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Abstract. In eighteenth-century Brazil, more specifically in the urbanized

slave areas of Minas Gerais, labour and increase of wealth often were

aspects that were intricately related to personal and collective relations.

This favored economic and social accession of freedmen (mostly freed-

women) and their descendants, who knew how to take advantage of all

possibilities created by a society that was strongly marked by a physical

and social mobility, by biological and cultural miscegenation, and by an

intense economic dynamism. The examples presented in this text are

only some of the many registered cases in the extensive documentation

that exists on this period and that has fostered the profound renewal of

Brazilian historiography since the 1980s.

Durante o seculo XVIII, em Minas Gerais, Brasil, assim como em outras areas

urbanizadas de regioes escravistas da America,^ o acumulo de valores materials

—

dinheiro cunhado; ouro em p6 e em barra; prata lavrada e em barra; joias e

acessorios; objetos de uso cotidiano, como porcelanas, talheres e espelhos; tecidos

caros—, bem como de creditos e de debitos—pode-se dizer, quase, que todos

deviam a todos, inclui'dos brancos, negros, crioulos e mestigos, livres, libertos e

escravos^—nao aparecem, na documentagao geral, como aspecto contraditorio

ou em oposigao as relagoes pessoais. Ao contrario, na maioria dos casos, sobretudo

os observados em testamentos e em inventarios post-mortem do pen'odo, uma

coisa e outra se encontravam intimamente vinculadas, sem que isso provocasse
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cheque de consciencia individual, nem, tampouco, reprova^ao religiosa ou erica.

De maneira muito semelhante, outre desses mites que vem atravessando seculos

deve ser revisto. N4uitas vezes, inclusive, ele aparece associado ao primeiro, tanto

de torma explicita, quanto implicitamente. Trata-se da ideia generalizante e sim-

plificadera de que o trabalho era genericamente desprezado pela popula^ao livre

e que era igualmente negado pelos ex-escravos que conseguiam a alforria, o que

significa afirmar, come se afirmou durante muito tempo, que a primeira coisa

que o forro fazia era opor-se ao trabalho e que liberdade e trabalho eram aspectos

contraditorios nessas sociedades escravistas colonials. Novamente, a analise mais

pormenorizada da extensa massa documental dispomVel e as analises da histo-

riografia chamada “revisionista”—esta que se desenvolveu depois de 1980, no

Brasil e em outros paises—comprovam o equiVoco de axiomas como esses, frutos

de metodologias que aplicavam modelos ideais (quase sempre etnocentricos) a

qualquer regiao e a qualquer epoca, e que for^avam as realidades historicas a se

enquadrarem em categorias teoricas pre-concebidas.^

As historias compreendidas nesses textos mostram exatamente como essas

“contradi^oes,” em grande medida, nao existiram no dia-a-dia desses agentes

historicos. Elas demonstram, inclusive, que as sociedades escravistas, sobre-

tudo em sua dimensao urbana, estiveram longe do “engessamento” produzido

por meio de categorias de analise e de juizos de valor aplicados a posteriori.

Trajetorias individuals—historias coletivas

A se julgar pelas opinides das autoridades colonials e metropolitanas sobre

escravos e sobre forros, e sens descendentes nascidos livres, negros, crioulos"^

e mestizos, eles formavam, realmente, agrupamentos socials que traziam

grande incomodo a toda a sociedade ou, pelo menos, a parte mais ordenada

dela. Roubavam, matavam, vadiavam, desacatavam as normas e corrompiam

o establishment. Acusa^oes semelhantes existiriam por todo o seculo XVIII e

foram comuns em varias regioes.^ Mas, se eram tao nocivos, por que o Estado,

centralizado e fortificado na Capitania das Minas Gerais, onde se havia encon-

trado muito ouro e diamantes, e onde se conformou enorme popula^ao escrava

e liberta,*^ nao logrou impedir tantos danos causados por eles? Parte da resposta

tinha sido apresentada ja no im'cio do seculo XVIIl pelo entao governador, o

Conde das Galveas: sem o trabalho deles, os reals quintos (imposto cobrado

pela coroa) sofreriam notavel avaria. Mas nao era apenas isso.^

E preciso separar, desde ja, a interpreta^ao dos administradores sobre esses

agrupamentos socials e a realidade que envolvia esses homens e mulheres nao
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brancos. Muitas vezes, nao foi o fato de transgredirem a lei que os transfor-

mava em individuos indesejaveis.^ Em boa medida, o que causava esse inco-

modo era o fato de, entre eles, haver varios que, gera<;ao apos gera^ao, logra-

vam ascender economicamente e conquistar status social e, tudo isso, com

certa facilidade. Mais ainda: essas trajetorias nao infringiam, pelo menos clara

e abertamente, a legisla^ao e os costumes vigentes. O mundo que os libertos

construi'ram para si e para seus descendentes, tambem ele cheio de facetas,

pleno de tradi^oes preservadas, de adapta^oes processadas e de descontinui-

dades, e o que, enfim, maior desconfian^a e desconforto gerava entre a camada

mais rica da popula^ao. Junto a isso, claro, a mesti^agem biologica e cultural

entre brancos e negros contribuia muito para que o universo dos forros viesse a

ser visto pela elite branca como arnea^a direta a sua hegemonia. Afinal, a cada

dia aumentava a quantidade de filhos mulatos e pardos, de pele aclarada, que

exigiam o amparo das mesmas condi^oes privilegiadas de seus pais brancos e

desconsideravam varias das restri^es legais impostas aos nao brancos.

Os discursos oficiais e os proferidos pela elite colonial, no seu inverso,

acabavam por demonstrar a enorme dimensao alcan^ada pelas praticas de

alforria naquela sociedade escravista. Alem disso, constatavam as reduzidas

possibilidades de reverter o quadro ou mesmo de estanca-lo. Dai as acusa-

0es de atrevimento e de indolencia. Evidentemente, as pequenas rebelioes

existentes e outras que nao chegaram a ser concretizadas; as fugas; os roubos

e as atitudes violentas contra proprietarios e familiares deles e a formaqao de

quilombos^ contribuiram decisivamente com uma certa legitimidade desses

discursos. Contudo, a maior parte dos escravos, dos forros e dos nao brancos,

nascidos livres das Minas, permaneceu nas vilas e arraiais, onde moravam e

trabalhavam e onde estabeleceram relacionamentos de variada especie com

outros de iguais “condi^ao” e “qualidade,” bem como com brancos.^®

Os libertos e as libertas moradores das areas urbanas, fossem eles africanos,

crioulos ou mestizos, levavam uma vida mais ou menos pacata, sem intentar

promover profundas altera^oes na logica do mando escravista. Afinal, trat-

ava-se de libertos vivendo em uma sociedade escravocrata, onde era preciso

enfrentar o estigma deixado pela antiga condi^ao. E claro que, diante dessas

condi^oes, tornar-se senhor de escravos era um dos objetivos naturalmente

perseguidos pelos forros. Para uma significativa parcela deste grupo, isto e,

para os africanos, o cativeiro era condi^ao inclusive ja conhecida nas terras

de origem. Mesmo sem alcanqar a mesma dimensao e sem conhecer a mesma

dinamica desenvolvidas no Novo Mundo, a escravidao ja era institui^ao
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praticada ha seciilos em varias regioes africanas (tambem na Europa e no Ori-

ente), assim como as liberta^oesd
’

Na pratica, contndo, os libertos ja vinham, ha tempos, for^ando o sistema

escravista a adapta^oes e adequa^oes em rela^ao aos ritos cotidianos da vida no

Brasil. E isto, mesmo qiie de maneira pouco percepnvel na epoca, representou

modifica^oes notaveis nas rela^oes socials ali vivenciadas. A grande quantidade

de alforrias pagas, em boa medida, e uma das adapta^oes for^adas de baixo para

cima. Ao final do seculo XVIII ainda mais escravos pagavam por suas alforrias

e, assim, a poptila^ao forra tornou-se quase tao grande quanto a escrava. Mais

alguns anos e a inversao concretizar-se-ia: em pleno dommio escravagista, no

auge das importa^oes de africanos, o grupo de alforriados tornava-se maior do

que o dos cativos nas Minas Gerais e, provavelmente, isso se repetiu em outras

areas colonials igualmente urbanizadas. Atraves de acordos estabelecidos direta-

mente com os proprietarios foi possfvel a esses individuos alcan^ar a liberta9ao e

aqui esta outra caracteristica dessas rela^oes escravistas marcadamente urbanas.

A maioria dos libertos e libertas nao havia ganhado a manumissao, como diziam

seus moribundos senhores, mas havia conquistado essa nova condi^ao. No pro-

cesso de tais conquistas foi necessario que ambas as partes praticassem alguma

tolerancia e que desenvolvessem certa cumplicidade. Afinal, havia vantagens de

diferentes tipos a serem auferidas por senhores e por escravos.

