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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A decada de 1980, no Brasil, foi um marco para a historiografia sobre a escravidao. Neste 

momento os historiadores passaram a dar voz aos escravos e os mesmos foram considerados 

sujeitos historicos. Isto foi possivel gracas ao suporte apresentado pela Historia Social que 

apresentou outros aspectos para nossozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metier, o estudo de pessoas anonimas, que muitas 

vezes foram deixadas a margem dos acontecimentos pela macro-historia, mas que na 

realidade participaram ativamente em seu meio social. Dessa forma, este trabalho objetiva 

realizar uma discussao historiografica sobre as vertentes que analisaram o escravo no Brasil 

de diferentes maneiras. Analisamos na Paraiba do Norte o lugar social do cativo, 

demonstrando que todo o silencio em torno dos mesmos nao foi viavel porque foram agentes 

de suas vidas e contribuiram de fonna digna para a construcao dessa provincia, participando 

como agentes do momento conflituoso na segunda metade do seeulo X I X . Foi realizada uma 

analise do espano chamado sertao e, dessa forma, verificamos que nesse lugar as relacoes 

escravistas tambem se desenvolveram. Elencando o lugar de sujeitos historicos procuramos 

atraves das fontes cartoriais oflciais encontradas no cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras) 

analisar as diversas relaedes que os escravos estabeleceram com seus senhores, pelo vies da 

resistencia e negociacao para adquirir sua liberdade na Vi l a de Cajazeiras nos anos de 1864 a 

1871 do Oitocentos. Atraves dessas fontes, compreendemos como se deu a escravidao na Vi la 

de Cajazeiras na segunda metade do seculo X I X . 

Palavras-chaves: Historia Social, Paraiba do Norte, Escravidao, V i l a de Cajazeiras, 

Negociacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTR0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE F0RMAQA0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFESSORES 
HBUOTECASETORIAL 
CAJAZEIRAS - PARAIBA 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The decade o f 1980, inBrazil, wasa milestone inthe Mstoriographyof slavery. A t this 

timehistoriansbegan togive voiceto the slavesandthey wereconsideredhistorical subjects. This 

was possible thanksto the supportpresented by theSocial Historyshowedthatother 

aspectstoourmeft'er:the study ofanonymous people, who were oftenlefton the sidelinesby the 

macro-history, but actuallyactivelyparticipatedin their social environment. Thus, this work 

aims toconduct ahistoriographicaldiscussion o f theaspectsthat analyzed theslaves inBrazilin 

different ways. We analyzedinParaiba doNortethe social place ofcaptivity, demonstratingthat 

allthe silencearoundthemwasnot feasiblebecause they wereagentsof their livesin a dignified 

mannerandcontributedtothe construction o f thisprovince, participating as agents ofconflicting 

momentin the second halfnineteenthcentury. A n analysisof thespace calledsertaowas 

performedand, thus, we find that i n this placetheslave relationsalso developed. Relating the 

place o f historical subjects we seek through official sources found in the Notary 

AntonioHolanda (City o f Cajazeiras) analyze the various relationships that slaves settled with 

their masters, by the bias resistance and negotiation to acquire their freedom in the Village o f 

Cajazeiras i n the years 1864-1871. Through these sources, we understand how was slavery in 

the Village o f Cajazeiras in the second half o f the nineteenth century. 

Keywords: Social History, Paraiba do Norte, Slavery, Village o f Cajazeiras, Trading. 
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I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escravidao no Brasil durou tres longos seculos. Durante este periodo, muitos 

homens, mulheres e criancas sofreram as agruras do cativeiro. Em fins do seculo X I X , os 

escravos estavam cada vez mais lutando e resistindo ao sistema, mostrando seu lugar de 

agente historico, de pessoas que conliecem o meio que vivem e as injusticas a que estao 

submetidas; sao capazes de criar estrategias de escape, de fuga, tudo em busca de uma vida 

sem cativeiro, uma vida de liberdade. 

Sobre a escravidao no Brasil, existem muitos trabalhos elencando o lugar de sujeito 

historico ao escravo que veio da Africa ou aqueles nascidos no Brasil. Depois da decada de 

1980, esses estudos vieram apresentar outra visao do escravo e e o que veremos ao longo do 

trabalho. Muitos historiadores e pos-graduandos brasileiros vem apoiando-se nas ideias do 

historiador britanico Edward P. Thompson que se utiliza da Historia Social para dar voz 

aqueles personagens historicos que ficaram muito tempo no anonimato por serem 

marginalizados, e nao pertencerem aos interesses de uma elite intelectual. 

No Brasil os inumeros trabalhos sobre a escravidao se dividem entre aqueles que 

retratam o escravo como sujeito historico e outros que anulam esse lugar de participaclio ativa 

na Historia do Brasil. Em nossa composicao utilizaremos muitos dessas obras que dao ao 

escravo a autoria de sua propria vida. Historiadores que, como Thompson, trabalham com 

essa Historia Social para mostrar o lugar de homens e mulheres que souberam elaborar 

estrategias de sobrevivencia, que possuiam uma cultura, que nao estavam alheios ao mundo 

que conheciam. 

Dentre os autores, destaco neste trabalho Solange Pereira da Rocha (2007), Luciano 

Mendonca de Lima, (2006), Ana Paula da Cruz Pereira de Moraes (2011), Wlisses Estrela de 

Albuquerque Abreu (2011), Sidney Chalhoub (1990), Katia Queiros de Mattoso (1990), 

Maria da Vitoria Barbosa Lima (2010). Ele(a)s contribuiram de forma significativa para nossa 

compreensao do lugar de agentes historicos dos escravos, pois nos apresentam pessoas que de 

alguma forma souberam criar estrategias, elaboraram modos de viver, para dessa maneira 

alcancar seus objetivos. Esses historiadores nos apresentam historias de homens e mulheres 

que resistiram a escravidao da melhor forma possivel, fosse ela a negociacao, a fuga ou 

mesmo o embate que alguns escravos exerceram contra seus senhores no tribunal. Os 

escravos nao estavam alheios a seus direitos, principalmente em fins do seculo X I X ; nao 
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estavam a merce da propria sorte, pois sabiam pensar e recriar momentos favoraveis onde sua 

luta pudesse ser consolidada. 

Esses historiadores pertencentes a nova historiografia refutaram as ideias e teorias 

elaboradas por autores "classicos", tais como: Nelson Werneck Sodre (2002), Caio Navarro 

de Toledo (1997), assim como o pensamento elaborado pelos membros do ISEB Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros. As ideias refutadas sao aquelas que por muito tempo 

persistiram na historiografia brasileira: a de que os escravos nao foram agentes historicos, mas 

parte integrante da economia e de uma cultura local voltada somente para o trabalho. Esses 

autores negam o lugar de sujeitos dos escravos, pois os mesmos como economicistas so se 

importavam com o crescimento da economia. Para eles nao importava a pessoa do escravo, 

importava o seu trabalho, se estava contribuindo para o desenvolvimento do Imperio. Ja 

Gilberto Freyre (2006), que foi um dos autores brasileiros mais lidos, tanto por brasileiros 

como por estrangeiros, foi sempre questionado pela maneira como abrandou as relacoes 

senhores e escravos, tentando amenizar a violencia que persistiu na escravidao. "Importante 

destacar que Freyre nao negou a violencia do sistema escravista, mas sua posicao tendeu a 

minimizar esse aspecto da relacao social no Brasil [ . . . ] " (ROCHA, 2007, p. 27). 

A escolha deste tenia foi uma busca incessante por conhecer a historia da Vi la de 

Cajazeiras no final do Oitocentos: quern eram seus habitantes, como viviam os escravos, 

personagens principals deste trabalho, pessoas que lutaram e que resistiram obtendo a sua 

liberdade. E importante ressaltar e vamos compreender como se deu a escravidao na segunda 

metade do seculo X I X e como agiram os escravos nesta Vila . Buscamos elencar seu lugar de 

vivencia, quais meios os mesmos praticaram para elaborar suas estrategias de sobrevivencia, 

de luta contra o sistema escravista. Procuramos desfazer a visao da historia tradicional, isto e, 

de que esses homens e mulheres foram pessoas passivas, que nao confrontaram contra o 

sistema que Ihes tirava a dignidade deseres humanos. 

Analisamos, neste trabalho, a V i l a de Cajazeiras nos anos de 1864 a 1871 do 

Oitocentos, onde encontramos fontes documentais oficiais que nos darao uma ideia de como 

se desenvolveu a escravidao no citado periodo. Encontramos no cartorio Antonio Holanda 

(Cajazeiras) as fontes para nossa pesquisa. Vale salientar que nem todas as cartas que 

possuimos foram encontradas no dito cartorio. Algumas delas nos foram apresentadas por 

Mar l i Gomes de Sousa Venceslau, atual aluna do Curso de Historia. A discente teve a 

oportunidade de ter contato com essas fontes em 2005, quando fazia o Ensino Medio e 

participou do Programa de Iniciacao Cientifica para alunos do Ensino Medio (PIBIC-EM). Ao 

todo, a documentacao consta de cartas de alforria, cartas de compra e venda de escravos, 



1 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cartas de doacao, hipoteca, permuta e distrato. Dessa forma, analisamos as fontes 

bibliograficas com as fontes documentais para mostrar o lugar de sujeitos historicos dos 

escravos que habitavam essa Vi la . E possivel atraves dessas fontes encontrar esses agentes 

que por muito tempo ficaram esquecidos da historia do Brasil e da Paraiba. 

Nos documentos encontramos escravos e escravas denominados crioulos, cabras, 

pardos, mulatos, um cativo denominado fula e outro denominado caboclo. Informac5es 

quanta a idade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status c ivi l , sexo, preco. Modos de alforria que, na Vi la de Cajazeiras, se 

constituiram de tres formas: cartas de alforria "sob-condicoes", cartas de alforria doadas e 

cartas de alforria compradas. 

As fontes se constituiram para nos um desafio constante, a comecar pelas cartas de 

alforria e compra de escravos que estavam com Marl i Gomes de Sousa Venceslau. A mesma 

possuia copias transcritas de cartas de alforria e de compra e venda de escravos dos anos de 

1865 a 1867. Enfrentamos dificuldades porque nao tivemos acesso as copias originais, e isso 

nos deixou em duvida quanta a autenticidade de alguns nomes que nao pudemos compreender 

ou foram mal transcritas. Isso se constituiu uma preocupacao. Mas aereditamos que 

conseguimos trabalhar aomaximo as informacoes que delas surgiram para o enriquecimento 

da pesquisa e a recupcracao do lugar de sujeito historico dos escravos na sua relacao com o 

senhor. As outras fontes encontradas e fotografadas datam dos anos de 1864 a 1871, todas do 

livro de notas de 1864. 

O exercicio da leitura dessas fontes se constituiu um desafio para nos porque foi algo 

novo, o qual nunca tinhamos feito ao longo da graduacao. Precisamos enfrentar este desafio 

para eonseguirmos dar respostas aos nossos questionamentos. Nao devemos negar que apesar 

de trabalhoso, foi muito gratificante desnudar um pouco do universo da Vi la de Cajazeiras nos 

anos 60 do Oitocentos. O historiador encontra-se feliz ao estar fazendo aquilo que lhe da 

prazer. Tivemos todo o cuidado para nao nos desvlarmos de uma realidade ali existente, pois 

dessa forma conseguiriamos dar voz aos fatos. Foi gratificante encontrar homens e mulheres 

que resistindo souberam elaborar estrategias de vida, negociando com o senhor sua liberdade 

porque nao se aceitavam cativos e sim pessoas que mereciam a liberdade de ir e vir . 

O contexto social da escravidao envolveu muita violencia, resistencia e negociacao. 

Os negros escravizados nao se aceitaram como tal, e segundo Lima (201 OB), resistiram de 

todas as formas possiveis, fossem elas: fugas, homicidios, suicidios e a negociacao. Os negros 

mantiveram diversas relac5es com seus senhores em busca de sua liberdade. Dessa forma, 

problematizaremos as diversas relacoes que os escravos podiam estabelecer com seus 

senhores para no momento certo conseguir sua liberdade, que aereditamos, era o objetivo 
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maior de todo cativo. A escravidao tirava do escravo toda a dignidade humana e o direito de 

ser livre e, portanto, quando possivel, os mesmos iriam fazer de tudo para consegui-la. 

Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho e verificar que tipos de r edoes e 

resistencia o escravo que habitou a Vi la de Cajazeiras do Oitocentos praticou no cotidiano 

diario para se ver livre do sistema escravista. Sendo assim, buscamos compreender a forma de 

resistencia praticada pelos mesmos nessa Vi l a do Oitocentos. Verificaremos tambem as 

praticas de liberdade demonstradas nas cartas de alforria desta localidade. 

No primeiro capitulo analisaremos o contexto social e economico que o Imperio 

brasileiro estava enfrentando devido azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudan9as sociais, economicas e politicas que 

envolviam principalmente a mao-de-obra escrava e, consequentemente, sua mudan^a para 

outra forma de mao-de-obra: o trabalhador livre. Nao discutiremos a mao de obra livre, mas o 

contexto que se desenvolveu ao longo da segunda metade do seculo X I X para a eliminacao da 

escravidao. O Imperio na segunda metade do seculo X I X estava envolto em conflitos e, 

segundo Lima (2006), encontrava-se dividido entre aqueles que desejavam manter a 

escravidao e os que queriam adotar o capitalismo como f or9a economica. Faremos tambem 

uma discussao sobre as varias correntes historiograficas, que apresentaram os escravos de 

diversas maneiras, tanto como ser passivo, rebelde ou "coisa". Faremos uma cont raposi9ao 

entre esses autores e os da nova historiografia que adotam a Historia Social como suporte para 

desmistificar a figura do escravizado como aquele que so agia por rebeldia ou, ate mesmo, o 

que nao tinha a capacidade de compreender seu lugar de cativo e reagir a isso. Mostraremos 

que os novos historiadores, depois da decada de 1980 no Brasil, restituem ao escravo seu 

lugar de sujeito historico. 

No segundo capitulo sera feita uma analise sobre a escravidao na Paraiba, 

problematizando o lugar de destaque dos escravos nessa sociedade no f im do seculo X I X . 

Abordaremos o esquecimento historiografico que os escravos sofreram por parte da historia 

traditional da Paraiba, nao os colocando nem sequer como participantes da const ru9ao dessa 

sociedade. Analisaremos o espa90 chamado sertao como um lugar distante que representou 

segundo Moraes (2011), um local onde sonhos podiam ser realizados. Homens e mulheres em 

busca da conquista do seu lugar de dominio. Dentro desse sertao vamos encontrar a historia 

da Vi l a de Cajazeiras nos anos de 1860. 

O terceiro capitulo se constituira na analise das fontes encontradas no cartorio Antonio 

Holanda (Cajazeiras), tais como: cartas de compra e venda, cartas de alforria e outras. 

Procuraremos mostrar o lugar de agente historico dos escravos que nao aceitaram de forma 

passiva a escravidao. Identificaremos quais variaveis, tais como pre90, idade, sexo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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statusdwil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA foram import antes para sua venda nessas terras. Analisaremos os tipos de relacoes 

que podiam se estabelecer entre os senhores cajazeirenses e seus escravos. Levantamos alguns 

tipos de resistencia que os escravizados podiam articular para conseguir sua tao sonhada carta 

de alforria. A liberdade tao almejada! 

Por f im, ao abordar a Historia Social para o sertao da Paraiba e para os escravizados, 

procuraremos desfazer algumas lacunas e mostrar a participacao dos escravos nessas terras, a 

contribuicao dos mesmos para a propria vida. Dar voz aqueles que ficaram por muito tempo a 

margem da historia paraibana e brasileira. 
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C A P I T U L O 1 R E L A C O E S E S C R A V I S T A S NO B R A S I L I M P E R I A L : O S I S T E M A 

NO F I M D O S E C U L O X I X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O seculo X X foi marcado por um intenso debate com relacao a figura do escravo no 

Brasil e qual o papel desempenhado pelo mesmo na batalha contra a escravidao. Houve varias 

correntes historiograficas que apresentaram o escravo de diferentes maneiras: falou-se muitas 

vezes do escravo passivo, do escravo rebelde, do escravo "coisa". Hoje no Brasil as leituras 

mais conhecidas e estudadas trazem a afirrnacao de que o escravizado foi um sujeito historico 

que contribuiu para alcancar sua liberdade e novas maneiras de viver suas vidas. 

Dessa forma, este primeiro capitulo compoe-se de uma discussao historiografica onde 

procuramos entender o contexto conflituoso pela qual passava o Oitocentos, um momento de 

muitas mudancas economicas, politicas e sociais. Procuramos tambem desmistificar a figura 

do escravo como ser passivo, simples rebelde, ou mesmo o escravo "coisa", trazendo assim 

discussoes historiograficas recorrentes da Historia Social que dao ao escravo o lugar de agente 

historico. Traremos dessa forma varios autores e suas correntes historiograficas para fazer 

uma discussao acerca da imagem do escravo na historiografia brasileira,apresentado-os como 

pessoas que possuiam uma cultura de acordo com o pensamento elaborado por Edward P. 

Thompson. Abordaremos em especial o final do seculo X I X para entender quais recursos os 

escravos podiam possuir para irem em busca de uma vida mais digna. 

A Historiografia veio se modificando ao longo dos seculos, os historiadores em sua 

busca incessante pelos saberes da Historia, foram buscando novos caminhos para elucidar sua 

curiosidade quanto ao passado. Segundo Vainfas, a historia das mentalidades encontrava-se 

acuada por muitas criticas e o refugio encontrado pela mesma foi a chamada Nova Historia 

Cultural. Esta historia acabou por trazer novos objetos de estudo, possibilitando assim estudar 

a cultura, o cotidiano das pessoas populares. A mesma veio contribuindo com novas 

possibilidades para se contar a Historia dos esquecidos que foram deixados a margem pela 

Macro Historia. Essa Nova Historia Cultural ainda segundo Vainfas (2002, pp. 56-57) vai 

tentar resgatar o lugar social de determinadas classes, apresentando novos metodos para a 

investigaeao historica. 

A chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nova historia cultural nao recusa de modo algum as expressoes 

culturais das elites "letradas", mas revela especial apreco, tal como a historia 

das mentalidades, pelas manifestacoes das massas anonimas: as festas, as 

resistencias, as crencas heterodoxas. Em resumo, a nova historia cultural 

revela uma especial afeicao pelo informal, sobretudo pelo popular. 
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Essa historia cultural con forme nos inform a Vainfas c tecida de uma pluralidade muito 

importante, pois permite aos historiadores encontrar novos caminhos para elucidar a historia. 

Uma via muito importante e a Historia Social que esta na nova Historia Cultural. A Historia 

Social foi considerada um marco para historiadores que buscam trabalhar com esse tipo de 

historia. Luciano Mendonca de Lima em sua tese "Cativos da Rainha da Borborema, Uma 

Historia Social da Escravidao em Campina Grande, Seculo X I X " (2008), nos informa que 

"Convem lembrar que a historia social surgiu no contexto politico e intelectual dos anos 

1950/1960[...]" ( L I M A , 2008, p. 22), e como nos informa Rocha (2007), foi inaugurada na 

decada de 1980 no Brasil. Segundo Ronaldo Vainfas (2002, p. 66), seu principal representante 

e Edward P. Thompson, que elaborou uma nova historia social britanica. 

[...] Thompson se lancou ao estudo daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA resistencias das classes subalternas 

procurando valorizar atitudes e comportamentos que, aparentemente 

insignificantes, eram no fundo reveladores de uma identidade social em 

eonstracao. 

Ainda segundo Vainfas (2002), Edward P. Thompson teria considcrado que as classes 

subalternas tern uma cultura, nao dependendo dessa forma das classes dominantes para 

construir uma identidade social repleta de valores proprios. Dessa forma Thompson 

contribuiu de forma significativa para a historia social ao tratar do cotidiano de pessoas 

simples que construiram uma historia. Como diz Luciano Mendonca de Lima (2008, p. 23) 

"Nao por acaso, Thompson eomeea a sua empreitada restituindo aos homens a condicao de 

sujeitos socials e historicos, a partir da categoria do agenciar humano". Percebemos que 

ambos, Vainfas e Lima, concordam quanto ao papel que Thompson possui para a 

historiografia social. 

A partir dessa perspectiva de Historia Social em auge na decada de 1980 no Brasil, o 

cotidiano de sujeitos historicos anonimos foi sendo desnudado, havendo assim um real 

interesse dos historiadores, segundo Vainfas, pela cultura popular, como ocorreu com os 

escravos, que considerados de uma "classe inferior," podiam a partir desse momento, ter seu 

cotidiano revelado pela historiografia. 

" A Historia Social da Escravidao e uma vertente historiografica que sofreu fortes 

influencias dos historiadores sociais ingleses preocupados em alargar as perspectivas da 

narrativa historica e seus atores sociais" (S ILVA, 2010, p. 11). Esse marco foi de suma 

importancia para a historiografia, permitindo que novos temas, abordagens, e novos objetos 
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fossem trabalhados pelo historiador, possibilitando ao mesmo encontrar novos paradigm as 

para a historia. Segundo Vainfas, uma das vertentes que se uniu a essa nova Historia Cultural 

e Social foi a micro-historia que surgiu em meados das decadas de 1970 e 1980 atraves de um 

intenso debate intelectual, onde esse novo campo de estudos alargou a visao dos historiadores 

quanto a cultura dos anonimos. 

Segundo o italiano Carlo Ginzburg, considerado o maior representante dessa corrente 

historiografica, no seu classico livro "O queijo e os vermes" (1987), existiam diferencas de 

nlveis culturais nas sociedades que eram consideradas civilizadas, e ainda segundo ele, isso 

foi se defmindo ao poucos, como antropologia, folclore e historia do comportamento dessas 

determinadas classes. 

Todavia, o emprego do termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultura para definir o conjunto de atitudes, 

crencas, codigos de comportamento proprios das classes subalternas num 

certo periodo historico e relativamente tardio e foi emprestado da 

antropologia cultural. So atraves do conceito de "cultura primitiva" e que se 

chegou de fato a reconhecer que aqueles individuos outrora definidos de 

forma paternalista como "camadas inferiores dos povos civilizados" 

possuiam cultura. (GINZBURG, 1987, p. 16-17). 

Podemos observar pelo que diz Ginzburg, que os povos que muitas vezes nao foram 

reconhecidos pela historiografia como possuidores de uma cultura, na realidade a possuiam. 

Essas classes chamadas camadas inferiores, tinham suas crencas, suas lutas, suas atitudes, 

dando-nos a entender que apesar de serem pessoas desconhecidas da historia, elas foram 

agentes que participaram ativamente desse processo. 

