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The aim of this article is to discuss the manumission of 
slaves in a major Brazilian port dty during eighty years 
from the late colonial period (1808) to the abolition of 
slavery (1888). This study follows and supplements the 
preceding manumission studies in Bahia by Stuart B. 
Schwartz (for 1684-1745) and Kdtia M. de Queirds 
Mattoso (for 1779-1850), and furthermore contributes to 
manumission studies in general by calling special 
attention to ethnicity in the New World slave community. 
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ALFORRIA ETNIA E ESC RAVI DAP URBANA 

Francisco, escravo nascido na Africa e que viveu na Bahia, em Salva- 

dor, obteve sua carta de alforria aos 14 de maio de 1852. Sua origem africa- 

na, ou "na^ao", era nago. Pela liberdade, Francisco pagou o equivalente a 

700$000 reis (700 mil-reis), o mesmo prego que seu proprietario pagara por 

ele ao adquiri-lo. Mas Francisco nao pagou em dinheiro; comprou sua alfor- 

ria dando em troca um outro escravo, Joao, que era de sua propriedade. Joao 

tambem era nago e passou a ocupar o lugar de Francisco como tripulante da 

alvarenga, pequena embarca^o usada para transportar mercadorias entre os 

navios e a costa/1^ 

A carta de alforria de Francisco nao revela como ele teria conseguido 

acumular dinheiro suficiente para comprar Joao, ou como foi que ele pode 

tornar-se proprietario de um escravo, ainda que temporariamente e, ao que 

se presume, com a permissao de seu senhor. Tudo o que sabemos de fato e 

que Francisco, empregado em uma ocupagao urbana possivelmente por 

varies anos, negociou com seu proprietario ate ambos chegarem a um acordo 

quanto ao pre90 de Joao, pre^o esse equivalente ao que o senhor estava 

pedindo em troca da liberdade de Francisco; sabemos ainda que o proprie- 

tario concordou em aceitar Joao em vez de um pagamento em dinheiro. 

Igualmente significativo e o fato de Francisco ter persuadido seu senhor a 

aceitar como substituto nao so um escravo do mesmo sexo, mas tambem 

que partilhava com ele a mesma "nagao" de origem, nago. 

Teria o ambiente urbano de Salvador proporcionado a Francisco algu- 

ma vantagem quando ele procurou ganhar e acumular dinheiro para com- 

prar sua liberdade? Por que Francisco escolheu dar em troca um outro 
" • • (2) 

escravo em vez de pagar em dinheiro? O fato de serem os dois da mesma 

"na^ao" significaria provavelmente que eram do mesmo grupo etnico e/ou 

possuiam a mesma identidade etnica? Ser do sexo masculine teria determi- 

nado o modo como Francisco comprou sua alforria? Em que medida era 

comum esse tipo de compra da propria liberdade, e como o padrao de tais 

transagoes modificou-se ao longo do tempo? A carta de alforria de Francisco 

suscita questoes importantes quanto as manumissoes, ao papel da etnia e, 

(1) Arquivo Pubiico do Estado da Bahia, Salvador (doravantc citado como APB), Sc^ao Judiciaria. 
Livro dc Notas da Capital (LNC), n. 306, 14 de maio de 1852. Na moeda brasilcira da cpoca, o 
real, plural reis, o simbolo $ era usado para indicar os milharcs (mil-reis), c o sfmbolo ; para os 
milhocs (contos dc reis). 

(2) No original cm ingles a autora emprcgou o termo trade-in, usado anteriormentc por KARASCH 
(1987, p. 343 c 358). 
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adicionalmente, diferentes oportunidades que se apresentavam aos cati- 

vos das areas urbanas conforme fossem do sexo masculine ou feminino. 

A carta de alforria transferia do senhor para o proprio cativo o direito a 

uma propriedade (o escravo). Essa transferencia tinha de ser formalmente 

registrada e autenticada por um tabeliao. Ao cumprir-se essa formalidade, o 

ex-escravo, agora denominado forro ou liberto, ficava legalmente livre. Aele 

cabia a tremenda responsabilidade de conservar esse documento original; 

em caso de perda, ter uma copia do mesmo arquivada pelo tabeliao poderia 

protege-lo perante a lei de ser outra vez escravizado. 

As cartas de alforria preservadas nos livros de notas fornecem valiosas 

informa96es a respeito da identificagao de cada ex-escravo: nome, sexo, 

local de nascimento e/ou "nagao" (para os africanos), cor (para os nascidos no 

Brasil), ocasionalmente idade, mais raramente ocupa^ao, e ainda algumas 

informa^oes sobre o ex-proprietario/3^ Tambem era comum o senhor decla- 

rar por que e sob quais condi^oes ou limitagoes o escravo estava sendo 

alforriado. 

Este artigo fundamenta-se em 3.516 cartas de alforria registradas em 

Salvador entre 1808 e 1884 e ainda preservadas, tendo sido selecionados 

para estudo dois anos de cada uma das decadas compreendidas no penodo 

de 1810 a 1880.^ Para suplementar essas informagoes, consultei 325 testa- 

mentos de forros (157 homens e 168 mulheres) residentes em Salvador no 

(3) Ncnhuma dessas cartas informa o bairro ou a rua da rcsidcncia dos cx-propricdirios. Como os 
cartorios haviani sido cstabclccidos nas cidadcs do Rcconcavo no imcio do Scculo XIX, minha 
hipdtese foi a dc que pelo mcnos a maioria dos cx-proprict4rios, ainda que nao todos, que 
rcgistraram cartas dc alforrias cm cartorios dc Salvador no scculo XIX rcsidiam naqucla cidadc. 
Vcr SCHWARTZ (1974). Em apenas 16 das 3.156 cartas dc alforria que fundamcntaram cstc 
estudo os cx-proprictarios declararam scr clcs proprios forros c naturais da Africa. Isso talvcz scja 
um rcflexo do fato dc que uma porccntagcm muito pequena dos forros podc tomar-sc 
proprictdria dc cscravos. Por cxcmplo, 186 dos 207 (89,9%) africanos forros que rcsidiam na 
frcgucsia dc Conccigao da Praia (1846) nao possuiam nenhum escravo. Analogamcntc, 263 dos 
331 (79,5%) forros naturais da Africa residentes na frcgucsia dc Santana (1849) nao cram 
proprict^rios dc cscravos. Vcr Arrolamcnto dos africanos libcrtos que rczidem ncsta frcgucsia da 
Concci^ao da Praia, 31 dc Janeiro dc 1846, APB, Sc^ao Historica, 01390 6472; Rcla9ao dos 
africanos libcrtos cxistcntcs ncsta frcgucsia com obscrva9ocs scguintcs, Santana, 11 dc fcvcrciro 
dc 1849, APB, mago 2898, Sobrc os nao-proprictarios dc cscravos no Brasil durantc os pcrfodos 
colonial c imperial, vcr COSTA (1992). 

(4) Nao foi possfvel consultar as cartas corrcspondcntcs aos anos dc 1881-82 devido a uma mudan9a 
no modo como os documcntos dc rcgistro disperses foram organizados nos livros ap6s 1880. 
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seculo XIX, alem de 2.608 registros legais de escravos comprados e vendi- 

dos entre 1838 e 1888 na freguesia salvadorense da Se/5^ 

O objerivo deste trabalho e estudar a alforria de escravos em um dos 

principals portos brasileiros ao longo de oitenta anos, desde fins do penodo 

colonial (1808) ate a aboli^o da escravidao em 1888, dando seqiiencia e 

suplementando os estudos sobre alforrias na Bahia ja publicados por Stuart 

B. Schwartz (para o penodo 1684-1745) e Katia M. de Queiros Mattoso (para 

1779-1850). Adicionalmente, pretende-se contribuir para os estudos sobre 

as alforrias em geral, enfocando o papel da etnia na comunidade cativa do 

Novo Mundo. A segao I consiste em um exame do contexto em que se 

insere o estudo: Salvador e o trafico transatlantico, a estrutura da posse de 

escravos na regiao urbana, as "na^oes" africanas e o papel da etnia na 

comunidade cativa. A segao II trata do processo da alforria: os padroes, as 

formas e a compra da alforria pelo proprio escravo. E nessa se9ao que 

retomaremos a historia do nago Francisco, como exemplo da forma especial 

de autocompra em que se dava como pagamento um outro cativo. 

1. Contexto 

Salvador e o Trafico Transatlantico de Escravos 

A cidade de Salvador foi fundada em 1549 e funcionou como sede da 

capitania real da Bahia e capital da colonia ate 1763. A freguesia salvadoren- 

se da Se, fundada em 1552, era a segunda em antiguidade em toda a Bahia, 

(5) APB, Sc^ao Judiciaria, Livros dc rcgistro dc testamcntos da capital (doravantc citados como 
LRTC), 64 v. O numero total dc testamcntos rcgistrados por forros no pcrfodo 1790-1890 c 470; 
dos testadorcs, ha 112 homens c 145 mulhcrcs cm 1790-1850 c 128 homens c 95 mulhcrcs cm 
1851-1890. Vcr OLIVEIRA (1988, p. 8); Arquivo Municipal da Cidade do Salvador, Salvador 
(doravantc citado como AMCS), Livros dc cscrituras dc compra c venda dc escravos, freguesia da 
Se (que passarao a scr citados como LEVC), n. 82.1 - 82.20. O Arquivo Municipal dc Salvador 
(AMCS) contcm numerosos documcntos legais sobre escravos, rcgistrados nas frcgucsias da 
cidade. Entre clcs, os da Se foram quasc todos prcservados. 

(6) Os estudos sobre alforrias no Brasil no pcrfodo colonial c imperial abrangeram rcgioes (Bahia c 
Paraiba) e cidadcs cspccificas (Rio dc Janeiro, Paraty, Sahara, Campinas, Cachoeira c Sao Felix, 
cstas duas ultimas no Rcconcavo Baiano). Vcr SCHWARTZ (1974, p. 603-635); MATTOSO 
(1972); TROSKO (1967); GALIZZA (1979, cap. IV); KARASCH (1987, cap. 11); CHALHOUB 
(1989 c 1990); KIERNAN (1976); HIGGINS (1987, cap. 4); SLENES (1975, cap. XV 
EISENBERG (1987); WIMBERY (1989, cap. 2). Para estudos sobre alforrias cm outras partcs da 
America Latina, vcr BOWSER (1974, cap. 10; e 1975); JOHNSON (1978). 
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desempenhando o papel principal como centre administrativo e eclesiastico 

nao so da propria cidade mas tambem da capitania. Nessa freguesia, a maior 

de Salvador, residia 21,8% da popula^ao em 1801.(VILHENA, 1969, v. 2, p. 

460) 

Salvador desenvolveu-se como o mais importance porto exportador de 

agucar e posteriormente de fumo, sustentado por sua hinterlandia agncola, o 

Reconcavo Baiano. Para suprir a inesgotavel demanda por mao-de-obra da 

grande lavoura canavieira do Reconcavo, desde a decada de 1570 importa- 

ram-se em massa os escravos africanos. No seculo seguinte, a principal fonte 

de cativos levados para a Bahia localizou-se em Angola; porem, em fins do 

seculo XVII, o Rio de Janeiro despontara como grande importador de escra- 

vos de Angola para as prosperas regioes mineratorias das Minas Gerais. Com 

isso, a Bahia recorreu aos cativos vindos da Costa do Ouro. Na epoca do 

renascimento da atividade a^ucareira, na decada de 1790, os principais for- 

necedores de escravos para a Bahia estavam no Golfo de Benin e no de 

Biafra, Em prinefpios do seculo XIX, a maior proporgao da populagao cativa 

na cidade de Salvador provinha da Africa Ocidental, muito embora conti- 

nuassem a ser importadas quantidades limitadas de escravos de outras par- 

tes daquele continente.(VIANA FILHO, 1988, p. 32; VERGER, 1976; 

CURTIN, 1969; MILLER, 1988) 

Salvador abrigava em 1807 uma populagao de 51.112 habitantes, dos 

quais apenas 28% eram classificados como brancos. Ao longo dos oitenta 

anos seguintes, ate ser abolida a escravidao em 1888, cerca de 70% dos 

habitantes continuaram a ser classificados como nao-brancos (Tabela 1). 