Em regioes como as Minas Gerais, que, alem das caracten'sticas ja res-

saltadas, conheceram economia diversificada e intensa atividade comercial,

provocando, inclusive, a dinamiza^ao cultural entre a popula^ao de distinta

origem, esses homens e mulheres libertos experimentaram condi^oes de vida

especiais, em pleno contexto escravista. Eles formaram, senao a maior, uma

das mais importantes concentra^oes de ex-escravos e de descendentes diretos

ja conformada no mundo, ate aquela data. Alem disso, ainda constituiram o

que se poderia chamar de camada media urbana. Isso significou, entre muitas

outras coisas, a forma^ao de pujantes espa^os de sociabilidade, o forjamento

de mercados de consumo espedficos, que nao se restringiram a operates

financeiras, mas que vincularam economia e cultura, assim como o fomento

da mesti^agem biologica e cultural. Alguns, como se vera a seguir, chegaram

mesmo a conquistar condi^oes de vida desconhecidas por grande parte da

popula^ao branca de todo o imperio portugud e pela maioria dos negros que

permaneceu nas Africas. Nesse sentido, e imprescindivel atentar para o fato de

que esses agentes historicos nao apenas conseguiram atuar na modelagem da

sociedade na qual se inseriam, como dessa maneira, possibilitaram tambem a
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implementa^ao e o desenvolvimento de conexoes materiais e culturais impor-

tantes entre distances regioes do planeta, verticalizando ainda mais e, paralela-

mente, ampliando o fenomeno da mundializa^ao.

Entre ser escravo e tornar-se liberto e a vida depois da alforria

Durante muitos anos, as imagens sobre escravos e libertos, construidas no

seculo XIX, sobretudo apos 1850, permaneceram quase intactas na historiogra-

fia brasileira. O mesmo ocorreu no imaginario sobre a escravidao, que ainda se

faz tao presence no dia-a-dia dos brasileiros. Uma dessas verdades incontestaveis

preconiza que, apos serem alforriados, os antigos escravos negavam o trabalho,

entregavam-se a vadiagem e depois, sem recursos e incapazes de gerenciar sua

liberdade, voltavam as “fazendas” dos senhores, onde suplicavam por ajuda. As

trajetorias dos libertos, na verdade, diferenciaram-se bastante desse axioma oito-

centista e de cunho abolicionista, inaplicavel ate mesmo naquela epoca.

No seculo XVIIl, a maioria das alforrias e coarta^oes ocorreu nas areas

urbanas e nas propriedades localizadas nos arrabaldes das vilas e arraiaisd^

Alem disso, ao contrario da incapacidade de buscar meios de sobrevivencia

sugerida por aquela enganosa imagem, os libertos aproveitaram todas as pos--

sibilidades oferecidas pela realidade social e inventaram outras. E claro que

isso nao significa afirmar que todos eles, homens e mulheres, experimentaram

ascensao economica e aproveitaram, com tranqiiilidade, o resto de sens anos.

Muitos entre eles, talvez mesmo a maioria deles, nao conheceu condi^oes

de vida muito favoraveis, mas, tambem, nao voltaram flagelados aos antigos

proprietarios, suplicando ajuda.

Ora, nas duas comarcas mineiras estudadas aqui, a do Rio das Velhas e a do

Rio das Mortes, uma propor^ao de libertos, variando minimamente entre 30%

e 40%, pagaram suas cartas de alforria, tanto atraves da coarta^ao, quanto a

vista. Os dados arrolados a partir de testamentos e de inventarios post-mortem

de moradores das duas regioes sao bastante reveladores. Dos 6656 escravos e

escravas pertencentes a testadores e a inventariados, 592 (8,89%) foram alfor-

riados e outros 340 (5,10%) foram coartados. Somados, alforriados e coarta-

dos, representaram 14,14% do total de escravos encontrados na documenta^ao.

Mesmo considerando-se a existencia de uma significativa quantidade de forros e

forras que nao aparecem na documenta^ao investigada, posto que haviam con-

seguido a liberdade bem antes da morte do proprietario, os resultados finais nao

seriam mais baixos. A media semelhante encontrada para as duas regioes, a par-

tir de um conjunto documental com caracten'sticas distintas, acaba por endossar

EDUARDO

FRANCA

PAIVA



32 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 23/24

as taxas aprescntadas. Ha outro fator que serve de base para essa constata^ao:

trata-se do reduzido niimero de pagamentos realizados a vista pelos escravos ou

por terceiros e assim identificados nos documentos senhoriais. Assim, expressoes

como: “men escravo que foi”; “a quern passei carta de liberdade ha tempos”

—

habitualmente encontradas, podem estar encobrindo alforrias pagas de uma

vez apenas. Estes casos for^ariam, inclusive, o atimento das taxas medias finais

encontradas e apresentadas aqui. Contudo, acabam por compensar as impre-

cisoes que sempre acompanham as amostragens quantitativas.

O importante e ressaltar que uma popula^ao liberta de dimensoes tao

amplas, que conseguiu comprar tantas alforrias, nao encontrou, no geral,

dificuldades tao mais acentuadas para continuar sustentando-se no pos-

cativeiro. Isso, sem considerar todos aqueles, e nao foram poucos, que nao

precisaram trocar oitavas de ouro^"^ pela manumissao e que ainda herdaram

local de moradia, instrumentos de trabalho e outros bens materials de sens

proprietarios. Nao foram poucos os senhores que deixaram heran^as, afora

a alforria, para seus escravos, e, principalmente, para aqueles que estavam

sendo libertados ou coartados em testamento. Isso e constatado no quadro

apresentado a seguir;

Quadro 1. Testadores e inventariados que deixaram heran^a material para escravos e

coartados nas Comarcasdo Rio das Velhas (1720-1784) edo Rio das Mortes (1716-1789).

Com. do Rio

DAS Velhas

Com. do Rio

DAS Mortes
Soma das Comarcas

Homens Livres 79 30 109

Homens Forros 1 0 1

Total de Homens 80 30 110

Mulheres Livres 5 2 7

Mulheres Forras 14 6 20

Total de Mulheres 19 8 27

TOTAL GERAL 99 38 137

Fonte: Testamentos e inventarios post-mortem do APM (Arquivo Publico Mineiro, Belo Hori-

zonte), do MO (Museu do Ouro, Sahara) e do MRSJR (Museu Regional de Sao Joao del Rei).
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Esses 137 individuos que legaram bens materiais a sens cativos represen-

tam 21,5% do total de testadores e inventariados proprietarios de escravos

arrolados. Quase 1/4 dos senhores mineiros setecentistas deixaram, portanto,

alguma heran^a para um ou mais de sens escravos(as). E a maioria desses

legatarios nao se inclui entre os cativos que compraram suas cartas de liber-

dade e que, entao, ja tinham alguma experiencia em captar recursos prestando

servi9os diversos. Isso significa que, diferentemente desses ultimos, nao car-

regaram uma diVida durante anos, nao tiveram que despender eventuais eco-

nomias e que come^aram a viver como libertos contando com algum suporte

material que tambem nao Ihes custou oitavas de ouro. Houve casos, contudo,

em que uma parte dos legados foi ganha e a outra foi paga. For exemplo, em

1751, na vila de Sahara, o celibatario pintor portugues Miguel Lobo de Souza

escrevia em seu testamento que possui'a uma morada de casas que dividiam

com a capela de Santa Rita e “com a casa de Antonio Lobo de Souza, preto

forro [um de seus testamenteiros], casado com Antonia Loba de Souza, minha

escrava que foi, cuja casa me compraram pelo seu justo valor e que estou pago

e satisfeito.”’^ As tintas e equipamentos do oficio de pintor, o testador, tudo

legava ao “preto Antonio Lobo de Souza,” que deveria pagar somente duas

partes do valor do material e com ele ganhar sua vidad^’

Tudo leva a crer que o casal de libertos foi escravo de Miguel e nao apenas

a forra, como ele registra. Talvez uma falha causada pela proximidade cotidi-

ana entre o testador e o forro, que, inclusive, tinha o mesmo sobrenome e o

mesmo oficio. A casa, adquirida pelo “justo valor,” pode, na verdade, ter sido

vendida com algumas facilidades adicionais, como prazo de pagamento e um
pre^o que nao computava qualquer especula^ao imobiliaria. Mestre e apren-

diz, ou ajudante, moravam entao lado a lado. Isso facilitava a organiza^ao do

trabalho conjunto e, tambem, alguns tipos possiVeis de pinturas. Alem disso,

desenvolveu-se entre eles uma confian^a que acabou ficando externada junto

a escolha de Antonio como um dos testamenteiros indicados por Miguel. O
casal de forros, muito antes da morte de seu antigo senhor e “benfeitor,” havia

conquistado a confian^a e o afeto do portugues, assim como as alforrias, o

local de moradia e os meios de trabalho e de sustento. E o liberto apropriara-

se, ainda, de um conhecimento bastante especializado.