Os estudos sobre a escravidao expandiram-se, e a Historia Social contribuiu para o 

conhecimento da cultura de agentes e sujeitos historicos de "classes inferiores", os escravos 

estavam postos nessa categoria. Os historiadores a partir desse momento buscaram 

compreender o cotidiano, as lutas, e o meio social em que viveram, compreendendo assim os 

escravos como agentes sociais que protagonizaram tambem uma historia, a historia que por 

muito tempo ficou esquecida, ou que, simplesmente foi posta a margem, como se os escravos 

nao tivessem participado da mesma1. Os escravos participaram da historia, e se envolveram 

em varias relac5es com o senhor, desde o cotidiano mais simples ao enfrentamento direto 

contra o sistema que na grande maioria das vezes desejava oprimir. 

xPara compreender de forma significativa o silencio e o esquecimento que a historiografia proporcionou aos 

escravos, assim resultando mima grande desvalorizacao dos mesrnos para a historia ver LIMA (2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1 Escravidao, economia e sociedade no final do seculo X I X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Robert Conrad em seu livro "Os ultimos anos da escravatura no Brasil" (1978), nos 

diz que a escravidao persistiu no Brasil de forma impressionante, indo ate o seculo X I X , isso 

devido ao fato do pais possuir grande numero de escravos e nao possuir outra forma de mao 

de obra. O escravo era de suma importancia porque praticava todos os tipos de trabalho, fosse 

no campo ou na cidade. Dessa forma a escravidao " [ . . . ] era de extraordinaria importancia 

economica e social ate mesmo em areas onde nao havia cafe" (CONRAD, 1978, p. 6). 

Wlisses Estrela de Albuquerque Abreu, em sua dissertacao "Senhores e Escravos no Sertao: 

Espacialidades de poder, violencia e resistencia, 1850-1888" (2011), tambem nos diz que os 

escravos trabalhavam em todos os setores, demonstrando e contribuindo para a riqueza de 

seus senhores, mostrando assim o poderio desses senhores do sertao. 

A escravidao no Brasil segundo nos informa Conrad, permaneceu por muito tempo 

devido, tanto pela geografia do pais, como ao grande numero de escravos que aqui existiam, 

sendo assim: "Em tais sociedades, a escravatura era considerada essencial e a filosofia 

antiescravista foi rejeitada" (CONRAD, 1978, p. 4). Dessa forma a grande maioria de 

senhores de escravos nao desejava o seu f im, e isso acabou por gerar muitos confiitos nessa 

segunda metade do Oitocentos. Conrad nos informa ainda que o Brasil estava ligado a 

escravidao nao somente por meios economicos e politicos, mas por certo tradicionalismo 

herdado do periodo colonial. Vemos que Luciano Mendonca de Lima (2006, p. 21) tambem 

nos informa quanto ao processo conflituoso que marcou a segunda metade do seculo X I X , 

pois o pais passava por um momento de constantes mudancas tanto pela via economica 

quanto politica. 

Nas ultimas decadas do seculo XIX, as questoes que afetavam o Imperio 

eram outras. Modificacoes de natureza economica, politica e cultural 

comecavam a modificar mais intensamente as base (sic) de sustentacao do 

Estado e da sociedade escravista brasileira. A decada de setenta pode ser 

tomada como um marco divisorio neste processo, que, no limite, vai 

redundar no colapso de suas grandes instituicoes, a saber: a escravidao e a 

monarquia. 

Percebemos na fala de Lima, que o meio social e politico do Oitocentos estava 

impregnado de mudancas que culminariam para o f im de arnbas as instituicoes, a escravidao e 

o Imperio, e que isso acarretaria ao Brasil uma mudanca enorme, pois novos acordos seriam 

feitos, novos grupos ainda segundo Lima seriam formados, dando espaco para novas relacoes 
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entre as classes e grapos, que lutariam para nao perder seu prestigio nem sua forea de 

trabalho. Entres esses grupos, estava a classe senhorial que conforme Sodre (2002) possuia 

muito poder e estava disposta a fazer valer sua vontade: "O traco principal da fase que se 

encerra com a primeira metade do seculo X I X e a eonsolidacao da classe senhorial no poder" 

(SODRE, 2002, p. 268). Vemos em Sodre o grande poder que a classe senhorial possuia no 

inicio do seculo X I X , mesmo com esse poder consolidado as contradic5es existiam. Estavam 

sempre em busca de crescer, lucrar e nao desejavam mudancas, pois isso acarretaria perdas 

dos beneficios que por muito tempo j a possuiam. Vemos que as contradicoes se tornaram 

mais nitidas na segunda metade do seculo X I X quando se intensificam os debates sobre 

manter a escravidao ou introduzir o trabalho assalariado. "No centro desse debate estava a 

problematica das relacoes de trabalho e suas multiplas impl ica tes , pois essa era uma questao 

que atravessava e dividia o cotidiano daquela sociedade tanto horizontal como verticalmente" 

( L I M A , 2006, p. 28). 

Na analise de Lima, observamos que a classe senhorial estava dividida, com relacao a 

nova forma de trabalho, pois isso acarretaria mudancas de cunho politico, economico e 

cultural, j a visto ser o escravo utilizado desde os primordios do surgimento do pais. A classe 

senhorial segundo Sodre era fiel a monarquia (SODRE, 2002, p. 241), porque desejava 

manter-se no poder, tendo em vista assemelhar o Brasil com paises da Europa, dessa forma: 

Tal fidelidade persistira ate fins do seculo X I X e esta vinculada ao desejo de 

evitar alteraeoes politicas- que e um traco caracteristico da classe senhorial 

brasileira, na epoea. [...] No fundo, para aquela classe, tratava-se de exercer 

o seu domlnio sobre a extensao territorial que recebera da Colonia. 

Vemos em Sodre que a classe senhorial tinha o interesse de manter-se no poder com 

toda a extensao de terras que conquistaram ao longo dos seculos, dessa forma, adentrar o 

trabalhador livre no lugar do braco escravo acarretaria mudar toda uma dinamica que o pais 

conhecia. 

Segundo Conrad (1978) a pressao britanica para que o comercio de escravos fosse 

destituldo acelerou o declinio do sistema escravista no Brasil 2 . Esse comercio j a se encontrava 

abalado por todas as mudancas que o pais estava passando. Dessa forma, 

Na segunda metade do seculo XIX, as alteraeoes no campo de trabalho 

aceleram-se. Ocorre, nesse campo, a concomitancia de duas saidas para o 

2Robert Conrad faz uma descricao de como a imposicao britanica atuou para extinguir o comercio de escravos 

em terras brasileiras. (CONRAD, 1978, pp. 30-34). 
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progressive abandono do trabalho escravo, cuja rentabilidade, nas novas 

eondicoes do mercado mundial e mesmo do mercado interno, torna-o 

anacronico: - acelera-se a transieao de novas areas a etapa da servidao; -

acelera-se o avanco de novas areas a etapa do trabalho livre (SODRE, 2002, 

p. 270). 

Observamos na analise de Nelson Wemeck Sodre (2002), que a escravidao estava se 

tornando obsoleta, e que isso estava prejudicando a economia do pais. O Brasil estava se 

tornando atrasado com relacao a outros palses que nao mais adotavam a escravidao, mas o 

capitalismo como forma de crescimento para a economia. 

A condenaeao do trafieo negreiro, estabelecida pelo avanco capitalista no 

mundo, e assinalada, nas areas coloniais americanas desde o processo de 

independencia. Continuaria de pe e tenderia a efetivar-se pela forca, 

qualquer que fosse a resistencia oposta pela classe senhorial ligada ao 

trabalho servil (SODRE, 2002, p. 271). 

Percebemos pela fala se Sodre que nao importava as resistencias por parte de senhores 

de escravos, esse sistema estava fadado a desaparecer em pouco tempo, logo o trabalho livre 

iria se incorporar ao Brasil. U m pais com padroes escravistas so tenderia ao enfraquecimento 

tanto economico quanto politico, por isso a luta incessante de ingleses em implantar o 

capitalismo. U m fator interessante sobre a escravidao no Brasil era o prestigio que os senhores 

possuiam por ter escravos. Segundo Conrad, a escravidao era mais do que uma instituicao 

economica, " [ . . . ] a propriedade de escravos nao so era lucrativa, como tambem elevava o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

status do proprietario aos olhos dos outros. Havia uma especie de satisfacao pessoal inerente a 

propriedade de escravos [ . . . ] " (CONRAD, 1978, p. 15). 

Aproveitando-se desse momento de mudancas economicas e politicas pelo qual o 

imperio estava passando, a elite branca buscava manter seus interesses e nao perder seus 

prestigios, mesmo que a escravidao acabasse, pois por muito tempo o sistema escravista foi o 

motor da economia brasileira, segundo Sodre (2002). Tambem nesse momenta, os homens 

pobres buscavam melhorias de vida. Segundo Lima, mesmo sendo os mais explorados e 

sofridos com a situacao de conflito que adentrava o Imperio, eles aproveitaram-se desse 

momento, assim como os escravos, para conseguir novos direitos, os escravos desejavam a 

liberdade. Veremos que, o mesmo Lima (2006, p. 38) nos informa sobre a luta e os desafios 

enfrentados por pessoas livres pobres desse periodo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Por sua vez, as camadas populares eram as que mais sofiiam com a situa9ao 

entao reinante. Se as elites tinham a quern apelar, os de baixo estavam 

muitas vezes entregues a propria sorte. [...] Quer dizer, para tentar manter os 

lucres das decadas anteriores, os plantadores de "ouro branco" aumentaram 

o plantio para compensar a queda dos precos, o que, como veremos, 

significou mais exploracao para pobres livres e escravos. 

Podemos observar que dentro desse contexto social, economico e politico pelo qual 

passava o Oitocentos, segundo Lima, os pobres e os escravos eram os que mais sofiiam, por 

isso as revoltas, as lutas constantes desses agentes sociais que nao aceitavam a situa9ao 

reinante naquele momento. "So que esses homens pobres nao se subordinaram tao facilmente 

a nova logica do tempo e do trabalho. Dai suas varias formas de resistencia a esse processo" 

( L I M A , 2006, p. 39). 

Os escravos participavam ativamente desse processo de mudan9as, enxergando 

segundo Lima, um momento que lhes pareceu favoravel para conseguir consolidar sua luta. 

Nesse contexto eles poderiam aumentar suas lutas pela liberdade. Pois em meio as 

reviravoltas a liberdade poderia estar proxima. Essa liberdade foi causa de lutas de muitos 

abolicionistas que estavam determinados a extinguir a Escravidao do pais. 

Podemos perceber que a segunda metade do seculo X I X , foi um momento repleto de 

mudan9as que contribuiram para o f im da escravidao e para uma mudan9a economica, politica 

e cultural que viria transformar o pais, passando assim de Monarquia a Republica, de 

trabalhadores escravos a mao de obra livre. Foi um processo sempre conflituoso, onde as 

elites buscaram nao perder seu poderio, e onde os mais necessitados, segundo Lima, eram os 

que mais sofiiam por tanto desajuste na economiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e politica do pais. Dentre esses sujeitos 

historicos, estavam os escravos que tambem se envolveram em revoltas como nos diz Lima, 

pois estavam em busca de uma vida mais digna e de serem considerados nao mais "coisas", 

mas pessoas, que sabiam o que desejavam e que trilhariam um novo caminho pela frente. 

1.2 Escravos, e suas varias representacoes na historiografia brasileira 

E sabido que os estudos sobre a escravidao ampliararn-se muito a partir da decada de 

1980. Nesse momento historiografico " [ . . . ] os escravizados sao considerados sujeitos 

historicos" (ROCHA, 2007, p. 23). Esses homens e mulheres foram capazes de lutar e resistir 

nao se sujeitando passivamente, como nos diz Rocha, aos interesses de seus senhores. A 

historiografia esta recuperando o papel do escravo na Historia, suas a9oes e suas formas de 
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resistencia. O escravo, foi visto de varias maneiras pela historiografia, e hoje, ao serem 

considerados sujeitos historicos deixa-se para tras duas ideias que segundo Rocha repercutiu 

por muito tempo nos estudos sobre a escravidao os escravos nao foram pessoas passivas e 

nem foram rebeldes, foram agentes historicos que tiveram toda uma logica de lutas contra a 

escravidao. 

U m dos primeiros autores a escrever sobre o Brasil e sobre o cativeiro foi Gilberto 

Freyre, um sociologo que influenciou o pensamento brasileiro acerca da formacao da nacao. 

Sua obra mais conhecida "Casa-Grande e Senzala" (2006) foi uma das mais lidas e 

pesquisadas tanto por autores brasileiros como estrangeiros, pois trata da forma de como se 

pensar o Brasil, e o cotidiano do negro na relacao com seu senhor. Segundo Rocha (2007, p. 

27), Freyre, tentou em seu ensaio amenizar essa relacao, nao negou a violencia sofrida pelos 

escravos, mas a colocou de forma branda dando a entender que: 

Nesse livro, foram. lancadas, tambem, as ideias seminais que originaram a 

conhecida tese de que a escravidao em terras governadas pelos lusos se 

transformou numa instituicao em que negros e brancos viveram em 

harmonia, de forma que teria prevalecido uma relacao "corrfraternizante" 

entre esses dois grupos sociais. 

Podemos perceber que Gilberto Freyre acabou por influenciar muitos estudiosos com 

sua tese de que os Portugueses eram senhores bondosos que conviviam em harmonia com o 

escravo. O livro "Casa grande e Senzala" teve seus criticos dentro e fora do Brasil, so que 

essas criticas comecaram a aumentar, segundo Rocha, no final da decada de 1950, quando 

alguns escritores estrangeiros e brasileiros passaram a questionar e a desmistificar a ideia do 

senhor bom. U m exemplo que Rocha cita em sua tese e a "escola paulista", ela foi a 

precursora no Brasil contra as ideias de Freyre. Ainda segundo Rocha, os estudos recorrentes 

dessa escola passaram a analisar a escravidao e consequentemente a relacao senhor e escravo, 

como sendo violenta mostrando dessa forma, a exploracao que os trabalhadores escravos 

sofiiam no cativeiro, eles argumentavam que negros e brancos nao eonviveram em harmonia 

e que no Brasil existiu uma grande descriminacao racial. 

A nova historiografia, que faz uma leitura da cultura e do cotidiano escravo, alem de 

fazer uma critica as ideias de Freyre, tambem faz uma critica aos autores do Instituto Superior 

de Estudos Brasileiros o ISEB. Caio Navarro de Toledo (1997), nos diz que o ISEB foi um 

Instituto criado por Joao Cafe Filho no dia 14 de M h o de 1955, e tinha como objetivo 

alicercar um pensamento brasileiro, contar uma historia brasileira nos moldes que eles 
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acreditavam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser o correto. Essa institulcao tratou o escravo somente pela via economica, nao 

lhe dando um lugar social, mas sendo considerados como uma mercadoria de grande valor 

que contribuiu para a economia da nacao brasileira. 

Freyre no seu livro Casa Grande e Senzala (2006) apresenta o escravo como um ser 

cultural, que nao se opos aos abusos sofridos no cativeiro, e retrata-o presente no cotidiano do 

brasileiro em todos os aspectos, principalmente na casa grande. 

Na ternura, na mimica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos 

sentidos, na musica, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, 

em tudo que e expressao sincera de vida, trazemos quase todos a marca da 

influencia negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de 

mamar. Que nos deu de comer, ela propria amolengando na mao o bolao de 

comida. Da negra velha que nos contou as primeiras historias de bicho e de 

mal-assombrado. Da mulata que nos tirou o primeiro bicho-de-pe de uma 

coceira tao boa. Da que nos initio no amor fisico e nos transmitiu, ao ranger 

da cama- de- vento, a primeira sensacao completa de homem. Do moleque 

que foi nosso primeiro companheiro de brinquedo (FREYRE, 2006, p. 367). 

Vemos que o escravo descrito por Freyre e um ser que aceita de forma passiva a 

escravidao, nao rejeitando esse sistema, aceitando se sujeitar aos interesses de seus senhores 

sem questionar. Freyre deixa evidente que as escravas faziam a vontade do senhor se 

entregando aos mesmos de forma branda. "Nao era o negro, portanto, o libertino: mas o 

escravo a servico do interesse economico e da ociosidade voluptuosa dos senhores" 

(FREYRE, 2006, p. 402). 

O Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, possuia outra vlsao da escravidao 

e consequentemente da figura do escravo na sociedade. Em seu livro "ISEB Fabrica de 

ideologias" (1997), Caio Navarro de Toledo faz uma analise dos representantes do ISEB, 

demonstrando assim a ideologia como marca daquela instituicao. 

Se no caso, de certas instituicoes pode-se, atraves da analise, desvendar o 

carater ideologico de que se revestem suas atividades, programas e 

formacoes teoricas, no caso do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB) tem-se a ideologia consagrada como marco defmitivo e apanagio da 

instituicao (TOLEDO, 1997, p. 25). 

Podemos perceber pela fala de Toledo que aos representantes do ISEB, cabia um unico 

pensamento, o da ideologia, que nao dava lugar a outras formas ou maneiras de pensamento, e 

o que os mesmos escreviam era considerada a "verdade" para o pais, nao poderia haver 

questionamentos. 
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Segundo Toledo, o ISEB formado por muitos intelectuais, propunha um "pensamento 

brasileiro" onde a ideologia nao estaria presente, mas nao foi isso que aconteceu, estando seus 

representantes impregnados dessa ideologia. 

Se a expressao "ideologia do desenvolvimento" nunca aparece nos estatutos 

e regulamentos gerais do ISEB, em compensacao ela se constituira 

praticamente no emblema e na "palavra de ordem" da instituicao, estando 

presente explicitamente na quase totalidade de suas publicacoes e em todas 

as suas definicoes de ordem programaticas (TOLEDO, 1997, p. 41-42). 

Vemos que a Historia do Brasil deveria ser pautada pelas publicacoes do instituto, 

visto que o mesmo fora criado pelo governo brasileiro com fins de formar uma mentalidade 

para o pais. Dentre as varias distincoes citadas pelo autor em sua obra, uma nos chama a 

atencao, o conceito de alienacao. Esse conceito vem seguido da dependencia economica e e 

justamente nesse conceito que a figura do escravo esta inserida. Segundo Toledo, o ISEB trata 

o pais atraves do subdesenvolvimento, ele ainda diz que isto esta presente em todos os 

trabalhos isebianos. Os membros do ISEB conforme Toledo (1997, p. 83) pregavam que o 

pais encontrava-se em situacao ainda colonial e que por isso existia a dependencia economica. 

A dependencia, para todos os autores isebianos, se explica em termos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nagao, ou seja, a dependencia dos paises subdesenvolvidos se entende 

basicamente em virtude de suas relagdesexternas, pela sua posicao de 

"periferia" ou de "proletariado externo" do mundo desenvolvido ou da area 

metropolitana. 

Toledo cita alguns autores do ISEB, mostrando como os mesmos analisavam a 

situacao do Brasil, e essa determinada situacao proporia que o pais se encontrava ainda nesse 

regime colonial, portanto nao possuindo autonomia para se tornar um grande pais, e 

dependente que seria de um proletariado externo. Dessa forma: 

[...] aquele proletariado Pnstorico ou externo] vai se localizar [...] nas vastas 

regioes em que se refmou a estrutura colonial, dando as suas populae5es a 

possibilidade de se incorporar ao ocidente so na eondicao de objeto, nao de 

sujeito da historia. (MENDES, apud TOLEDO, 1997, p. 83-84). 

Podemos perceber que essa mao de obra que viria trabalhar no pais serviria somente 

para o trabalho, um simples objeto que contribuiria para o crescimento da nacao, essas 

pessoas, no caso mais especial os escravos, nao eram considerados sujeitos de sua historia, 

eram homens e mulheres a servico de uma economia que visava cada vez mais o crescimento 
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interno. Segundo Toledo, os isebianos nao podem usar o terrno proletariado, pois ele nada tem 

ver com o conceito de materialismo historico de classe social. Para esse autor, os isebianos 

costumam usar esse termo para explicar a situacao do Brasil, que eles consideravam 

semicolonial ou subdesenvolvida. 

Segundo Toledo, nao sendo o materialismo historico de classe social o fator para 

explicar a alienacao ou dependencia economica, faz-se necessario pensar em algo mais 

especifico, assim nos diz: 

[...] de um lado a metropole; do outro, a periferia. Dai poder-se invocar, sem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

maiores preocupacoes de ordem teorica, a dialetica da dominacao e da 

servidao (Senhor e Escravo) para configurar as relacoes entre centres 

hegemonicos a areas perifericas (TOLEDO, 1997, p. 84). 

Toledo utiliza da fala de um dos autores isebianos para mostrar como eles faziam a 

analise do Brasil e de sua mao de obra, mas precisamente, a escravidao. 

"Colonizador"[...] e sujeito, ao passo que o colonialismo e objeto; o primeiro 

e titular de direitos e privilegios, o segundo so tem obrigacao e deveres e, 

quanto aos direitos, apenas aqueles que o Senhor lhe concede. O escravo 

nao e sujeito e nao tem direito porque, como diria Hegel, nao e 

"reconhecido" pelo Senhor. Nao e visto por ele como se fosse tambem 

sujeito (CORBISIER,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TOLEDO, 1997, p. 84-85). 

Esse escravo que era considerado coisa ou objeto nao tinha um lugar social, nao era 

sujeito de sua historia. "Escravo e colonia ficam, pois, reduzidos a condicao de "objetos", de 

"coisas", enquanto senhor e metropole estao na categoria de sujeito e liberdade''' (TOLEDO, 

1997, p. 85). 

Nelson Werneck Sodre, no seu livro "Formaeao Historica do Brasil" (2002, p. 272), ao 

abordar o decllnio da escravidao no Brasil, nos fornece dados quanto ao numero de escravos 

que adentraram o pais naquele momento quando da proibicao do trafico negreiro. 

Em 1850, com a lei de Eusebio de Queiros, o Brasil sanciona o fato 

consumado da suspensao. No ano anterior havia entrado 54.000 escravos em 

nosso pais. Em 1850, esse numero cai a menos da metade. Em 1851, para 

3.000. Em 1852, para 700. O trafico estava liquidado. 

Sodre (2002, p. 272), deixa evidente sua visao quanto a figura do escravo "coisa", e 

que compartilhava da mesma visao de outros intelectuais do ISEB. 
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A suspensao efetiva dos fornecimentos extemos nao tem, quanto ao mercado 

de mao-de-obra, efeitos extraordinarios: o estoque interno e seu crescimento 

vegetativo sao suficientes para atender a demanda. E que esta, pelos motivos 

antes alinhados, ia em declinio.A area de mais rapido desenvolvimento, a do 

cafe, precede a transformacao no regime de trabalho e substitui o escravo 

pelo colono. 