Enquanto perdurou o vultoso afluxo da "carga humana" trazida da Africa, a 

maioria da populagao cativa de Salvador continuou a ser de origem africana. 

Segundo estimativa de Joao Jose Reis, 42% de todos os habitantes em 1835 

eram escravos, e destes 64% haviam nascido na Africa.(REIS, 1987, p. 16) 

Em 1872, data do primeiro censo nacional, a popula^ao total de Salvador 

perfazia 108.138 habitantes. A porcentagem de cativos declinara para 11,6%, 

ao passo que a da popula^ao livre de cor (tanto os nascidos livres como os 

forros) compunha 57,3% do total de habitantes.^ 

(7) BRASIL, Dirctoria Geral dc Estadstica. Recensearnento da populafao do impSrio do Brazil a que se 
procedeu no dia I deagosto. de 1872. Rio dc Janeiro: 1873-76, p. 508 c 510. 
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TABELA 1 

POPULAgAO DE SALVADOR, c. 1724-1872 

Ano Total Brancos % Pcssoas dc Cor 
Livrcs 

% Escravos % 

c. 1724 24.993 mmmm mm   12.134 48,1 
1775 35.253 12.720 36,0 7.837 22,0 14.696 42,0 
1780 39.209 — —   — — — 

1801 40,992 — — — — — 

1807 51.112 14.260 28.0   — — 

1835 65.500 18.500 28,2 19.470 29,8 27.500 42.0 
1872 108.138 33.672 31,1 61.965 57,3 12.501 11,6 

Fontcs: 1724: SCHWARTZ (1985, p. 88); 1775: RUSSELL-WOOD (1972, p. 97); 1780; CERQUE1RA 
E SILVA (1931, v. 3, p. 83); 1801: VILHENA (1969. v. 2, p. 460); 1807: AZEVEDO (1955, p. 
191-93); 1835: REIS (1987, p. 16); 1872: BRASIL (1873-76, p. 508 c 510). 

O trafico de escravos foi oficialmente proibido no Brasil pelo decreto 

de 7 de novembro de 1831, mas continuou a ser praticado ilegalmente, em 

grandes propor95es.(ELTIS, 1987, p. 244) Os cativos deixaram de ser leva- 

dos direto para o porto de Salvador; os navios negreiros passaram a desem- 

barcar clandestinamente suas cargas ilegais nas ilhas da Baia de Todos os 

Santos ou na foz do rio Una. No lado oeste da Ilha de Itaparica situava-se o 

principal deposito de africanos, que eram depois transportados e vendidos 

no comercio costeiro ou conduzidos diretamente para o mercado de escra- 

vos salvadorense.(ELTIS, 1987, p. 199) No perfodo 1811-1830, o numero de 

africanos levados para a Bahia chegou a 142.300; nas duas decadas seguintes 

(1831-1850), importaram-se ainda 98.600 cativos da Africa. Entretanto, exa- 

minando a distribui^o das importa96es de escravos a cada ano e por deca- 

das, verifica-se que a lei de 1831 de fato acarretou uma diminui9ao do 

numero de africanos desembarcados na Bahia. A quantidade de africanos 

recdm-chegados caiu bruscamente de 7.000 para 1.000 em 1831 e continuou 

a declinar, exceto nos anos de 1846-1850, quando foram importados 45.000 

individuos.(ECriS, 1987, p. 244) Como a grande lavoura demandava um nu- 

mero cons tan te de escravos para com por sua for9a de trabalho, ha razoes para 

crer que apos 1831 a cidade de Salvador tenha acolhido uma porcentagem 

menor dos cativos recem-desembarcados. Poucos documentos revelam a exata 

varia9ao dos numeros, mas os registros de badsmos da freguesia salvadorense 

de Santo Antonio (1809-1869) mostram que o numero de batizados de escravos 

naturais da Africa descresceu drasticamente na decada de 1830.^ 

(8) Arquivo da Curia Mctropoiitana dc Sao Salvador da Bahia, Salvador (doravantc dlado como 
ACMS), Livros dc batizados, freguesia dc Santo Antonio. Os 1.235 registros por mim consultados 
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Assim que cessou por completo o traflco transatlandco, os escravos urba- 

nos, principalmente os do sexo masculino, come9aram a ser transferidos para as 

areas rurais, em especial para as grandes fazendas de cafe do sudeste, onde 

mais se fazia necessaria sua mao-de-obra na lavoura.(MERRICK & GRA- 

HAM, 1979, p. 54; CONRAD, 1972, p. 7-8; KLEIN, 1978, cap. 5) Com isso, 

em meados do sdculo, verificou-se em Salvador um rapido aumento nos pre9os 

dos cativos, menos acentuado no caso das mulheres (ver Graflcos 1 e 2). 

GRAFIGO 1 

PREgOS MfiDIOS DOS ESCRAVOS DO SEXO MASCULINO 

COMPRADOS E VENDIDOS NA FREGUESIA DA Sfi: 1838-1888 

(em mil-rdis) 

- 

|-»Africanos Aduitos^-Nascidos no Brasil. Adulto9-#-Nascidos no Brasil, Criangas 

' 1 1 1 i ' ^ 

inclucm 211 escravos c 202 cscravas, aduitos c naturals da Africa, sendo 44 homens c 55 mulheres 
cm 1809-10, 80 homens c 61 mulheres cm 1818-1819, 80 homens e 80 mulheres cm 1828-29, 2 
homens c 2 mulheres cm 1838-39, 4 mulheres cm 1848-49, 5 homens c 1 mulher cm 1858-59. 
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grAfigo 2 

PREgOS MfiDIOS DAS ESGRAVAS GOMPRADAS E 

VENDIDAS NA FREGUESIA DA Sfi: 1838-1888 (em mil-r&s) 

1200 

1000 - 

800 - 

600 - 

400 - 

200 - 

Africanas Adultas-^Nascidas no Brasil, Adultas^-Nascidas no Brasil, Cnangas 

Estrutura da Posse de Escravos na Cidade 

No trafico transatlantico de escravos para o Novo Mundo os homens 

constantemente superaram em numero as mulheres, a razao de pelo menos 

2:1, em virtude da vasta procura por trabalhadores do sexo masculino nas 

plantations das Americas e tambem da demanda mais pronunciada por escra- 

vas na Africa ao sul do Sahara.(CURTIN, 1969, p. 19, 41-47; PHILLIPS, 

1984, p. 122-124) Segundo calculos de David Ekis, 64,1% dos cativos trazi- 

dos para a Bahia no penodo 1811-1850 foram do sexo masculino.(ELTIS, 

1987, p. 257, Tabela B.2) Apesar desse desequilibrio numerico entre os 

sexos dos escravos importados, na populate cativa de Salvador no seculo 

XIX existiu quase um equilfbrio, tanto entre os africanos como entre os 

nascidos no Brasil, com ligeira predominancia das escravas. No penodo 

1838-1888, para os cativos comprados e vendidos na freguesia da Se as 

razoes entre homens e mulheres foram de 48:52 para os africanos e 47:53 

para os nascidos no BrasiL(AMCS, LEGV) Na popula^o escrava como um 
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todo essas razoes foram de 44:56 nos censos de 1855 ainda preservados e de 

49:51 no primeiro censo nacional realizado em 1872.^ Esses numeros con- 

trastam com os das areas rurais de grande lavoura, como o Reconcavo Baia- 

no, onde havia uma proporcao bem maior de escravos do sexo masculino 

empregados na agricultura. ^ O equilfbrio numerico entre os sexos na 

cidade de Salvador e atribuido principalmente ao fato de ali existir uma 

grande demanda por escravas para os services domesticos. Entre todos os 

cativos registrados nos inventarios de seus senhores no penodo 1811-1888, 

19,5% dos homens e 74,1% das mulheres executavam trabalhos domesti- 

cos.(11> 

A posse de escravos na cidade era muito menor em escala, comparada 

a da regiao da grande lavoura, mas ainda assim toda familia urbana da 

camada social media contava com pelo menos uma escrava morando na casa, 

para fazer todo o servi9o domestico. Em 370 inventarios de proprietarios de 

escravos registrados em Salvador no penodo 1808-1888, 86,2% dos senhores 

(319 indivfduos) possuiam nao mais do que dez cativos. Analisados mais 

pormenorizadamente, os numeros sao ainda mais reveladores: 16,4% dos 

senhores possuiam apenas um escravo; 13,5%, dois e 17,3%, tres/12^ Segun- 

do Joao Jose Reis, que recorreu a mesma fonte para estudar o penodo 

1811-1850, entre 395 inventariantes, 67,1% (256 indivfduos) possuiam ape- 

nas de um a dez escravos, enquanto 13,2% (342 pessoas) nao tinham escravo 

algum.(REIS, 1987, p. 25) 

A escravidao urbana tambem se caracterizou pelo sistema "de ga- 

nho"/13^ Os escravos de ganho saiam para trabalhar, em tempo parcial ou 

integral, e deviam entregar ao senhor uma parte previamente acertada entre 

(9) APB, Sc9ao Hist6rica, Seric Govcmo, triads 1602 c 1605; BRASIL, Recenceamento, op. cit, p. 510. 
(10) Por cxcmplo, cm 1816 scis engenhos baianos cstudados por Schwartz aprcscntaram uma 

propor^o dc 275 homens para cada 100 mulheres. Vcr SCHWARTZ (1985, p. 348). 
(11) Ocupa9ocs dos escravos do sexo masculino (3.167 individuos): artcsaos, 736 (23,3%); domesticos, 

608 (19,5%); carga c transportc, 590 (18,6%); trabalhos agrlcolas , 529 (16,7%); escravos dc ganho, 
278 (9,1%); marftimos, 234 (7,4%); bcncficiamcnto dc alimcntos, 52 (1,6%); cirurgioes-barbciros c 
scrvi9os medicos, 32 (1,0%); vcndcdorcs, 33 (1,0%); cntretcnimcnto, 15 (0.5%); todos os scrvi9os, 
13 (0,4%); outros, 46 (1,5%). Ocupa9ocs das escravas (2.416 individuos): domcsticas, 1.791 
(74,1%); escravas dc ganho, 367 (15,2%); trabalhos agrfcolas, 189 (7,8%); vendedoras, 61 (2,5%); 
outros (0,4%). Vcr ANDRADE (1988, p. 129-30). 

(12) Apenas 11,4% (42 indivfduos) possufam dc 11 a 20 escravos. Vcr APB, Sc9ao Judiciaria, 
Invcntirios da capital (1808-1888). 

(13) Vcr, por cxcmplo, WETHERELL (1860, p. 16-17). Sobrc o sistema dos escravos de ganho na 
escravidao urbana sul-amcricana, vcr WADE (1964, cspccialmcntc p. 34-40, 48-49). 
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ambos do dinheiro que recebiam por dia ou por semana. Alguns desses 

cativos nao moravam na casa do seu proprietario. Os exemplos mais marcan- 

tes desses escravos "ganhadores" sao os mascates de ambps os sexos, os 

carregadores que trabalhavam em grupo, os artesaos e as quitandeiras/1^ 

Na cidade tambem se permitia que escravos domesticos saissem a noite ou 

nos domingos e feriados para trabalhar nesse sistema, como mascates ou 

prostitutas. O sistema "de ganho" em uso na regiao urbana possibilitou 

aos cativos mais empreendedores acumular dinheiro para comprar sua liber- 

dade/^ 

As "Nagocs" Africanas e o Papel da Etnia na Gomunidade Eserava 

Urbana 

Na Tabela 2 indica-se a composigao, segundo origem, local de nasci- 

mento e cor, dos escravos cuja compra e venda foram legalmente registradas 

na freguesia salvadorense da Se. Dentre os nascidos na Africa que tiveram 

sua origem identificada obtem-se a seguinte composigao geografica: no pe- 

nodo 1838-1848, 81,2% provinham da Africa Ocidental, 16,8% do centro- 

oeste africano e 2% da Africa Oriental; entre 1852 e 1888 essas porcentagens 

foram, respectivamente, 93,2%, 5,8% e 1%. Portanto, a maioria compunha- 

se de africanos do oeste do continente, onde predominava a "nagao" nago. 

Mas, o que exatamente significava uma "na9ao" africana? 