Outro casal, Caspar e Anna, beneficiaram-se, tambem, de alguns bens

deixados pelo antigo senhor, o portugues e celibatario Felix Saraiva, morador

no arraial das Sete Lagoas, onde fez seu testamento, em 1784. A origem de

ambos nao foi registrada, mas outros onze escravos pertencentes a Felix eram
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africanos (oriundos de Angola, Bengiiela e Congo) e apenas um era cabra, o

qiie aumenta as chances do casal tambem ter cruzado o Atlantico em direq:ao a

America portiiguesa. Caspar ficou liberto em testamento, por pagar 200$000

reis (duzentos mil reis) e Anna, escreveu o testador, foi libertada “pelo amor de

Dens e pelo muito bem qiie me serviu sempre.”’^ E continuou:

Declaro que todos os mens trastes de casa, como cavalo capao selado e enfreado

deixo ao meu Caspar [...]. Pe^o ao meu testamenteiro que favore^a ao dito meu

Caspar e a sua mulher Anna porque espero deles Iho merecerao e em quanto aos

mais [escravos] rogo pelo amor de Deus ao meu herdeiro e testamenteiro Ihe de

todos os sabados livres nos sens servi^os para se poderem aumentar de alguma

forma e todo aquele que o merecer e poder dar um moleque por si pe^o ao meu

testamenteiro Iho aceite e Ihe passe sua carta de liberdade pelo amor de Deus,

pelos bons servi^os que me tern feito.'*^

Fica esclarecido, nesse caso, como o escravo Caspar havia conseguido

ajuntar 200$000 reis para comprar, com eles, sua alforria, expediente que,

de resto, foi usado por muitos outros senhores e escravos no setecentos min-

eiro. Este e, inclusive, um bom exemplo daquilo que se chamou de “brecha

camponesa” e que, na verdade, nunca teve carater excepcional, alem de ser

pratica recurrence nas areas urbanasd^ O casal, certamente, havia aproveit-

ado de maneira eficaz a oportunidade aparentemente oferecida sem qualquer

resistencia pelo antigo proprietario. Para ampliar suas conquistas, eles nao

hesitaram em ganhar uma maior simpatia do portugues. Anna, por ser a linica

mulher do conjunto de cativos possufdo por Eelix, deve ter desempenhado

papel especial nesse jogo de mutuos interesses. O resultado e obvio: alem da

liberdade, um cavalo selado, trastes da casa e a promessa de favorecimento,

Nao era pouca coisa para quern safa do cativeiro.

Legados mais ricos foram deixados pela preta forra Antonia Nunes dos

Anjos, natural da Cidade da Bahia, filha de “pais naturais da Vila da Mina,”

moradora em Sahara, em 1740, quando seu testamento foi redigido. A testa-

dora declarava logo no inicio do texto: “[...] sou forra ha vinte e cantos anos

e me forrei no Caminho da Bahia, vindo para estas Minas, pela quantia de

duas livras de ouro, entregues a Manoel Nunes Velho, como consta de minha

carta de Liberdade.” Solteira, sem filhos e dona de um notavel patrimonio

material, Antonia mantinha negocios com varios homens livres em outras

vilas e arraiais mineiros e no Rio de Janeiro. A compra e venda de escravos
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fazia parte de suas transa^oes financeiras. Ela mesma possuia cinco escravos:

Luiza Mina e os filhos dela, a mulata Jozepha, a crioulinha Antonia e Jacob,

alem da courana Thereza, que deveria ser vendida. Os outros quatro, ao con-

trario, foram alforriados. Mas a testadora dedicava aten^ao especial a mulata

Jozepha e declarava: “[•••] a criei e e forra por carta de alforria que Ihe passei, a

qual deixo por esmola seis pares de botoes de ouro, uma cruz de diamantes e

toda roupa de meu uso E nao parava ai. Ordenava aos testamenteiros

a compra, no Rio de Janeiro, de “um casal de moleques de Na^ao Angola ou

Benguela, no valor maximo de 160$000 reis ambos,” a ser entregue a mulata

Jozepha, “caso se case.” E casando-se, se o marido quisesse ir para a Bahia, os tes-

tamenteiros deveriam dar a Jozepha a “dita quantia, para que na Bahia adquira

o que for de seu desejo.” A mulata, que ja havia recebido sua alforria, mas con-

tinuava a viver sob o teto de Antonia, perto da protetora e, tambem, da familia,

tinha realmente despertado o afeto da proprietaria. E a familia inteira desfrutou

de tal prestfgio. Essa era uma historia que a propria Antonia poderia ter viven-

ciado antes de comprar sua alforria. Talvez tenha sido por meio de mecanismos

e estratagemas semelhantes que ela conseguira se forrar “no caminho da Bahia,

vindo para estas Minas,” como fizera questao de ressaltar.

Outro bom exemplo encontra-se registrado no testamento da preta forra

Maria de Freitas Barracha, natural da Costa da Mina, “de onde vim paga,” como

salientava, e batizada, continuava, assistindo “na Igreja Grande de Sahara.”

A testadora, entretanto, era moradora da vila de Sao Joao Del Rei, em 1770,

data do testamento. Nao era casada, nao tinha filhos, nem parentes. A consid-

erar os escolhidos por ela para receberem sens legados, os relacionamentos mais

proximos que desenvolvera envolviam mulheres escravas e forras. Somados, seus

bens valiam quase 200$000 reis, inclufdos tres escravos, um “Angola, velho,

doente,” uma crioula e uma africana da Mina que encontrava-se coartada.

A casa em que vivia ja tinha sido vendida e nao entrava no monte dos bens.

Depois de saldadas suas diVidas e efetuados seus legados pios, a fortuna de

Maria deveria ser repartida igualmente entre a preta Gertrudes de Freitas, forra,

antiga escrava da testadora, que tinha “mais de vinte e cinco anos,” a crioula

Rita de Freitas, forra, antiga escrava de Maria, que tambem tinha “mais de vinte

e cinco anos,” e a parda Roza de Mello, orfa, filha de Jozefa de Mello, “de quinze

anos.” Envolvidas numa rede de solidariedade feminina e de grupo social, elas

herdariam da amiga desde len9ois de linho, toalhas, roupas, moveis e objetos de

cozinha, ate tres sopeiras de barro, uma chocolateira de cobre, um estrado, espe-

tos e balan9a de ferro e um oratorio com a “Senhora da Concei9ao de barro.
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Como se ve, aqLielas imagens comentadas acima, depreciativas e desquali-

Hcadoras dos libertos, nao achavam, no dia-a-dia, de modo geral, qualquer

SListenta^ao no secLilo XVIII mineiro. E apenas isso ja e suficiente para denun-

ciar sen emprego indevido para o periodo escravista brasileiro e para as tao

diferentes regioes da Colonia e do Imperio.

Libertos e libertas sorveram daquela sociedade escravista todas as opor-

tunidades existentes de trabalho, de onde retiravam os recursos financeiros

necessarios para a vida no dia-a-dia. Outras vezes, diante de interdi(;6es

impostas, inventaram e exploraram outras possibilidades de sobreviven-

cia cotidiana. Claro e que nem todos tinham muito o que legar ou mesmo

que testar diante da iminencia da morte. A maioria dos forros nao chegou

a conhecer outra condi^ao material de vida que nao tenha sido a pobreza.

Contudo, souberam gerenciar suas liberdades e nao pereceram suplicando a

piedade e a condolencia dos ex-proprietarios nas soleiras das casas senhoriais.

Houve os que, ao contrario, chegaram mesmo a deixar legados materiais para

os antigos senhores.^^

Entre os antigos escravos que ajuntaram alguma fortuna, alguns conta-

ram, portanto, com legados feitos por terceiros, desde ex-senhores ate amigos.

Mas, na maior parte dos casos, o conjunto de bens foi adquirido ao longo dos

anos e atraves do trabalho realizado pelos proprios forros e por sens cativos.

As vezes, tal esfor^o ficou frisado nos escritos testamentais. A Mina, Maria

de Freitas Barracha, citada imediatamente acima, deixou registrado: “[...]

todos os bens que possuo foram por mim adquiridos.”^"^ Ja Quiteria Alves da

Fonceca, preta Mina forra, solteira, compradora de sua carta de liberdade e

moradora em Santa Barbara, em 1774 dizia nao possuir herdeiros: “[•••] nem

dentro nem fora do quarto grau e de serem todos os bens que possuo todos

adquiridos pelo meu trabalho, servi^o e industria e por isso, usando desta

faculdade, nomeio e instituo por meu legitimo herdeiro

E o pardo forro Manoel da Fonceca Pereira faz declara^oes semelhantes

apos esclarecer que era filho natural do Coronel Manoel de Afonceca Pereira

e de Marianna de Aragam Pereira, crioula forra, ja falecida naquele tempo.

Manoel morava no arraial de Sao Gon^alo do Rio Abaixo de Santa Barbara,

termo de Vila Nova da Rainha, em 1777. Ele instituiu como testamenteira a

propria esposa, fato duas vezes raro. Afinal, quase nunca essa tarefa foi assum-

ida por uma mulher e muito menos por uma forra. O testador deixou nas

entrelinhas que nada ou quase nada ganhara de seu pai e nao esconde uma

certa magoa. Dizia ele entao:



ECONOMIES OF RELATION 37

Declaro que os bens que possuo nao foram herdados, mas sim adquiridos pelo men

trabalho e indiistria e de minha mulher, que e Quiteria da Comceip^ao, preta forra,

natural da Costa da Mina, com a qual contrai o Sacramento do matrimonio, a qual

pertence a metade de minha fazenda, depois de pagas as diVidas que devemos.^*"

Declara^oes como as reproduzidas acima, quando feitas por forms, deman-

dam leituras especiais. No caso da africana Maria, talvez signifique dizer que

nao dependera de algum homem—marido, ex-proprietario ou algum prote-

tor—para ascender economicamente e conquistar certo status social, mesmo

que apenas entre um pequeno agrupamento de forras. Quiteria, que conse-

guiu tambem acumular variado conjunto material, parece ter tido objetivo

semelhante ao de Maria. Entretanto, fazia absoluta questao de ostentar a

capacidade de orientar sua propria vida, o que ela nomeava “faculdade.” Ja

para o pardo forro e bastardo Manoel, palavras quase identicas pareciam tor-

nar publico que ajuntara certo cabedal com a mulher, e independentemente

da ajuda ou de doa^oes do pai coronel. E para a preta forra vinda da Costa

da Mina, Joseffa Fires, declara^es parecidas explicitam, com certo brio,^^ a

autonomia pessoal e a autoridade matriarcal adquiridas ao longo dos anos.