A nova historiografia nao compartilha do pensamento de Gilberto Freyre e dos 

membros do Instituto Superior de Estudos Brasileiros o ISEB, mas nos apresenta uma nova 

maneira de se observar o escravo na sociedade brasileira, j a que varios historiadores 

comecaram a partir da decada de 1980 a estudar a historia das classes consideradas inferiores, 

dentre elas, os escravos. 

Segundo Luciano Mendonca de Lima, os historiadores pertencentes a nova 

historiografia opoem-se a pensar o escravo como uma "coisa" que nao possuia um lugar 

social ou que nao tivesse ao menos certo controle sobre sua vida, eles foram agentes sociais 

que construiram a historia, pois eram pessoas que foram escravizadas. 

[...] sao as acoes humanas que explicam as configuracoes historicas em 

analise, nao havendo ai nenhum espaco para qualquer tipo de detemiinismo, 

quer seja divino, quer seja cientifico. Porem, os homens sao entes abstratos, 

desencamados no tempo e no espaco. Pelo fato de serem criaturas historicas 

e que eles tanto constroem as condicoes em que atuam como sao 

condicionados por elas, a partir de relacoes estabelecidas no todo social entre 

os individuos e grapos, levando a uma tensao dialetica entre liberdade e 

determinacao, estratura e processo. Por outro lado, como os homens sao ao 

mesmo tempo racionais e valorativos, essas relacoes tem multiplas 

dimensoes, tais como as economicas, culturais, juridicas, politicas, morals 

etc, termos esses que se relacionam de maneiras particulares e dentro de 

determinados campos de possibilidades, portanto sem nenhuma especie de 

sobreterminaeao (LIMA, 2008, p. 23). 

Katia de Queiros Mattoso, no seu livro "Ser Escravo no Brasil" (1990), nos diz que o 

escravo foi um agente social que inserido na sociedade possuiu condicoes materials e afetivas, 

tendo trabalhado em varias funcoes tanto no campo como na cidade e que para se obter 

determinado trabalho o mesmo devia se mostrar obediente, docil e humilde. Nao existiu dessa 

forma um unico modelo, mas varias formas de ser escravo no Brasil. 

Sao as tensSes continuadas dessa integracao dificil que obrigarn a propria 

vida do escravo a adaptar-se as relacoes de tipo escravista e o levam a todos 

os esforcos, todas as humildades, todas as obediencias e fidelidades para 

com os senhores infaliveis. Humildade, obediencia, fidelidade: sobre este 

tripe vai ser encenada a vida desses homens, mercadorias muito particulares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pois, apesar dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tudo, os compradores-proprietarios terminam sempre por se 

aperceberem de que os escravos tambem sao homens e uma certa especie de 

intimidade se pode estabelecer com eles, se sao fieis, obedientes e humildes 

(MATTOSO, 1990, p. 102). 

Segundo Katia de Queiros Mattoso o escravo do Nordeste tinha seu carater 

manipulado pelo senhor, pois este vivia em um sistema patriarcal e paternalista, o 

mesmoadquiria status de pertencer a familia do senhor, ocupando assim um lugar social, 

sentindo-se protegido pelo senhor. Embora essa protecao fosse um jogo de trocas do senhor 

para com o escravo dessa forma: "Da-me tua lealdade e eu te darei a protecao e a identidade 

de minha familia" (MATTOSO, 1990, p. 103). Katia Queiros de Mattoso continua 

discorrendo sobre essa relacao e afirma que o mundo dos senhores era um e o do escravo 

outro, mundos socialmente e culturalmente diferentes, levando assim a conflitos que foram 

sempre existentes. 

Essa relacao de senhores e escravos se dava de forma conflitante nao importava a 

localidade. Wlisses Estrela de Albuquerque Abreu, em sua dissertacao "Senhores e Escravos 

do Sertao" (2011), concorda com Mattoso, ao afirmar que esse tipo de conflito existia, pois 

afirma que no sertao senhores e escravos se contrapoem: o senhor o dominador, dono da terra 

e de varios bens entre eles, o escravo que nao aceita essa dominacao. Abreu chama essa 

relacao de " [ . . . ] dualidade que tambem fez parte do alto sertao paraibano" (ABRJEU, 2011, p. 

17). 

Os estudos dessa nova historiografia mostram como Gilberto Freyre equivocou-se ao 

tentar amenizar essa relacao do senhor com o escravo, pois segundo Katia Queiros de 

Mattoso, essa " [ . . . ] aparente amenidade das relacoes que se estabelecem entre senhores e 

escravos [ . . . ] " (MATTOSO, 1990, p. 103). O mostrar-se muitas vezes humilde, e na verdade 

uma das formas de resistencia que o escravo encontrou para se contrapor ao sistema que o 

escravizava e que lhes roubava toda uma dignidade de carater moral e cultural. 

Os escravos criaram mecanismos que lhes possibilitaram lutar contra a escravidao, 

nesse ambiente que muitas vezes parecia de plena conveniencia. 

Aconteceram entao os suicidios, as fugas, as revoltas individuals ou 

coletivas. Ao senhor resta somente o recurso a violencia e a repressao. [...] 

no nordeste, reputada terra acolhedora para os escravos, onde a adaptacao 

era facil, fugas e revoltas sao mais numerosas, mais violentos os conflitos. 

Os senhores, tao paternais vivem na realidade o temor constante das reacoes 

imprevistas dos negros (MATTOSO, 1990, p. 103). 
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No Nordeste embora houvesse esse regime patemalista, ocorreram constantes lutas 

entre senhores e escravos, sendo assim, a escravidao nao foi branda. Segundo Abreu (2011), o 

espaco do sertao se constituia de aliancas e pactos, mas tambem de lutas e conflitos, lugar em 

que os escravos, como cita Katia de QueirosMattoso se rebelaram contra os senhores na luta 

contra o sistema escravista. Esse escravo que lutava tambem se constituia como agente social, 

pois lutava diariarnente por uma vida mais digna e por sua liberdade nessas terras do sertao 

nordestino. 

Mesmo estando sob extrema violencia e dominacao, conseguimos perceber 

no escravo um sujeito capaz de construir redes de solidariedade, de 

ressignificar as suas praticas culturais, construir familia, de acumular bens, 

de se organizar em grupo, atuando e se movimentando nas mais variadas 

formas (ABREU, 2011, p. 20). 

Sidney Chalhoub em seu livro "Visoes da Liberdade" (1990, p. 35) trata do contexto 

da liberdade nos ultimos anos da escravatura no Brasil. O autor reconhece que os negros 

viveram em um sistema violento, onde foi necessario muitas lutas por sua liberdade, e 

demonstra que sofreram todos os tipos de abusos na eondicao em que se encontravam, ou 

seja, a de cativo, dessa forma, 

[..„] sao encontros cotidianos com negros espancados e supliciados, com 

maes que tem seus filhos vendidos a outros senhores, com cativos que sao 

ludibriados em seus constantes esforcos para a obtencao da liberdade, com 

escravos que tentam a fuga na esperanca de conseguirem retornar a sua terra 

natal. As historias sao muitas e seria preciso uma dose inacreditavel de 

insensibilidade e anestesia mental para nao. perceber al muito sofrimento. O 

mito do carater benevolent© ou nao-violento da escravidao no BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja foi 

sobejamente demolido pelaproducao academica das decadas de 1960 e 1970 

[...]. 

Na citacao, vemos que Sidney Chalhoub (1990), critica a maneira que Gilberto 

Freyre tratou a relacao senhor e escravo, o mesmo diz que essa relacao nao foi amena e que a 

nova historiografia j a veio desmistiflcando esse pensamento. Esse mesmo autor faz uma 

critica a Fernando Henrique Cardoso, pois segundo ele, o sociologo em suas leituras, trata o 

escravo como "coisa", tirando deste toda uma autonomia quanto a sua historia, quanto ao seu 

pensar e agir, diminuindo-o de forma a coloca-lo como um ser que age por outros e nao por si 

proprio, porque nao possui essa capacidade. Dessa forma, 
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A condicao juridica de coisa, entretanto, correspondia a propria condicao 

social do escravo. A reificacao do escravo produzia-se objetiva e 

subjetivamente. Por um lado, tornava-se umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pega cuja necessidade social 

era criada e regulada pelo mecanismo economico de producao. Por outro 

lado, o escravo auto-representava-se e era representado pelos homens livres 

como um ser incapaz de acao autonomica. Noutras palavras, o escravo se 

apresentava, enquanto ser humano tornado coisa, como alguem que, embora 

fosse capaz de empreender acSes humanas, exprimia, na propria consciencia 

e nos atos que praticava, orientacoes e significacoes sociais impostas pelos 

senhores. Os homens livres, ao contrario, sendo pessoas, podiam exprimir 

socialmente a condicao de ser humano organizando e orientandoa aeao 

atraves de valores e normas criados por eles proprios (CARDOSO, apud 

CHALHOUB, 1990, p. 37-38). 

Vemos na fala de Cardoso todo um pensamento voltadq para a figura do escravo como 

sendo uma coisa que agia conforme outros e que nao possuia um lugar social, pois nao era 

considerada uma pessoa. Cardoso nega esse lugar social do escravo na sociedade. Sidney 

Chalhoub continua sua critica as fontes que foram utilizadas por Fernando Henrique Cardoso 

e que contribuem para o pensamento do escravo coisa. 

Segundo Chalhoub, Fernando Henrique Cardoso, no seu livro "Capitalismo e 

Escravidao no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul" 

(1977) utiliza-se de varias fontes para elencar o pensamento de que o escravo nao foi um 

agente social, mas sim uma coisa. Chalhoub nos informa que dentre as fontes utilizadas por 

Cardoso esta uma citacao do livro de Perdigao Malheiro, onde este autor aborda a situacao do 

escravo do ponto de vista juridico. Dessa forma: Segundo Malheiro (apud, C H A L H O U B , 

1990, p. 36). "reduzido a condicao de cousa, sujeito ao poder e dominio ou propriedade de um 

outro, e havido por morto, privado de todos os direitos, e nao tem representacao alguma". 

Segundo Chalhoub, Cardoso associa a condicao juridica do escravo descrita por 

Malheiro a condicao social do mesmo, como se ambas as coisas fossem uma so. Dessa forma 

a ideia do escravo coisa acaba entrando para a historia como uma verdade, pois nao foi dado 

ao escravo nesse tipo de historiografia o lugar do cativo agente de sua historia. Ainda 

conforme Chalhoub, o l ivro de Cardoso foi produzido dentro de todo um rigor cientifico, 

dessa forma esse pensamento do escravo coisa permaneceria por muito tempo ate ser 

desmistificado pela nova historiografia. 

Fernando Henrique Cardoso utilizou-se de outras fontes para elaborar seu pensamento 

do escravo coisa. 

Uma boa parte das fontes citadas por Fernando Henrique Cardoso no 

processo de construcao da teoria do escravo-coisa constitui-se em relatos de 
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viajantes. La estao Saint-Hilaire, Nicolau Dreys, John Luccock e alguns 

outros que se aventuraram pelo sul do pais no seculo passado. Nao ha nada 

de inerentemente errado em utilizar tais fontes, poremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e possivel errar 

radicalmente ao interpreta-las; [...] (CHALHOUB, 1990, p. 38-39). 

Podemos perceber pela fala de Chalhoub que por muito tempo o pensamento do 

escravo como uma coisa perdurou na historiografia e principalmente em pensadores do 

proprio seculo X I X , e que ainda se fez presente na decada de 1970 no Brasil, quando a partir 

dai a nova historiografia foi se constituindo e analisando documentos e novas fontes, onde se 

foi compreendendo o escravo como sujeito de sua historia e nao mais como rebelde ou uma 

simples coisa. 

O seculo X I X como ja se sabe foi um momento de mudancas significativas bastante 

profundas no interior da sociedade brasileira. Os escravos passaram, a partir desse momento, 

a conhecer seus direitos, ir atras de uma vida digna onde os mesmos pudessem ser 

respeitados. 

Segundo Thompson, no seculo X V I I I , os homens possuiam uma consciencia clara e 

usos que eram chamados de "costumes". "Na verdade, alguns desses "costumes" eram de 

criacao recente e representavam as reivindicae5es de novos "direitos" (THOMPSON, 1998, p. 

13). Conforme Thompson o seculo X V I I I foi um momento marcado por constantes mudancas 

na Europa, especialmente na Inglaterra. Dentre essas modificacoes, a chamada classe inferior 

sofiia pressao para reformar sua cultura. Essa reformulacao se deu, segundo Thompson, 

quando a classe superior desejou dominar as praticas culturais que a classe inferior possuia. 

U m exemplo que Thompson cita e a transmissao oral, pois a mesma a partir desse momento, 

segundo o mesmo, estava sendo ultrapassada pela alfabetizaeao: " [ . . . ] o seculo X V I I I v iu 

abrir-se um hiato profundo, uma profunda alienacao entre a cultura patricia e a da plebe" 

(THOMPSON, 1998, p. 13). Thompson nos diz que a cultura que antes era conhecida como 

"costume" estava sempre sofrendo mudancas; os homens estavam mudando e suas praticas 

culturais tambem, dessa forma e conforme Thompson, essas modificacoes acabaram por gerar 

conflitos entre classe superior e inferior, pois nesse momento novas ideias e novos 

paradigmas estavam surgindo. Conforme Thompson (1998, p. 17) essa cultura nao se fazia 

somente por atitudes, comportamentos, pois, 

[...] uma cultura e tambem um conjunto de diferentes recursos, em que 

ha sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o 

subordinado, a aldeia e a metropole: e uma arena de elementos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conflitivos, que somente sob uma pressao imperiosa [...] assume a 

forma de um "sistema". 

Thompson ao abordar a cultura no cotidiano do seculo X V I I I e inicio do X I X , nos diz 

que estavam acontecendo reformulac5es nos costumes e que isso estava implicando em novas 

relacoes entre aquele que detinha o poder e o subordinado, ja que a partir desse momento as 

praticas culturais ela'boradas pela classe inferior estavam desafiando a classe superior; os 

homens e mulheres, conforme sua explanacao, estavam criando novas formas de se defender, 

na vida cotidiana, no trabalho; se a educacao lhes era proibida, segundo Thompson eles 

poderiam transmitir seus conhecimentos as outras geracoes atraves da transmissao oral. 

Conforme Thompson, os mais necessitados estavam naquele momento imbuidos em lutar por 

uma liberdade, uma defesa para que suas praticas culturais fossem respeitadas, para que eles 

mesmos pudessem ser respeitados em sua cultura, na expressao de uma opiniao, enfim, na 

vida como um todo. 

Podemos utilizar da tese de Thompson de que as classes inferiores possuem uma 

cultura, e a colocando para o Brasil, veremos que no caso brasileiro, mais especificamente nas 

relacoes senhores e escravos, querendo ou nao, muito da cultura da civilizacao europeia 

mesclou-se e recriou-se com a cultura negra africana; houve um sistema de trocas culturais 

quando o negro imprimia uma luta por sua liberdade e criou formas de resistencia diretas ou 

sutis. Ao defender-se dos desmandos do seu senhor, o escravo afficano mostrou que possuia 

uma cultura, um pensamento formado com relacao a sua existencia social, demonstrando 

assim que nao eram somente os senhores da elite imperial brasileira que possuiam praticas 

culturais. Da mesma forma, os escravos sofriam influencia em alguns momentos da elite e 

suas formas de dominaeao, pois segundo Thompson as classes consideradas "inferiores" nao 

estavam fechadas a isso. Dessa forma, os mesmos podiam fazer uma defesa ao controle que 

muitas vezes o senhor desejava imprimir sobre eles. 

Thompson ao falar da cultura das classes subalternas deseja que as mesmas nao se 

resumam somente a " [ . . . ] significados, atitudes, valores". (THOMPSON, 1998, p. 17). Essas 

classes, segundo Thompson, devem se pautar tambem atraves de relacoes sociais onde se 

estabelecam certas resistencias a exploraeao. U m ambiente onde possa haver o trabalho, mas 

onde os trabalhadores nao enfraquecam aos desmandos do patrao, ou no caso dos escravos, do 

senhor. Pela logica de possuir uma cultura, os subordinados tem ideia do que realmente 

importa para eles. E se for preciso lutar e resistir eles irao faze-lo, mesmo que seja dentro de 

certos limites. 
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Percebemos pela fala de Thompson, que existia sobre esses homens e mulheres uma 

lei, e essa lei deveria ser respeitada. So que mesmo isso aconteeendo eles estavam ligados uns 

aos outros pela cultura, e sempre haveria de haver lutas, fosse por liberdade, por trabalho ou 

por uma vida melhor, pois eles tinham um pensamento formado. O escravo quando lutava por 

sua liberdade estava na verdade querendo reivindicar para si um direito que Ihe era proprio 

por natureza, eles sabiam que nasciam escravos, mas que na verdade isso foi algo irnposto por 

outros homens, por uma cultura de dominacao. 

A historiografia recente sobre a Escravidao esta repleta de historias em que o cotidiano 

do negro vem sendo descoberto e sempre ha novidades quanto ao escravo como agente 

historico. Hoje analisamos uma historiografia que desmistifica a ideia do escravo como 

passivo ou que agisse somente por rebeldia, ou mesmo do escravo "coisa". O escravo foi um 

lutador, foi agente de sua historia, em busca de uma vida digna, de liberdade. Esse mesmo 

escravo construiu formas de lutas contra a escravidao, pois possuia o pensamento de que 

embora fosse pesado lutar contra o sistema que o cercava, ele podia faze-lo, baseado em 

ideias formadas dentro de uma cultura, a cultura dos mais pobres que sabiam resistir. 

Analisaremos a seguir o lugar do cativo na sociedade paraibana e seu eventual esquecimento 

por partes de muitos historiadores. 
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C A P I T U L O 2 A S P E C T O S P A R T I C U L A R E S DA E S C R A V I D A O N A P A R A I B A N O 

F I N A L D O S E C U L O X I X 

A escravidao na Paraiba nao foi muito diferente das outras regiSes do pais, mas teve 

suas particularidades. Neste capitulo analisaremos a escravidao na Paraiba do Norte 

problematizando o papel do escravo na sociedade paraibana no final de seculo X I X . 

Abordaremos seu eventual esquecimento por parte de historiadores, que muitas vezes nao Ihe 

deram seu devido lugar na historia. Buscaremos compreender um pouco da relacao senhores e 

escravos em ambito local, procurando dessa forma entender quais atitudes o escravo da 

provincia da Paraiba do Norte, mas especificamente do sertao, buscou terpara obter uma vida 

livre de castigos com outra realidade mais digna de ser vivida. 

Conforme nos informa Lima, Rocha e Barbosa Lima, a Paraiba foi colonizada em 

1585 por Portugueses e espanhois. Esta provincia era grande produtora de acucar, que 

segundo os autores era muito apreciado na Europa. A mao-de-obra utilizada na Paraiba no 

seculo X I X foi o braco escravo conforme nos diz os mesmos autores LimazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2008, p. 40): 

Do seculo X V I ao XIX, milhares de pessoas de varios povos foram 

capturadas em suas terras de origem e transportados, pelo Oceano Atlantico, 

numa viagem que durava cerca de 35 dias ate o porto de Recife. So entao, 

eles eram comprados por aqueles que residiam na provincia da Paraiba. 

Os escravos desempenhavam todos os tipos de trabalho na Paraiba do Norte. Na zona 

litoranea segundo os autores, predominou os engenhos como fonte de riqueza para o senhor e 

trabalho para o escravo, no sertao o trabalho era constituido principalmente pela peeuaria. 

Conforme Lima, Rocha e Barbosa Lima, esses homens e mulheres trabalhavam tambem de 

forma excessiva. Os escravos que chegaram a Paraiba foram considerados bens, isto e, nao 

eram considerados seres racionais e, por essa razao, segundo os autores, eles eram vendidos, 

hipotecados, alugados e podiam softer violencias, fosse ela fisica ou psicologica. 

Mas, esses escravos que foram durante muito tempo explorados por seus senhores nao 

se acomodaram: " Muitos se rebelaram sabotando a producao, se suicidando, assassinando 

feitores, capitaes-do-mato ou seus donos, ou, ainda, fugindo e organizando quilombos". 

( L I M A et. al, 2008, p. 41). Os escravos como sabemos foram agentes de suas historias e 

recorreram conforme nos diz os autores, aos tribunals buscando direitos contra a violencia 

imposta pelo senhor. O seculo X I X foi marcado por varios processos impetrados por escravos 
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contra senhores, pois a partir de 1871 com a lei do Ventre Livre, os escravos que possuissem 

economias podiam assim comprar sua carta de alforria. 

Um exemplo que os autores citam e o da parda Filipa, que em 1856 tinha 17 anos, e 

residente no engenho Marau, que pertencia ao Mosteiro de Sao Bento. Esta escrava conseguiu 

comprar sua carta de alforria pela quantia de 400$000 reis. A exemplo dela, muitos outros 

escravos buscaram sua liberdade, fosse no litoral ou no sertao. 

O seculo X I X foi um momento de muitos conflitos, revoltas, sublevaeoes, 

principalmente na segunda metade. Esses conflitos atingiram de forma significante a Paraiba. 

Na segunda metade do seculo XIX operava-se uma mudanca na correlaeao 

de forcas sociais e politicas, significando um novo rearranjo na geografia do 

poder nacional entre as elites, os grupos subalternos e o Estado Imperial, 

processo esse caracterizado por transformacoes de natureza economica, 

politica e ideologica, com m'tidas e substanclais variacoes regionais. De um 

lado, as elites proprietarias do norte, que viviam as dificuldades advindas do 

que se convencionou chamar de "crise da grande lavoura", quadro esse 

agravado devido a queda no preco do acucar e do algodao no mercado 

international. De outro, a ascensao das novas elites cafeeiras do centro-sul, 

que se aproveitavam da proximidade da Corte para consolidar interesses 

cada vez mais hegemonicos (LIMA, 2006, p. 27). 