No Brasil, os cativos nascidos na Africa com freqiiencia eram identifi- 

cados pela "na9ao" a que pertenciam, costume herdado do metodo europeu 

de classificar os escravos na Africa segundo "nacionalidades", nao levando 

em conta o local de nascimento ou a etnia. As "nacionalidades" ou "na96es" 

dividem-se em duas categorias. Uma delas e o nome do porto onde os 

cativos eram embarcados; por exemplo, a denomina9ao "mina" era dada aos 

que eram trazidos do forte portugues de Sao Jorge da Mina, na Costa do 

Ouro (atual Gana), mas no Brasil do seculo XIX acabou sendo empregada 

para designar todos os cativos provenientes da Africa Ocidental. A outra 

categoria relaciona-se ao termo etnico ou linguistico associado a um grupo 

(14) Vcr, por exemplo, ANDRADE (1988, p. 129-130). 
(15) Sobrc as divcrsas "fun^ocs" dos escravos urbanos no Rio de Janeiro cm prinefpios do seculo XIX 

vcr KARASCH (1975); KARASCH (1987, cap. 7); SOARES (1988). 
(16) Infclizmentc nao cncontrci nas cartas de alforria c nos tcstamcntos de forros informa^oes sobrc 

quantos anos um cscravo prccisava para acumular dinheiro suficiente para comprar sua alforria. 
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muito mais amplo: por exemplo, "nago", que de inicio referia-se a um sub- 

grupo dos ioruba habitantes do norte, passou a ser aplicado de modo generi- 

co para designar todos os povos de lingua ioruba. Alem disso, algumas 

"na^oes" eram imprecisamente associadas a regioes geograficas, como "Con- 

go" e "Angola".(CURTIN, 1969, p. 184-190) 

TABELA 2 

ESCRAVOS COMPRADOS E VENDIDOS NA FREGUESIA 

DA Sfi, SEGUNDO LOCAL DE NASGIMENTO, ORIGEM E 

 COR: 1838-1848 E 1852-1888  

 1838-1848   1852-1888  

Homcns Mulhcrcs (%) (%) Homcns Mulhcrcs {%) {%) 

AFRIGANOS 
AFRICA OGIDENTAL 
Mina 7 4 (4,4) 3 5 (2,7) 
Benin 1 (0,4) 1 (0,3) 
Nag6 (iorubd) 54 80 (53,6) 98 135 (79,3) 
Calabar 2 2 (4,9) 
Jeje (Ewe) 11 27 (15,2) 5 9 (4,8) 
Haussd 7 1 (3.2) 7 3 (3.4) 
Tapa 5 4 (3,6) 3 5 (2,7) 
Subtotal 86 117 (81,2) (69,0) 116 158 (93,2) (31,8) 
CENTRO-OESTE AFR1GANO 
Cabinda 4 8 (4,8) 3 (1.0) 
Congo 5 3 (3.2) 3 (1.0) 
Angola 7 15 (8,8) 7 4 (3.7) 
Subtotal 16 26 (16,8) (14,3) 10 7 (5,8) (2.0) 
AFRICA ORIENTAL 
Mo9ambique 5 (2,0) (1,7) 3 (1.0) (0,3) 

Total 102 148 (100,0) 129 165 (100,0) 
NAO-IDENTIFIGADOS 3 1 (1,4) 1 4 (0,6) 
N AO-ESPECIFICADOS 32 8 (13,6) 286 276 (65,3) 

Total 137 157 (100,0) 416 445 (100,0) 
BRASILEIROS 
Crioulos 81 92 (75,2) 464 561 (67,4) 

Pardos 9 8 (7.3) 92 81 (11,4) 
Cabras 20 13 (14,3) 123 120 (16.0) 

Mulatos 4 3 (3.0) 26 51 (5,1) 

Mestizos 2 (0.1) 
(100,0) Total 114 116 (100,0) 70S 815 

Nota: A classifica^ao das origcns africanas fundamcnta-sc cm KARASCH (1987, p. 371-383). 

As "na^oes" ou "nacionalidades" foram originalmente classifica9oes de 

grupos impostas por terceiros aos africanos escravizados. Gramas ^ experien- 

cia comum dos padecimentos e da grande taxa de mortalidade sofridos 

durante a travessia do Adantico nos navios negreiros e, mais tarde, ao pro- 
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cesso de incorpora^ao for9ada aos sistemas escravistas do Novo Mundo, a 

propria populagao natural da Africa gradualmente foi adotando essas classi- 

fica^oes, a fim de (re)construir sua percep^ao, identidade e grupamentos 

etnicos/17^ Neste sentido, a associagao daqueles que haviam sido transpor- 

tados no mesmo navio e se tratavam uns aos outros de malungos (compa- 

nheiros de viagem) foi parte daquele processo de (re)constru9ao dos grupos 
. • (18) 
etnicos. 7 

Em muitas ocasioes, a etnia manifestava-se coletivamente na maneira 

como os cativos, de um modo geral, associavam-se conforme suas classifica- 

^oes nas ^na96es,, africanas.^^ Nas tres primeiras decadas do seculo XIX, 

Salvador vivenciou uma serie de levantes de escravos, encerrados com a 

chamada Revolta dos Males, em 1835. No infcio, a maioria dos que tomaram 

parte em tais revoltas compos-se de cativos haussas, porem mais tarde os 

nagos predominaram. Inclufram-se nessas rebelioes um pequeno numero 

de escravas e pouqufssimas pessoas de cor nascidas no Brasil.^0^ Nesse 

mesmo penodo, alguns escravos de Salvador fugiram e formaram pequenos 

quilombos nos arredores da cidade; os <pilombos com freqiiencia compu- 

nham-se de pessoas da mesma "na9ao".^ ^ 

Em Salvador no seculo XIX, os nascidos na Africa comunicavam-se 

entre si na vida cotidiana usando sua lingua nativa/22^ Tambem se referiam 

(17) Cf. a abordagcm dc Karasch sobrc as "na^ocs" no Rio dc Janeiro cm principios do seculo XIX. 
KARASCH (1987, cap. 1). 

(18) Um dos participantes da Revolta dos Males (1835), um cscravo nago batizado como Matheos, 
cujo nomc africano era Dad5, declarou que dois outros participantes, Bclchior c Caspar da Silva, 
cram scus malungos. Vcr Dcvassa do levantc dc escravos ocorrido cm Salvador cm 1835. Anais do 
Arqu 'wo do Estado da Bahia (doravantc citado como AAEB), v. 38 (1968), p. 1-242, cspccialmcntc 
p. 32-38. Sobrc os malungos, vcr KOSTER (1817, v. 2, p. 251); KARASCH (1987, p. 298). 

(19) Franklin W. Knight c Margarcth E. Crahan, cm scus cstudos sobrc o papel da ctnia nas 
socicdadcs escravistas do Novo Mundo, afirmam: "Identifaa^oes itnicas especlfaas ndo indicam 
necessariamente a conserva^ao da cultura itnica formaImente associada ... Culturas itnicas representat'rvas 
sobrevheram, poritn sem necessariamente refletir com rigor a mistura bdsica original da lealdade ou regiao 
africana." Vcr KNIGHT & CRAHAN (1979, p. 12). 

(20) Sobrc os levantes dc escravos dc 1807 a 1835, vcr KENT (1970); PRINCE (1972); SCHWARTZ 
(1985, cap. 17); REIS (1987). No Lcvantc dos Males, a maioria dos rebeldcs era nago mas, ao 
contrario do que ocorrcra nas revoltas anteriores (1807-1830), tanto escravos como forros 
participaram quasc na mcsma proporgao. Vcr REIS (1987, p. 172). 

(21) Vcr, por cxemplo, APB, Scric Ordcns Rcgias, v. 109, doc. 73; Arquivo Nacional do Rio dc 
Janeiro, Rio dc Janeiro (doravantc citado como ANRJ), Ministro do Rcino, IJJ9-318, foi. 9 c 
IJJ9-323, fols. 196-98; Bibliotcca Nacional do Rio dc Janeiro, Rio dc Janeiro (que abrcviaremos 
como BNRJ), Scpio dc Manuscritos, 11-33.22.72. O nomc quilombo dcriva do tenno angolano 
kilombo. Vcr MILLER (1976, p. 162 c cap. VIII). 

(22) WETHERELL, Stray notes, op. cit, p. 5 c 54. Vcr tambem NINA RODRIGUES (1945, cap. VI). 
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uns aos outros por seus nomes africanos, embora antes de chegarem ao 

Brasil houvessem sido batizados e recebido um nome catolico, pelo qual 

quase sempre eram chamados entre a populagao nao-africana/^ Os nomes 

africanos possuiam significados especfficos na lingua nativa, e a continuida- 

de de seu uso na comunidade escrava poderia ser essencial para os naturais 

da Africa manterem sua identidade etnica. 

Na cidade de Salvador, cada grupo etnico ocupou um territorio ou 

espa^o proprio. Nos domingos e feriados, os cativos africanos reuniam-se 

em locais determinados para suas dan9as, ou batuques/^ As turmas de 

escravos que trabalhavam como carregadores de cadeira, transportadores de 

carga ou estivadores compunham-se normalmente de africanos e muitas 

vezes de homens da mesma "na9ao" No cotidiano, os escravos e escravas da 

mesma "na9ao" reuniam-se em suas proprias esquinas, ou "cantos", espalha- 

dos por toda a cidade. Segundo Nina Rodrigues, os cantos das mulheres em 

geral evidenciavam menos solidariedade etnica ou exclusividade do que os 

dos homens.^5^ 

Os grupamentos etnicos entre a popula9ao natural da Africa manifes- 

taram-se na composi9ao e lideran9a das irmandades leigas de pretos do 

penodo colonial, muito embora suas confrarias em geral nao fossem exclusi- 
(2fi\ 

vas em termos do status legal ou da "cor" dos participantes. A popula9ao 

(23) Por cxcmplo, muitos participantes africanos da Revolta dos Males, tanto escravos como 
cx-cscravos, foram idcntificados por outros naturais da Africa apcnas por seus nomes africanos. 
Vcr os registros do julgamcnto da revolta, varies dos quais foram publicados pelo Arquivo Publico 
da Bahia sob os titulos "Dcvassa do levante" c "1835 Insurrei^o de escravos", AAEB, v. 40, p. 
9-170, 1970. Vcr tambcm PRINCE (1972, p. 186); REIS (1987, p. 197, Tabcla 7). 

(24) Em corrcspondcncia oficial da Bahia para a Cortc portugucsa no Rio de Janeiro, o presidente da 
provincia obscrva, cm 1814; "No Rio cte Janeiro, 10.000 ou 12.000 negros dangam de acordo com suas 
nagoes porim todos juntos no Campo de Santana, enquanto aqui em Salvador, cem nagos dangam no 
Largo do Teatro, cinqiienta jejes na Piedade, oitenta haussds na Rua de Joao Pereira, e assim por toda a 
cidade. Vcr ANRJ, Ministro do Reino Bahia Corrcspondcncia do Presidente da Provincia, 
IJJ9-323, fol. 20. Vcr tambem BNRJ, Sc^ao de Manuscritos, II-34.6.5. Vcmos ncssa 
corrcspondcncia um contrastc intcrcssantc entre Salvador c o Rio de Janeiro, a outra grandc 
cidade portuaria, ondc varies grupos etnicos partilhavam um mcsmo espa^o. Padrocs etnicos mais 
solidos talvcz sc tenham cstabclecido na popula^ao cativa de Salvador porque ali os escravos 
africanos de divcrsas origens foram importados c incorporados ^ cscravidao urbana bem antes de 
isso ocorrcr no Rio de Janeiro. Sobrc Salvador c Rio de Janeiro como as duas principais cidadcs 
portu^rias do Brasil colonial, vcr RUSSELL-WOOD (1991, p. 219-229). 