Moradora no arraial de Santa Barbara em 1771, escolheu cinco homens para

integrar sua lista de testamenteiros: os maridos de duas de suas netas, dois de

seus netos e, finalmente, seu linico filho, que morava nas Minas do Paracatu.

Antes, porem, no inicio do testamento, registrara por^ao de sua trajetoria de

vida. Joseffa dizia, entao, que saira da Costa da Mina em dire^ao a “Cidade

da Bahia de Todos os Santos,” onde havia sido comprada e transferida para

as Minas Gerais. Foi batizada “no sertao onde chamam o Rio das Contas” e

continuava dizendo que “pela gra^a de Deus [era] crista” e que havia pago o

seu valor por sua carta de alforria.^^ Registrava finalmente:

[...] nunca fui casada, sempre me conserve! no estado de solteira, tenho sim um

filho [...] pardo [...] e assim mais tenho duas filhas [uma parda e outra crioula

forra] [...], aquele e estas sao meus filhos nas Gerais e a todos tres os nomeio e

instituo por meus legftimos e vivos herdeiros nas duas razoes dos meus bens [...].

Declaro que os bens que possuo foram adquiridos pelo meu trabalho e industria

nestas Minas.

Os bens materials possuidos por Joseffa nao chegaram a ser arrolados em

seu testamento. Contudo foram listados seus 7 escravos, alem de esmolas no

EDUARDO

FRANQA

PAIVA



38 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 23/24

valor de 36$000 reis legadas as irmandades de Nossa Senhora do Rosario e

de Santo Antonio do arraial e a Santa Casa de Jerusalem. Isso sugere que a

testadora havia conseguido, entao, contabilizar alguma fortuna no final de

SLia vida. Em nenhtim momento, ela fez qualquer referenda aos pais de seus

filhos. Sua vida tinha sido organizada, pois, sem a interferencia direta e sem o

siistento material desses homens.

Registros como os precedentes devem ter sido realmente importante

para esses forros expeditos que, como tantos outros, nao esperaram ganhar

liberdade e condi(;6es materiais de vida, mas as conquistaram no dia-a-dia,

desde o periodo de cativeiro. Para conquistarem esses espa90s de autonomia

dentro do universo escravista colonial foi preciso, evidentemente, encarar os

mais diversos tipos de trabalho. Muitos libertos continuaram, apos obten^ao

da Carta, nas ruas e pranas, oferecendo mao-de-obra avulsa para quase toda

tarefa. Permaneciam, entao, a trabalhar como os escravos de ganho, categoria

que inumeros forros conheciam muito bem, por meio da qual haviam ajun-

tado o peculio usado na compra da liberdade."^®

Algumas ocupa^oes foram assumidas tanto por homens, quanto por mul-

heres. Era o caso dos cozinheiros(as) e vendeiros(as) ambulantes de bebidas,

de frutas e de outros alimentos. Da mesma forma, repartiram entre si tare-

fas contratadas nas ruas, tais como entregar recados, carregar agua, transportar

objetos e lavar urinois. Assim, embora fossem forros, esses homens e mulheres

misturavam-se, no cotidiano, com os escravos e os coartados, que exploravam as

mesmas possibilidades de auferir recursos—e com livres pobres, brancos e nao

brancos, que, por nao terem recursos, executavam tarefas identicas. A troca de

experiencias e de conhecimentos tecnicos ocorria inevitavelmente, assim como

as disputas e desaven^as. Mas a demanda por esse tipo de trabalhador foi grande

o suficiente para manter esse mercado vigoroso durante todo o seculo XVIIL

Houve, tambem, certa divisao sexual de trabalho entre os forros. As mul-

heres dominaram o pequeno comercio de secos e molhados, isto e, as vendas,

embora existissem homens, livres e forros, que se ocupassem dessas bitacas.^'

Lima descri^ao dos objetos que compunham essas vendas foi feita em um

inventario post-mortem do portugues Antonio da Silva Reis, em 1762, na vila

de Sao Joao Del Rei. Embora nao seja venda de proprietaria(o) negra(o), os

itens arrolados na bitaca do portugues sao, praticamente, os mesmos encon-

trados esparsamente nos documentos dos forros envolvidos nessa atividade.

Entre instrumentos de trabalho, objetos de uso cotidiano, bebidas e alimen-

tos, tudo avaliado pelos inventariantes, Antonio contara entao com:
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quatro frascos de aguardente do Reino 3$600 [reis]^^

meio frasco de[i] $700

quatrofrascos de vinagre do Reino 2S400

dezoito frascos de vidro vazios 2S700

oito cascos de barris vazios 2S200

tres copos pequenos $450

uma balan^a 1S200

uma balanga defolha de Flandres 1S200

tresjarras $450

tresfornos\f\ de medidas 1S200

[?] [?] de barro $600

um prato $600

meia [?] de toucinho [?]

um alqueire defarinha $300

quatro alqueires defeijao $4502^

Seguiam sendo listados e avaliados outros objetos, esses de uso domestico

do testador, como “uma coberta de papa— 1$500; quatro len^ois de pano de

linho usados—3$600; um colchao de linhagem—$900; tres pratos peque-

nos—$750; um catre tosco— 1 $200; dois mochos e uma banquinha— 1 $200;

um bufete de pau—2$400; um banco—$600.” Nada mais que isso e apenas

um escravo Angola “que se acha por pagar todo,” alem de varias outras divi-

das, de alguns creditos e de 82 oitavas de ouro em p6. Como era de costume,

a venda funcionava na propria casa do portugues. A mistura entre os objetos

pertencentes a ela e o parco mobiliario e demais itens de uso pessoal, feita no

seu inventario post-mortem, atesta essa situa^ao comum tambem entre os for-

ros e forras vendeiros. E Antonio evidenciava esse habito em seu testamento:

“Declaro que ao presente possuo uma venda nas casas onde moro com os

efeitos que dela constar

Entre os pertences da venda de Quiteria Gomes Ferreira, preta forra natu-

ral da Costa da Mina e moradora em Santa Luzia, em 1779, constavam:

[...] um tacho de cobre grande, cabendo aproximadamente tres barris de agua, outro

tacho de cobre com capacidade de um barril de agua, uma bacia de cobre de capaci-
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dade de dois barris de agua, uma bacia de doce, [...] dois pratos grandes de estanho

e varies trastes de casa, trastes e medidas sortidas de venda e assim mais algumas

dividas que da venda se me deve por rol e alguns bilheres que constarem

Novamente, casa e venda funcionavam juntas, confundindo-se, uma ser-

vindo e dando suporte as atividades desenvolvidas na outra. Aos olhos atentos

das atitoridades colonials essa fusao entre publico e privado amea9ava a orde-

na^ao social em vigor.

As vendas das mulheres forras foram tao numerosas nas areas urbanas

mineiras e o ajuntamento de escravos e forros nesses endere^os foi tao intenso

que houve legisla^ao especialmente repressoria desses casos. As medidas, nem

sempre muito eficazes, tentaram coibir, tambem, as atividades das negras de

tabuleiro, isto e, vendeiras ambulantes, que por vezes possuiam vendas fixas

oil estavam vinculadas aos donos das vendolas, tantos os livres, quanto os for-

ros de ambos os sexos.^^

Alem do pequeno comercio de alimentos, as libertas ocupavam-se com

as costuras, os teares, a lava^ao de roupa, a amamenta^ao remunerada, os

partos, a cria9ao de enjeitados paga pelas Camaras das vilas e, tambem, com a

prostitui9ao. Um exemplo extraordinario de enriquecimento e de autonomia

foi deixado pela forra Gracia Dias de Oliveira, natural de Angola “e batizada

na cidade dos Congos,” moradora no arraial do Sutil, termo da vila de Sao

Joao Del Rei, em 1762, data de seu testamento. Gracia nao tinha filhos, era

casada com o preto Joao Francisco de Mira e, para realizar o matrimonio “em

face da Igreja,” o havia comprado por duas livras de ouro (aproximadamente

128 oitavas de ouro ou 192$000 reis) e o alforriado. Dai a enorme autonomia

demonstrada por ela com rela9ao a disposi9ao dos bens do casal, que, efetiva-

mente, mais parecem ter sido dela—as roupas de uso do marido, por exemplo,

nao constavam da listagem. O montante inventariado, inclufdos sete escravos,

gado vacum, bens moveis e imoveis, alcan9ava 1.210$783 reis (um conto,

duzentos e dez mil, setecentos e oitenta e tres reis). Nao se encontram com-

putados ai os creditos que dizia possuir
—

“uma morada de casas das que pos-

suo,” legadas “a Nossa Senhora do Rosario desta dita vila”—nem outras duas

casas, deixadas a duas mulheres solteiras que eram orfas de pai, “para ajuda de

seus dotes.” Um dos detalhes importantes desse documento e a constata9ao

de que a testadora e seu marido tinham optado, assim como varios dos mais

ricos testadores livres, pela diversifica9ao das atividades economicas. A op9ao

dera resultado aqui tambem. O casal ou, talvez seja melhor insistir, Gracia



ECONOMIES OF RELATION 41

possuia mais de uma morada de casas, que alugadas possibilitariam alguma

renda. Na casa que moravam contavam com planta^es na chacara e criavam

seis cabe^as de gado vacum, alem de provaveis porcos e galinhas que nao entr-

aram no inventario. Objetos tais como balan^as de pesar ouro e “de folhas [de

Flandres, certamente] com peso de ferro,” frascos de vidro, cascos de barril,

caixao de madeira “de guardar mantimentos,” varios pratos de estanho, sendo

dois deles “de meia cozinha” e tachos de cobre sugerem a existencia de uma

venda. Alem disso, possuia “parte das terras e aguas minerals ditas na paragem

do Sutil,” a propriedade individualmente mais cara, avaliada em 400$000

reis. Trata-se, portanto, de fato ainda pouco estudado pela historiografia: uma

africana forra possuidora de servi^os de minera9ao.