Segundo Mendonca Lima, esse momento de mudancas economical e politicas gerou 

certo medo na elite nortista de que pudessem perder todo o seu prestlgio e poder. A partir 

desse momento, eles procurararn criar mecanismos para favorecerem a si mesmos, pois 

acabaram perdendo espaco para as elites do Centro Sul, j a que o cafe encontrava-se em alta no 

mercado mundial. Isso se tornou perigoso, pois ainda segundo Lima liberavam-se energias 

que podiam facilmente fugir do comando das autoridades. U m desses fatores poderia ser o 

fato de o escravo encontrar caminhos para lutar contra a escravidao e foi isso que eles 

fizeram. Dentro desse contexto social, o debate na provincia da Paraiba se intensificava 

quanto a relacao senhor e escravo. Dessa forma, 

[...] havia o grupo que continuava apegado aos interesses da propriedade e da 

exploracao escrava. Para estes escravocratas empedernidos, as relacoes entre 

senhor e escravo nao deveriam sofrer grandes intervencoes do Estado, a nao 

ser em assuntos muito pontuais. [...] Um segundo grupo defendia a 

imigracao de europeus, subvencionada pelo Estado, para substituir ou 

trabalhar ao lado dos escravos, preferencialmente como parceiros ou entao 

atraves de formas particulares de assalariamento. [...] Por ultimo, os que 

apresentavam como alternativa para a crise a transformacao dos homens 

pobres livres em trabalhadores disciplinados para o trabalho sistematico da 

lavoura (LIMA, 2006, p. 29). 
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Podemos perceber pela fala de Mendonca Lima, que a crise que afetou o Brasil no 

final do seculo X I X atingiu tambem a Paraiba. A elite se v iu dividida quanto ao rumo que o 

trabalho escravo iria tomar em terras paraibanas. A relacao senhor e escravo acabou se 

tornando alvo das varias discussoes existentes dentro desse contexto historico. O escravo 

estava no centro de todo esse debate. Conforme nos diz Mendonca Lima, mesmo em meio 

atodo esse contexto social envolto em conflitos, o escravo acabou por encontrar brechas para 

lutar por sua liberdade. Veremos mais adiante qual o lugar que o escravo paraibano ocupou 

nessa sociedade do final do Oitocentos. 

Antes mesmo de dar um caminho logico a nosso objetivo, e necessario entender que a 

Paraiba nao abrangia somente a area do litoral, mas abrangia tambem uma vasta regiao que se 

estendia do litoral ao sertao no seculo X I X . Maria da Vitoria Barbosa Lima, em sua tese 

"Liberdade Interditada, Liberdade Reavida: escravos e Libertos na Paraiba escravista (Seculo 

X I X ) " (201 OA), nos informa que: 

Convem esclarecer que o termo sertao do seculo XEK e anteriores nao 

tinham a mesma acepcao conforme hoje e conhecida. O sertao era toda a 

area que nao fazia parte do distrito da capital e de Mamanguape, isto e, a 

zona da mata litoranea (LIMA, 2010A, p. 239). 

Lima (201 OA, p. 240) continua nos informando quantos aos sertoes que existiam. 

"Existiam o sertao do Cariri, o sertao do Serido, o sertao do Pianco e de Piranhas para 

identificar as grandes areas [ . . . ] " . 
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Figural. Mapa da Provincia da Paraiba no seculo XIX 

Fonte: Apud SO ARES, 2012, p. 34. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 Os escravos e o esquecimentopor parte da historiografia paraibana 

O escravo paraibano teve seu lugar na sociedade da epoca comotodos os outros 

escravos presentes ao longo do Brasil. O que podemos perceber entao e que o mesmo foi 

deixado no esquecimento por varios historiadores paraibanos. Neste topico analisaremos 

trabalhos realizados acerca da escravidao, uns que trazem o escravo como agente historico e 

outros que nem sequer deram aos escravos um lugar de destaque na sociedade, deixando-os 

assim no esquecimento. 

Solange Pereira da Rocha, em sua tese "Gente negra na Paraiba Oitocentista: 

Populacao, Familia e Parentesco Espiritual" (2007), procurou evidenciar o lugar de homens e 

mulheres escravizados, dando aos mesmos a colocacao de agentes historicos. Essa mesma 

autora procurou entender tambem os lacos de parentesco que os cativos podiam estabelecer 

para uma vida melhor ao longo do segundo periodo do seculo XIX. 

Segundo Rocha, muitos historiadores paraibanos deixaram o escravo fora da 

historiografia paraibana, ou deram-lhe apenas um papel secundario, nao discutindo sua 

importancia para a formacao da sociedade da epoca ou mesmo nao lhe dando a categoria de 

agentes historicos capazes de pensar e agir em beneficio proprio. Ela comeca explanando 

sobre o Instituto Historico e Geografico Paraibano (IHGP) e outras instituicoes que desde o 

final do seculo XX, ainda segundo ela, vem trazendo discussoes acerca da populacao negra na 

Paraiba. Ela destaca como alguns membros do IHGP e outros historiadores academicos 

pensaram o papeldos escravos na sociedade Oitocentista. 

Rocha cita o autor Maximiano Lopes Machado que viveu no periodo da escravidao. 

Esse autor segundo Rocha, coloca o negro a margem dos acontecimentos. Quase que nao se 

tern no seu livro "Historia da Provincia da Paraiba" (1977), referencias a esses personagens 

que participaram de forma ativa do processo de liberdade. Rocha faz uma critica aos escritos 

de Machado, porque o referido autor nao da um lugar social ao escravo, nao o coloca como 

participante do processo. "Estes trabalhadores foram citados apenas como parte de bens 

pecuniarios de senhores e das ordens religiosas" [...] (ROCHA, 2007, p. 53). Vemos que a 

critica de Rocha (2007, p. 54) se intensifica quando ela traz sua fala para dar importancia ao 

escravo como participante da construcao da Paraiba. 

Porem, se os negros nao estavam em grande numero, eles se fizeram 

presentes desde as primeiras expedicoes ate o fim da escravidao no pais, 

desenvolvendo as atividades que concorreram para construpao material e 

cultural da sociedade paraibana. 
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O escravo para Rocha e um agente historico que participou de todo um complexo 

projeto de lutas pela liberdade e por melhorias de vida, nao se abatendo contra o poderio de 

seus senhores. Machado, ao contrario, o coloca somente como um bem material. 

Outro autor que Rocha critica e Irineu Joffily, membro do IHGP que tambem 

vivenciou o periodo escravocrata. Este autor, segundo Rocha da ao escravo um papel 

relevante em comparacao a Machado, pois traz alguns relatos no seu livro "Notas sobre a 

Paraiba" (1977), sobre as acoes dos quilombos. Conforme Rocha, Joffily aborda a area do 

sertao paraibano, analisando a (re)ocupacao deste espaco pelos Portugueses, dando enfase ao 

estudo da cultura sertaneja. Ele traz a figura do negro escravo nao somente como trabalhador 

ou como um bem, embora segundo nos diz Rocha, o mesmo tenha dito que a presenca negra 

na Paraiba nos periodos colonial e imperial foi muito pequena, dando a entender que na 

realidade ter escravos nao se fazia necessario, mesmo sendo adquiridos, 

Pelo orgulho que tinham algumas familias de demonstrar opulencia pelo 
numero de cativos que possuiam, e dos quais so em ultima extremidade se 
desfizeram, como na grande seca de 1877 (JOFFILY,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ROCHA, 2007, 
p. 55). 

Assim, de acordo com Irineu Joffily, esta intrinseca toda uma logica de que o escravo 

nao foi importante para a sociedade paraibana, que na realidade o unico lugar que lhe foi dado 

foi o de ser ostentado, por uma pequena elite local, ou seja, apenas mostrar a riqueza de seus 

senhores. Dessa forma, Rocha o critica por nao mostrar a importancia do negro para a 

sociedade e por minimizar a presenca negra no sertao dando a entender que eles nao eram 

importantes para a economia e nem pra o contexto social do Oitocentos3. 

Solange Pereira da Rocha cita outro autor que nao faz mencao aos escravos como 

agentes historicos, e os deixam no esquecimento. Segundo a mesma, Horacio de Almeida em 

seu livro "Historia da Paraiba" (1978) nao admitiu nem o lugar dos escravos como 

trabalhadores. Quanto aos negros, 

[...] foram raramente mencionados e, quando isso ocorre, o autor evidencia 
sua opiniao sobre os senhores de escravos, vistos como homens bondosos. 
[...] Nem mesmo a abolicao da escravidao foi considerada pelo autor como 
uma conquista ou mudanca social importante, porque, nas poucas linhas 
dedicadas ao tema, afirma que a "realidade social do negro" escravo foi 

3Solange Pereira Rocha, em sua tese, o critica porque ele ameniza o lugar do negro na sociedade sertaneja 

paraibana ao afirmar de que quase nao se tinha escravos nessas terras. Segundo essa mesma autora o censo de 

1872 mostra um grande numero de cativos de origem africana no sertao paraibano. 
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substituida pela escravidao continuada do trabalho no eito, como 
recebimento de baixos salarios, insuficientes para a sobrevivencia (ROCHA, 
2007, p. 58). 

Vemos na analise de Rocha, que este autor nao deu aos escravos seu lugar na historia 

da Paraiba. Deixou o negro fora de um contexto social no qual as atitudes dos mesmos 

contribuiram para a conquista da liberdade, uma conquista feita de lutas, estrategias contra a 

escravidao. Os escravos foram conforme ja nos informou Rocha, agentes de sua historia, que 

contribuiram com toda uma dinamica de combate contra o sistema escravista. 

Outra autora que Rocha faz uma critica e Waldeci Porto, uma advogada que tambem 

foi membro do IHGP. Em seu livro "Paraiba em branco e preto" (1976), segundo Rocha, ela 

tern uma visao bastante preconceituosa dos negros. A mesma deu a entender que a presenca 

branca foi superior a negra. Conforme a fala de Rocha (2007, p. 62), essa autora abordou em 

seu livro e enalteceu o papel dos colonizadores e ainda foi bastante preconceituosa ao 

escrever sobre a escravidao no Brasil e na Paraiba: 

Suas interpretacoes estavam relacionadas as posi9oes ideologicas e historicas 
predominantes no IHGP, cuja escrita visava, sobretudo, construir uma 
identidade especifica para a Paraiba, buscando enaltecer as acoes dos 
colonizadores brancos e destacando o papel "civilizador" dos mesmos, por 
terem, nao[sic] visao da autora, prestado um bom servico ao retirarem as 
pessoas negras do seu continente de origem e oferecido uma vida bem 
superior a que eles anteriormente, mesmo que no Brasil vivessem na 
conditio de escravos. 

A autora mostra todo o seu preconceito ao afirmar que foi certo o que os Portugueses 

fizeram, ou seja, retirar os negros de suas terras para se tornarem escravos no Brasil. Outro 

pensamento da autora conforme Rocha e quando a mesma coloca a escravidao no Brasil e na 

Paraiba como sendobranda. Dessa forma a imagem que Waldeci Porto tern dos escravos 

conforme Rocha (2007, p. 63) nos diz e: 

A imagem fixada e de um povo escravizado, bem adaptado ao trabalho 
compulsorio, que quase nunca protestou contra sua situacao social, visto 
como grupo subserviente, resignado, docil, que se deixava proteger pelo bom 
senhor. 

Alguns dos autores citados ate aqui por Rocha em sua tese nao compreenderam e nao 

deram ao escravo paraibano seu lugar de construcao na Paraiba colocando-os a margem do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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esquecimento, como se os mesmos em nada tivessem contribuido para o crescimento da 

Provincia paraibana no seculo XIX. Isso acabou por ficar marcado na historia da escravidao, 

pois so recentemente e que historiadores como a mesma, Solange Pereira da Rocha, Luciano 

Mendonca de Lima, Wlisses Estrela, Ana Paula Cruz e outros estao restituindo o lugar de 

agentes historicos aos escravos paraibanos. 

No livro "A Paraiba no Imperio e na Republica. Estudos de Historia Social e Cultural" 

(2005), Luciano Mendonca de Lima aborda a cidade de Campina Grande no seculo XIX com 

o intuito de investigar o silencio que se formou em torno da presenca escrava naquela cidade e 

dar voz a esses mesmos escravizados mostrando-os como sujeitos de sua historia sempre em 

busca de melhorias de vida. Numa de suas falas fica nitido como os escravos lutaram contra o 

sistema da escravidao nao somente em Campina Grande, mas em todo o Brasil. 

Aqui, como de resto em inumeras experiencias por esse Brasil afora, os 
escravos se recusaram a ser tratados como coisa, nao formaram um zero a 
esquerda de duas existencias. De diversas maneiras, eles contribuiram para 
construir -e desconstruir -a historia do municipio. Alguns, apos anos de 
exaustivo trabalho, usaram de muita paciencia e astucia para conseguir a tao 
sonhada carta de alforria. Outros apoiados numa extensa rede de 
solidariedade, foram as barras dos tribunals litigar a liberdade com seus 
senhores. Os mais "afoitos" fugiram, cometeram pequenos furtos e ate 
atentaram contra a vida de seus senhores. A maioria buscou estabelecer 
cotidianamente, muitas vezes no fio da navalha, espacos de autonomia 
economica, social e cultural no horizonte do proprio sistema escravista 
(LIMA, 2005, p. 48). 

De acordo com Mendonca Lima, os escravos estabeleceram varios meios para se 

rebelar contra a escravidao, eles usufruiram desses meios com os quais puderam lutar contra 

esse sistema e mostraram que sabiam pensar, agir. Dessa forma nao podiam ser coisas 

andantes, foram pessoas que sabiam exatamente o que fazer para buscar a liberdade, uma vida 

livre da escravidao. Embora muitos senhores segundo Mendonca Lima, tentassem de todas as 

formas burlarem a lei a seu favor nas varias causas imprimidas por escravos em busca de 

justica, os mesmos sabiam, ainda conforme Mendonca Lima, desafiar os senhores, porque 

acabaram compreendendo que a lei tambem os favorecia e isso esta bem nitido na luta dos 

mesmos por uma vida liberta dos castigos da escravidao. Dessa forma os negros souberam 

[...] "agenciar uma extensa rede de solidariedade, a comecar pela comunidade negra formada 

por cativos e libertos" (LIMA, 2005, p. 50). 

Diana Soares de Galliza, em seu livro "O Declinio da Escravidao na Paraiba 1850-

1888" (1979), faz um estudo do trabalho escravo na Paraiba em destaque para o final do 



43 

seculo XIX. Esta autora aborda muito mais o braco escravo como potencia para o crescimento 

da provincia paraibana do que propriamente o lugar de sujeito historico que o cativo possuiu. 

Em seu estudo, a mesma faz um balanco da escravidao na Paraiba e aborda com destaque o 

declinio do sistema nesta provineia. A mesma tambem nos informa que no censo de 1872 a 

Paraiba possuia muitos escravos. Assim essa e outra autora que discorda de autores antes 

citados, que diziam que a Paraiba nao possuia muitos escravos nessa epoca. 

Segundo Galliza, o trafico interprovincial de escravos e as complicacoes economicas 

ocorridas pelo declinio dos produtos produzidos pela Paraiba, tais como o acucar e o algodao 

contribuiram para que a quantidade de escravos diminuisse. Dessa maneira. 

Na segunda metade do seculo XIX a populacao escrava da Paraiba declinou 
paulatinamente. A provincia tinha 28.566 escravos em 1852; 21.526 em 
1872; 19.778 em 1884 e 18.785 em 1886. [...]. A diminuicao mais acentuada 
dos escravos masculinos foi em decorrencia, sobretudo, do trafico 
interprovincial de cativos, que deslocou mais homens do que mulheres para 
a lavoura cafeeira (GALLIZA, 1979, p. 36). 

Vemos na analise da autora, que a Paraiba possuiu um grande numero de escravos ate 

a crise da economia nortista. Essa autora nos informa que foi o negro o responsavel por 

sustentar a economia, possibilitando dessa forma o seu desenvolvimento. Embora na segunda 

metade do seculo XIX, o numero de escravos diminuisse isso ocorreu pelo fato de que a 

economia paraibana perdeu espaco no mercado brasileiro e mesmo internacional. O cafe, 

segundo Galliza, foi o grande responsavel por levar muitos homens e mulheres, 

principalmente homens, para a zona cafeeira. Podemos elencar atraves da fala da autora que a 

forca de trabalho escravista nao foi insignificante, o silencio em torno dos escravos nao 

deveria ter ocorrido, ja que a partir desse estudo, podemos perceber como os negros se 

fizeram presente nas terras paraibanas, ocupando um lugar de suporte com sua forca de 

trabalho para o crescimento da provincia. 

Podemos perceber atraves da discussao feita, que a escravidao na Paraiba no final do 

seculo XIX sofreu certo desprezo por parte de muitos historiadores que nao restituiram ao 

escravo seu lugar tanto na construcao desta provincia ou como agente de sua historia 

deixando-os assim no esquecimento e fora da historia desta localidade por muito tempo. So 

recentemente que os estudos sobre eles mostraram homens e mulheres que nao desistiram de 

lutar pela vida, por liberdade, e que foram a forca motor de crescimento economico para o 

desenvolvimento deste lugar. Esses mesmos escravos sabiam utilizar de meios para conseguir 
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viver em um mundo onde seus direitos fossem respeitados, o mesmo direito que temos hoje, 

ser livres por natureza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. O espaco chamado sertao, a terra mais distante do litoral 

Neste topico faremos uma analise do sertao como espaco de ocupacao. Analisaremos 

como se deu o povoamento dessas terras e como os historiadores pensaram esse lugar em seus 

estudo s. 

Utilizaremosautores que elaboraram trabalhos sobre o sertao paraibano: Ana Paula da 

Cruz Pereira de Moraes (2011), Wlisses Estrela de Alburqueque Abreu (2011), Diana Soares 

de Galliza (1979), Maria Jose Sobreira (2012), Maria da Vitoria Barbosa Lima (2010), Maria 

Orlandina Izidro Jaco (2005) e Maria Vilma Vieira de Andrade (2005). 

Abreu (2011, p. 27) nos fala do sertao dessa forma: 

O sentido mais provavel pelo qual tenham designado ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sertao e pelo fato de 
ter se aplicado a regioes interiores de determinados territorios. Ao passo em 
que o colonizador caminhava para o interior do territorio, ele ia chegando ao 
chamado sertao. Neste sentido, o sertao, pode ser concebido como regiao 
interior, prevalecendo para este termo o sentido de locaiizacao. 

Conforme o autor, o sertao e aquela area mais afastada do litoral e que por essa razao 

poderia ser um lugar a ser desbravado, conhecido e conquistado. Conforme Galliza (1979), o 

povoamento do Sertao se deu na segunda metade do seculo XVII , e a pecuaria foi a 

responsavel para que esse espaco pudesse ser ocupado. 

Segundo Abreu, no dizer de Seixas: 

A Casa da Torre da Bahia foi a primeira a "ocupar as terras do Pianco, 
Piranhas e Rio do Peixe, a partir de 1664, quando o coronel Francisco Dias 
d' Avila, transpondo o S. Francisco, subiu o rio Pajeii, [...] dai se 
comunicando com a bacia do Piranhas" (ABREU, 2011, p. 29-30). 

Percebemos que Abreu nos indica que familia ocupou primeiramente essas terras do 

sertao paraibano, depois consequentemente vieram outras. Conforme Galliza, familias 

importantes comecaram a usufruir dos rios que banhavam o sertao, essas pessoas foram [...] 

"favorecidos pelos cursos dos rios Piranhas, Pajeu, Pianco, do Peixe e outros [...] 
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estabeleceram currais e fazendas criatorias no sertao, comecou o povoamento da regiao e a 

expansao da pecuaria" (GALLIZA, 1979, p. 76-77). 

Podemos perceber pela fala de Galliza, que os cursos dos rios constituiram um bom 

lugar para a ocupacao de pessoas e animais e que os homens souberam aproveitar-se disso 

para constituirem seu lugar de dominio. Segundo Abreu, as ribeiras dos rios traziam alguma 

seguranca para os homens, pois neste espaco encontravam agua, dessa forma podiam 

alimentar-se e tambem cuidar dos seus animais. Percebemos que Abreu concorda com Galliza 

ao afirmar isso: 

As ribeiras constituiam-se assim, em lugares propicios ao povoamento, 
sendo por muito tempo o referencial espacial utilizado pelos sertanejos. 
Subindo, descendo ou margeando rios, o sertanejo falava de um rio 
(ABREU, 2011, p. 37). 

Este espaco possuidor de rios contribuiu para a sobrevivencia de seus desbravadores. 

Foi nesse espaco que homens e mulheres exerceram um lugar de conflitos contra o sistema 

escravista. 

Segundo Ana Paula da Cruz Pereira de Moraes (2011), a America portuguesa possuia 

muitas terras e com a Paraiba nao foi diferente. O sertao, a grande area mais afastada do 

litoral, tambem possuia um grande numero de espacos prontos para a exploracao. Dessa 

forma: 

O sertao passa a ser, tambem, para muitas pessoas influentes, um novo lugar, 
aberto para efetiva9ao de sua fidalguia e de enriquecimento e, para os mais 
humildes, a oportunidade de ter suas proprias cabe9as de gado, depois de 
trabalhar alguns anos para alguem. Para os escravos, a possibilidade de 
conseguir a alforria (MORAES, 2011, p. 23). 

Desta forma, os homens nestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90, fossem eles ricos ou pobres, buscavam uma 

maneira de crescimento financeiro. O sertao se tornou o espa90 onde maiores conquistas 

sociaispoderiam ser conseguidas. Ao falar dos escravos, Moraes diz que os mesmos podiam 

conseguir sua alforria, demonstrando assim que neste espa90 do sertao os escravos nao 

estavam alheios as suas chances de tornarem-se homens livres. O escravo sertanejo podia 

tentar uma vida melhor, pois sabia seu lugar. Dessa forma, fica nitido na fala de Moraes que 

os escravos eram sujeitos historicos, pois sabiam exatamente pelo que estavam lutando, 

sabiam o que queriam. 
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Conforme Moraes, neste espaco do sertao de ribeira no seculo XVII I , feito de muitas 

terras e sonhos de homens e mulheres, os habitantes podiam adquirir novas maneiras de viver, 

pois se encontravam afastados de toda uma politica civilizacional portuguesa. Sendo assim: 

"[. . .] os sertanejos podiam ter desenvolvido, no Sertao Paraibano, um ritmo cultural e social 

proprio" (MORAES, 2011, p. 27). 

Nao pensemos que a ocupacao dessas terras foi tranquila. Assim nos explica Abreu 

(2011, p. 35): 

Percebemos que o processo de ocupacao do sertao paraibano nao se deu 
pacificamente. O colono lutaria contra os indigenas, eliminaria os animais do 
semiarido, amanharia o campo, formaria o seu rebanho. Nao estava ele 
sozinho, ja trazia consigo seus escravos e tambem sua familia. E este 
estabeiecer-se no sertao foi continuo. 

Percebe-se que adentrar essas terras nao foi tarefa facil para os desbravadores, pois 

existiam os indios Tapuias, os ico-pequenos e outros que habitavam esse lugar, e resistiram de 

varias maneiras e formas contra invasao as suas terras. Alem desses agentes historicos, os 

colonizadores iriam ter que desbravar essas terras para poderem alojar-se e aqui construir uma 

nova vida com possibilidades de engrandecimento social. 

Para que esse engrandecimento acontecesse foi necessario muito trabalho, e a mao de 

obra escolhida a principio foi a indigena. Segundo Moraes, esses eram outros atores que 

deixaram sua marca na historia, com muitas lutas e resistencias. 