(25) NINA RODRIGUES (1945, p. 174-175). Vcr tambcm CAMPOS ((1943). 
(26) VERGER (1976 p. 465; 1981, p. 64-65). Ver tambcm CARDOZO (1974); RUSSELL-WOOD 

(1974); MULVEY (1980); REIS (1991, p. 49-72). 
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escrava africana tambem desenvolveu na cidade associagoes de ajuda eco- 

nomica, as juntas, que concediam emprestimos.^^ 

A comunica^ao no seio da comunidade escrava evoluiu por meio 

desses ajuntamentos e grupamentos etnicos. Muitas pessoas da mesma 

famflia que haviam sido escravizadas na Africa e transportadas separada- 

mente para Salvador conseguiram reencontrar-se e reconstruir suas rela- 

^oes de parentesco. Algumas delas haviam sido escravizadas e 

embarcadas conjuntamente, como no caso de maes e bebes, porem outras 

procuraram em Salvador por seus pais, filhos e outros parentes escraviza- 

dos, ou os encontraram por acaso nas ruas da cidade. Ademais, a 

escolha do companheiro com freqiiencia era feita entre os indivfduos do 

• (29) mesmo grupo etnico. ' 

E preciso salientar que os grupos etnicos na comunidade escrava do 
✓ 

Novo Mundo nao foram simplesmente uma copia dos existentes na Africa. 

Durante seu julgamento apos a Revolta dos Males em 1835, um reu nago, o 

escravo Antonio, que trabalhava como carregador de cadeira, declarou pe- 

rante o tribunal:"... ainda que todos sdo nagos, cada urn tern sua terra" Essa 

afirmagao foi feita no contexto de sua autodefesa como sendo um nago, ou 

seja, da "na^ao" africana com a qual se identificou a maioria dos participan- 
(31) 

tes na revolta. A declaragao de Antonio exemplifica o processo da recons- 

(27) O que sabemos sobrc as juntas provcm unicamcnte da descrigao contcmporanca do historiador 
mulato Manuel Querino, da dccada de 1870. Hojc cm dia nao cncontramos dados prim^rios sobrc 
cssc tcma pois, scgundo Querino, nada sc rcgistrou a rcspcito das atividades das juntas. Vcr 
QUERINO (1938, p. 154-156). Uma das poucas rcfercncias disponfveis cncontra-sc no 
tcstamento (1878) de um forro africano de nomc Marcos Gasper, que fora tcsourciro das Juntas 
dos Africanos. Vcr APB, ma^o 3566/8, citado cm TROSKO (1967, p. 47). 

(28) Vcr, por cxcmplo, APB, LRTC, n. 27, fls. 128-130B; n. 29, fols. 82B-85; n, 42, fols. 34-36. 
(29) Por cxcmplo, cntrc 325 tcstamcntos dc forros, cxistcm vintc c trcs casais unidos Icgalmcntc cm 

que os congujcs cram da mcsma "'na^ao1', ao passo que apenas sctc casais dc origem africana cram 
formados por indivlduos dc "na^es" diferentcs. Vcr APB, LRTC. Infelizmcntc, dispomos dc 
poucos documcntos cscritos sobrc a escolha dos parcciros nas uniocs conscnsuais, c a populagao 
cativa raramcntc contrafa o matrimonio legal. Ademais, o casamcnto legal cntrc os forros com 
freqiiencia ocorria j5 cm idadc bem avan^ada, por vczcs no leito dc mortc dc um dos ednjuges. 
Vcr, por cxcmplo, ACMS, Livros dc casamcntos, frcgucsia dc Concci^ao da Praia; frcgucsia da 
Penha. Sobrc famflia c parcntcsco cntrc os clcmcntos dc origem africana na cscravidao c na 
libcrdadc cm Salvador no sdculo XIX, vcr NISHIDA (1991, cap. VI). 

(30) Devassa do Icvantc, op. cit., p. 7. 
(31) Howard Prince cstimou o numcro total dc participantcs na Revolta dos Males cntrc 400 c 500. 

Vcr PRINCE (1972, p. 169). A polfcia deteve 326 indivfduos, dos quais 284 foram levados a 
julgamento. Dcstcs rcus, 68,1% cram nagos. Vcr REIS (1987, p. 172). 

240 Est. econ., Sao Paulo, 23(2)227-265, maio-ago 1993 



Mieko Nishida 

tru9ao de uma "na9ao" africana em Salvador. Dentre os carivos do Novo 

Mundo, os que pertenciam a um mesmo grupo lingufstico africano mas 

provinham de diferentes linhagens e/ou subdivis5es de um grupo 

etnico associaram-se, com freqiiencia, segundo a classifica9ao imposta 

pelos senhores. Como um grupo, eles procuraram e continuamente 

criaram sfmbolos comuns que pudessem compartilhar. Assim, as et> 

nias foram simbolicamente (re)criadas na comunidade escrava do 

Novo Mundo. 

Como entao se manifestou a solidariedade entre os africanos de 

mesmo grupo etnico no que respeita a alforria? Como foi que os naturals 
✓ 

da Africa encararam o papel da etnia no processo da autocompra? Antes 

de tratar dessas questoes especificas, discorreremos sobre os padroes 

gerais das alforrias em Salvador do seculo XIX. 

II. As Alforrias 

Os Padroes das Alforrias 

Por todo o penodo de 1808-1884, os cativos nascidos no Brasil 

beneficiaram-se das alforrias com uma freqiiencia um pouco maior do 

que os africanos, mas se analisarmos os numeros segundo penodos mais 

curtos perceberemos algumas mudan9as interessantes na popula9ao dos 

forros (Tabela 3). Nas primeiras tres decadas do seculo XIX, apesar 

de os escravos africanos superarem em numero os nascidos no Brasil a 

taxa de pelo menos 2:1, houve supremacia numerica dos forros nascidos 

no Brasil. A propor9ao de africanos no total da popula9ao escrava decli- 

nou gradualmente em razao da ja mencionada proibi9ao do trafico no 

Brasil (1831), mas os cativos africanos ainda assim continuaram a predo- 
^ (33) x 

minar numericamente ate meados do seculo. No penodo 1831-1852, 

os forros naturals da Africa foram mais numerosos do que os nascidos no 

Brasil devido ao aumento da autocompra por parte dos africanos. Nos 

(32) Na Bahia durantc o pcrfodo 1684-1745 os forros nascidos no Brasil compunham 69% do total dc 
libcrtos, contra apenas 31% dos dc origem africana. Vcr SCHWARTZ (1974, p. 612). 

(33) Por cxcmplo, 56,2% dos escravos na frcgucsia da Sc cm 1838-48 cram naturais da Africa (Tabela 
2). 
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anos 1861-1884, quando os cativos nascidos no Brasil excediam substancial- 

mente em numero os africanos, na propor^ao de 64:36 entre os comprados e 

vendidos na freguesia da Se, os forros nascidos no Brasil mais uma vez 

predominaram em relagao aos africanos, mas a uma razao bem menor do 

que a verificada para a populagao cativa (Tabela 4). Isso indica que a popula- 

te escrava africana, cada vez mais avan^ada em idade, passou a ser alforria- 

da com maior freqiiencia do que a dos escravos nascidos no Brasil, cujo valor 

comercial era maior/34^ 

TABELA 3 

FORROS EM SALVADOR SEGUNDO LOCAL DE 

NASCIMENTO, 1808-1884 

Anos Total Africanos Nascidos no Brasil Nao-declarados 

% % % 

1808-09 137 32,8 55,5 11,7 

1811-12 201 44,8 43,8 11,4 

1821-22 356 35,4 53,1 11,5 

1831-32 396 44,9 41.2 13,9 

1841-42 492 52,2 41.7 6,1 

1851-52 420 50,2 40,0 0,8 

1861-62 462 43,1 47,4 9.5 

1871-72 654 34,7 53,2 12,1 

1878-79 247 41,3 41,7 17,0 

1880-81 147 20,4 48,3 31,3 

1883-84 268 26,9 45,9 27,2 

Total 3.780 40.6 46,4 13,0 

(34) Sobre a vantagcm dos cativos nascidos no Brasil na obtcn^ao da alforria, vcr SCHWARTZ (1974 
p. 612); KARASCH (1987, p. 352); KIERNAN (1976. p. 92); HIGGINS (1987 p 213)' 
EISENBERG (1987, p. 189-191). 
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TABELA 4 

FORROS EM SALVADOR SEGUNDO LOCAL DE 

NASCIMENTO, ORIGEM E COR: 1808-1842 E 1851-1884 

1808-1842 1851- 1884 

Homcns Mulhcrcs {%) (%) Homcns Mulhcrcs (%) (%) 

AFRIGANOS 

AFRICA OGIDENTAL 

Mina 39 75 (17.2) 2 6 (2.0) 

Guin6 3 (0,5) 

Daomd 1 1 (0,3) 

Kotokoli 2 (0.3) 1 (0,2) 

Benin 2 2 (0.6) 1 1 (0,5) 

Nag6 (iorubd) 114 93 (31,3) 133 170 (73,9) 

Calabar 5 4 (1.4) 2 1 (7,3) 

Camardes 1 (0,2) 

Jejc (Ewe) 58 104 (24,5) 9 37 (11,2) 

Haussi 34 16 (7,6) 4 1 (1,2) 

Bornu 6 1 (1,1) 
Tapa (Nupe) 11 6 (2,6) 3 (0,7) 

Subtotal 273 305 (87,3) (83,0) 158 216 (91,2) (44.5) 

CENTRO-OESTE AFRICANO 

Cabinda 4 4 (1,2) 5 4 (2,2) 

Congo 5 4 (1,4) 2 3 (1,2) 

Gab3o 1 (0,2) 

Sao Tbm6 1 1 (0,3) 

Angola 25 25 (7,6) 5 15 (4.9) 

Benguela 8 3 (1,7) 1 (0,2) 

Subtotal 43 38 (12.2) (11.6) 12 23 (8,5) (4,2) 

Africa oriental 

Mozambique 2 1 (0.5) (0.4) 1 (0,3) (0,1) 

Total 318 344 (100,0) 170 240 (91.2) (41,5) 

NAO-IDENTIFICADOS 1 5 (0,9) (0,1) 

NAO-ESPECIFIGADOS 17 11 (4,0) 220 210 (51.2) 

Total 336 360 (100,0) 390 450 (100,0) 

N ASCI DOS NO BRASIL 

Crioulos 174 282 (63,2) 195 446 (62,1) 

Pardos 48 66 (15,8) 94 120 (20,7) 

Cabras 26 36 (8,6) 53 66 (11,5) 

Mulatos 33 55 (12,2) 25 34 (5,7) 

Mestizos 1 

Total 281 440 (100,0) 367 666 (100,0) 
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Em Salvador no sdculo XIX, as escravas beneficiaram-se da alforria 

com frequencia apenas um pouco maior do que os escravos, ^ razao de 57:43 

(Tabela 5). O ambiente urbano possibilitou a uma propo^ao maior de ho- 

mens obter a liberdade em compara9ao com o que provavelmente se verifi- 

cou nas areas de grande lavoura. A razao entre homens e mulheres foi 

proxima do equilibrio no caso dos forros naturais da Africa (47:53), ao nasso 

que entre os forros nascidos no Brasil dois tergos eram mulheres. ^ A 

Tabela 5 mostra ainda alguns dados interessantes sobre a alteragao na 

composi^ao dos libertos por sexo. A pronunciada escassez de mao-de-obra 

masculina para a agricultura e o resultante pre90 mais elevado dos homens 

escravos acarretaram uma queda abrupta na porcentagem de forros do sexo 

masculino no penodo 1851-1852; essa queda, no entanto, foi apenas tempo- 

raria. Em 1878-1884, os forros homens naturais da Africa excederam em 

numero as libertas africanas a razao de 3:2, ao passo que a porcentagem de 

mulheres entre os forros nascidos no Brasil atingiu valores mais elevados 

que em todo o penodo anterior, dada a grande demanda por trabalhadores 

jovcns do sexo masculino. Na ultima decada da escravidao, os senhores 

mostraram-se mais dispostos a alforriar os cativos africanos do sexo masculi- 

no que, tendo trabalhado a vida coda nas lidcs agricolas ou como carregado- 

rcs, estavam ja doentes, incapacitados e velhos, ao passo que as escravas 

africanas da mesma faixa etaria ainda se mostravam aptas para as tarefas 

domesticas. 

