna-se a 

pena maxima passfvel de ser imputada, alguns escravos preferem "optar" por 

esta alternativa de vida. A autora apresenta uma serie de casos ilustrando esta 

opgao. 

Segundo o chefe de polfcia Joaquim Jose do Amaral, os escra- 

vos costumavam ate mesmo dizer ao juiz durante a inquirigao das 

causas do crime: Matei para servir ao Rei! Matei para sair do cati- 

veiro!" (p. 196). 

A autora tamb^m rememora as revoltas, fugas e o apoio popular, mos- 

trando o enfrentamento direto e indireto dos negros e o desaparelhamento re- 

lative do aparato repressivo-policial, diante da dimensao do problema. 

Destaca-se, ainda, que com o despovoamento das fazendas - devido a 

fugas e abandonos aos polfticos nao restou qualquer alternativa senao lutar 

por uma safda que nao acarretasse mais traumas, isto e, a decretagao legal da 

aboligao. C^lia Marinho cita o deputado Campos Salles que calculou existirem 

em Janeiro de 1988 apenas um tergo da antiga populagao escrava na condigao 

de cativos plenos. 

No ultimo capitulo, Abolicionismo e controle social, encontramos a carac- 

terizagao dos abolicionistas como indivfduos preocupados com a realizagao de 

uma transigao sem problemas, onde a ordem, apesar de tudo, deveria ser man- 

tida. A agao dos abolicionistas nao 6 tida como revolucion^ria mas sim morali- 

zadora e reformista. O controle social do negro era objetivado pelo interesse 

dos abolicionistas na integragao do negro livre ao mercado de trabalho. 

Para a autora, os abolicionistas s6 vao radicalizar suas agoes as v^speras 

da aboligao - os abolicionistas do jornal A Redempgao s6 fecharam questao 

pela aboligao imediata e incondicional em outubro de 1987 - e isto, para evitar 

que as agdes e paixoes dos escravos, agora sem nenhum freio, pudessem sair 

fora do controle. 

Na conclusao do livro, C6lia Marinho rerforga a id^ia de que o imagin^rio 

das elites do s^culo passado, a respeito do negro, sobreviveu e chegou ate o 

s^culo XX, influenciando a histohografia e at6 mesmo militantes do movimento 

negro. Enfim, o trabalho nos alerta para a necessidade de tomarmos precau- 

goes em relagao as id&as preconcebidas, nascidas em grupos que de v^rias 

formas tentaram ao longo da histdria impor suas vontades e versoes de mun- 

do. 
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