O afilhado e as quatro afilhadas da angolana Gracia, e ainda os filhos

de amigos da testadora, todos protegidos por ela, atestam a influencia e a

importancia alcan^ada por ela entre forros e os livres habitantes da mesma

regiao. Gracia, assim como outras forras, foi notavel construtora e usuaria de

espa^os de sociabilidade em Sao Joao del Rei, exemplo certamente seguido

por cativas(os) e por libertas(os)A^

Os homens forros, por sua vez, vincularam-se a ocupa^oes majoritariamente

masculinas. A mineraqao e faisca^ao foram algumas dessas atividades pratica-

das por homens livres, libertos e escravos. A angolana Gracia era proprietaria

das lavras, mas nao trabalhava nelas. Mulheres raramente eram empregadas no

processo direto de extra^ao mineral (nao obstante existirem registros sobre isso,

inclusive iconograficos), embora pudessem desempenhar tarefas perifericas e

dar suporte complementar atraves de seus tabuleiros, da presta^ao de servi^os

gerais e ate do contrabando. Na documenta^ao colonial sao mesmo os homens

que aparecem, na maioria das vezes, vinculados a essas atividades extrativas.

O preto forro Ventura de Barros, por exemplo, morador em Sao Joao Del

Rei, em 1750, quando faleceu ab intestato, dependia da minera^ao para sus-

tentar a numerosa e modesta familia. Ele trabalhava junto com dois escravos

seus na Cata do Corrego Seco, pertencente ao coronel Joze de Barros, seu

antigo senhor. Sua mulher, a preta forra Leonor Cardoza, ocupava-se dos seis

filhos do marido, dos quais dois apenas havidos com elaA^

Os homens forros e escravos dominavam outra sorte de trabalho: os oficios

mecanicos7^ Eram ferreiros, carpinteiros, pedreiros, alfaiates, pintores, entre out-

ros tipos. Pedro de Almeida Faria, pardo, incluia-se nesse grupo. Natural e mora-

dor de Sahara, ele declarou em testamento datado de 1764 que tinha oficio e

aprendiz, embora nada mais tenha especificado. Contudo, uma boa quantidade
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de moveis, iilguns teitos em jacaranda e torneados, foi listada no testamento,

alem das ferramentas Lisadas, que eram formoes, serra bra^al, serrote e machado.

Estes detalhes demonstram que Pedro era carpinteiro ou carapina, termos usados

habitualmente. O aprendiz pode ter sido um de seus dois escravos: o crioulo

Benedito oli o “moleque novo, ainda bo^al,” que nao foi nomeado.^®

Havia alguns forros que se dedicavam ao comercio tambem. O preto Mina

Bernardo Correa, negociante de mercadoria miuda na vila de Sao Joao Del

Rei e na regiao proxima, foi assassinado nos arrabaldes da vizinha Sao Jose Del

Rei, talvez cobrando alguma diVida.'^' Outro Mina, o forro Manoel da Costa,

viveu menos infortunios que o seu colega. Conheceu alguma fortuna material

nas minas do Paracatu, arraial onde residia em 1776. Logo de inicio, declara

no testamento ter pago seu valor ao antigo dono, de quern recebeu a carta de

allorria. Manoel nao era casado, nao tinha filhos e sua unica herdeira era a irma

de “pai e mae,” a forra Roza Pinto da Trindade, que fica instituida herdeira do

irmao. Entre os bens de Manoel achavam-se quatro moradas de casas, das quais

pelo menos tres eram cobertas de telha, “umas lavras no morro, [...] parte de

Sao Domingos do qual [tinha] titulo delas em [seu] poder, [...] uma chacara na

paragem chamada a Costa da Mina e mais uma ro^a em Santa Isabel, na qual

[era] socio com Antonio da Costa,” onze escravos, todos homens africanos e

creditos derivados de negocios “fiados,” realizados na venda que possuia."^^ Nao

aparecem listados no testamento os bens de uso cotidiano desse africano forro,

que saudoso e brioso de sua identidade, nao hesitou dotar a chacara brasileira

com o mesmo nome da terra de origem (melhor seria dizer, porto de origem),

situada alem-mar, Alem disso, vemos aqui um registro raro de manuten9ao de

la^os familiares africanos em terras da America portuguesa e, sem duvida, um

testemunho ainda mais raro da reinven^ao da Africa na America e da incorpora-

9ao identitaria, por parte de africanos, de uma certa Africa inventada pelos por-

tugueses, no seculo XV—a Mina. Mas esse tema foge ao escopo do texto, nao

obstante sua enorme importancia. Voltemos ks condi^oes de vida e as atividades

produtivas as quais forros e forras das Minas Gerais setecentistas se vinculavam.

O comercio associava-se, intimamente, a mobilidade social, no que se

refere a possibilidade de ascensao economica, e tambem ao transito entre

diversas regioes. Jose Machado Affon^o demonstrou isso claramente em seu

testamento, redigido em 1770. No documento, feito no Rio de Janeiro, Jose

Machado esclarecia: “Declaro que sou natural e batizado em Angola [...]

livre e liberto sem obriga^ao alguma e por hora assisto no Taquara^u, junto a

Capela de Nossa Senhora da Penha [termo da vila de Sahara] [...].”'^^
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O forro dizia, ainda, ser “viandante, com seus negocios” e, mais a frente,

complementava as informa^oes declarando ter algumas poucas diVidas na

Cidade da Bahia e ter “negocios de cavalos” entre Minas Gerais e Pernambuco.

Finalmente, ordenava que “todos os bens e trastes de roupa de uso, objetos

[em] prata e ouro se repartirao com os pobres ou em especie ou em valor.”

Assim, evidenciava a existencia de uma fazenda suficientemente alargada para

que ele proprio se diferenciasse dos pobres a quern legava seus bens.^"^

Em varias oportunidades, libertos e libertas alugaram alguns de seus escra-

vos. O recurso, tambem usado pelos senhores livres, servia aos que nao que-

riam e nao precisavam se ocupar com o trabalho manual, mas, tambem, aos

que vislumbraram ai uma maneira de aumentar o rendimento domestico.

Maria Cardoza da Silva, vinda da Costa da Mina e alforriada mediante paga-

mento, foi usuaria dessa formula. Ela nao tinha muitos bens alem do rancho

de capim onde morava em Sao Joao Del Rei e de um segundo, coberto do

mesmo material, situado “na paragem chamada Luanda”; outra referenda a

localidades no Brasil que recebiam nomes de regioes africanas. Possuia, ainda,

cinco escravos: uma mae africana com duas filhas crioulas e outros dois crio-

ulinhos, dos quais alugava, pelo menos, uma das mulheres. No testamento

aprovado em 1778 ela acusava ter um credito com um tal Joao Gonsalves, no

valor de “duas oitavas, tres quartos e dois vintens,” procedido de “jornais de

uma escrava minha.”^^

No caso do aluguel de escravos do sexo masculino, a destina^ao deles era,

em muitos casos, a mesma: lavras e catas minerals. Esse setor absorvia nas

Minas, desde meados do setecentos pelo menos, mao-de-obra escrava alugada

e nao faltaram proprietarios livres e forros interessados no negocio.^^ A per-

nambucana Marianna do Rego Barros, parda forra, moradora em casas cober-

tas de telhas, situadas na Rua Direita da vila de Sao Jose Del Rei, em 1760, era

senhora de tres escravos. O unico homem do grupo, Manoel Angola, trabal-

hava nas lavras de um certo Angelo Martins. Manoel encontrava-se alugado e

os rendimentos de Marianna eram, portanto, aumentados com os jornais, isto

e, o valor das jornadas de trabalho, pagos a ela pelo contratador.^^ De forma

parecida procedera o preto forro Ventura de Barros, citado acima. Ele trazia

dois escravos alugados ao seu antigo senhor, na cata do Corrego Sego, onde o

proprio Ventura trabalhava minerando."^^

Os senhores, entre eles os forros e os descendentes livres desses forros, con-

tavam com outras formas de auferir lucros com o trabalho prestado por seus

escravos a terceiros. Pelo menos duas delas foram muito comuns, sobretudo
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nas areas mais urbanizadas da America portuguesa e das Minas Gerais, onde

a demanda de mao-de-obra era maior. Trata-se dos escravos de ganho e

dos coartados, qiie, de tato, nao tinham ainda abandonado a condi^ao de

escravos. Uns e outros transferiam sens ganhos para os senhores, parcial ou

integralmente. E os individuos incluidos em ambas as categorias acabavam

envolvendo-se em atividades muito semelhantes e experimentando mobili-

dade tambem parecida.