No seculo XIX em Salvador, os senhores alforriavam as crian9as com 

mais frequencia do que os adultos. Trinta por cento dos forros nascidos no 

Brasil no penodo 1808-1884 eram cria^as/*5^ Essa propor9ao parece ter 

(35) Sobrc a razao constantc dc 1 homcni para 2 mulheres enire os forros na Bahia (1684-1745 c 
1779-1850), vcr SCHWARTZ (1974. p. 611); MATTOSO (1972, p. 41); KESSELER (1973, 
citado cm SCHWARTZ (1974, p. 611). A mesma razao entre homens c mulheres libertos foi 
cncontrada para o Rio dc Janeiro (1807-1831), Paraty (1789-1822) c Lima (1580-1650). Vcr 
KARASCH (1987, p. 345); KIERNAN (1976, p. 86); BOWSER (1975, p. 350). Propor^ocs 
maiorcs dc mulheres entre os forros tamb&ri se vcrificaram cm Sabard (1710-1809), Campinas 
(1799-1887), Cidadc do Mexico (1580-1650) c Buenos Aires (1776-1810). Vcr HIGGINS (1987, p. 
205-207); EISENBERG (1987, p. 184-185); BOWSER (1975, p. 350); JOHNSON (1978, p. 262). 

(36) Classifiquei os indivfduos com idadc superior a 15 anos na catcgoria "adulto" com base na idade 
para trabalhar c prcstar scrvi90 militar no caso dos homens c para rcprodu^ao c rcsponsabilidade 
domcstica no das mulheres. Adicionalmcntc, considcrci como "crian^as" os mcncionados scm 
idades cspccfficas mas caractcrizados com diminutivos como crioulinho/crioulinha, 
pardinho/pardinha c mulatinho/mulatinha. Nas cartas dc alforria, os libertos naturais da Africa 
raratnente foram idcntificados com idadc exata, cxccto nas duas ultimas d6cadas do regime 
cscravista, c muitas das cartas dc alforria dos nascidos no Brasil nao informam as idades cxatas no 
inlcio do sdculo XIX. Lcvando cm conta os muitos anos que os cativos africanos demoravam para 
obter a liberdade mcsmo que houvessem sido transportados para Salvador l>cm jovens, c tambtSm 
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sido bem maior do que a razao entre adultos e criai^as da populayao escrava 

nascida no Brasil; por exemplo, de 1838 a 1888, a proporcao foi de 85:15 para 

os cativos comprados e vendidos na freguesia da Se. A porcentagem de 

meninas alforriadas (33,5%) foi ligeiramente maior que a de meninos (26,0%). 

TABELA 5 

FORROS EM SALVADOR, SEGUNDO LOCAL DE 

 NASGIMENTO, IDADE E SEXO, 1808-1884  

Anos Libcftos Africanos Nascidos no Brasil  

Aduitos  Adultos Crian^as 

Homcns:Mulhcrcs Hoincns:Mulhcrcs Homcns:Mulhcrcs Homcns.-Mulhcrcs 

1808-09 39:61 45:55 41:59 50:50 

1811-12 42:58 37:63 34:66 44:56 

1821-22 40:60 40:60 31:69 34:66 

1831-32 48:52 47:53 47:53 33:67 

1841-42 47:53 58:42 46:54 26:74 

1851-52 36:64 37:63 38:62 27:73 

1861-62 47:53 46:54 53:47 35:65 

1871-72 42:58 45:55 43:57 33:67 

1878-79 46:54 61:39 32:68 33:67 

1880-81 43:57 60:40 40:60 13:87 

1883-84 45:55 53:47 39:61 50:50 

Total 43:57 47:53 42:58 32:68 

. ' . • ' m . 
Entre os forros naturals da Africa, 87,3% provinham da Africa Ocidental, 

12,2% do centro-oeste africano e 0,5% da Africa Oriental em 1808-1842; no 

penodo 1851-1884, essas porcentagens foram, respectivamente, 91,2%, 8,5% e 

0,3% (ver Tabela 4). A na^ao nago predominou numericamente (31,3% em 

1808-1842 e 73,9% em 1851-1888). A distribuigao geografica e etnica dos forros 

nascidos na Africa parece guardar acentuada correspondencia com a dos cativos 

africanos comprados e vendidos na freguesia da Se nos perfodos de 1838-1848 e 

1852-1888 (Tabela 2). Podemos concluir que as origens geograficas ou etnicas nao 

que a populate natural da Africa continuou a tcr sua m6dia dc idadc clcvando-sc ap6s o ttSrmino 
do tMfico transatlandco cm mcados do scculo, considcrci como "adultos" todos os forros nascidos 
na Africa. 

(37) AMCS, LECV. Sobrc a vantagem das crian^as, ver SCHWARTZ (1974, p. 615-616); KIERNAN 
(1976, p. 102); EISENBERG (1987, p. 192); BOWSER (1975. p. 350-351). 

Est econ., Sao Paulo. 23(2):227-265I maio-ago 1993 245 



ALFORRIA ETNIA E ESCRAVIDAO URBAN A 

foram fatores determinantes na tentativa de 9bten(cao da liberdade no caso 

do escravo africano considerado individualmente/ ^ No perfodo 1851-1884, 

menos da metade (48,8%) dos forros de origem africana foi identificada por 

"nagao" nas cartas de alforria. Essa mesma mudan^a ocorreu nos registros legais 

de cativos da freguesia da Se. Gomo desde meados do seculo havia cessado o 

afluxo de africanos recem-desembarcados, provavelmente a especificagao das 

origens africanas ja deixara de ser tao importante quanto antes, quer para os 

fins oficiais de documentagao, quer para os proprios africanos/39^ 

No seculo XIX em Salvador, as pessoas de cor nascidas no Brasil eram 

classificadas segundo varias categorias, com base principalmente na cor da 

pele. Enquanto preto geralmente significava natural da Africa e negro refe- 

ria-se ao escravo africano, pelo menos no imcio daquele seculo a expressao 

"de cor", empregada no caso das pessoas de cor nascidas no Brasil, incluia os 

crioulos (negros nascidos no Brasil), os pardos, os mulatos (termo que encer- 

rava uma conota^ao pejorativa), os cabras, os mestizos (de qualquer mistura 

de ra9as) e os caboclos (mestigos de fndio e europeu); contudo, o emprego 

desses termos com freqiiencia dependia da situagao e nao era bem defini- 

do/4^ As razoes entre negros e mulatos para os forros nascidos no Brasil foram 

de 64:36 em 1808-1842 e 63:37 em 1851-1884 (Tabela 4), mas parece ter havido 

(38) Sobrc a semclhan^a da distribui^ao das origens gcograficas c ctnicas cntrc as popula^oes dc 
cativos c forros africanos, vcr SCHWARTZ (1974, p 612-14); KARASCH (1987, p. 345); 
KIERNAN (1976, p. 93). Em 1710-1809, na cidadc dc Sabarii, rcgiao mincratoria das Minas 
Gcrais, foram libcrtados duas vczcs mais cscravos provenicntcs da Costa da Mina do que da 
regiao do Congo-Angola, apesar do fato dc os primeiros screm apenas 9% mais numcrosos, 
segundo os inventarios com datas dc 1725 a 1808. Higgins sugcrc que os cscravos da Costa da 
Mina tinham mais cxpcricncia na atividadc mincratoria, sendo mais bcm-succdidos na 
acumula^ao dc quantidades dc ouro suficicntcs para comprar cscravos para si proprios. Vcr 
HIGGINS (1987, p. 216). 

(39) A mcsma diminui^ao das rcfcrcncias hs "na^ocs" ap6s meados do seculo c encontrada nao s6 nos 
registros notariais c nos asscntos paroquiais dc batizados c casamcntos mas tambcm nos 
tcstamcntos dc forros. Vcr ACMS, Livros dc batizados, freguesia dc Santo Antonio; Livros dc 
casamcntos, freguesia dc Concci^ao da Praia, freguesia da Pcnha; APB, LRTC. 

(40) Sobrc as caracteriza^oes brasilciras dc 'Jcor" no pcriodo colonial, vcr RUSSELL-WOOD (1972, p. 
84-85). No Brasil, assim como na Asia c Africa portugucsa, negro, prcto c cafrc cram todos termos 
pejorativos, com freqiiencia sinonimos dc escravo. Vcr BOXER (1963, p. 120). Nas socicdadcs 
cscravistas do Novo Mundo, como sugcrcm Cohen c Greene, na fasc inicial da cmcrgcncia das 
pessoas dc cor livrcs (varias gcra^Scs a partir da primcira), o complcxo sistcma dc classifica^ao da 
cor, com scus numcrosos graus, podc ter sido funcional como refcrencia para casamcntos c s/a/us 
social. Porcm, ao contrdrio dc outras socicdadcs ondc cssas categorias tornaram-sc vagas c 
confusas ainda durante o primciro seculo da institui^ao da cscravidao, no Brasil cssc sistcma de 
classifica^ao da cor continuou a funcionar por todo o pcriodo colonial c imperial, tendo 
sobrcvivido cm grandc mcdida at6 nossos dias. Vcr a introdu^ao dc Cohen c Greene cm 
COHEN & GREENE (1972, p.7). 
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entre os cativos uma porcentagem maior de negros, como indicam os per- 

centuais dos escravos negros nascidos no Brasil comprados e vendidos na 

freguesia da Se: 75,2% em 1838-1848 e 67,4% em 1852-1888 (Tabela 2). E 

provavel que para os escravos de origem mest^a, independentemente do 

sexo e da idade, o acesso a liberdade tenha sido mais facil do que para os 

crioulos; essa tendencia, no entanto, evidenciou-se com mais clareza no caso 

das meninas escravas/41^ 

Formas da Alforria 

Para os cativos africanos de ambos os sexos, o modo mais comum de 

obter a liberdade foi a autocompra/4^ A metade deles pagou em dinheiro 

pela alforria (47,6% dos homens e 52,8% das mulheres em 1808-1842; 63,3% 

dos homens e 51,1% das mulheres em 1851-1884). Em contraste, entre os 

cativos nascidos no Brasil, uma porcentagem muito menor (cerca de 20% 

em 1808-1842 e menos de 30% em 1851-1884) foi alforriada com o recurso 

da autocompra (Tabelas 6 e 7). Entre os nascidos no Brasil que compraram 

sua liberdade, apenas 8,1% dos homens e 7,0% das mulheres eram crian^as. 

Apos meados do seculo, quando os pre^os dos escravos come^aram a subir 

(ver Graficos 1 e 2), a porcentagem de alforrias pagas em cada categoria de 

forros (homens/mulheres e africanos/nascidos no Brasil) elevou-se, enquan- 

to diminuiu a de alforrias nao-pagas/43^ 

(41) As razocs cntrc prctos c mulatos para os forros nascidos no Brasil foram: 54:46 (1808-1842) c 52:48 
(1851-1884) para os adultos do scxo masculino; 58:42 (1808-1842) c 74:26 (1851-1884) para as 
mulheres adultas; 57:43 (1808-1842) c 64:36 (1851-1884) para os mcninos c 61:39 (1808-1842) c 
43:57 (1851-1884) para as meninas. Sobrc a vantagem dos cativos mulatos na alforria, ver 
SCHWARTZ (1974, p. 618); KIERNAN (1976, p. 92); HIGGINS (1987, p. 215); EISENBERG 
(1987, p. 187); JOHNSON (1978 p. 264-65). 

(42) Antes da Lei do Vcntrc Livrc, cm 1871, a pratica prcdominantc da autocompra pclos cativos no 
Brasil nao era Icgalizada. Apcsar da muito conhecida afirma^ao de Henry Kostcr sobrc cssc 
pretenso dircito legal dos escravos, nenhum senhor era obrigado por lei a libcrtar os escravos que 
alcgasscm tcr o dircito de comprar sua alforria ofcrcccndo uma quantia cquivalcntc a scu' valor 
cstipulado. Ver KOSTER (1817, p. 404); Lei n. 2040 de 28 de sctcmbro de 1871, Art. IV, Collt(3o 
das lets do Itnperio do Brazil de 1871. Rio de Janeiro, Partc I, p. 149; CONRAD (1972, p. 191); 
CONRAD (1974, p. 154-155); CUNHA (1985). 