Mas nossa discussao se volta mesmo para a escravidao negra no sertao. "A escravidao 

desinseria o individuo de suas raizes, desconectava o escravo das redes de sociabilidade que 

conhecia e o inseria em outras" (MOARES, 2011, p. 59). Podemos perceber pela fala da 

autora que a escravidao retirava o escravo de sua terra natal, a Africa, e o inseria em lugares 

estranhos para o mesmo, e o sertao paraibano foi um desses lugares. Ainda conforme nos diz 

Moraes (2011, p. 59), ao adentrar essas terras, esse cativo poderia estar ja com uma certa 

adaptacao: 

[...] a vinda do cativo ao Brasil e todo o processo que o procedia, ja 
engendrava, no escravo que chegava ao sertao, uma capacidade adaptativa, 
tendo em vista as imensas experiencias de desterritorializacao, viagens, 
vendas pelas quais passou, que o ajudava a vivenciar e dar resposta ao 
processo de dessocializacao que lhe impunham, buscando desnortea-lo para 
dominar. 
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Segundo Moraes a importacao de escravos para o Brasil foi mais intensa nos seculos 

XVI I e XVI I I , esses provenientes da Africa Ocidental. Mas logico que isso nao impedia que 

negros de outros lugares da Africa tambem vissem para o Brasil. Sendo assim:[...] afora 

remessas esporadicas, o Brasil so recebeu, regularmente, escravos da Africa Oriental a partir 

do inicio do seculo XIX (ALENCASTRO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MORAES, 2011, p. 66). 

Esses escravos africanos vieram de diferentes lugares da Africa para trabalharem no 

Brasil, nao foi diferente com as terras paraibanas, e consequentemente o sertao: 

As pessoas que foram escravizadas na Paraiba, do final do Seculo XVI ao 
XEX, eram provenientes de diferentes povos africanos, entre os quais se 
destacaram os bantos, da regiao da atual Angola, que abrangia tres grandes 
areas, nas quais se encontravam variados grupos etnicos como os congos, 
gabaos, cabindas, bacongos, benguelas, ovimbundos, cassanges, angolas, 
cabundas, rebolos e muitos outros (LIMA et al., 2008, p. 40). 

Medeiros e Sa (1999, p. 70), nos informam quanto ao trabalho do negro no sertao da 

pecuaria. 

Eles estao presentes na regiao como trabalhadores nas fazendas de gado. 
Aparecem como "fabricas", isto e, como auxiliares de vaqueiros. As vezes, 
eles proprios sao vaqueiros. Alem dos servicos corriqueiros da fazenda, sua 
ocupacao principal e cuidar do gado para nao se tornar selvagem ou barbatao 
(como se dizia na epoca), numa regiao que nao conhecia fronteiras. 

Conforme a fala das autoras e segundo nos informou Abreu, os escravos participaram 

de todos os tipos de trabalho no sertao, dos domesticos a construcao. Abreu concorda com 

Medeiros e Sa quanto a figura do escravo vaqueiro, pois um dos tipos de trabalho praticado 

pelos escravos foi o de aboiar o gado. "O escravo e vaqueiro-boiadeiro, sabe aboiar. Aprendeu 

o canto que direciona o animal" (ABREU, 2011, p. 51). Ainda conforme Abreu esse escravo 

trabalhava muitas vezes acompanhado de seu senhor e filhos. 

Podemos perceber pela explanacao dos autores, que o sertao nordestino paraibano foi 

um lugar de chances, pois muitos vieram a essas terras para conquistarem um espaco onde 

pudessem viver. Vemos tambem que conquistar essas terras nao foi tarefa facil, pois houve 

muita luta pela posse deste espaco. Percebemos tambem que o negro foi retirado de sua terra 

para trabalhar como escravo no sertao. Neste lugar conviveram senhores e escravos, que 

mantiveram diversas relacSes. Veremos isso mais aprofundado no terceiro capitulo deste 

trabalho. No proximo topico vamos conhecer a Vila de Cajazeiras presente no sertao da 

Paraiba, lugar onde senhores e escravos conviveram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.3. A Cajazeiras no sertao paraibano 

Figura 2. Mapa do Estado da Paraiba. Podemos perceber pelo ponto em destaque a cidade de 

Cajazeiras situada no interior do sertao paraibano. 

Fonte: 

http://upload.wikimedia.Org/wikipedia/commons/thumb/l/12/Paraiba Municip Cajazeiras.sv 

g/500px-Paraiba Municip Cajazeiras.svg.png. Acesso em: 16/01/ 2014. 

No site do IBGE, consta que o municipio de Cajazeiras esta situado entre a sub- bacia 

hidrografica do Rio do Peixe, e a bacia do Rio Piranhas. No livro "Historia dos Municipios 

Paraibanos" (2013), Ceballos e Santana (2013, p. 9) nos informam que Cajazeiras faz divisa 

com as seguintes cidades: "Ao Norte com Santa Helena e Sao Joao do Rio do Peixe, ao Sul 

com Sao Jose de Piranhas, a leste com Nazarezinho e Sao Joao do Rio do Peixe e a Oeste com 

Bom Jesus e Cachoeira dos Indios". 

Essas mesmas historiadoras nos informam que essas divisas so foram possiveis devido 

doacao de terras, de uma sesmaria: 

Foi a partir da concessao de uma sesmaria a Francisco Gomes de Brito e 
Jose Rodrigues da Fonseca, pelo entao governador da Capitania Luiz 
Antonio Lemos de Brito, que no seculo XVIII deu inicio a cidade de 
Cajazeiras (CEBALLOS; SANTANA, 2013, p. 9). 

Apos obterem a posse da sesmaria, segundo as autoras, a terra que hoje constitui a 

cidade de Cajazeiras foi doada a Luiz Gomes de Albuquerque. Segundo Heliodoro Pires no 

seu livro "Padre Mestre Inacio Rolim: Um trecho da colonizacao do Norte brasileiro e o Padre 

http://upload.wikimedia.Org/wikipedia/commons/thumb/l/12/Paraiba
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Inacio Rolim" (1991), Luis Gomes de Albuquerque era pernambucano e membro de uma das 

mais importantcs familias daquela regiao, foi, segundo Pires, o patriarca dessas terras 

cajazeirenses. 

Heliodoro Pires (1991) cita o livro de Joao Lyra Tavares "Apontamentos para a 

historia territorial da Paraiba" (1910) para mostrar o numero da sesmaria doada a Luis Gomes 

de Albuquerque: 

A sesmaria tern o numero 634 e traz a data de 7 de fevereiro de 1767; foi 
concedida pelo governo de Jeronimo Jose de Melo. Luis de Albuquerque 
pediu "as sobras da Lagoa de S. Francisco com tres leguas de comprimento e 
uma de largura ou uma de comprimento e tres de largura" (TAVARES,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

PIRES, 1991, p. 50). 

Neste livro do Padre Heliodoro Pires, existem notas de Sebastiao Moreira Duarte4 que 

vem fazer algumas retificacoes que por engano o primeiro cometeu. Um deles, segundo 

Sebastiao Moreira Duarte, foi que Luis de Albuquerque ja habitava a lagoa S. Francisco antes 

mesmo de Ihe ser concedida a sesmaria, ou seja, ele nao foi habitar essas terras depois de 

concedida a sesmaria, como disse o Padre Heliodoro Pires em livro ja citado neste trabalho. 

Conforme Ceballos e Santana, Luis Gomes de Albuquerque foi o pai de Ana Francisca de 

Albuquerque. 

Segundo o historiador Deusdedit Leitao, em seu livro "O Educador dos Sertoes" 

(1991), Luiz Gomes de Albuquerque deu de presente de casamento as terras do que hoje e a 

cidade de Cajazeiras, a sua filha Ana Francisca de Albuquerque, por ocasiao de suas nupcias 

com Vital de Sousa Rolim. E importante saber que Vital de Sousa Rolim, segundo nos diz 

Leitao, foi morar a principio nas terras do sogro no sltio que se chamava Serrote. "So vinte 

anos depois Vital Rolim obteria a legitimidade da posse nas terras que lhe foram doadas" 

(LEITAO, 1991, p. 20). 

Leitao fornece em seu livro o documento de doacao das terras feita ao casal: 

[C]azamos a nossa filha Anna Francisca de Albuquerque com Vital de Souza 
Rolim, muito a nosso contentamento e por ser nossa vontade de que estamos 
satisfeitos e lhe damos de dote dois eseravos, Miguel e Isabel e das terras 
que possuimos neste Riaxo da Lagoa de Sao Francisco e suas ilhargas, lhe 
damos meia legua de terra, a qual meia legua tomara, onde tern a suacaza e 
corraes, pegando de uma ipueira que tem abaixo da casa, pelo riaxo de 

"Sebastiao Moreira Duarte usa como fonte para retificar os escritos do Padre Heliodoro Pires o escritor e 
historiador Deusdedit Leitao, mas nao cita em suas notas o nome do livro desse liistoriador. Apenas uma sigla 
denominada (N. d. E) que e um estudo inedito de Deusdedit Leitao. 



50 

Cajazeiras acima ja on.de completar a meia legua servindo o cammho que 
vae para Sao Jose de estrema no comprimento e largura; estremando com 
terras da Mattafresca e lagoa das Lages (LEITAO, 1991, p. 20-21). 

Conforme Ceballos e Santana (2013, p. 9) a cidade de CajazeiraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esta: 

Localizada no alto sertao da Paraiba, distante 476km da capital do estado, 
Joao Pessoa, Cajazeiras em 1859, na epoca do Brasil Imperio, pela lei 
provincial n° 5 de 29 De Agosto, tornou-se um distrito denominado 
"Cajazeiras", ainda subordinado ao municipio de Sousa. Quatro anos depois, 
em 22 de novembro de 1863, a lei provincial n° 92 desmembra Cajazeiras 
de Sousa e eleva o distrito a categoria de vila. Finalmente, em 10 de julho de 
1876 Cajazeiras e elevadaa categoria de cidade, tomando-se municipio da 
Paraiba. 

Segundo Ceballos e Santana, Ana Francisca de Albuquerque foi a mae de Pe. Inacio 

de Sousa Rolim. A mesma Ana Francisca, deveria vir a ser segundo Pires (1991, p. 51) "[ . . . ] a 

mae ou a vovo dos cajazeirenses, a que ficara na Historia com o nome de 'Mae Aninha". Ja 

seu esposo Vital de Sousa Rolim foi figura import ante na cidade, pois: "Quern deu este nome 

de Cajazeiras foi Vital de Sousa Rolim" (PIRES, 1991, p. 59). 

"O Padre Rolim nasceu a 22 de agosto de 1800, conforme esclarece o batisterio 

juntado ao processo canonico de sua ordenaeao sacerdotal [ . . . ]" (LEITAO, 1991, p. 26). 

Segundo Ceballos e Santana ao construir uma "Casa Escola" na fazenda dos mesmos acabou 

por dar inicio ao municipio de Cajazeiras. Ainda conforme as mesmas, quando a "Casa 

Escola" passou a ser denominado colegio, atraiu pessoas que acabaram por construir suas 

casas em torno desse predio e, dessa forma, foram formando o povoado de Cajazeiras. "A 

cidade de Cajazeiras nasceu sob os alicerces da edueacao e da religiosidade, marcas que 

perduram ate os dias atuais". (CEBALLOS; SANTANA, 2013, p. 10). Por ter tornado essa 

atitude de preocupacao com sua cidade e com a edueacao ao construir um colegio, Padre 

Rolim e a figura mais importante para esta localidade, pois segundo Leitao (1991, p. 28) nos 

diz: 

Com quase cem anos de idade podia voltar-se para o passado e verificar a 
trajetoria do progresso da sua cidade como obra sua, nas conquistas mais 
expressivas do seu desenvolvimento, como distrito de paz, paroquia, vila, 
termo judiciario, comarca e, finalmente, com a elevacao a categoria de 
cidade, que era, na velha organizacio municipal, o galardao maior do seu 
progresso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NotazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-se a importancia do Padre Inacio para a formacao da cidade de Cajazeiras. Essa 

cidade teve seu diferencial, pois as cidades geralmente eram fundadas em torno de uma Igreja. 

Com este municipio nao foi assim, pois segundo Ceballos e Santana, Cajazeiras teve seu 

ponto de origem em torno da escola, depois tornado Colegio pelo Padre Rolim. Nesta 

localidade, tambem existiram os eseravos. Os mesmos teciam suas relacoes com os senhores 

em busca da tab sonhada liberdade e de uma vida melhor sem as amarras da escravidao. 

Foi nesta Vila de Cajazeiras em fins do seculo XIX, mais precisamente nos anos 

del 864 a 1871, ou seja, na segunda metade do Oitocentos, que analisamos atraves de fontes 

oficiais, tais como: cartas de compra e venda de eseravos e cartas de alforria, em que 

situacSes esses cativos da Paraiba do Norte presentes nesta vila, estavam envolvidos. Em sua 

monografia "A participaeao da mao-de-obra escrava na Vila de Cajazeiras no Sec. XIX" , 

Maria Orlandina Izidro Jaco (2005) nos in form a que era comum nesta Vila a venda de 

eseravos, e consequentemente tambem serem emitidas as cartas de alforria, que serao para nos 

fonte de nosso trabalho. 

No ano de 1867, o senhor Jose Ribeiro Campos residente na Vila de Cajazeiras, vai ao 

cartorio de notas para conceder a liberdade a seu escravo Joao, de eriacao, preto de 58 anos de 

idade e que foi recebido como heranca de seu finado pai Joaquim. Ferreira da Silva. O mesmo 

concede a liberdade ao escravo, livrando-o das amarras da escravidao, o tornado dessa forma 

um horn em livre e garante que em momento algum ira questionar essa carta de liberdade, 

sendo assim, assinaram as testemunhas como comprovante de sua validade5. O escravo Joao a 

partir daquele momento era um homem "livre". O que teria motivado seu senhor a lhe dar a 

liberdade? Sera que o escravo Joao foi tab amigo de seu senhor a esse ponto de ganhar uma 

escritura de alforria? Sabemos que os eseravos foram agentes de suas historias, nesse caso 

com em tanto outros, os mesmos poderiam fingir uma aparente obediencia ou docilidade, mas 

logico que isso nao elimina a amizade que poderia surgir entre senhor e escravo. Liberdade 

doada ou liberdade comprada pelo escravo? Como agiam os eseravos na Vila de Cajazeiras? 

Quais resistencias os mesmos podiam exercer em busca da liberdade, de uma vida digna? 

Convido neste momento voce, leitor, para juntos entrarmos nessa Vila de Cajazeiras 

do final do seculo X I X buscando entender o lugar do cativo naquela localidade e quais meios 

o mesmo usou para se libertar dos horrores da escravidao. 

5 Cf. Livro de Note 1864: Documento n° 24, pagina 02: Escritura de Liberdade que faz Jose Ribeiro Campos 

como tudo abaixo se declara. 
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CAPITULO 3 SENHORES, ESCRAVOS E L I B E R D A D E NA V I L A D E CAJAZEIRAS 

No sertao paraibano os eseravos se fizeram presente e se envolveram tambem com 

afinco em busca de melhorias e da propria liberdade. Empreenderemos uma discussao acerca 

do lugar que o escravo paraibano sertanejo ocupou nessas terras, quais tipos de resistencias os 

mesmos imprimiram principalmente na Vila de Cajazeiras. Quais arranjos o mesmo poderia 

construir para que sua vida fosse melhor. Discutiremos seu lugar social nessas terras 

sertanejas na segunda metade do Oitocentos, procurando compreender que relacoes o mesmo 

podia estabelecer com o sermon 

3.1 Senhores e eseravos, uma relacao possivel 

Como ja pudemos ver, o sertao foi um lugar onde homens e mulheres vieram viver e 

construir todo um poderio em busca de riquezas. A conquista deste cspaco nao se fez sem a 

mao de obra escrava. Segundo Abreu (2011, p. 71), eles se fizeram presente trabalhando em 

varios setores: 

Os eseravos estavam a trabalhar em todos os setores produtivos da regiao. 
Eles figuravam como importante parcela entre a riqueza dos senhores, 
estando presentes nos trabalhos domesticos, nos relacionados a construcao e 
conservacao de benfeitorias (currais, cercas, a9udes, cacimbas, entre outros), 
na conducao das boiadas, na criacao de uma variedade de animais (carneiros, 
ovelhas, bodes, galinhas, etc.), no trato com a lavoura, na edificacao de 
moradias, na vigilancia das propriedades e de outros eseravos, entre as mais 
variadas tarefas. 

Podemos perceber pela fala do historiador, que os eseravos foram uma forca motora 

muito intensa nas terras paraibanas. Segundo esse mesmo autor, a escravidao na ribeira do 

Rio do Peixe poderia permitir ao escravo certa "liberdade", ja que na lida com o gado, o 

mesmo fieava livre para percorrer essas terras. Ainda conforme a mesmo, essa "liberdade" 

tambem ocorria por causa da grande extensao de terras aqui existentes. O escravo vaqueiro 

tinha que conduzir o gado por este espaco percorrendo grandes distancias e, dessa forma, esse 

fator poderia contribuir para que o mundo de senhores e eseravos se estreitassem. Podemos 

perceber que Moraes (2011, p. 80), ao falar do sertao de Piranhas no seculo X V I I I , tambem 

nos diz que o gado pode ter sido um fator de aproximacao nessas relacoes entre senhores e 

eseravos: 
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Essa proximidade entre o senhor e escravo, tanto fisiea como, possivelmente, 
na lida com o gado, somada as caracteristicas do sertao, de ter ambiente 
ermo e distante de certas amarras da cultura dita [sic] "civilizada", talvez 
tenham contribufdo para que houvesse arranjos peculiares entre senhores e 
eseravos. 

Podemos perceber pela contribuicao de Moraes, que as relacoes entre senhores e 

eseravos ocorreram no sertao, e esse e so um exemplo desses arranjos. Mesmo mantendo uma 

relacao conflituosa ou pacifica com seu senhor, segundo Moraes (2011, p. 80), "[ . . . ] a visao 

que se tinha do escravo era a mesma, em ambos os lugares, pois eles eram vistos como uma 

'especie inferior", portanto sendo tratados como tal. E de nosso conhecimento que senhores e 

eseravos sempre mantiveram relacoes pacificas ou violentas. Nossa documentacao e composta 

de documentos oficiais. Nenhum deles traz eseravos enfrentando seus senhores em algum 

tribunal. A documentacao traz outro tipo de relacao: a da afetividade, demonstrada assim em 

uma das cartas de alforria do ano de 1865: 

No primeiro dia do mes de abril do ano de mil oitocentos cessenta e cinco 
neta [sic] Vila de Cajazeiras comarca de Sousa; da provincia da paraiba do 
Norte em meu cartorio havia (ilegivel) quim Pereira de Albuquerque [...] por 
ele me foi entregue uma carta de alforia para ser lancada em notas [...] e 
disse assim uma escrava molata de nome Luise filha de uma minha escrava 
que, a [...] confesso que dela fiz, tendo eleita minha escrava idade de trese 
dia de nacida a qual de minha muito livre e espantanha vontade a foro na pia 
Batismal gratuitamente, [...] ponho liberdade por este papel[...]. Sitio Catole 
de Cima vinte e nove de Fevereiro de mil oitocentos quarenta e oito [...] 
Serafim Gomes de Albuquerque.6 

Podemos perceber na dita carta de alforria que o senhor Serafim Gomes de 

Albuquerque afirma ser a dita escravinha eleita sua. Isso nos leva a crer que a escravinha 

podia ter algum laco parental com seu senhor que a deixa forra na pia batismal de forma 

gratuita, dessa forma demonstrando um carinho especial pela citada cativa. Nao sabemos se 

ele era ou nao pai da crianca, se era casado ou solteiro, o que podemos notar e que no sertao 

lacos sao estreitados entre senhores e cativos, [...] "ate porque a distancia da vigllia dos 

grandes centros abria brechas para a construcao desses lacos sem tanto pudor" [...] 

(MORAES, 2011, p. 81-82). Podia ser que Serafim Gomes de Albuquerque tivesse tido uma 

filha com sua escrava da qual nao sabemos o nome, e tivesse decidido dar uma vida melhor a 

sua estimada para que fosse livre para todo o sempre, impedindo dessa forma que a mesma 

6Cf. Livro de Nota 1864: Ficha 02, pagina 02. Carta de alforria quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £390 lancar em notas como abaixo declaro. 



54 

retornasse a escravidao. Mas isso nao nos leva a crer que na Vila de Cajazeiras so houvesse 

esse tipo de relacao, pois em todo o periodo da escravidao senhores alforriavam seus eseravos 

ou mesmo os poderiam maltratar. Existem ainda outras possibilidades. Nao queremos dizer 

que Serafim Gomes de Albuquerque, foi um senhor bondoso por libertar sua escravinha 

Luise. O dito senhor teve este gesto de aparente bondade para com a mesma, mas e com 

outros eseravos que possivelmente possuia? Sera que os trataria da mesma maneira? 

Acreditamos que nao. Moraes ao falar da certa liberdade que o escravo vaqueiro poderia ter 

no sertao nos diz que mesmo ele possuindo alguma liberdade [...] "nao significa dizer que, no 

sertao, a escravidao era melhor ou pior, porque isso irnplicaria dizer que existiria uma 

escravidao boa e outra ruim, e nao cremos nisso" (MOARES, 2011, p. 80), dessa forma isso 

tambem se aplica as relac5es domesticas entre senhores e eseravos. 

Podemos pensar que no sertao essas relacoes se davam de diferentes maneiras. "O que 

havia eram relacoes entre senhor e escravo e que se baseavam em trocas de favores". 

(MORAES, 2011, p. 88). Percebemos isso em uma escritura de liberdade que encontramos 

em nossa documentacao: 

Aos des dias do mes de Marco de anno de Nascimento do Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e secenta e cinco nesta Villa de Cajazeiras 
[...] em meocartorioappariceoAntonio Pinheiro de Araujo morador nesta 
Villa [...]; e por elle me foi apresentando a carta de liberdade de theor 
seguinte: Digo eu abaixo assijnado que entre os mais bens que possuo manga 
ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA passifica posse livre e desibargado bem assim meu escravo mulato cria de 
casa de nome Jose de idade de quatrose [...] annos, que em rrrinha terca o 
fasso e liberto [...] e desde ja mi desafasso de todo dominio que em dito 
escravo tinha; tas somente assistime enquanto a minheexistencia, e por ser 
verdade por nao saber ler nem escrever pesso ao Senhor [...] David de Sousa 
Rolim este por mim passaceassijnasse. Caicara de Pedra [...]. A pedido de 
Senhora Bonifacia Martins Pereira [...] 7. 