Dificilmente, portanto, libertos e libertas deixaram de trabalhar, mesmo

quando possuiam escravos. Evidentemente houve exce^oes e o afastamento

do trabalho manual nesses casos pode ter ocorrido tanto por conta da fortuna

acumulada, quanto por impedimentos causados pela idade e pela doen^a.

Mas a maioria dos forros teve, durante quase toda sua vida em liberdade, que

buscar o sustento cotidiano ocupando-se de inumeras atividades economi-

cas. Nas Minas Gerais setecentistas, sobretudo nas regioes urbanas, eles e

elas engajaram-se no trabalho de maneira eficaz e criativa, como varios deles

deixaram registrados em seus testamentos. E em muitos casos emerge, clara-

mente, a importancia da familia, nuclear e/ou extensa, como condi^ao basi-

lar para que essa situa^ao social se conformasse, aspecto que ainda precisa

ser mais bem investigado. Situa^oes como essas se repetiram em varias out-

ras regioes escravistas do Novo Mundo, desde o seculo XVI, e, antes disso,

cidades como Lisboa e Sevilha, entre outras, ainda que em menor dimensao,

ja haviam se transformado em espaq;os privilegiados para o desenvolvimento

dessas possibilidades, algumas delas transpostas para a America. Desde ai, e no

Novo Mundo de forma ainda mais alargada, nao ha evidencias que permitam

generalizar a oposi^ao entre fortuna acumulada e rela^oes pessoais, inclusive,

baseadas em solidariedades, parentesco, afetividade e gratidao. Enriquecer-

se ou ascender economicamente, mesmo para ex-escravos em sociedades

escravistas, nao significou, em absoluto, desumanizar as rela^oes, o que nao

significa idiliza-las, nem, tampouco, exterminar dessa realidade os conflitos,

as praticas de domina^ao e os exerdcios do poder.

Conclusao

Os casos tratados nesse texto nao devem ser vistos sob a formula da exce^ao.

Eles, definitivamente, nao o sao. Na verdade, eles sumariam a dinamica, a

complexidade e a pujan^a da sociedade escravista na America portuguesa e,

mais especificamente, nas Minas Gerais. Mais ainda, os relatos, impressoes,

indica^oes, declara^oes, observances, insinuanoes e legados deixados por esses
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homens e mulheres evidenciavam elementos com os quais eles e muitos out-

ros conviveram no cotidiano e que foram produzidos no proprio processo de

desenvolvimento da sociedade colonial.

Ha mais de uma decada, os estudos sobre a escravidao no Brasil vem

empreendendo uma grande revisao de “verdades historicas” construidas,

as vezes sem base em qualquer evidencia empirica, desde o seculo XIX, e

incorporadas pelos historiadores do seculo XX, sem as devidas precau^oes.

O “imaginario do tronco,” como venho designando esse conjunto de ima-

gens, de interpreta^oes, de valores e de juizos, nem sempre compatfveis com a

realidade complexa e polissemica do passado escravista, acaba por simplificar

demasiadamente processos absolutamente dinamicos, multifacetados e pro-

vocadores de mudan^as sociais profundas, que envolveram escravos, forros

e livres do Brasil escravista e pos-escravista. Os resultados apresentados pela

historiografia “revisionista,” nao obstante representarem um avan^o imenso

no conhecimento que hoje temos sobre a sociedade escravista, e, mais ampla-

mente, sobre as sociedades coloniais, ainda nao repercutem da forma como se

deseja, tanto no saber geral sobre o tema e o pen'odo, quanto, mesmo, entre os

estudiosos fora do Brasil, guardadas, claro, as exce^oes. Isso abarca nao apenas

os resultados, mas, tambem, os aspectos metodologicos e conceituais que vem

permitindo a dinamica renovadora de uma historiografia pujante, mas escrita,

grosso modo, em lingua que sofre restri^oes de leitura no circuito internacional.

Foi-se um tempo exageradamente marcado por preceitos, paradigmas e

outros filtros ideologicos, que acabou impondo reducionismos e simplifica^oes

a Historia, via imposi^ao de modelos pre-estabelecidos, de aplicabilidade pre-

tensa e equivocadamente generalizada. Contra tais procedimentos, em grande

medida, se irrompeu o revisionismo historiografico no qual esse texto se inspira

e do qual ele e parte. Forros e escravos nao sao tornados aqui nem como coisas

(objetos da Historia, instrumentos de trabalho, itens de comercio e de nego-

cia9oes, sem vontade propria), nem como, exclusivamente, vitimas da historia.

A atua^ao deles foi muito mais complexa e instigante que certas duplas con-

ceituais, ainda com emprego amplo—vitima X algoz; vencido X vencedor;

dominado X dominante; explorado X explorador—
,
permitem vislumbrar.

Conceitos mais flexi'veis, construfdos e adaptados no proprio processo de

constru^ao historiografica, sao essenciais nessa nova historia da escravidao na

America portuguesa, assim como o sao para outros temas, pen'odos e regioes.

Alguns deles foram empregados aqui e possibilitaram, desde a pesquisa real-

izada junto a documenta^ao colonial, descortinar historias protagonizadas
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por homcns c miilhcres qiie assumiram, mesmo sem assim se designar, os

papeis de agentes historicos, co-construtores de seu proprio tempo, da socie-

dade onde vivlam. Trata-se, nesse texto, do transito material e cultural, da

mobilidade fisica, da conlorma^ao de espa^os de sociabilidade e da autonomia

de agao que africanos e seus descendentes, tanto escravos, quanto libertos

e nascidos livres, experimentaram enquanto contribuiam para a organiza^ao

daquele universo e para a constru^ao daquele mundo colonial. Transformados

em conceitos instigadores, esses elementos da yivencia do passado ajudam o

historiador de hoje a entender melhor a America portuguesa (nao apenas ela,

evidentemente), suas peculiaridades, sua inser<;ao no Imperio portugues, e,

ainda, a sua existencia no processo de mundializa^ao"^^ desde o seculo XVI.

A partir de parametros renovados e mais flexiVeis, portanto mais proxi-

mos a propria dinamica historico-cultural vivenciada no passado e hoje, ficou

menos complicado se estabelecer um dialogo historico e historiografico com

genre que viveu no seculo XVIII. Esse dialogo entre o conceito e a evidencia,

formula proposta ha decadas por E. P. Thompson, acabou possibilitando

minha aproxima^ao com o passado escravista americano. O contato com esses

agentes historicos continuam me revelando aspectos cotidianos esclarecedores

da complexidade social constituida na regiao. A africana Mina, Quiteria Alves

da Fonceca, mulher solteira e forra, mencionada em pagina anterior, ja regi-

strava com certo orgulho, em 1774, que prezava sua trajetoria de mobilidade,

compartilhada com outras tantas ex-escravas, e que cultivava a autonomia

conquistada com o passar dos anos. Pedagogicamente, pode-se dizer, demon-

strou na pratica e escreveu no testamento que uma escrava africana podia

ascender economica e socialmente em uma sociedade escravista e misogina,

sem, necessariamente, prostituir-se e submeter-se irremediavelmente aos dese-

jos e ao poder masculinos. Ela, como varias outras, tornou-se proprietaria de

escravos (possuia 6 cativos) em plena sociedade escravista. Alem disso, para

marcar entre seus parentes e amigos aquilo que ela chamava de “faculdade,” e

para legar esse perfil a posteridade, fez constar em seu testamento toda auto-

nomia e toda mobilidade experimentadas por ela. Para tanto, afirmava que

havia conquistado tudo isso por seu “trabalho, servi^o e industria.”

Em que medida exemplos como o de Quiteria repercutiram junto a outras

mulheres que buscavam, desde o cativeiro, possibilidades de ascensao social

e economica? Como esses casos, que se contavam em dezenas em cada vila e

arraial setecentista, impactaram aquela sociedade? Em que medida esses casos

sao, tambem, por^oes das metamorfoses produzidas pelo proprio escravismo
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americano? Como escravos e forros, mas, tambem, livres incorporavam essa

dinamica escravista na America portiiguesa? Como os africanos escravizados

e os libertos se inseriam em processo tao complexo e, ao mesmo tempo, tao

menos n'gido que o experimentado por eles em algumas regioes africanas?

Ainda ha muitas indaga^oes e muito que se estudar, principalmente, em

perspectiva comparada, aproximando-se realidades escravistas do Brasil, com

outras similares na Africa, na America espanhola, nos Estados Unidos e em

outras colonias europeias na America e, tambem, na Europa e no Oriente.

Conhecer melhor a historia desses personagens nao serve, apenas, para se reaf-

irmar a condi9ao de agentes historicos que eles assumiram no passado, mas se

trata de estudar algumas das matrixes de nossas sociedades e de nossos univer-

sos culturais contemporaneos.