(43) Sobrc os prctos de escravos rcgistrados nos inventirios de proprictirios cm Salvador no pcriodo 
1811-1888, ver ANDRADE (1988, p. 207-211). Com respcito ^s alforrias no Brasil do s6culo XIX, 
Mcrrick c Graham afirmam:" Aproximadamente um em cada dots libertos obteve sua liberdade por meio 
da auto-compra. Essa proporgao cresceu (e as alforrias ndo-pagas diminu&am) durante os perfodos de 
aumento nos prefos dos cativos?. VcrMERRICK & GRAHAM (1979, p. 53). 
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TABELA 6 

FORMAS DE ALFORRIA EM SALVADOR, 1808-1842 E 

 1851-1884: HQMENS  

 1808-1842   1851-1884  

Local dc Origcm Africa Brasil Nao-dcclarado Africa Brasil Nao-dcclarado 

ALFORRIA PAGA 

Autocompra 150 49 3 244 106 41 

Substitui^ao 10 1 3 3 

Subtotal 160 50 6 247 106 41 

(%) (47,6) (17.8) (7,0) (63.3) (28,9) (24,0) 

Por Outros 

Mac 8 18 - 

Pai 2 - 

Outros Parentes 1 

Padrinho/Madrinha 1 2 

Socicdadc Aboiicionista 12 

Dcscouhccido 2 3 7 - 

Subtotal 14 3 39 - 

(%) (5.0) (0,8) (10,6) - 

ALFORRIA NAO-PAGA 

Condicional 42 51 17 55 18 

Incondicional 134 166 77 123 167 112 

Subtotal 176 217 77 140 222 130 

(%) (52.4) (77.2) (93.0) (35,9) (60,5) (76,0) 

Total 336 281 83 390 367 171 

{%) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 
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TABELA 7 

FORMAS DE ALFORRIA EM SALVADOR, 1801-1842 E 

 1851-1884: MULHERES  

 1808-1842   1851-1884  

Local dc Origcm Africa Brasil Nao-dcclarado Africa Brasil Nao-dcclarado 

ALFORRIA PAGA 

Autocompra 180 87 14 224 155 41 

Autocompra (com filhos) 1 5 1 4 8 1 

Substitui^ao 9 2 5 2 

Subtotal 190 94 20 230 163 42 

(%) (52,8) (21,4) (26.0) (51.0) (25.0) (27,0) 

Por Outros 

Mac 5 20 

Pai 3 6 

Outros Parcntcs 1 2 

Padrinho/Madrinha 2 6 1 7 

Socicdadc Abolicionista 12 

Dcsconhccido 2 5 4 17 1 

Subtotal 4 20 5 59 1 

{%) (l.D (4.5) (1,0) (10.0) d.O) 

ALFORRIA NAO-PAGA 

Condicional 69 90 14 42 139 24 

Incondicional 97 236 43 177 289 88 

Subtotal 166 326 57 219 445 112 

(%) (46.1) (74.1) (74,0) (48,0) (66.8) (72,0) 

Total 360 440 77 450 655 155 

i%) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

A pratica da aiitocompra nao foi um simples reflexo do pre90 comer- 

cialmente valorizado de cada escravo.^44^ Ate a decada de 1860, o pre^o dos 

(44) Spbrc os prc^os dos cscravos alforriados cm Salvador no s^culo XIX, vcr MATTOSO, KLEIN & 
ENGERMAN (1986). Sobrc a difcrcn^a cntrc o valor cstimado c o prc^o dc vcnda cm Paraty, 
vcr KIERNAN (1976, p. 137). 
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homens africanos tendia a ser maior que o das mulheres, ao passo que para 

os nascidos no Brasil o prego dos homens era menor que o das mulheres 

(Graficos 1 e 2). Ademais, segundo as cartas de alforria, os homens africanos 

pagavam mais pela autocompra do que as mulheres (Graficos 3 e 4). Apesar 

de as escravas domdsticas especializadas nascidas no Brasil geralmente se- 

rem cotadas a pre^os mais elevados do que as cativas africanas (Graficos 1 e 

2), das quais muitas nao eram tao habilitadas para os trabalhos da casa, estas 

ultimas eram obrigadas a pagar pre^os maiores pela alforria (Graficos 3 e 4). 

Por conseguinte, o pre9o da liberdade nao necessariamente coincidia com o 

valor comercial exato de cada escravo. Os senhores negociavam com os 

cativos o prego da alforria, cientes de que as mulheres africanas eram capa- 

zes de pagar mais do que sen pre^o como mercadoria, dada a excelencia de 

muitas delas como empreendedoras bem-sucedidas. Infelizmente, e raro 

uma dessas cartas de alforria mencionar a ocupagao ou especializagao do 

recem-liberto. Das 3,516 cartas de alforria do perfodo 1808-1884, apenas 69 

(46 homens e 23 mulheres, 29 africanos, 29 nascidos no Brasil ell indivi- 

duos sem indica^ao do local de nascimento) declaram a ocupa9ao do escra- 

vo: 13 artesaos, 9 domesticos, 8 carregadores, 8 trabalhadores agrfcolas, 8 

cirurgioes-barbeiros e 4 "escravos de ganho" entre os homens; 11 domesti- 

cas, 10 trabalhadoras agncolas e 2 "escravas de ganho" entre as mulhe- 

res)/45^ A unica fonte primaria disponfvel sobre os pagamentos diarios 
✓ 

efetuados em Salvador no seculo XIX a pessoas nascidas na Africa e a tabela 

dos registros dos forros africanos (92 homens e 115 mulheres) que viviam na 

freguesia de San tana em 1849. Esses dados compdem uma amostra peque- 

na demais para permitir generalizagdes validas, e alem disso referem-se 

tao-somente a forros africanos; mesmo assim, vale a pena salientar algumas 

tendencias. Pelo menos nessa amostra, as mulheres que tinham sucesso no 

comercio ganhavam muito mais do que as que trabalhavam em servigos 

domesticos especializados. O ganho medio diario de oitenta e nove "merca- 

dejas" foi de 805 reis, e o de vinte e oito "quitandeiras" foi de 981 reis. Treze 

mulheres "de negocio" receberam em media 1$283 reis. Em contraste, es- 

cravas com ocupagao domestica especializada, como as lavadeiras (9 mulhe- 

res) ganharam apenas 320 reis por dia. No caso dos homens, os carregadores 

de cadeira (25 individuos) receberam a media diaria de 794 reis, e 24 pes- 

soas cuja profissao foi registrada genericamente como "ganhadeiras" recebe- 

ram por dia 793 reis/4^ 

(45) Poucos forros mcncionaram suas ocupa^cs cm tcstamcntos. Vcr APB, LRTC. 
(46) Rcla9ao dos africanos ... Santana (1849), APB, Sc^ao Hist6ria, rna^o 2892. 
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grAfigo 3 

PREgOS MliDIOS (EM MH^RIilS) PARAGOMPRADAALFORRIA 

EM SALVADOR, 1808-1884 (escravos do sexo masculino) 
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Os cativos nascidos no Brasil contavam com parentes e padrinhos que 

podiam ajuda-Ios a obter a liberdade. No penodo 1808-1842, treze maes, 

cinco pais, dois outros parentes (urn irmao e uma tia) e sete padrinhos 

pagaram pela alforria de cativos nascidos no Brasil. Em 1851-1884, compra- 

ram a liberdade de escravos naturais do pafs trinta e oito maes, seis pais, dois 

outros parentes (avos africanas) e nove padrinhos/47^ 

Em alguns casos, quern comprava a alforria do escravo nao tinha 

nenhum parentesco com ele. Um exemplo disso 6 o caso das irmas nascidas 

no Brasil Euporoma e Justina, de 6 e 9 anos, filhas da crioula Verdina, que 

foram libertadas mediante o pagamento de 1:200$000 reis por Manuel Joa- 

quim Gomes Vi^as, por ter ele "apreciado os servi^s" nao so da mae, mas 

tambem da avo das meninas/48^ Em 1880, Guirina, crioula de vinte e tres 

anos, recebeu sua carta de alforria em troca de 800$000 reis, metade paga 

por ela propria e a outra metade por Margarida dos Sassos, que alugara 

Guirina para trabalhar na roga/49^ No caso do crioulo Lufs, Gerge Hareis 

Duder pagou 950$000 rdis por sua liberdade, com a condigao de Luis pres- 

tar-lhe services durante sete anos/50^ 

As sociedades abolicionistas baianas estabelecidas na decada de 1860 

deram contribuigoes em dinheiro apenas para alforrias de escravos nascidos 

no Brasil, e principalmente para os bebes e crian^as. Essas sociedades nao 

so forneceram ajuda monetaria para a autocompra, mas tambdm moveram 

processes legais contra senhores que maltratavam seus cativos. Por exem- 

plo, em 3 de Janeiro de 1887, a Sociedade Libertadora Baiana encarregou-se 

da documenta9ao do processo de Silvestre, escravo de trinta anos nascido no 

Brasil e residente no Engenho Agua Comprida, contra sua proprietaria Ana 

d'ArgoIo/51^ 

(47) Avos: Anaclcta, crioula, filha dc Thomara (j5 falccida), crioula cscrava do mcsmo propriciario, 
com I50$000 reis dc sua avo, Joaquina, nago; c Thcdolina, parda dc onzc anos, com dinheiro dc 
sua avo, Mana, natural da Africa. Vcr APB, LNC, n. 297, 1 dc julho dc 1851; n. 416, 27 dc mar^o 
dc 1872. Padrinhos: apenas um dos padrinhos foi idcntificado como nascido na Africa; Jos6 dc 
Sao Joao, nago, pagou o prc9o dc Antdnia, crioula dc dczcssctc anos (900$000 r6is). Vcr APB, 
ma^o 2888, 6 dc fcvcrciro de 1879. Sobrc os que, no Rio dc Janeiro, compraram a liberdade dc 
crian^as cativas nascidas no Brasil, vcr KARASCH (1987, p. 347-50). 

(48) APB, LNC, n. 416,17 dc abril dc 1872. 
(49) APB, ma^o 2880, 16 dc fcvcrciro dc 1880. 
(50) //w/, 13 dc novembro dc 1879. 
(51) APB, Sc^ao Judicidria, Autos Crimes 3531.8. Sobrc o abolicionismo baiano c as sociedades 

abolicionistas, vcr PIERSON (1942, p. 54-59). Sobrc o abolicionismo no Brasil, vcr CONRAD 
(1972, Partc2);TOPLIN (1972). 
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Em contraste com os exemplos dos cativos libertados naturais do 

Brasil, a maioria das cartas de alforria dos africanos nao menciona parentes 

ou outras pessoas que pudessem ajuda-los a comprar sua liberdade (ver 

Tabelas 6 e 7). No penodo 1808-1884, pelo menos a julgar pelas informa^oes 

encontradas nas cartas de alforria, nenhum parente pagou pela liberdade de 

escravos africanos, e apenas tres padrinhos contribufram para a alforria de 

tres africanas. Evidentemente, isso nao significa que os escravos africanos 

nao contavam com parentes ou amigos para ajuda-los a comprar a alforria; 

ocorre que em geral os registros notariais nao mencionam contribuigoes 

monetarias dadas por indivfduos escravizados scm status legal. For exemplo, 

os testamentos de forros incluem seis casos em que escravas, todas elas 

africanas, foram alforriadas com dinheiro dado por seus companheiros, que 

eram todos forros (cinco deles africanos e um nascido no Brasil). Todos esses 

casais, assim que as mulheres obtiveram a liberdade, casaram-se legalmen- 

te.(52) 

No periodo colonial, alguns escravos africanos no Brasil tomavam 

dinheiro emprestado as irmandades leigas de negros para comprar sua alfor- 

ria. Pouco antes de despontar o seculo XIX, haviam-se estabelecido na 

colonia muitas dessas irmandades, criadas por escravos de "na^oes" africanas 

especfficas, que concediam emprestimos aos membros cativos com recursos 

provenientes de seu fundo para emancipagao. Em minha amostra das cartas 

de alforria de Salvador de 1808 a 1884, porem, nao ha mengao de provisao 

de fundos para alforria levantados por irmandades de negros. Entre os forros 

que registraram testamentos em Salvador em 1808-1888, apenas um men- 

cionou ter sido libertado por uma irmandade de negros, mas isso ocorreu em 

Portugal e nao no Brasil: Jose Ignacio Joaquim, natural da Costa da Mina, 

comprou sua alforria com fundos da irmandade negra de Nossa Senhora do 

Rosario na cidade de Lisboa, onde morava com seu senhor, Ignacio da 

Costa. Em seguida, o forro retornou a Salvador, casou-se com Ana Cruz 

Velozo, tambem da Costa da Mina, e registrou seu testamento em 10 de 
(53) 

abril de 1826. ; As irmandades de negros em Salvador haviam eliminado 

os fundos para emancipate em prinefpios do seculo XIX, e suas atividades 

beneficentes estenderam-se para atender as necessidades dos pobres da 

(52) APB, LRTC, n. 10. fols. 91-96B; n. 29, fols. 103-7; n. 31, fols. 87-89B; n. 40, fols. 298-32; n. 52, 
fols. 145B-49B; n. 61, fols. 168B-70. 