No ano de 1865, encontramos a senhora Bonifacia Martins Pereira, alforriando seu 

escravo Jose, de 14 anos. Podemos pensar que Jose tendo somente essa idade nao possuiria 

peculio suficiente para comprar sua alforria, mas como entendia o sistema onde estava 

inserido, mostrou-se obediente e doce na relacao cotidiana com sua senhora. Para que dessa 

forma ficasse mais evidente para sua senhora que merecia sua alforria. Dessa forma podemos 

pensar que sua mae, escrava ou liberta, tivesse conseguido juntar o peculio para comprar a 

liberdade de seu filho, e talvez depois de muita negociacao tivesse conseguido que a dita 

7 Cf. Livro de Nota 1864: Documento n° 34, pagina 56: Escritura de Liberdade lancada em Notta do Escravo Jose 

que foi de Bonifacia Martins Pereira que adiante se segue. 
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senhora o alforriasse, ja que muitos pais de eseravos faziam isso para nao se separarem de 

seus entes queridos. Sabemos que a qualquer momento, o escravo podia ser vendido, 

hipotecado, sofrer maus tratos. hnaginamos que isso causava grande medo a ambos, tanto a 

sua possivel mae quanta a ele. Ha tambem a possibilidade que a senhora tivesse afeicao pelo 

cativo, pois deixa evidente na carta que este era cria da casa. Podemos pensar que muitos 

senhores por possuir afeicao pelos cativos o alforriavam para ve-los livre da escravidao. Mas 

esta carta nos revela algo importante que nao pode passar despercebido. A dita carta nao nos 

revela nenhum valor dado por Jose e nem por sua mae pela carta de alforria. MaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a senhora 

Bonifacia diz que deixaria o escravo livre, se desfazendo de toda a posse sobre o mesmo, e 

impoe uma condicao: que o mesmo deveria assisti-la ate sua morte. O que podemos perceber 

e que esta carta e sob condicoes, uma troca de favores, demonstrando assim que foram 

constantes na Vila de Cajazeiras cartas desse tipo, ja que em nossa documentacao 

encontramos outras. 

Documentos encontrados no cartorio Antonio Holanda em (Cajazeiras)' 

Cartas de alforria sob 

condicoes 

Cartas de alforria doadas Cartas de alforria 

compradas 

06 06 04 

Vemos que 16 alforrias constam em nossa documentacao de 1864 a 1867, sendo seis 

delas sob condicoes. 

MATTOSO (1990, p. 208) nos diz que: 

No Brasil, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA statuliber, o alforriado sob condicao, foi sempre considerado 
livre perante a le i O direito da-lhe personalidade juridica. Contudo, o pleno 
gozo e exercicio da liberdade sao retardados ate cairem todas as clausuras 
enumeradas na carta de alforria. O escravo statuliber brasileiro e equiparado 
ao menos nao-emancipado. Pode, assim, adquirir bens, esta livre dos 
castigos corporais e de todas as punigoes impostas aos eseravos. Ante os 
tribunals, nao e julgado como escravo. O liberto sob condicoes nao pode ser 

8 Encontramos em nossa documentacao outros tipos de cartas tais como: de permuta, de destrato, testamento 
lancado em notas, cartas de bipoteca e cartas de doacao, todas contendo eseravos. Diferenciamos as cartas acima 
para mostrar que na Vila de Cajazeiras, a liberdade podia acontecer de diferentes maneiras. As cartas sob 
condicoes deixavam evidente que continham uma exigencia, a de que o escravo deveria servir ao senhor ate a 
sua morte. As cartas de doacao de alforria, nos a intitulamos dessa forma porque nao content nenhum valor 
apresentado pelo escravo, ou seja, aparentemente parecem serem doadas aos cativos por seus senhores. As cartas 
de alforria compradas content um valor, mostrando que o cativo, homem ou mulher comprou a sua liberdade por 
determinada quantia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OI-NTWOC •  '  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f z^ - nm 
3'itkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,< l .* •'>',il 
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vendido, alienado, hipotecado. Nao pode, por isso, voltarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a condicao anterior 
de escravo, e uma pessoa inteiramente a parte; veremos, porem, como os 
senhores conseguirao contomar este aspecto da lei, Em caso de pratica de 
delito, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA statuliber responde direta e pessoalmente as acusacoes. Seus filhos 
nascem livres. Seu trabalho deixa de ser considerado escravo. 

Podemos perceber pela fala de Mattoso que este escravo iria se manter em um lugar 

social, de nem totalmente escravo, nem liberto completamente, estando sob o jugo de seu 

senhor, pois teria que cumprir as clausulas que foram estipuladas no momento da negociaciio. 

O cativo que se submetia a esse tipo de condicao sabia que estava preso a seu senhor, mas 

tambem estava ciente que tinha melhores direitos que os outros eseravos, como Mattoso deixa 

claro na citacao. Dessa forma, pensamos que o escravo Jose por ser talvez querido de sua 

senhora e cria da casa, tivesse "ganhado" sua alforria, porque a mesma o quisesse proteger 

contra os maiores tormentos da escravidao. Ele nao seria em momento algum vendido, ou 

hipotecado, sofrer violencia, nao ficaria distante dos seus e nem de sua senhora. Dessa forma 

seria muito interessante para Jose, se mostrar gentil e obediente para conseguir essa alforria 

mesmo sendo sob condicoes, trabalharia ainda para sua senhora, e estaria em melhor 

siraacaoque os eseravos. Podemos pensar que em muitos casos, essa alforria sob condicoes 

podia ser boa para o escravo, pois, dessa forma satisfaria dois desejos "[ . . . ] ao mesmo tempo, 

a sede de liberdade do escravo e o desejo do amo de nao perder um bom servidor" 

(MATTOSO, 1990, p. 209). O escravo que se submetia a essa situacao, segundo Mattoso, nao 

podia ser considerado um sujeito passivo, era na realidade alguem que desejava um melhor 

lugar na sociedade, ja sabido que tinha direitos melhores que os eseravos, embora o senhor 

mantivesse um controle sobre sua vida: [...] "o cativo depende do senhor, mas o senhor 

tambem depende do escravo" (MATTOSO, 1990, p. 211-212). 

A relacao entre senhor e escravo sempre se deu pela violencia, afetividade e interesse. 

Nao podemos negar que esses tres fatores aconteceram ao longo de todo o periodo da 

escravidao. Gilberto Freyre em seu livro "Casa grande e Senzala" (2006) exacerba e 

naturaliza na afetividade que descreve na relacao senhor e escravo. 

A casa-grande fazia subir da senzala para o servico mais intimo e delicado 
dos senhores uma serie de individuos - amas de criar, mucamas, irmaos de 
eriacao dos meninos brancos. Individuos cujo lugar na familia ficava sendo 
nao o de eseravos mas o de pessoas de casa. Especie de parentes pobres nas 
familias europeias. A mesa patriarcal das casas-grandes sentavam-se como 
se fossem da familia numerosos mulatinhos. Crias. Malungos. Moleques de 
estimacao. Alguns saiam de carro com os senhores, acompanhando-os aos 
passeios como se fossem filhos. (FREYRE, 2006, p. 435). 
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Vemos que Freyre usa uma conjectura muito branda nas relacoes entre senhores e 

eseravos. Os eseravos nem eramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consideradas pessoas, mas Freyre assim os descreve 

intitulando ate de parcntes. Nitidamente Freyre deseja abrandar essa relacao, como se so 

tivessem existido senhores bons, quando sabemos que a realidade foi bem diferente. A 

escravidao foi um sistema brutal onde persistiu muita violencia. Nao devemos de todo modo 

pensar que nao houve relacoes harmoniosas e de afetividade entre senhores e eseravos, houve, 

mas nao com tamanha bondade e benevolencia como Freyre descreve; isso seria pensar como 

ja nos disse Moraes (2011) que havia duas escravidoes uma boa e outra raim, quando isso na 

realidade nao existiu. 

No livro "Na Senzala, uma Flor. Esperancas e reeordacdes na formacao da familia 

escrava" (2011), Robert W. Slenes traz um estudo realizado qualitativa e quantitativamente 

sobre a formacao de familias escravas no Brasil, principalmente no Sudeste. Ele cita varios 

autores estrangeiros e brasileiros que demonstram uma visao muito preconceituosa quanta a 

formacao da familia cativa e a vida sexual dos mesmos no Brasil. Muitos deles viam-nos 

como seres incapazes de formar uma familia porque nao possuiriam uma maneira organizada 

de convivencia, e existiria forte promiscuidade. Segundo Slenes, os autores brasileiros tinham 

outra visao tambem preconceituosa, o da ma influencia do negro na vida familiar do 

brasileiro. 

O objetivo de Slenes ao fazer seu-estudo foi mostrar que na senzala tambem existiram 

esperancas para o cativo; que o mesmo, embora vivesse em um sistema brutal e violento fora 

capaz de construir uma familia, ter esperancas de um futuro menos doloroso ao lado dos seus. 

Os eseravos, dessa forma, sabiam ser solidarios quando o outro precisava. Os eseravos sabiam 

tecer relacoes com seus senhores em busca de algo melhor para suas vidas, sendo importante 

assim, para a formacao de sua identidade, ja que nao teriam esquecido quern eram, nem suas 

praticas culturais. Os eseravos nao deixavam, dessa forma, de ter esperancas de uma vida 

digna e menos violenta. 

No Brasil, o fogo domestico dos eseravos, alem de esquentar, secar e 
iluminar o interior de suas "moradias", afastar insetos e estender a vida util 
de suas coberturas de colmo, tambem lhe servia como arma na formacao de 
uma identidade compartilhada. [...] "na chama reluzente do lar escravo, eis a 
flor" (SLENES, 2011, p. 256). 
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A esperanca para o cativo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nunca estava fora de seus pensamentos, ser livre para viver 

uma vida melhor, era algo constante na vida do escravo. O mesmo sabia tecer relacoes que lhe 

proporcionariam algo mais justo em sua vida de escravizado. Podemos pensar que foi 

pensando dessa maneira que a escrava Isabel, apresentada logo abaixo, foi alforriada. Mas e 

importante perceber que esse pensamento partiu primeiramente de sua mae e por influencia da 

mesma, conseguiu convencer seu suposto pai. 

Isabel foi uma cativa de quatorze anos de idade que foi alforriada por seu senhor no 

dia 26/12/1864. Na escritura de alforria, seu senhor Antonio Luiz de Albuquerque, disse que a 

deixava livre e de sua espontanea vontade o fazia. Dois detalhes na carta nos chamam a 

atencao. O primeiro deles foi que Isabel tinha sido batizada e alforriada na pia batismal e o 

outro, que este senhor lhe dava plenamente a liberdade e nem ele nem seus herdeiros teriam 

alguma posse sobre a mesma. 

Na carta de alforria que acabamos de mencionar, encontramos a escrava Isabel que foi 

alforriada por seu senhor Antonio Luiz de Albuquerque. Percebemos que mesmo tendo sido 

alforriada no dia de seu batizado, a mesma nao se afastou dos dominios de seu senhor, ela 

estava presente no cotidiano da casa grande de Antonio, pois o mesmo foi passar em notas no 

cartorio sua alforria, 14 anos depois. Nao acreditamos que Isabel pudesse ser am ante do 

senhor Antonio, porque se assim o fosse, o mesmo nao teria interesse algum em batiza-la e 

alforria-la e ainda proibir todos os herdeiros de exercer alguma posse sobre ela. Nao sabemos 

se no momento da transcrieao em cartorio Antonio estava solteiro, casado ou viiivo, pois esses 

dados nao sao informados na dita carta. Acreditamos, porem que a mae de Isabel que nao e 

citada na carta, seria escrava ou mesmo liberta, que pertencera a Antonio. Esta sim poderia ser 

sua amante e para satisfazer sua vontade e dar uma vida melhor a filha, Antonio tinha decido 

alforria-la para que nao sofresse os tormentos do cativeiro. Mas tambem sabemos que outras 

possibilidades existem. 

Poderia ser que Isabel tornando-se uma moca de 14 anos estivesse chamando a 

atencao de seus meio-irmaos, ou mesmos de outros eseravos da casa, e o pai querendo 

protege-la resolve passar em notas sua alforria, para que a mesma possa se ver livre de 

impertinencias praticadas pelos mesmos. Acreditamos que Isabel, dita mulata pela 

documentacao pesquisada, filha de negra com branco seria sua filha e que o mesmo desejando 

lhe dar uma vida melhor, mais digna, dava sua liberdade porque, no Imperio brasileiro, onde 

ser negro implicava uma vida cheia de preconceitos, a mesma pudesse ao menos gozar de sua 

liberdade sem softer os martirios que a escravidao implicava na vida dos eseravos. Somente 

um sentimento forte faria o dito senhor alforriar uma escrava, logo em uma epoca onde 
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eseravos estavam escassos e eram caros; perder duas maos que trabalhariam bastante seria 

perder muito. Por isso acreditamos na afetividade de um pai para com sua filha, mesmo esta 

sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ilegitima. Acreditamos que como Isabel era filha do dito senhor, este a trataria de uma 

forma melhor, mas nunca como Freyre descreve essa relacao de afetividade. O maximo que 

ela teria, seria uma vida menos dura, onde pudesse atraves do papcl ter sua liberdade 

garantida9. Nao podemos negar que a afetividade poderia surgir entre senhores e eseravos, 

mesmo que acabassem sendo muitas vezes pautadas por interesses, principalmente da parte do 

escravo. 

Outro documento nos chama a atencao quanta ao tipo de relacoes que poderiam se 

estabelecer entre senhores e seus eseravos, ou ate entre cativos de outros senhores. Em 1866, 

o Padre Serafim Gomes de Albuquerque, vai a fazenda Capoeira para trocar sua escrava 

Joanna por outra escrava pertencente a Dona Anna Josepha de Jesus. Dona Anna Josepha de 

Jesus tornou-se muito amiga da escrava Joanna que pertencia ao Padre Serafim Gomes de 

Albuquerque. Esta a encontrava sempre e se conheciam ha tempos e mantendo o desejo de 

possuir a dita cativa em sua companliia, Dona Anna foi ao encontro do Padre Serafim para 

negociarem uma troca: uma escrava por outra. Acreditamos que nao foi somente uma 

conversa, muitas vezes se comunicaram para chegar a um acordo. Dessa forma, no dia 26 de 

marco de 1866, o dito Padre leva sua escrava Joanna, e Dona Anna Josepha de Jesus traz a 

presenca destes, sua cativa Samianna, e em presenea do tabeliao e das testemunhas 

oficializam a troca. A partir desse momento, Dona Anna Josepha de Jesus teria ate o dia que 

quisesse a companhia de sua amiga Joanna. Joanna como escrava talvez pensasse consigo que 

mantendo uma relacao de amizade com sua senhora poderia conseguir sua alforria em breve, 

mas isso iria depender de muita negociacao10. 

Esse escravo do sertao mostra que tambem foi agente de sua historia, pois criou 

mecanismos onde pudesse relacionar-se com seu senhor em busca de sua liberdade. 

Acreditamos que o espaco sertao daria certa liberdade ao cativo na busca de seus interesses, 

pois, de acordo com Moraes (2011, p. 90-91), ja no seculo XVI I I : 

[...] a liberdade de acao de cativos e libertos era maior no sertao, inclusive, e 
permitido pensar a importancia da flexibilidade da acao desses eseravos no 

9 Cf. Livro de Note 1864: Documento n° 30, pagina 50. Escriptura de alforria que faz Antonio Luiz de 
Albuquerque, a sua escrava Isabel tudo como adiante segue. 
10Cf. Livro de Note 1864: Documento n° 51, pagina 82. Escriptura de Permutta que o Padre Serafim Gomes de 
Albuquerque e D. Anna Josepfa de Jesus tudo como adiante segue. 
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sentido de sua autonomia no agir. Ora, no sertao, escravo e liberto estavam 
misturados a brancos humildes ou mesmo de posses que, ja vimos, viviam 
em uma sociedade de escassez, de um cotidiano modesto. Portanto, a 
disparidade que envolvia libertos e cativos e brancos nao era exagerada 
como nas cidades mais importantes, ou nos lugares onde circulava mais 
riqueza. Ademais, o controle dos habitos e valores cultorais europeus era 
mais debilitado. 

Percebemos pela fala de Moraes que o sertao dava ao escravo uma autonomia. Este 

podia, dessa forma, elaborar estrategias de controle sobre sua vida, tentando ao menos ter um 

convivio social menos duro na escravidao. Observamos que na Vila de Cajazeiras nos anos 60 

do Oitocentos, os eseravos mantiveram uma relacao com o senhor na vida cotidiana. Dessa 

forma podiam-se criar mecanismos que lhes possibilitassem algo de bom, ou mesmo algo Ihes 

facilitassem uma maior liberdade. Nao queremos com isso afirmar que a escravidao em terras 

cajazeirenses foi boa ou facilitada, mas por estar o escravo em constante relacao com seu 

senhor, o mesmo poderia conseguir meios para que sua vida fosse distinta, e isso se dava pela 

negociacao entre ambos. A seguir veremos como se deu a compra e venda dos eseravos 

nessas terras, valores dos mesmos, que famllias podiam adquirira aqueles que eram 

considerados um bem de grande valor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Na Cajazeiras do sertao: a compra e venda de eseravos 

Nas escrituras de compra e venda dos anos de 1864-1871 da Vila de Cajazeiras, 

podemos perceber eseravos sendo vendidos como bens, hipotecados, trocados e ate doados, 

deixados como heranea em testamentos e, dessa forma, sendo tratados como "coisas". Os 

eseravos que encontramos em nossa documentacao vieram muitos de outras provincias do 

Imperio. Assim nos diz a autora Jaco (2005, p. 14). 

Os eseravos que chegavarn ate a Vila de Cajazeiras evidentemente, depois de 
vindos da Africa, geralmente eram procedentes de Vilas da mesma regiao ou 
das provincias vizinhas como do Serido da Provincia do Rio Grande do 
Norte. 

Nessas mesmas escrituras de compra e venda de eseravos, podemos encontrar muitas 

informacoes quanto as familias que podiam adquirir eseravos, a idade dos mesmos, valores 

pelos quais foram vendidos, seu estado civil. Dessa forma tentaremos compreender um pouco 
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do contexto social e economico desta Vila nos anos 60 do Oitocentos, ou seja, segunda 

metade do seculo XIX. 

O escravo, como uma das mercadorias mais valiosas da epoca, para ser 
negociado na Vila de Cajazeiras, era necessario o registro em cartorio e 
depois o pagamento do imposto na coletoria, na presenca de no minimo duas 
testemunhas, que assinavam o documento comprovando a importancia de 
sua presenca tanto nas escrituras de compra e venda de eseravos, como em 
cartas de alforria (JACO, 2005, p. 10). 

Pela fala de Jaco e por nossa pesquisa, observamos que os eseravos desta Vila de 

Cajazeiras foram negociados de forma privada, ja visto essas vendas terem sido registradas 

em cartorio. Conforme Mattoso (1990, p. 73-74), a venda de cativos se dava de duas 

maneiras: ou em leilSes publicos ou vendas de forma privada. 

Contudo, note-se que, no seculo XLX, e sobretudo no periodo em que o 
trafico se torna ilicito, as vendas privadas de eseravos tendem a substituir as 
vendas publicas. A enorme transferencia de mao-de-obra servil 
provenientemente do norte e do nordeste apos 1850 parece ter sido feita 
atraves de vendas de carater privado. No entanto, nao se deve excluir 
inteiramente a possibilidade de concorrencia de ofertas nos mercados da 
epoca, quando a demanda e forte. A venda em leiloes nao desaparece 
completamente apos 1850 [...]. 

Percebemos na explanacao da autora que essa compra e venda de eseravos de forma 

privada se intensificou quando da proibicao do trafico negreiro. Nossa documentacao consta 

justamente da segunda metade do seculo XIX, portanto quando essa proibicao ja estava em 

vigor. Alem da proibicao, esse tipo de venda se intensificou porque nesse momento novas 

chances surgiram para aqueles que tinham capital. Segundo Mattoso, nesse momento, 

senhores endividados seriam obrigados a vender eseravos para dessa forma conseguir capital 

para liquidar suas dividas. No nosso entender e ainda conforme Mattoso, esse tipo de venda 

era melhor para os senhores porque teriam chance de passar adiante eseravos que por razao de 

doenca ou idade nao lhes serviriam mais. Outro fator que contribuiu para as vendas privadas 

foi ainda, segundo Mattoso, o aparecimento das instituicoes bancarias, pois as mesmas 

eriaram novas possibilidades para aqueles que possuiam dinheiro, levando-os assim a investir 

em outros bens que nao fossem necessariamente cativos. Observamos na documentacao que 

os eseravos que residiam nesta Vila foram negociados em cartorio, portanto uma maneira 

privada de se adquirir eseravos. Mas isso certamente nao se aplica a outras regioes do sertao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAJAZfclRAb -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rkikak 
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ou mesmo da Paraiba. E ainda desconheeemos outros periodos da escravidao em Cajazeiras, 

por isso nao podemos afirmar que sempre se deu dessa forma. 

Em nossa documentacao percebemos que aqueles que possuiam cativos iam ao 

cartorio e lavravam em notas diante do Tabeliao e das testemunhas as escrituras de compra e 

venda, alem de pagar a vista pela compra do escravo. Segundo Mattoso, em geral, as pessoas 

que compravam eseravoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a vista, eram aquelas que se serviriamdos cativos para uso 

domestico, ou mesmo para aluga-los. "E uma modalidade de venda essencialmente urbana" 

(MATTOSO, 1990, p. 83). 

O preco do escravo e um jogo de variaveis, algumas das quais totalmente 
alheias ao proprio escravo e outras, ao contrario, intimamente ligadas a sua 
pessoa. O preco do escravo depende da concorrencia, da distancia entre o 
porto de embarque e o ponto de venda, da especulacao, da conjuntura 
economica, depende ainda de sua idade, sexo, saiide, de sua qualificacao 
profissional. A concorrencia que as grandes potencias fazem umas as outras 
nos mercados de eseravos representa papel determinante na formacao do 
preco do cativo (MATTOSO, 1990, p. 77-78). 

Percebemos pela fala da autora que muitos fatores contribuiriam na compra e venda do 

cativo. O periodo tambem influenciou neste fator. Mattoso faz uma comparacao entre os 

precos do acucar, do escravo e do cafe para exemplificar o momento que marcava a segunda 

metade do Oitocentos. Foi um periodo de constantes mudaneas na economia e na mao de 

obra. Segundo a mesma, o periodo de 1850 a 1888 foi o momento em que a inflacao foi muito 

alta, tendo seu apice em 1850 a 1869, sendo esse momento afetado tanto pelo fim da guerra 

do Paraguai como da alta inflacao que fazia o preco se elevar e e nesse momento que, "[ . . . ] o 

preeo do cativo atinge seu apice nos anos 1860 e 1870, para logo baixar sensivelmente, apos a 

deeada de 80". (MATTOSO, 1990, p. 93). A escravidao que aos poucos vinha desaparecendo 

no Brasil afeta o preco do cativo na decada de 80, pois o preco cai e segundo Mattoso, isso 

acontece pelo fato de estarem chegando ao pais o trabalhador livre, que desde os anos 60 do 

Oitocentos j a estavam se fazendo presente no pais. No quadro demonstrativo apresentado pela 

autora, veremos o periodo que nos interessa, os anos de 1860. 