Um dos tra^os marcantes dessa historia de muitas faces e, sem diivida, a

mobilidade que, de certa maneira, liga o passado e o presente, pois foi larga-

mente cultivada nesses universos de outrora e continua marcando o dia-a-

dia atual de varias dessas sociedades. Evoquemos, novamente, um de nossos

protagonistas, ja apresentado antes, para que com suas palavras e com seu

apre90 em rela9ao a mobilidade vivenciada possamos encerrar esse texto. Jose

Machado Affon9o, em testamento registrado no Rio de Janeiro, em 1770 ,

demonstrava em uma frase curta como transitara entre mundos e condi9oes

distintas, como se transformara em um autentico passeur culturel‘^'' e como o

fizera com alguma desenvoltura: “[•..] declaro que sou natural e batizado em

Angola [...] livre e liberto sem obriga9ao alguma e por hora assisto no Taqua-

ra9u [arraial, na capitania de Minas Gerais]

Notas

Parte deste texto Integra o capi'tulo IV (ainda inedito) de minha Tese de Doutoramento: Por

meu trabalho, servigo e industria: historias de africanos, crioulos e mestizos na Coldnia—Minas

Gerais, 1716-1789, apresentada ao Programa de Pos-gradua^ao em Historia da Universidade de

Sao Paulo, em 1999. Estao inclufdos neste texto resultados de pesquisas que venho desenvolvendo

nos liltimos anos, como bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento

Cientifico e Tecnologico-CNPq—a partir do projeto: Do escravismo a civilizagao: representagoes

do arcaismo e da modernidade nacionais em autores da Brasiliana / Colegao Brasiliana: escritos e

leituras na nagao (1931—1941)—e como bolsista da CAPES de Pos-doutoramento—2006—2007.

E necessario registrar, ainda, que versao modificada deste artigo foi publicada na Revista Terra

D'Africa (Universita dell’Aquila, Italia), v. XIV, de 2005.

* Um panorama bem elaborado sobre a presenga e sobre as atividades de negros, crioulos e

mestizos na America espanhola e encontrado em Bernard, Bernard e Gruzinski, Queija e Stella.
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Registros iconograficos relativamente fieis a essas realidades coloniais e a esses agentes historicos

podem ser vistos em Katzew, Majluf e Saiz).

’ Ver o esclarecedor trabalho de Santos.

Urn recente esforgo coletivo de repensar questoes relacionadas ao trabalho escravo e ao

trabalho livre na epoca moderna foi realizado em torno de um acordo estabelecido entre a Uni-

versity ot Nottingham e a Universidade Federal de Minas Gerais, que envolveu pesquisadores

de varias nacionalidades e institui^oes de pesquisa. Resultou dai o livro organizado por Libby

e Furtado.

Desde muito cedo, o termo foi empregado no Novo Mundo e segundo o Inca Garcilaso de

la Vega: “[...] es nombre que inventaron los negros y asi lo muestra la obra. Quiere decir entre

ellos negro nascido en Indias; inventaronlo para diferenciar los que van de aca, nascidos em
Guinea, de los que nacen alia, porque se tienen por mas honrados y de mas calidad, por haber

nacido em la patria, que no sus hijos, porque nacieron em la ajena, y los padres se ofenden si les

llaman criollos. Los espanoles, por la semejanza, han introducido este nombre en su lenguje para

nombrar los nacidos alia. De manera que al espanol y al guineo, nacidos alia, les llaman criollos

y criollas” (cit. em Arrom).

^ Ver: Anastasia e Paiva, em Berrnand.

^ Ver, sobre o tema, Paiva {Escravidao e universo cultural).

^ O discurso do Conde das Galveas ficou registrado em mais de um codice e arquivo.

Encontrei-o no APM/CMOP—codice 35, L 1 18-1 18v
—

’’Registros de editais, cartas, provisoes

e informa^oes do Senado de peti^oes e despachos— 1735-1736.” Sobre os discursos, em geral,

e para se acessar alguns exemplos, ver, entre outros: Anastasia; Mattos; Oliveira; Paiva {Escravos

e libertos)-, Souza.

^ Ou, tomando de emprestimo algumas expressoes arroladas por Mattos (121-123), mais

comuns para o seculo XIX, mas que podem bem dimensionar o pensamento senhorial mineiro

no seculo anterior: “vadios”; “a pobreza”; “a mais vil canalha aspirante”; “rale de todas as cores.”

^ Sobre o tema ver, para Minas Gerais, Guimaraes, Gomes e os varios textos sobre o tema

em Reis e Gomes.

'‘^Termos empregados na epoca. “Condi^ao” designava se a pessoa era livre, liberta ou escrava;

enquanto que “qualidade” as distinguia entre branca, negra, crioula, mulata, parda, mestiga, cabra,

entre outras categorias que mesclavam cor de pele e caracten'sticas biologico-culturais.

'

' Ver sobre este tema, entre outros estudos: Davis; Lovejoy; Mauny; Medina e Henriques

(90-99); Petre-Grenouilleau; Thomas (73-86).

A coarta(jao foi um costume ao qual se recorreu com freqiiencia nas areas escravistas

urbanizadas. Era um acordo diretamente acertado entre proprietarios e escravos, que permitia

aos ultimos se afastarem do dominio cotidiano dos primeiros e durante anos pagarem parcelas

semestrais ou anuais de sua alforria e, nao raramente, das alforrias de seus filhos tambem. Trat-

ava-se de um sistema de credito costumeiro e, em grande medida, informal. Ver sobre o assunto

Gonsalves; Paiva {Escravos e libertos-, Escravidao e universo cultural)', Rodrigues {Sentenga de uma

vidd)-, Souza. Para a America espanhola, ver Berrnand e Scott.

Comarca era uma das divisoes administrativas existentes no seculo XVIII brasileiro. Em
Minas Gerais, ao final do seculo XVIII, existiam quatro comarcas: a do Rio das Velhas, cuja sede

era Vila Real de Nossa Senhora da Concei^ao do Sahara; a do Rio das Mortes, cuja sede era Vila de

Sao Joao Del Rei; a do Ouro Preto, cuja sede era Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar (Ouro Preto),

que era, tambem, a sede da Capitania das Minas Gerais, e a comarca do Serro do Erio, cuja sede era

Vila do Principe (Serro). Em 1 8 1 5 foi criada a comarca do Paracatu, cuja sede era Vila de Paracatu.

Oitavas de ouro era uma medida muito usada para o ouro em p6, que circulava como

moeda. Durante o seculo XVIII o valor da oitava de ouro variou entre 1.200 e 1.500 reis.
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Arquivo Publico Mineiro/Camara Municipal de Sahara—codice 20, f. 73v-75 (74v).

Testamento de Miguel Lobo de Souza—Sahara, 02 jul. 1751.

APM/CMS—codice 20, f. 73v-75 (74v). Testamento de Miguel Lobo de Souza—Sahara,

02 jul. 1751.

A moeda em vigor nessa epoca era o Real, cujo plural era reis.

APM/CMS—codice 73, f. 9v-l4. Testamento de Felix Saraiva—Arraial das Sete Lagoas,

07 abr. 1784.

Ver sobre o assunto, principalmente, Cardoso. Brecha camponesa e um conceito em

desuso atualmente, pois, na verdade, as praticas que possibilitaram a elabora^ao dele, isso nos

anos 80 do seculo XX, periodo ainda fortemente marcado por perspectiva marxista, revelaram-

se, com o desenvolvimento de novas pesquisas, nao serem nem brechas (exce^oes), nem, muito

menos, camponesas, pois eram muito comuns, tambem, nas areas urbanas. Afastados de para-

digma e filtros marxistas, libertados do jugo da “contradi^ao,” ficamos de frente a praticas muito

comuns em grande parte do periodo de escravidao, que, em nada, anunciavam o capitalismo,

como se interpretou em decadas passadas. Essas praticas eram, acima de tudo, acordos estabe-

lecidos entre escravos e senhores (muitos deles ex-escravos) e direitos costumeiros, respeitados

pela sociedade colonial. Em alguns casos, quando o acordo foi desrespeitado pelo senhor, escra-

vos chegaram a recorrer a Justiqia e ha casos em que suas demandas foram aceites, em detrimento

dos interesses dos proprietarios. Nas areas rurais os escravos cultivavam terras cedidas pelos

senhores, plantavam, colhiam, consumiam a produ9ao e, eventualmente, comercializavam o

excedente. Nas areas urbanas esses acordos se transformaram em autonomia relativa dos cativos,

que saiam para as ruas, distante do dommio direto do proprietario, onde prestavam todo tipo

de servigo, cobrando-os dos que os contratavam. O peculio acumulado servia para pagar ao pro-

prietario o valor previamente acertado, relativo as jornadas de trabalho; o excedente servia para

a manuten^ao desse “escravo de ganho” e para o pagamento da alforria, muitas vezes via sistema

de coarta^ao, que significava, como ja assinalei, o pagamento parcelado da Carta de Liberdade.

Museu do Ouro/Cartorio de Primeiro Ofkio-Testamentos—codice 13, f. 15v-18 (I6v).

Testamento de Antonia Nunes dos Anjos—Sahara, 06 ago. 1740.