(53) APB, LRTC. n. 23. fols. 186-89. 
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cidade em geral/54^ Isso explica por que nao foram mencionados fundos 

para emancipate) de irmandades de pretos nas cartas de alforria de Salvador 

no seculo XIX, mas nao quer dizer que a populagao escrava ja nao podia 

mais contar com suas irmandades para obter ajuda financeira para comprar a 

liberdade. 

Os cativos nascidos no Brasil beneficiaram-se com maior frequencia 

de alforrias nao-pagas, muitas delas concedidas incondicionalmente sob as 

justificativas de "por me haver bem servido", "fidelidade e obediencia", 

"amor a Deus" ou "pelo bem que Ihe quero por te-lo criado" Na maioria dos 

casos das alforrias condicionais nao-pagas, os senhores obrigavam os ex-cs- 

cravos a "acompanha-los e servi-los" (ou por vezes as suas esposas, filhos ou 

irmaos) ate a morte. Assim, os que obtinham a alforria condicionada passa- 

vam a agregados da casa e continuavam a trabalhar para os antigos senhores 

do mesmo modo como haviam feito formalmente quando escravos. 

Os cativos nascidos no Brasil tambem contaram com a vantagem de 

ser alforriados pelos senhores gramas a sentimentos de paternalismo e afei- 

9ao. Alguns cativos recem-nascidos e criangas foram batizados como forros 

porque os senhores sentiram-se gratos as suas maes, tambem escravas de 

sua propriedade/55^ Em apenas um desses casos o senhor tornou-se padri- 

nho do escravo para "beneficia-lo"/56^ 

Enquanto a mercadoria humana mais batata continuou a ser suprida 

pela Africa, os senhores de modo geral preferiram alforriar cativos naturais 

do Brasil por ocasiao do nascimento ou durante a infancia, incondicional- 

mente e sem exigir pagamento. Devido ao grande risco de mortalidade 

entre os bebes e as crian9as, cria-los saia muito mais caro do que comprar 

africanos adultos recem-chegados. 

As criancas escravas nascidas no Brasil ocasionalmente eram alforria- 

das junto com a mae. Dois ter90s desses casos foram de alforrias incondi- 

(54) Vcr, por cxcinplo, Arquivo da Igrcja dc Nossa Scnhora dos Homcns Pretos, Salvador, 
Comproinisso da Irmandadc dc Nossa Scnhora dos Homcns Pretos no ano dc 1820; Estatutos da 
Socicdadc Protctora dos Dcsvalidos, Titulo 1 c Art. 9, publicado cm BRAGA (1987, p. 79-89). 
Sobrc as irmandades Icigas dc pretos c mulatos cm Salvador no seculo XIX, vcr tambem 
NISHIDA (1991, cap. V), 

(55) Onzc mcninos c dczcsscis mcninas cm 1808-1884. 
(56) Manocl, crioulo, filho da cscrava, APB, LNC, n. 164,25 dc janciro dc 1811. 
(57) Das 3.516 cartas do pcrfodo 1808-1882, 63 cnquadram-sc ncssa catcgoria. As criancas escravas 

nascidas no Brasil cram com frcqiicncia compradas c vendidas juntamcntc con? as macs, 
principalmentc no caso das muito pcqucnas ou dos beb^s. Entrc 2.608 fcgistros legais dc cativos 
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cionais nao-pagas, atribuidas aos "bons servigos" da mae, Um caso excepcio- 

nal foi a alforria incondicional de toda uma famflia de cativos nascidos no 

Brasil: Germano, o pai (pardo), Maria Margarida. a mae, e os filhos Rodrigo 

(crioulo), Ferigrino, Felisarda e Maria (cabras)/ ^ Em minha amostra, fo- 

ram alforriadas isoladamente apenas duas criangas ("mularinhos"), ambas 

filhas ilegitimas do mesmo senhor com sua escrava Marcelina/59^ 

A Autocompra 

A compra da liberdade geralmente ocorria mediante o pagamento em 

dinheiro/60^ Uma excegao esta registrada no testamento de uma forra: a 

nago Gertudes Maria do Espfrito Santo pagou por sua alforria a seus senho- 

res Silveiro da Silva e Joana da Silva com parte de um imovel que possuia, 

uma casa situada na Rua do Gimipaneiro, na freguesia de San tana/6 ^ 

Uma forma interessante de autocompra era a substitui^ao, como no 

exemplo ja mencionado do escravo Francisco/6^ No periodo 1808-1888, 

comprados c vcndidos na freguesia da Sc no pcrfodo 1838-1888, 131 (5%) cncontram-sc ncssa 
catcgoria de venda de mac c filho(s), ao passo que cm apenas quatro casos, todos da d6cada de 
1860, pai c filhos, todos mcninos, foram comprados c vcndidos juntos, Vcr AMCS, LECV. 

(58) APB, LNC, n. 116, 25 de Janeiro de 1811. Na freguesia da S6, cm 1838-1888, apenas uma famflia 
de escravos nascidos no Brasil foi transfcrida scm que houvesse pcrda ou scpara^ao de algum dos 
mcmbros por motive de venda . Vcr i6u/., n. 82.6, 7 de dczcmbro de 1867. 

(59) I&u/., n. 17, 1814; n. 275, 30 de outubro de 1841. 
(60) Nos casos de autocompra com pagamento cm dinhciro inclucm-sc tr6s cativos nascidos no Brasil 

que foram alforriados cm 1871 sob a condi^ao de fazcrcm pagamcntos mensais: Romana, crioula 
de 29 anos, filha de Virginia, angola, por 6$000 rcis mensais (APB, LNC, n. 411, 8 de agosto de 
1871); Martinho, crioulo, por 10$000 rcis mensais (/&</, n. 411, 12 de agosto de 1871); Marcclino, 
crioulo de 26 anos, filho de uma escrava angola, por 10$000 rcis mensais (/&</., n. 416, 21 de 
agosto de 1871). As cartas de alforria que consultci para cstc cstudo nao inclucm casos cm que o 
dinhciro da compra da alforria foi pago cm dobra ou cm qualqucr outro tipo de mocda. Sobrc os 
prc^os dos escravos no Brasil durantc os pcriodos colonial c imperial, vcr MILLER (1986). 

(61) APB, LRTG, n. 13, fols. 8B-15. Nos dados sobrc a Parafba (1850-1888), alguns escravos 
compraram a alforria pagando nao s6 com imovcis, mas tambcm com gado. Vcr GALIZZA (1979, 
p. 150). 

(62) A pratica da substitui^ao ocorrcu na Bahia (1684-1745), na cidadc do Rio de Janeiro (1808-1850) c 
cm Sabari, Minas Gcrais (1789-1822). Vcr SCHWARTZ (1974, p. 626); KARASCH (1987, p. 
358); HIGGINS (1987, p. 247-48). Katia Mattoso faz referenda & substitui^ao, porcm nao avan9a 
nenhuma intcrprcta^ao a rcspcito: " (...) o escravo devepagd-la [a alforria] em moeda sonante, ouro 
ou pa pel, de uma vez ou em presta^oes. Acontece, tambhn, o escravo comprar-se dando outro escravo a seu 
senhot** Vcr MATTOSO (1988, p. 180). Pclo que me 6 dado saber, no que sc rcfcrc h cscravidao 
no Novo Mundo, a substitui^ao como forma de autocompra foi uma pritica cxclusiva do Brasil. 
Entrc muitos cstudos sobrc as alforrias, o unico exemplo de substitui^ao que cncontrci foi o de 
um cativo mandinga cm Port-of-Spain, Trinidad, cm 1830. Vcr CAMPBELL (1975, p. 472). A 
origem da substitui^o como forma de autocompra rcmonta aos romanos. Na Roma imperial, 
alguns escravos podiam contar com um recurso especial, o peculium, que consistia cm um fundo 
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existem 35 casos de substitui5ao na amostra de cartas de alforria por mim 

estudada. Entre estes, tres sao de forros que pagaram nao so com um cativo 

substitute mas tambem com dinheiro para completar a diferenga entre o 

valor do alforriado e o do escravo dado em troca. Alguns exemplos podem 

ilustrar essa espdcie de negocia^o entre cativos e senhores. O escravo mina 

Ventura, que trabalhava como pedreiro, pagou a seu senhor o equivalente a 

300$000 reis, dos quais 200$000 correspondiam ao valor de um outro cativo 

de mesma ocupa9ao chamado Torcano e caracterizado como "gentio da 

Costa" e 100$000 foram dados em dinheiro/63^ Esses 35 casos de autocom- 

pra por substituigao perfazem cerca de 1% do numero total de cartas de 

alforria e 2,63% das autocompras (1.332) do perfodo 1808-1884. Com uma 

exce9ao em 1861, todos os casos ocorreram entre 1808 e 1852. 

Esses 35 forros, 17 homens e 18 mulheres, dividiam-se em 24 africa- 

nos de diversas origens (13 homens ell mulheres), 3 nascidos no Brasil (1 

homem e 2 mulheres) e 8 pessoas sem indicagao de origem ou cor (3 

homens e 5 mulheres)/64^ Os escravos substitutos geralmente eram do 

mesmo sexo que os forros (29 em 35 casos). O mais comum era a troca de 

um escravo por outro, mas houve dois casos em que um forro foi trocado por 

dois cativos do mesmo sexo/65^ A frase usual empregada nos casos de 

substitui^ao era "o escravo deu outro escravo em seu lugar"; em apenas 

quatro cartas de alforria, entre elas a de Francisco, foram mencionadas 

ocupa96es especificas.^6^ 
/fn\ 

Em dois casos, o substituto tinha o mesmo nome do forro. Consi- 

derando que em Salvador, no inicio do seculo XIX, os naturais da Africa 

de dinheiro controlado pclos prdprios cativos. EIcs podiam usa-lo para invcstimcntos ou 
csscncialmcntc para a autocompra. Alcm disso, podiam usar o peculium na compra de outros 
escravos para substitui-los {vicarius, vicaria). O peculium cm gcral era rcscrvado aos cativos 
urbanos cspccializados, c nao aos trabalhadores rurais. Vcr PHILLIPS (1984, p. 28). 

(63) APB, LNC, n. 160, 15 de julho de 1809. O mesmo acordo: ibid., n. 242, 10 de abril de 1832; n. 
304, 7 de maio de 1852. 

(64) Na amostra de tcstamcntos de forros, scte cx-cscravos, todos naturais da Africa, dcclararam haver 
fomccido substitutos aos senhores, porcm apenas um foi idcntificado por "na^ao". Vcr APB, 
LRTC, n. 4, fols. 5B-9B; n. 9, fols. 101B-6; n. 16, fols. 156-61; n. 17, fols. 145B-149B; n. 28, fols. 
98B-101; n. 28, fols. 122-25B; n. 47. fols. 28-30B. 

(65) Maria c Thercza, ambas nagos, no lugar de Maria, nago (APB, LNC, n. 206, 31 de maio de 1822); 
duas novas cscravas, sem nomcs ou origens cspccificadas, no lugar de Ana, nago (n. 206, 8 de 
junho de 1822). 

(66) Pedreiro, cm APB, LNC, n. 160, 15 de julho de 1809; carrcgador de cadcira, cm ibid., n. 242, 10 
de abril de 1832; trabalhador agricola em ibid., n. 295, 3 de fcvcreiro de 1851; cstivador cm ibid., 
n. 306, 14 de maio de 1852. 
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com freqiiencia identificavam-se em sua propria comunidade e referiam-se 

uns aos outros usando seus nomes africanos e nao os nomes catolicos dados 

pelos senhores por ocasiao do batismo, uma interpretagao plausivel e a de 

que o cativo dava a seu substituto o mesmo nome catolico que ele proprio 

recebera, para demonstrar aos outros sua posse legal do substituto, enquan- 

to ao comunicar-se na lingua nativa empregava os nomes africanos. 