Variacao precos dos eseravos, acucar e cafe no Oitocentos na Bahia (em reis) 

Anos 
Eseravos Acucar Cafe 

Anos 
Preco (medio) Indice Preco (arroba) Indice Preco (arroba) Indice 

1860 650 000 357, 1 6 675 536, 1 6 735 341,4 

1870 650 000 357, 1 6 510 522,9 6 030 484,3 



63 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fontc: Mattoso (1990, p. 95). 

Esse quadro demonstra a variacao dos precos na Bahia. A mesma autora nos alerta que 

esses dados nao podem ser tornados como medidas reals. Porque faltam muitas inforrnac5es 

com relacao a outras variaveis quanto a figura do escravo. Ela ainda nos apresenta outra 

tabela onde podemos observar os precos minimos e maximos dos eseravos na Bahia. 

Precos mini mo e maximo de eseravos na Bahia (em reis) 

Anos Preco minimo Preco maximo Media 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

1860 40 000 50 000 2 000 000 2 500 000 980 000 1 225 000 

1870 50 000 40 000 2 000 000 2 500 000 975 000 1 230 000 

Fonte: Mattoso (1990, p. 96). 

Variavel dos precos dos eseravos na Vila de Cajazeiras (em reis) 

Escritura de 

compra e venda 

Escritura de 

Alforria 
Preco Idade Ano 

Heranca 70 anos 1866 

Heranca Duzentos mil reis 45 anos 1866 

X Quatrocentos mil reis 58 anos 1866 

X Oitocentos e oitenta mil reis 12 anos 1864 

X Um conto de reis 14 anos 1865 

X Um conto e cinquenta mil reis 21 anos 1865 

X Seiscentos mil reis 8 anos 1866 

X Um conto e sessenta mil reis 27 ou 28 anos 1866 

X Um conto de reis 19 anos 1867 

X Oitocentos mil reis 30 anos 1869 

X Um conto e duzentos mil reis 17 anos 1869 

X Um conto e quatrocentos mil reis 16 anos 1870 

X Quatrocentos mil reis 30 anos 1871 

Hipoteca Um conto e duzentos mil reis 16 anos 1866 

Tabela sobre os eseravos da Vila de Cajazeiras baseada em tabela elaborada por Jaco 

(2005). 

Percebemos valores diferenciados para a regiao da Bahia e da Vila de Cajazeiras, 

portanto sao nao homogeneos os precos que envolviam os cativos no Brasil nessa epoca. A 

tabela representando a Bahia nao nos apresenta fatores importantes quanto a variaveis como 
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saude, scxo, idade, qualificacao profissional. Na vila de Cajazeiras, o fator que nos chama a 

atencao, sao eseravos jovens sendo vendidos por quantias mais altas que os cativos de meia 

idade. As escravas tambem tern um valor elevado. Podemos dessa forma constatar, que a 

idade foi a principal variavel para a compra e venda de eseravos em Cajazeiras. 

Analisamos que eseravos mais jovens foram vendidos por altas quantias, 

principalmente os do sexo masculino na Vila de Cajazeiras. Quanto a qualificacao 

profissional desses cativos nao se tern quase nenhuma informacao. Encontramos apenas uma 

carta de compra e venda do ano de 1869, onde Manoel Goncalves Dantas Gomes vende sua 

escrava Vicencia nacao brasileira, cor crioula, cozinheira, de idade 30 anos por preco e 

quantia de 800 mil reis. Este e um preco elevado para uma escrava nessas terras, talvez sua 

qualificacao profissional tivesse influenciando no seu valor comercial11. 

Os eseravos que pertenceram a esta Vila foram considerados bens de valor comercial, 

assim como em todo o Brasil. Moraes ao falar do sertao de Piranhas no seculo X V I I I 

corrobora conosco. "Logo, os eseravos, aqui, eram cotados como "coisa", mesmo que 

desempenhassem atividades que so podiam ser desenvolvidas por seres humanos e, por isso, 

eram tao valiosos" (MORAES, 2011, p. 65). Podemos perceber que os mesmos realmentc 

eram tratados como coisas nas fontes documentais que encontramos no decorrcr de nossa 

pesquisa, e tambem o quanto foi valorizado no seu preeo. As escrituras ou cartas de compra e 

venda que encontramos no cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras) nos dao uma ideia do 

quanto o escravo que habitou essas terras foi engrandecido no seu valor comercial; muitos 

deles sendo vendidos por altas quantias tanto homens quanto mulheres. Um desses exemplos 

e o escravo Joaquim, de dezessete anos de idade, crioulo, natural desta freguesia, que no ano 

de 1870 foi vendido a um senhor da provincia do Ceara pela quantia de um conto e 

quatrocentos mil reis, demonstrando assim que para se possuir eseravos era necessario ter 

cabedal12. 

As escrituras de compra e venda de eseravos nos mostra um pouco do perfil dos 

eseravos que habitaram essa terra. Geralmente eram eseravos solteiros, em nenhuma das 

escrituras que pesquisamos foi revelado algum escravo ou escrava que fosse casado, mas isso 

nao quer dizer que nao houve eseravos que fossem casados nesta Vila. Eles podem ter 

existido, mas nao em nossa documentacao. Algumas poucas escrituras nao diziam o estado 

Cf. Livro de Nota 1864: Documento n° 100, pagina, 156. Escriptura (ilegivel) venda de escrava que fas 
Manoel Goncalves Dantas Gomes a Gongalo Jose Thomas de Aquino. 
1 2 Escriptura publica da venda do escravo Joaquim que fas Joao Francisco de Albuquerque a Gradvohl x. Irmao 
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civil do cativo. JACO (2005, p. 13) ao fazer uma analise sobre a Vila de Cajazeiras no 

Oitocentos nos diz, 

[...] que a importancia do estado civil de quern estava sendo negociado e 
provavelmente a condicao de nao ter lacos sentimentais com outros eseravos 
beneficiava o comprador. De certa forma poderia evitar motins, rebelioes ou 
outros movimentos de resistencia. 

E nitido na fala de Jaco que eseravos que possuiam algum vinculo sentimental, 

certamente iriam revoltar-se, opor-se, quando da venda de um dos parceiros. Diante disso, 

comprar eseravos solteiros evidenciava uma maior chance de adaptacao do cativo a outro 

lugar, que desejando ou nao, o mesmo iria habitar. 

No livro de Sidney Chalhoub,"Vis5es da Liberdade" (1990), o autor trabalha em seu 

primeiro capitulo a resistencia cativa. Entre eles, aqueles eseravos que nao aceitavam ser 

separados de seus amigos ou entes queridos. Nao aceitavam ser retirados de seu lugar de 

vivencia e ir para outro lugar desconhecido. Dessa forma praticavam a resistencia, fosse ela 

por meio da fuga, ou recorrendo aos tribunals, a negoeiacao ou outras. Um caso presente na 

obra de Chalhoub serve para exemplificar que eseravos que tinham algum vinculo de 

parentesco muitas vezes se revoltavam quando da venda de seu ente querido. Para os senhores 

nao importava quern seria vendido, afinal, o escravo visto como coisa e vendido sem a 

preocupacao daqueles que assim o fazem, se iriam ou nao destruir uma familia, um laco entre 

irmaos, ou mesmo mae e filho. O mesmo autor cita varios exemplos de eseravos que 

resistiram a serem vendidos e lutaram ate na justica em busca de nao se separar de seu ente 

querido ou da terra natal. 

O historiador traz o relato do processo que envolvia a liberta Maria Ana do Bonfim, 

que veio da Bahia para o Rio de Janeiro em busca de sua filha Felicidade que foi vendida e 

separada de sua mae. 

[...] para evitar que Felicidade continuasse a servir como cativa, Maria Ana 
do Bonfim havia conseguido que Guimaraes lhe alugasse a propria filha. 
Essa seria uma solucao provisoria ate que as duas negras arranjassem o 
dinheiro para comprar a liberdade de Felicidade (CHALHOUB, 1990, p. 50). 

Dentro desse contexto descrito a nos por Chalhoub, e ainda segundo ele, existem 

varios outros elementos, como emprestimos, ajuda de outros negros para conseguir a alforria e 

senhores que de certa forma tentaram lucrar em nome do amor e carinho que sent i am mae e 
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filha. O importantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ressaltar que a liberta Maria Ana do Bonfim, nao se conforma com a 

venda de sua filha e sai de sua terra, a Bahia, em busca de liberta-la, pois a mesma ainda se 

encontrava nas amarras da escravidao. Certamente, Felicidade resistiu a ser vendida para uma 

terra distante, onde tambem nao contaria com o convivio familiar de sua mae. Dessa forma 

percebemos que, ter lacos parentais implicaria uma dor maior ao cativo quando da venda do 

companheiro. Podemos pensar como Jaco, que seria muito mais proveitoso para o comprador 

de eseravos escolher aqueles que fossem soltelros, sem nenhum laco sangulneo para evitar 

aborrecimentos que com certeza o comprador futuramente teria de enfrentar. 

Nas fontes pesquisadas percebemos que os senhores, vendedores e compradores iam 

ao cartorio para registrar a venda. Podemos observar que os precos desses eseravos variavam 

conforme o perfil do escravo. Cativos mais jovens e em idade adulta e aptos para o trabalho 

geralmente eram os mais caros. Podemos perceber isso na compra do escravo Vicente. O 

cativo Vicente tinha dezesseis anos de idade, crioulo, quando foi vendido por seu senhor Joao 

Goncalves da Costa a um comprador da provlncia do Ceara, pela quantia de um conto e 

quatrocentos mil reis em 1870 . Esse mesmo comprador que residia na capital do Ceara 

comprou mais outros tres eseravos a senhores diferentes quase nessa mesma quantia. Esse 

fator da juventude tambem se aplicava as escravas, como no caso da escrava Antonia, de cor 

cabra, de dezenove anos, pertencente a Manoel Ribeiro da Silva, que em 1867 a vende ao 

Tenente Sabino de Souza Coelho pela quantia de um conto de reis1 4. Que talentos teria tal 

escrava para ser comprada por tao alta quantia em terras cajazeirenses e por pessoas dessa 

mesma localidade? Talvez os eseravos estivessem escassos como em todo o Norte Imperial, 

pois e sabido que cada vez mais a mao de obra escrava estava desaparecendo dessa regiao do 

Imperio. "Ao longo da segunda metade do seculo XIX, o numero de eseravos na Paraiba 

declinou" (GALLIZA, 1979, p. 111). 

Conforme a historiadora esse declinio foi causado por varios fatores, dentre eles [...] 

"a proibicao do trafico internacional e o escoamento de eseravos do Norte para a lavoura 

cafeeirado Centro-Sul". (GALLIZA, 1979, p. 111). Podemos, dessa formaconcluir que, com 

poucos eseravos na Paraiba e no sertao, nao haveria outro fator se nao a elevacao do preco 

desse escravo que a cada dia se tornava escasso. 

Os cativos ainda criancas tambem eram vendidos em altas quantias, como no exemplo 

do escravo Valentino. O escravo Valentino era apenas uma crianca de oito anos de idade em 

1 3 Cf. Livro de Note 1864: Documento n° 131, pagina 186: Escriptura publica de venda do escravo Vicente que 
fas Joao Goncalves da Costa a Gradvohl x. Irmao. 
1 4 Cf. Livro de Note 1864: Documento n° 60, pagina 95: Escriptura publica de compra e venda de escrava que 
fas o Tenente Sabino de Souza Coelho, a Manoel Ribeiro da Silva como adiante se declara. 
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1866 quando seu senhor Antonio Alexandre Alves Mangabeira resolve vende-lo a Antonio 

Evangelista de Sousa pela quantia de seiscentos mil reis. Como erianca que era, talvez nem 

soubesse o que estava acontecendo, mas teria certeza de uma coisa, mudaria de easa, de 

companheiros de cativeiro, e talvez nao visse mais sua mae e amigos. O que um 

acontecimento como esse poderia influenciar na vida do pequeno cativo? Nao sabemos! Mas 

podemos pensar que tirado de seu convivio ainda erianca poderia revoltar-se contra o sistema 

que o tornava cativo, e pela pacificacao ou violencia lutar contra a escravidao15. 

Esses eseravos comprados e vendidos na Vila de Cajazeiras certamente contribuiram 

para o desenvolvimento desta localidade. Dessa forma e importante destacar que, 

[...] durante o periodo em que Cajazeiras foi considerada vila, sua economia 
estava toda voltada para o meio rural. As fazendas sustentavam a economia. 
Enquanto muitas areas investiam no desenvolvimento urbano, essa vila se 
submetia a urbanizacao, sem abrir mao da sustentacao dada pelas fazendas 
(ANDRADE, 2005, p. 43). 

Nao seria considerado errado de nossa parte pensar que em muitas dessas fazendas em 

torno da Vila de Cajazeiras, encontravam-se esses agentes historicos, os eseravos, trabalhando 

em varios setores contribuindo dessa forma para a localidade na qual estavam inseridos e 

tambem buscando uma melhor vida para si, ja que pudemos perceber que nas cartas de 

alforria que analisaremos mais adiante, houve casos de eseravos que compraram suas 

alforrias. Como isso foi possivel? Segundo Medeiros e Sa (1999). O escravo tinha permissao 

para juntar um peculio, dessa forma tendo uma chance de conseguir sua liberdade. 

O escravo foi utilizado por familias nesta Vila, que possuiam um alto poderio 

economico. Um nome muito persistente tanto nas escrituras de compra e venda como de 

alforrias, sendo algumas vezes testemunhas dessas cartas, e o da familia Albuquerque. Isto 

nos leva a compreender que eram possuidores de uma das maiores fortunas dessa regiao, [...] 

"provavelmente o sistema escravista em muito lhes beneficiava" (JACO, 2005, p. 12). 

Estavam sempre comprando, vendendo, alforriando ou trocando eseravos. Havia tambem 

outros sobrenomes importantes como os Sousa e os Jesus. Quanto a familia Rolim, estavam 

mais envolvidos com escrituras de aforamentos vitalicios. Nos documentos que analisamos 

Vital de Sousa Rolim compra um escravo a Thome da Guerra Passos, de nome Fortuoso de 

1 5 Cf. Livro de Note 1864: Documento n° 13, pagina 03: Escritura de venda de um escravo de nome Valentino, 
que a Antonio Evangelista de Sousa faz Antonio Alexandre Alves Mangabeira pela quantia de seiscentos mil reis 
tudo como abaixo se declara. 
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idade de dezessete anos. O escravo de cor crioula brasileiro foi comprado pela quantia de um 

conto e duzentos mil reis, demonstrando dessa forma um grande poder economico16. 

Os eseravos que habitaram essas terras do sertao e da Vila de Cajazeiras foram 

vendidos, hipotecados, doados, alforriados. Mesmo sendo tratados como mercadorias os 

mesmos souberam construir maneiras de lidar com a escravidao, buscando uma vida digna e 

de melhorias. Esse escravo tratado como mercadoria nao se acomodou diante do sistema 

escravista, nao se deixou abater pela opressao, pois foi agente de sua historia. Analisaremos a 

seguir como agiram esses sujeitos historicos e como influenciaram numa maneira nitida de 

resistencia sua busca pela liberdade. 

3.3. Liberdade em Cajazeiras: um ideal possivel! 

Os eseravos ao longo da historia da escravidao nao foram vistos como pessoas, mas 

como uma mao de obra, como coisa, que podia a qualquer momento ser vendida, trocada, 

podia softer violencia. Mesmo estando sob o jugo da escravidao eles mostraram que nao 

adotariam para si esse pensamento forrnado pela elite branca. Resistiram de todas as formas 

possiveis contra o sistema que os oprimia. Foram em busca de sua liberdade! Liberdade essa 

que e a primeira forma de resistencia contra o sistema escravista. 

Na vila de Cajazeiras atraves das fontes que encontramos, percebemos que os 

eseravos, nesta localidade, negociaram muitas de suas cartas de alforria e, dessa forma, nao 

aceitando a escravidao como forma de vida. Viam-se como pessoas que eram e acreditavam 

que tinham o direito de ir e vir e construir suas historias. E importante destacar que nos 

documentos pesquisados, encontramos cartas de alforria somente do ano de 1864 a 1867, nao 

sabemos o porque nas escrituras a partir de 1868 a 1871 que compreende todo o periodo de 

nossa pesquisa, nao houve mais senhores "doando" alforrias ou eseravos negociando sua 

liberdade. Este aspecto e algo que nao compreendemos. 

Conforme o pensamento elaborado por E. Thompson, no seculo XVI I I , na Inglaterra, 

os homens e mulheres considerados da classe inferior estavam a partir daquele momento 

elaborando novas maneiras de se opor a uma elite que detinha praticamente todos os poderes 

na sociedade. Ao confrontar-se com a elite essas pessoas estavam resistindo e mostrando que 

possuiam uma vida social, possuiam suas praticas culturais e que dessa forma deveriam ser 

respeitados em sua maneira de conceber o ambiente em que vivem. Com base nesse 

1 6 Cf. Livro de Nota 1864: Documento n° 94, pagina 148: Escriptura de venda do escravo Fortuoso que fas 
Thome da Guerra Passos a Vital de Souza Rolim. 
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pensamento, podemos pensar que, a partir do momento que os eseravos comecam a questionar 

sua condicao de cativo, eles estao automaticamente resistindo a escravidao mostrando que sao 

seres pensantes, que nao aceitam ser tratados como coisas. Dessa forma, vao resistir de todas 

as maneiras possiveis. Nao irao se deixar abater so porque o sistema escravista os retirava de 

seu lugar social. "Isto porque a historia dessas pessoas nao e feita somente de submissao e 

com suas acoes foram agentes historicos" (SILVA, 2010, p. 134). 

Nos anos 60 do Oitocentos na Vila de Cajazeiras, percebemos eseravos resistindo a 

escravidao atraves de cartas de alforria. Percebemos a aeao desses mesmos cativos para 

adquirir sua liberdade, adquirir um direito que lhes foi tirado pela acao da escravidao. Antes 

de entrarmos nesta Vila no Oitocentos vamos entender um pouco da carta de alforria. 

A liberdade pela alforria e um dispositivo legal. Pode ser concedida 
solenemente ou nao, direta ou indiretamente, expressamente, tacitamente ou 
de maneira presurnida, por ato entre vivos ou como ultima vontade, em ato 
particular ou na presenca de um notario, como ou sem documento escrito. 
Mas se nao ha uma ata, faz-se necessario que haja testemunhas 
comprovantes da alforria. Em geral, esta e concedida em documento escrito, 
assinado pelo senhor ou por um terceiro, a seu pedido, se ele e analfabeto. 
Para evitar contestacoes, tomou-se habito que o documento seja registrado 
no cartorio em presenca de testemunhas. Com muita frequencia ocorre, 
porem, que se passem anos entre a concessao da alforria e seu registro em 
cartorio. Muitas delas sao outorgadas por manumissao em testamentos ou 
nas pias batismais (MATTOSO, 1990, p. 177-178). 

Compreendemos pela fala de Mattoso que a carta ou escritura de alforria se constituia 

para o escravo uma fonte legal instituida pela lei,aqueles que a conseguiriam teriam a chance 

de viver totalmente livre, pelo menos dessa maneira pensava o cativo. Moraes em seu livro 

"Em busca da Liberdade. Os eseravos no Sertao do Rio Piranhas 1700-1750 (2011)", nos 

informa que no Livro 4 do Codigo Philippino ou ordenacdes do Reino do Portugal, consta que 

o escravo forro nao tinha o direito de se opor ou ser ingrato com aquele que lhe devolveu a 

liberdade, dessa forma, segundo Moraes, era evidente que a intencao seria que o liberto fosse 

mantido junto de seu senhor, para ali permanecer sob os olhares do mesmo. Essa, a nosso ver, 

foi uma maneira de controlar a vida do liberto, numa declaracao nitida de que o governo 

imperial sempre prestigiou a elite brasileira e que sempre fazia as suas vontades. 

Percebemos em nossa pesquisa que muitas inforrnacoes podem ser adquiridas quando 

se le um documento. 
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A observacao de uma Carta de Liberdade, tambem chamada de Carta de 
Alforria, pode nos levar a crer se tratar apenas, no seu conjunto, de uma 
certidao emitida por uma autoridade eompetente da epoca: o tabeliao. E, 
sendo, o mesmo, membro do grupo intermediario da nobreza, tal documento 
nao poderia revelar nada mais que palavras pre-definidas e iguais em todos 
os documentos de seu tipo. Entretanto, levando em consideracao o metodo 
indiciario, e possivel perceber algo mais (MORAES, 2011, p. 93). 

Moraes deixa evidente para nos que existe algo a mais nos documentos e que isso nos 

da a base de muitas informacoes. Nesses documentos podemos evideneiar o lugar social do 

escravo em determinada epoca e obter informaedes muito importantes que constituiam na 

descrieao do mesmo, assim como a maneira como se dava a escravidao naquela localidade. 

Poderemos perceber a partir dos exemplos descritos abaixo que os mesmos foram agentes de 

suas vidas, que nao abaixaram a cabeca diante do sistema que controlava o seu status social. 

Eleonora Felix da Silva em sua Dissertaeao de Mestrado: "Escravidao e Resistencia 

Escrava na "Cidade D ' Area" Oitocentista" (2010), traz a nosso conhecimento a resistencia 

cativa na cidade de Areia do Oitocentos. Essa historiadora nos apresenta dois autores que 

abordaram em seu livro a resistencia escrava. Silva cita Joao Jose Reis e Eduardo Silva que no 

seu livro "Negociacao e Conflito - A resistencia negra no Brasil escravista" (1989). Segundo 

a mesma eles trabalham com a ideia de que, 

[...] os cativos resistem ao dominio- senhorial at raves do conflito, porem, 
igualmente, por meio da "politica do compromisso e da negociacao". Essa 
nocao remete as atitudes dos eseravos no sentido de "barganhar" melhores 
condicoes de vida, sendo as conquistas do cativo fruto de suas intervencoes e 
nao necessariamente produtos de concessoes senhoriais. [...] defendem que 
entre Zumbi (mito do heroi rebelde) e o "pai Joao" (negro em submissao 
conformada) estava o escravo que negociava (SILVA, 2010, p. 137). 

Dessa forma, percebemos que a resistencia escravista nao estava somente voltada para 

a violencia ou embate entre senhores e eseravos. Estava na negociacao, atraves do cativo que 

se comprometia com seu senhor, que no encontro cotidiano de cada dia tentava adquirir meios 

em sua relacao com o seu dominador para conseguir sua liberdade. Na Vila de Cajazeiras 

percebemos algumas cartas de alforria sendo "doadas" aos eseravos. Algumas dessas cartas 

nao dizem com todas as palavras que o cativo estava comprando sua carta de liberdade, mas 

podemos pensar que estavam sendo compradas mesmo que fosse omitida essa informacao. 