Ver sobre este assunto: Priore, principalmente o Capitulo 1 da segunda parte. Ver, tam-

bem, Paiva {Escravos e libertos 1 1 1—157; Escravidao e universo cukurat)\ Priore.

Museu Regional de Sao Joao del Rei/Inventarios—caixa 26. Inventario post-mortem de

Maria de Freitas Barracha—Sao Joao Del Rei, 07 out. 1770.

Um deles foi o pardo forro Pedro da Costa, que exigia do pai e ex-senhor o reconhecimento

de paternidade para que pudesse receber os legados materiais do filho bastardo—^APM/CMS

—

codice 24, f. 122v-124v. Testamento de Pedro da Costa—Rio de Janeiro, 19 nov. 1744. Encontrei

outros 19 casos semelhantes na documenta^ao pesquisada. Por exemplo, Catharina de Payva, uma
forra natural da Guine, instituiu o antigo senhor, o Reverendo Padre Matheus de Payva, seu her-

deiro universal—MO/CPO-TEST—codice 1, f. 133-136v. Testamento de Catharina de Payva

—

Sahara, 09 jul. 1721. Ja o forro Ignacio, natural da Costa da Mina, mesmo tendo comprado sua

alforria e a de sua mulher, acabou deixando um moleque de Na^ao Benguela e mais dez oitavas

de ouro para o antigo proprietario, o capitao Manoel de Araujo—MO/CPO-TEST—codice 11,

f 133v. Testamento de Ignacio de Araujo dos Santos—Santo Antonio do Rio das Velhas Acima,

28 dez. 1743. Estes legados testamentais foram raramente acompanhados de expressoes habitu-

almente usadas nas situa^oes contrarias, isto e, quando os senhores deixavam heran^a para algum

escravo. Refiro-me a bordoes do tipo “por esmola” e “pelo amor de Deus.” Uma exce9ao a regra e

o caso da preta forra Gracia, mais a frente reproduzido—MR/INV—caixa 29 1 . Inventario post-

mortem de Gracia Dias de Oliveira—Sao Joao Del Rei, 01 jan. 1762.

MR/INV—caixa 26. Inventario post-mortem de Maria de Freitas Barracha—Sao Joao Del

Rei, 07 out. 1770.
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MO/CPO-TEST—codice 50, t. 1 1 1-1 16v (1 1 Iv). Testamento de Quiteria Alves da Fon-

ceca

—

Santa Barbara, 04 mai. 1774.

MO/CPO-TEST—codice 50, f. 54-59 (54v). Testamento de Manoel da Fonceca Pereira

—

Sao Gon^alo do Rio Abaixo de Santa Barbara, 25 ago. 1777. Ressalvas identicas foram feitas tam-

bem por testamenteiros livres, sobremdo pelos homens. Ver, ainda, Oliveira (47-51) e a transcri^ao

da carta-codicilo da crioula forra Rosa Maria de Paiva Aleluia Lima incorporada a esse texto.

Uma certa soberba dos africanos vindos da Costa da Mina foi imagem comum no Brasil

escravista. Em meados do seculo XIX, o viajante norte-americano Thomas Ewbank escrevia,

apos observances realizadas por ele na cidade do Rio de Janeiro: “Os monambicanos contam-se

entre os melhores escravos. Tao inteligentes e mais padficos que os minas (da Costa do Ouro),

fieis e de confianna, alcannam um pre^o alto” (195). Ver tambem Reis sobre os escravos e for-

ros islamicos, vindos da regiao da Mina para a Bahia, que participaram da rebeliao dos males

de 1835. Ver, ainda: Paiva, (“Bateias, carumbes, tabuleiros”; “Milices noires et cultures afro-

bresiliennes”); Raymundo Rodrigues.

O caminho que ligava o porta de Salvador a area de mineranao foi muito usado pelos

negociantes de escravos durante todo o seculos XVIII. Dois pontos importantes desse caminho

eram a Vila de Rio de Contas e o povoado de Caetite, que continuam merecendo maior aten^ao

da historiografia. Ver Pires.

MO/CPO-TEST—codice 48, f. 64-69 (64v). Testamento de Joseffa Pires—^Arraial de

Santa Barbara, 12 mar. 1771.

Escravo de ganho foi categoria muito comum na historia da escravidao no Brasil. A
atividade “de ganho” ou “ao ganho” era desempenhada tanto por homens, quanto por mul-

heres, principalmente nas areas mais urbanizadas da America portuguesa, tornando-se ainda

mais freqiiente a partir do seculo XVIII. Geralmente, esses escravos trabalhavam nas ruas, longe

dos proprietaries, e ao final do dia ou da semana (jornada), conforme acordo estabelecido, eles

entregavam ao senhor uma quantia em dinheiro ou em ouro em p6 (oitavas de ouro) previa-

mente combinada. Se o escravo de ganho conseguisse, durante a jornada, ganhar mais que o

estipulado com o respective proprietario ele poderia guardar consigo esse excedente, que seria

empregado, quase sempre, na alimentanao, roupas, cuidados com saude e, evidentemente, na

compra da alforria. Ver sobre o tema, entre outros: Algranti; Figueiredo; Mattoso; Reis, Liana

Maria; Oliveira; Paiva {Escravos e libertos\ Escravidao e universo cultural).

Em certas regioes da Africa negra de onde sai'ram escravos para o Brasil, a Costa da Mina, por

exemplo, o pequeno comercio de alimentos foi, tradicionalmente, explorado pelas mulheres, assim

como o fizeram, tambem, no Caribe escravista. Ver Bush (48^9) e Blier (126-127). Esta ultima

autora fez reproduzir no seu livro desenhos que retratam essas mulheres nas ruas de cidades africanas,

como os do viajante ingles T. E. Bowdich, publicados originalmente em 1 817 no livro A Missionfrom

Cape Coast Castle toAshantee. Ver, tambem, Pantoja (45-67) e Paiva {Escravos e libertos).

A moeda era o Real; o plural, reis. LGse, portanto, tres mil e seiscentos reis.

MR/INV—caixa 299, f 5-9 (6v). Inventario post-mortem de Antonio da Silva Reis—Sao

Joao Del Rei, 19 fev. 1762.

MR/INV—caixa 299, f 5-9 (6v). Inventario post-mortem de Antonio da Silva Reis—Sao

Joao Del Rei, 19 fev. 1762.

MO/CPO-TEST—codice 50, f 39v-45 (40v). Testamento de Quiteria Gomes Ferreira

—

Santa Luzia, 08 jan. 1779.

Sobre as negras vendeiras e sobre a legisla(;ao repressora de suas atividades ver, entre outros

trabalhos: Andrade (141—143); Dias; Figueiredo; Karasch; Mattoso; Oliveira (1 1-21); Paiva {Escravos

e libertos 140-143; Escravidao e universo cultural)', Ramos (226-41); Liana Maria Reis; Silva.

MR/INV—caixa 291. Inventario post-mortem de Gracia Dias de Oliveira—Sao Joao Del

Rei, 01 jan. 1762.



ECONOMIES OF RELATION 51

MR7INV—caixa 30. Inventario post-mortem de Ventura de Barros—Sao Joao Del Rei,

21 abr. 1752.

Sobre escravos, libertos e oficios mecanicos no pen'odo colonial, ver Flexor {Oficiais

mecdnicos\ “Os oficiais mecanicos (artesaos) de Salvador e Sao Paulo”); Martins; Meneses; Trin-

dade; Vasconcellos.

APM/CMS—codice 24, f. 102-104 (103). Testamento de Pedro de Almeida Faria

—

Sahara, 18 jan. 1764.

MR/INV—caixa 65. Inventario post-mortem de Bernardo Correa—Sao Joao Del Rei,

30 abr. 1736.

MO/CPO-TEST—codice 51, f. 159v-167 (160 e 165). Testamento de Manoel da

Costa—Paracatu, 03 jun. 1776.

MO/CPO-TEST—codice 52, f. 58-62v (58). Testamento de Jose Machado Affon^o—
Rio de Janeiro, 27 out. 1770.

MO/CPO-TEST—codice 52, f. 58-62v (59v). Testamento de Jose Machado Affon^o

—

Rio de Janeiro, 27 out. 1770.

MR/INV—caixa 354, f. 6-9v (8v). Inventario post-mortem de Maria Cardoza da Silva—
Sao Joao Del Rei, 18 nov. 1778.

Sobre o tema, embora para o seculo XIX, ver Libby ( Trabalho escravo-, Transformagdo e

trabalho).

MR/INV—caixa 30. Inventario post-mortem de Marianna do Rego Barros—Sao Jose Del

Rei, 10 set. 1760.

MR/INV—caixa 30. Inventario post-mortem de Ventura de Barros—Sao Joao Del Rei,

21 abr. 1752.

Sobre esse conceito ver: Gruzinski; Paiva (“Africans in Portuguese America”).

Ver Thompson (49).

Sobre esse conceito ver: Gruzinski {La pensee metisse)\ Paiva (“Bateias, carumbes, tabuleiros”);

Tachot e Gruzinski {Passeurs culturels).

MO/CPO-TEST—codice 52, f. 58-62v (58v). Testamento de Jose Machado Affon^o

—

Rio de Janeiro, 27 out. 1770.
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