Poucas das cartas de alforria revelam como o forro obteve seu substi- 

tuto. Apenas duas delas informam quern forneceu o cativo dado em troca: a 

escrava Josefa recebeu sua substituta, Rita, de sua sobrinha Marcelia Maria 

da Conceive, e a crioula Barnadeira obteve a carta de alforria dando a seu 

senhor a nago Rola, que pertencera a mae de Barnadeira, Felicidade, escra- 

va de um outro proprietario. Em ambos os casos, houve uma importante 

contribuigao de parentes para a libertagao das cativas.^ Schwartz descreve 

um testemunho interessante dado na Bahia em 1836 perante o juiz dos 

orfaos de Sao Francisco do Conde. A escrava crioula Luciana Maria da 

Conceigao queria comprar um cativo para o dote de sua neta. Para isso, 

enviou o dinheiro a um amigo, que foi para a Africa e adquiriu uma nago, 

Jeronima, a qual foi entao entregue como escrava a Luciana no Engenho 

Cahipe. Apesar da intengao inicial, Luciana mudou de ideia e conservou 

Jeronima como sua escrava, mandando-a para a cidade para trabalhar como 

"ganhadeira", enc^uanto ela propria prosseguiu em seu trabalho como escra- 

va do engenho/6 ^ Nao sabemos como terminou essa historia. Teria Luciana 

sido por fim alforriada, possivelmente gramas ao dinheiro que acumulou com 

os ganhos de Jeronima, ou entao trocando Jeronima pela liberdade? Na 

verdade, nem mesmo sabemos se Luciana chegou a fazer algum esfor^o 

para ser alforriada. Ainda assim, este exemplo presta-se como ilustra^ao do 

modo como alguns agentes, possivelmente forros de origem africana, viaja- 

vam para a Africa com regulandade a fim de negociar com escravos e torna- 

los disponiveis por pre^os modicos a compradores como Luciana em 

Salvador/70^ 

(67) Joaquim, substituido por outro Joaquim (APB, LNC, n. 272, 9 dc mar^o dc 1841); Cactana, 
crioula, substitulda por outra Cactana, nago, na mcsma ocupa^ao dc trabalhadora agrfcola {ibid., n. 
295, 3 dc fcvcrciro dc 1851). 

(68) APB, LNC, n. 293, 22 dc niaio dc 1821; ibid., n. 238, 16 dc fcvcrciro dc 1832. 
(69) Instituto Gcogrdfico c historico da Bahia, Salvador, pasta 28, doc. 11, citado cm SCHWARTZ 

(1974. 626-627, NOTA 36). 
(70) Sobrc os forros dc origem africana com ocupa^ao no trafico transatlantico dc escravos, vcr APB, 

LRTC, n. 19, fols. 276B-80B; n, 28, fols. 98B-101B. O viajantc britanico Robert Walsh obscrvou, 
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Os escravos substitutes eram em geral africanos rec6m-chegados, cu- 

jos pregos estavam abaixo dos que se pagavam pelos cativos especializados 

nascidos no Brasil e tambem pelos escravos africanos ja aculturados.(MIL- 

LER, 1986, p. 45,47); MATTOSO, KLEIN & ENGERMAN, 1986, p. 66, 

nota 9) Isso explica por que a pratica da substitui^ao quase desapareceu 

apos o termino do trafico transatlantico. Vinte e cinco cartas de alforria 

declaram que os substitutes eram nascidos na Africa e/ou recem-desembar- 

cados; as outras dez cartas nao trazem informa96es sobre o local de nasci- 

mento ou "na^o" dos escravos. Com o consentimento do senhor, o cativo 

comprava o subsdtuto, aculturava-o, treinava-o para exercer algum trabalho 

especializado e por fim trocava-o pela propria liberdade. 

Como demonstra o caso de Francisco, alguns escravos compravam 

para substitui-los cativos da mesma "na^ao" que a sua. Dos dezenove casos 

em que tanto o recem-liberto como o substitute estao identificados, os 

escravos dados em troca de seis forros nagos eram tambem dessa nagao. 

Podenamos atribuir esse fato a lei da probabilidade, ja que os individuos 

classificados como nagos compunham um ter90 dos forros naturais da Africa. 

Entretanto, os estudos sobre as alforrias publicados por Schwartz, Karasch e 

Higgins abrangendo o Brasil colonial e imperial tambem observam que a 

coincidencia de Mna96es" entre escravos e substitutos nao se restringia aos 

nag6s.(SCHWARTZ, 1974, p. 626; KARASCH, 1987, p. 358; HIGGINS, 

1987, p. 247) 

A substitui9ao era um expediente oportuno tanto para o senhor como 

para o escravo. Karasch afirma, com muita propriedade: "Os senhores aceita- 

vam de bom grado essas trocas, pots nao precisavam aculturd-los, e resolviam o 

pivblema da depreciagdo do capital. No lugar de uma africana ja avangada em 

idade, poderiam receber um rapaz adolescente com anos de trabalho pela fren- 

/^".(KARASCH, 1987, p. 358) Para o cativo, a vantagem flnanceira de com- 

prar um escravo africano recem-chegado em vez de precisar acumular muito 

mais ate conseguir seu proprio valor em dinheiro era contrabalan9ada pelo 

fato de que seria necessario tempo para aculturar o novo escravo ate trans- 

forma-lo em um substitute viavel. Alguns cativos, na condi9ao de proprieta- 

rios, talvez tenham trabalhado lado a lado com seus proprios escravos, ou 

durantc sua visita ao Rio de Janeiro cm 1829: *... negros que hctviam elrs prdprios obtido a liberdade 
freqttentanente mandavatn agen/es d Africa para comprar seus conterrdneos, que Ikes eram trazidos em 
troca das contas e espethos que eles enviavam*. Wet WALSH (1831, v. 2, p. 199). 
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quem sabe os tenham mandado sair a rua como negros de ganho, para 

trazer-lhes dinheiro durante varios anos antes de fmalmente os oferecer 

como substitutes em troca da alforria deles proprios. Nesse contexto, fazia 

sentido comprar um substituto do mesmo grupo etnico, pois isso eliminava 

o problema de instruir o recem-chegado, que nao entendia a lingua portu- 

guesa e a cultura luso-brasileira. A coincidencia de "na^oes" entre os forros e 

os substitutes nao era apenas fortuita, como sugerem implicitamente 

Schwartz e Karasch, e sim um reflexo das etnias (re)criadas na comunidade 

escrava do Novo Mundo, onde os cativos naturais da Africa precisavam lutar 

a cada dia pela sobrevivencia. 

A estrutura da posse de escravos entre os forros de origem africana 

corrobora esta interpreta9ao revisionista.^71^ Muitos forros africanos que 

possufam escravos da mesma "nagao" que a sua e tambem "crias" (cativos 

nascidos no Brasil e criados na casa dos senhores) tendiam a tratar de modo 

diferente cada grupo. Esse "duplo criterio" evidencia-se nos testamentos 

daqueles forros. Enquanto muitos escravos nascidos no Brasil foram liberta- 

dos incondicionalmente por ocasiao da morte do proprietario e ainda em 

alguns casos nomeados herdeiros, varios cativos africanos, inclusive os de 

mesma "nagao" que seu dono, passaram a ser "coartados", ou seja, obrigados 

a pagar aos herdeiros um pre^o estipulado por sua alforria dentro de um 

determinado prazo apos a morte do proprietario/72^ Isso nao se coaduna 

com a interpretagao dada por Karasch acerca da estrutura da posse de cati- 

vos entre os forros africanos. Segundo essa autora, "um outro fa tor que parece 

ter incentivado forros a possuir escravos e o fato de que, enquanto continuasse o 

trdfico afneano, eles teriam a oportunidade de impedir que sua propria gente fosse 

escravizada por brasileiros. Os registros dos negros de ganho, mostrando que ioru- 

bds possutam escravos tambem iorubds, sugerem essa tendencia."(KA RAS C H, 

1987, P. 211) Um forro nago talvez usasse sua lingua e cultura para instruir 

seus cativos nagos, porem isso nao significa necessariamente que o proprie- 

tario favorecia membros de seu grupo etnico concedendo-lhes a alforria. 

Segundo consta em estudos anteriores sobre as alforrias, o costume da 

substituigao parece ter-se limitado, na pratica, ao ambiente urbano, como 

(71) Vcr APB, LRTC. 
(72) Sobrc as crias como herdeiros, vcr, por cxcmplo, APB, LRTC, n. 43, fols. 50-52. Sobre o contrato 

legal c o costume da coarta^o, vcr SCHWARTZ (1974, p. 627-628). Sobrc a coartacidn na 
Am6rica Espanhola, vcr AIMES (1909); KLEIN (1967, p. 196-200). 
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ocorreu nas cidades portuarias de Salvador e Rio de Janeiro e em Sahara, na 

regiao das Minas Gerais. Nao 6 provavel que a substitui^ao tenha sido muito 

difundida em areas agncolas como Paraty (1789-1822), Parafba (1550-1888) 

ou mesmo no Reconcavo Baiano do seculo XIX/73^ No entanto, nao se 

pretende aqui asseverar que a substituigao foi um fenomeno exclusivamen- 

te urbano. Em princfpios do s6culo XIX, Henry Koster observou'pratica 

semelhante em uma propriedade dos beneditinos em Pernambuco, o enge- 

nho Jaguaribe. Mais de cem escravos, todos nascidos no Brasil, compunham 

o plantel do engenho, cujo feitor era um escravo mulato. Esse cativo com- 

prou primeiro a liberdade de sua mulher, uma mulata escrava dos benediti- 

nos, e depois a de seus filhos. Em seguida, ofereceu aos padres, em troca de 

sua propria liberdade, dois cativos africanos que possuia. Os padres recusa- 

ram a proposta, alegando que o engenho nao poderia ser administrado 

adequadamentc sem ele.(KOSTER, 1817, v. 2, p. 266-267) A substitui^ao 

ocorria raramente nas areas rurais agncolas em razao do sistema escravista da 

grande lavoura e da relativa ausencia de mobilidade socio-economica dos 

cativos empregados nas lides do campo. 

Gonclusao 

No seculo XIX, em Salvador, a pratica da alforria assumiu varias 

formas: a alforria incondicional nao-paga, a condicional nao-paga, a compra- 

da por terceiros e a autocompra. De um modo geral, os cativos nascidos no 

Brasil, mulheres, crian9as e mulatos, encontraram menos dificuldade para 

obter a liberdade do que os nascidos na Africa, homens, adultos e crioulos. 

Alguns escravos foram libertados legalmente mediante pagamento feito por 

parentes, padrinhos etc. Outros, em especial os africanos de ambos os sexos, 

foram com freqiiencia capazes de comprar a propria liberdade. Enquanto se 

poderia supor que a solidariedade entre os de mesmo grupo etnico em uma 

comunidade escrava tenha sido um fator relevante nas alforrias pagas, ob- 

servamos tambem casos em que set do mesmo grupo etnico em uma socie- 

(73) KIERNAN (1976, cspccialmciuc p. 148); GALIZZA (1979, cap. IV). Judith Lcc Allen, que 
cfcuiou sua pesquisa cm 1987-1989 nos arquivos dc Salvador c Cachocira, nao cncontrou 
dcciara^ocs sobrc substitui^ao cm sua amostra dc cartas dc alforria registradas nas cidadcs do 
Rccdncavo Baiano no s6culo XIX (informa^ao pessoal). 
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dade escravista poderia tornar-se um fator ambivalente. Este foi o caso da 

subs ti tu igao. 

Evidenciando a pratica da autocompra pelos cativos naturais da Afri- 

ca, este artigo analisou algumas relagoes entre alforrias e etnia nas comuni- 

dades escravas do Novo Mundo. A luta individual pela sobrevivencia em 

uma sociedade escravista continuamente (re)criou grupos etnicos e associa- 

96es de ajuda mutua entre a populagao cativa, mas tambem nao podemos 

desconsiderar o fato historico de que a solidariedade etnica nao necessaria- 

mente tolheu os individuos na hora de procurarem a vantagem pessoal 

usando de algum modo a etnia que compartilhavam com outros. A porcenta- 

gem de substitui^oes como forma de autocompra foi sem duvida pequena, 

mas ainda assim nos inspira a repensar a alfcrria dos escravos e a escravidao 

dos africanos no Novo Mundo. 
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