Nao acreditamos que os senhores cajazeirenses fossem taobons aponto de distribuir cartas de 

alforria, pois o sistema escravista foi muito cruel, o escravo custava caro e nao acreditamos 
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em generosidade, mas sim na negociacao que negros imprimiam em busca da tao sonhada 

carta de liberdade. 

Reaver o dominio sobre o seu corpo, o seu tempo e sua vida e o desejo de 
todo ser humano que os tenha perdido. Vivendo no cativeiro, muitos 
eseravos, africanos e crioulos, buscavam a liberdade para que possam 
construir novas perspectivas de futuro (LIMA, 201 OA, p. 116). 

Vemos pela explanacao da autora que todo escravizado sonhava em ser livre, pois isso 

implicaria reaver aquilo que o mesmo nao possuia: o dominio sobre si mesmo. Pensando 

dessa forma foi que o cativo Raimundo elaborou estrategias para conseguir sua alforria na 

Vila de Cajazeiras. 

Em 1866, aos 58 anos, o cativo Raimundo pensava e a ainda sonhava com sua 

liberdade, desejava realizar coisas que como escravo nao podia. Ha muito tempo era escravo 

pertencente a Dona Mariana Francisca. Aos poucos, o mesmo foi elaborando estrategias de 

convivencia com sua senhora, fazia todos os mandados sem se opor, demonstrando 

obediencia. Obediencia essa que na realidade era uma maneira de no tempo oportuno 

convencer sua senhora a lhe vender sua alforria. O mesmo negociava de forma silenciosa na 

sua maneira de agir, e quando podia conversava com Dona Mariana Francisca a respeito de 

sua liberdade, fez isso inumeras vezes. 

No seu cotidiano, Raimundo alem de trabalhar nos dominios de sua senhora, 

provavelmente quando tinha algum tempo livre obtinha alguma renda para juntar o peculio 

suficiente para algum dia comprar sua escritura de liberdade. 

Em se tratando de mulher ou homem escravizado, os esforcos seriam 
redobrados para adquirir uma renda extra e acumular recursos pecumarios 
para a compra de sua propria liberdade ou de pessoa da sua familia 
(ROCHA, 2007, p. 294). • 

Certamente, depois de juntar anos a fio a quantia necessaria para comprar sua 

liberdade, e depois de muito tempo de negociacao com sua senhora, conseguiu realizar seu 

desejo. O tao sonhado dia chegou! Dona Mariana Francisca pediu ao senhor Bernardo Jose de 

Lima Suassuna que escrevesse a carta de alforria do dito escravo Raimundo e lhe entregasse 

para que daquele dia em diante o mesmo fosse livre como se assim o tivesse sido desde o 

nascimento. A dita senhora nao o fez de graea, mesmo mantendo uma boa relacao com seu 

cativo,cobrou do mesmo a quantia que ambos tinham combinado. 
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Raimundo nao cabia em si de felicidade e foi rapidamente ao cartorio da Vila de 

Cajazeiras para passar em notas sua tao sonhada liberdade. Ele a conseguira! Comprou-a pela 

quantia de 400 mil reis. Para o agora liberto Raimundo, nao importava o preco pago, 

importava somente que na sua coneepcao iria gozar de plena liberdade, poderia reaver, na sua 

maneira de pensar, o dominio sobre si mesmo e dessa forma viver a vida que sempre 

sonhou17. Conseguir uma alforria nunca foi facil para o escravo, mas muitos conseguiam 

realizar esse sonho. Dessa forma observamos que: 

[...] a alforria era fruto de negociacao, nao necessariamente pacifica, entre 
senhores e seus eseravos. Ela possuia toda uma simbologia e significado que 
permeava uma liberdade legalizada e o poder de ir e vir, tendo sua condicao 
de liberto comprovada aqueles que a contestavam pelo caminho (MORAES, 
2011, p. 98). 

A liberdade para o escravo estava no papel, possuir o direito de ir para onde desejasse, 

ser dono de seus proprios passos. Por isso, essa luta, essa resistencia violenta ou silenciosa de 

negociacao para consegui-la. Nao pensemos de todo modo que o liberto estava totalmente 

livre dos desmandos da escravidao. O negro sofria preconecho pela sua cor, pela sua condicao 

de liberto. Se houvesse qualquer embargo entre um negro e um branco, o negro seria 

penalizado. 

No Brasil, as mulheres e os homens eseravos [...], tinharn que se mostrar 
submissos aos ditames e desejos de seus possuidores, para convence-los que 
mereciam ser "premiado' por seus "bons servicos" e pela "obediencia" ao 
longo da vida, [,..]alem de terem que executar trabalhos, precisavam, ser 
considerados exemplares. Liberdade via alforria nao era para todos. Mesmo 
esses que tinham chances, necessitavam " vest if" mascaras, para 
convencerem seus donos ( ROCHA, 2007, p. 300). 

Vestir mascaras como nos disse Rocha, fazer-se obediente, ser exemplo, dessa forma 

devem ter pensados muitos cativos e tambem a escrava Maria. 

Maria era cativa pertencente a Damiao Ribeiro Campos e sua mulher Maria Isabel de 

Jesus. No ano de 1865, aos 24 dias do mes de novembro, a dita escrava foi ao cartorio da Vila 

de Cajazeiras passar em notas sua escritura de liberdade, ou carta de alforria. Maria tinha sido 

obediente por toda sua vida, tinha "vestido" mascaras para conquistar o afeto e confianca de 

deus donos. No teor de sua escritura vemos a declaracao que por virtude da mesma e pela 

1 7 Cf. Livro de Note 1864: Documento n° 23, paginazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 1 : Carta de livirdade [sic] que vai lancada em note a 
requerimento do liberto Raimundo como tudo abaixo assinado. 
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morte de seus donos a deixavam livre. Podemos pensar que Maria adquiriu a confianca dos 

mesmos, pois deixam elaro na carta de liberdade que a mesma merecia ser livre. De todo 

modozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e importante perceber que Maria criou meios de se adaptar ao cativeiro, resistindo de 

todo modo aos sofrimentos em busca de conseguir sua liberdade. Na presente carta nao e 

citado o valor da compra da liberdade, mas acreditamos que a cativa Maria a negociou com 

seus senhores. "As alforrias por compra (simples, condicionadas ou coartadas) ou concedidas 

(conditional ou incondicional) sao compreendidas pela historiografia como negociadas [ . . . ]" 

(LIMA, 201 OA, p. 130). A autora estava baseada em outros trabalhos realizados acerca da 

escravidao no Brasil. 

A escrava Maria demorou meses para ir ao cartorio de notas, pois sua escritura tinha 

sido escrita no dia 17/01/1865 na Fazenda Nova. Talvez algum de seus senhores ainda 

estivesse vivo, ou a mesma nao tinha o peculio suficiente para comprar sua alforria, pois 

acreditamos que mesmo numa carta de alforria nao contendo o valor da compra isso nao 

significava dizer que nao foi comprada. Pode ser que os senhores cajazeirenses quisessem que 

fossem assim para dessa forma tentar transparecer certa bondade por parte dos mesmos. Outra 

data nos chama a atencao na escritura da escrava Maria: a do pagamento do selo na coletoria, 

pois nao contem o nome da escrava Maria, como se fosse outra pessoa que tivesse pagado os 

200 mil reis de imposto. Esse acontecimento datava do dia 14 de Agosto de 186518. 

Percebemos como no caso do escravo Raimundo e da escrava Maria e de tantos outros 

cativos que, em terras cajazeirenses, os eseravos resistiram ao sistema, negociando sua 

alforria, nao se aceitando como eseravos. Dessa forma os mesmos teceram relacoes onde 

conseguiram atraves de seu bom comportamento e servicos prestados adquirirem suas 

alforrias. O escravo que ocupou essas terras viveu sempre em busca de reaver o dominio 

sobre sua vida, buscando um espaco onde pudesse ser livre e viver de forma digna. 

Percebemos na documentacao que as liberdades compradas nem sempre sao realizadas 

diretamente pelo ex-escravo. Nao sabemos ao certo os meios que estes sujeitos historicos 

praticavam para adquirir valores monetarios, mas e um aspecto que nao nos deixa de 

surpreender. Como apresentado acima, podemos supor que muitas destas formas de liberdade 

foram adquiridas por meio das proximidades, das afetividades, existentes entre senhor e 

escravo. Isto flea claro nas situacoes encontradas para o escravo Raimundo e Maria, que 

adquiriram sua liberdade por sua proximidade com seus senhores, mesmo que esta liberdade 

fosse adquirida simbolicamente apenas apos a sua morte no caso especifico da escrava Maria 

1 8 Cf. Livro de Nota 1864: Documento n° 42, pagina 68: Escriptura de Liberdade lancada em Nottaz da Escrava 
Maria que foi de Damiao Ribeiro Campos e de sua mulher Maria Isabel de Jesuz, tudo como abaixo se segue. 
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com seus donos. Ou percebemos estas formas de liberdade em casos mais curiosos, como o de 

Isabel e Luise, alforriadas ainda recem-nascidas na pia batismal. 

Nao pensemos, contudo, que no sertao nao houve outras formas de opor-se ao sistema 

escravista. Nab encontramos outras maneiras de resistencia na Vila de Cajazeiras, tais como 

processos crimes. Se houve ou nao, nao e de nosso conhecimento, pois acreditamos que 

muitos documentos podem ter se perdido ao longo da historia. Mas em outras localidadcs do 

sertao existiram outras formas de resistencias. 

No livro "Populacao negra na Paraiba: Edueacao, Historia e Politica" (2010), em seu 

artigo Maria da Vitoria Barbosa Lima, fala da resistencia escrava no sertao da Paraiba em fins 

do seculo XIX. A mesma procurar mostrar que os eseravos foram agentes de suas bistorias, 

dessa forma resistindo de maneira muitas vezes violenta. Lima cita como formas de 

resistencia e que aconteceram na Paraiba em fins do seculo XIX, as fugas, agressoes, suicldios 

e homicidios. "A fuga era considerada como o expediente mais comum contra a violencia do 

trabalho forcado, manifestado pelo escravizado" (LIMA, 2010B, p. 70). Ao longo da segunda 

metade do seculo XIX, os eseravos conlinuaram resistindo. Veremos casos que nao 

compreendem nosso recorte temporal, mas mostram de forma nitida que os eseravos nao 

aceitavam a escravidao e iriam resistir a ela de todas as maneiras possiveis. 

Um desses exemplos citados por Barbosa Lima ocorreu em Pombal no ano de 1873. O 

escravo Antonio fugiu da casa de seu senhor Clementino Jose de Souza, e "[ . . . ] deve ter 

contado com cumplicidades e solidariedades para manter-se em liberdade e distante do jugo 

do seu senhor" (LIMA, 2010B, p. 71). Esse escravo foi posteriormente capturado e punido 

por seu senhor, depois de tres a quatro dias conforme Barbosa Lima, o mesmo faleceu. Ainda 

conforme a mesma autora, os eseravos que eram capturados pela justica publica, 

primeiramente eram levados a cadeia e depois entregues ao seu senhor. 

Outro caso famoso no sertao da Paraiba e trabalhado por Wlisses Estrela em sua 

dissertacao "Senhores e Eseravos no Sertao: Espacialidades de poder, violencia e resistencia, 

1850-1888" (2011) e Maria Jose Sobreira em sua monografia intitulada "As Dimensoes da 

Liberdade: Os eseravos Lucia e Miguel contra as amarras da Escravidao na Povoacao de Sao 

Joao do Rio do Peixe, 1870-1888" (2012). Esse processo crime tern como protagonistas, alem 

dos eseravos citados, o Dr. Sousa, Dona Anna e os outros eseravos que pertenciam aos 

mesmos. Conforme Sobreira os senhores possuiam alguns eseravos que sofriam constantes 

castigos. Dentre eles: "Lucia e Miguel resistiram a seus senhores e lutaram por uma mudanca 

em suas vidas. Dois eseravos com as mesmas experiencias de cativeiro, e duas formas de 

resistencias". (SOBREIRA, 2012, p. 55). 
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Conforme sobreira, a escrava Lucia denunciou sua senhora a justica porque a mesma 

juntamente com a escrava Maria a surraram sem um motivo justo. A dita escrava estava 

exausta dos maus tratos que recebia na fazenda Livramcnto em Sao Joao do Rio do Peixe e 

decidiu denunciar sua senhora, demonstrando dessa forma que eseravos no sertao recorriam a 

justica quando da relacao violenta que poderiam passar em companhia de seus senhores. O 

outro personagem deste processo e o escravo Miguel que adotou a fuga como forma de 

resistencia. Segundo a pesquisa de Sobreira, o escravo Miguel investiu muitas vezes na fuga, 

mas sempre capturado era surrado e acabou por falecer de tanto sofrer castigos. O que 

podemos perceber atraves dessas historias de resistencias no sertao e que mesmo aqui os 

cativos nao se acomodaram, nao aeeitaram de forma branda a escravidao. 

Os exemplos dos eseravos Antonio e Miguel que buscam a fuga demonstra que como 

pessoas que eram nao aceitavam serem maltratados, iriam fugir para tentar viver uma vida 

digna. Lamentamos que tiveram um fim tragico como muitos eseravos no Brasil. Quanto a 

figura da escrava Lucia, vemos uma mulher corajosa, que estava como nos disse Thompson, 

angariando novos direitos. Lucia percebeu que a lei estava aos poucos dando voz aos cativos, 

dessa forma, nao aceitou ser maltrata e recorreu aos tribunals para lutar por justica, por uma 

liberdade que lhe traria ao menos o direito de viver sem sofrer tantos castigos fisicos. 

Percebemos, portanto, que os eseravos do sertao e da Vila de Cajazeiras souberam 

elaborar estrategias de resistencia a escravidao, nao aceitando esse sistema que os tirava toda 

dignidade humana. Mostraram-se agentes de suas historias capazes de recriar mecanismos que 

lhe possibilitaram conseguir sua liberdade, demonstrando que nao foram somente coisas que 

trabalhavam. Elaboraram taticas de relacionar-se com o senhor em busca de melhorias para 

sua vida e conseguir a tao almejada liberdade, que todo ser humano por natureza a possui. 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo de nossa pesquisa pudemos perceber a historia de muitos eseravos que nao 

se acomodaram diante da escravidao. Lutaram e resistiram de muitas formas para conseguir 

sua carta de alforria. No sertao e na Vila de Cajazeiras, Provincia da Paraiba do Norte, eles se 

fizeram presentes; trabalhando, servindo, seduzindo e conseguindo sua liberdade. Dessa 

forma, e com a grande contribuicao da Historia Social, buscamos problematizar as multiplas 

relacoes que os eseravos mantiveram com seus senhores na Paraiba Imperial, 

procurandoentender seus lugares de vivencias e acoes, na tentativa decompreender as diversas 

maneiras utilizadas pelos mesmos para atingir seus objetivos. 

A historia do escravizado no Brasil percorreu muitos caminhos ate chegar a nova 

vertente historiografia na decada de 1980. Os eseravos que ja foram considerados coisas, 

sujeitos que agiam pela rebeldia ou que se cornportaram de forma passiva, hoje sao 

reconhecidos por historiadores mais recentes como autores de suas proprias historias. Ao 

elencar o lugar de sujeito dos eseravos, estamos dando voz aos documentos que encontramos 

ao longo da pesquisa e que foram reveladores quanto ao tipo de resistencia que os eseravos da 

Vila de Cajazeiras do Oitocentos souberam imprimir sobre seus senhores em busca da 

liberdade. 

Com a nova historiografia elencando a vivencia do cativo, pudemos perceber atraves 

de toda a discussao feita no primeiro capitulo que os eseravos foram considerados agentes de 

suas vidas, que nao mais a historia da escravidao iria ve-los como aqueles que so sabem agir 

por pura rebeldia ou para os economicistas, como "coisas". Esses eseravos estavam buscando 

melhorias de vida, e dessa forma, aproveltaram-se do momento enunciado na segunda metade 

do seculo XIX. periodo historico em que as forcas politicas, economicas e sociais estavam em 

embate, para mostrar que sao pessoas, que sabiam ir atras de seus objetivos, que sao 

possuidores de uma cultura, de um pensamento todo voltado para seu bem estar, pois 

conforme Lima ( 2006), eles aproveitaram-se desse momento para botarem em pratica sua 

luta pela liberdade. Portanto, os eseravos nao podiam ser pessoas passivas ou mesmo 

"coisas", pois seria dizer que nao houve participacao dos mesmos em ac5es de resistencia e 

que nao eram "racionais". Os homens e mulheres escravizados se revelaram atraves de todo 

um cotidiano envolto em lutas, resistindo e mostrando sua participacao e contribuindo dessa 

forma para sua propria vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' " ' TUSSORES 
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Ao adentrar a historia da escravidao na provincia da Paraiba do Norte, pudemos 

perceber no segundo capitulo que o esquecimento proporcionado pelos historiadores da antiga 

historiografia nao se fez valido, porque muitos outros historiadores recentes com o apoio da 

Historia Social mostraram o lugar de sujeito do escravo, apresentando-os como participantes, 

como trabalhadores. Observamos a partir de seus discursos que os mesmos cativos, 

contribuiram muito para o crescimento da Paraiba em fins do seculo XIX, dando sua 

eolaboragao e, dessa forma, contribuindo para o crescimento social, cultural e economico 

desta provincia. Ao adentramos o sertao paraibano encontramos um lugar novo, distante; e 

como foi dito, constituiu-se para muitos vindos de fora do Imperio um crescimento 

economico e social. E onde encontramos eseravos que nao se aceitaram como cativos, mas 

elaboraram estrategias de convivericia para que sua lida cotidiana nao fosse tao cruel e onde 

pudessem ir em busca de uma vida melhor, com liberdade. 

As relacoes escravistas entre senhores e seus eseravos se desenvolveram na Vila de 

Cajazeiras nos anos 60 do Oitocentos. Percebemos atraves de nossa analise das fontes no 

terceiro capitulo que as relacoes que predominaram principalmente nas cartas de alforria e de 

troca, se constituiram relacoes aparentemente pacificas entre senhores e seus eseravos. Estes 

eseravos souberam negociar sua alforria atraves de uma vida de obediencia, de nao embate 

contra seu dominador. O escravo Raimundo para obter sua alforria negociou com Dona 

Mariana Francisca, mas se o mesmo nao fosse obediente ou mesmo docil, ela nao teria 

concedido, afinal era sua dona, tinha poder sobre ele. Nesse momento de negociacao 

percebemos Raimundo sendo sujeito de sua historia, pois como nao se aceitava escravo 

resolveu negociar para, dessa forma, conseguir conquistar a confianca de sua senhora. E ele 

conseguiu, pois se tornou livre! 

O escravo Jose de 14 anos foi alforriado "sob-condicoes" por sua senhora e ainda foi 

intitulado cria da casa. Houve negociacao em sua liberdade. A estrategia do dito escravo foi 

conquistar o carinho e confianca para que sua liberdade pudesse ser concretizada. Ja a escrava 

Maria se mostrou aparentemente passiva no cotidiano com os senhores, mas na realidade 

estava imprimindo uma luta silenciosa para conseguir conquistar seus donos. Conquistando 

sua confianga e obedecendo encontraria um caminho mais facil para sua liberdade. Esses e 

tantos outros exemplos de eseravos que nao aceitaram a escravidao, e que nao foram passivos, 

mas agentes de suas vidas, tentaram atraves de toda sorte de artimanhas, de uma aparente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

passividade ou mesmo de forma insubmissa, atraves de fugas e violencia, elaborar meios para 

alcangar uma vida "digna". Uma vida em que exerceriarn outro tipo de liberdade, pois os 

negros nao encontrariam meios na sociedade de alcangarem a liberdade dada aos brancos. 
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Uma vez escravo, mesmo que apresentasse a carta de alforria, seria mal visto pela 

mentalidade escravocrata da epoca. ViveriamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA assim-um simulacro de liberdade. Mas que para 

o escravo ja seria o primeiro passo de uma vida melhor. 

Quando encontramos a escrava Joanna, acreditamos que ela podia nutrir um 

sentimento de amizade por Dona Anna Josepha de Jesus, mas tambem estaria interessada em 

conseguir sua liberdade e a mesma, come pessoa conscicnte de sua vida, sabia que tendo uma 

amiga como dona estaria mais propensa a ganhar ou mesmo comprar sua liberdade. 

Acreditamos que para essa escrava seria mais facil negociar. E importante ressaltar que nao 

encontramos nenhum outro tipo de fonte na Vila de Cajazeiras que nao fosse a da negociacao, 

expostas nas cartas de alforria. Nao encontramos eseravos imprimindo outro tipo de 

resistencia a escravidao na Vila de Cajazeiras. Nao conhecemos outros periodos da escravidao 

na Vila de Cajazeiras, e nem podemos de todo modo afirmar que nao houve embates entre 

senhores e eseravos. Aliamos as fontes bibliograficas com as fontes documentais para 

entender que tipo de resistencia os cativos desta terra praticaram para se opor a escravidao. 

Percebemos que os eseravos nesta Vila praticaram a primeira resistencia a escravidao, o de 

nao se aceitarem como cativos e atraves da negociacao alcangar, muitos deles, sua liberdade. 

Por fim, salientamos que este trabalho e de suma relevancia para o meio academico, 

pois nos permite compreender e conhecer o sertao paraibano em fins do seculo XIX. Permite-

nos conhecer tambem uma parte da historia da escravidao nessas terras, mais especificamente 

na Vila de Cajazeiras nos anos de 1864-1871, onde encontramos senhores e eseravos em suas 

relacoes pessoais. Uma relacao pautada por interesse de ambas as partes, como ja foi dito por 

autores: o senhor muitas vezes necessitava do cativo, como o cativo precisava estar nos 

dominios de seu senhor. O escravo negociava e muita vez fingia uma aparente docilidade e 

obediencia para conseguir atingir seu maior sonho que era a liberdade. Portanto, diante 

daquilo que foi exposto, acreditamos que atingimos nosso objetivo, mas tambem pensamos 

que novos olhares e novos caminhos podem ser descobertos por outros, se tiverem a vontade e 

curiosidade de adentrar essas terras cajazeirenses, descobrindo senhores, possuidores de 

riquezas e de gentes; e eseravos que possuiam o desejo natural de serem livres. 

CBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RES 
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ANEXOS 

DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRADOS NO I I C A R T O R I O DE NOTAS, 

IMOVEIS, TITULOS E PROTESTOS, ANTONIO HOLANDA E M CAJAZEIRAS-

PB. 

Ano 1864 

Cartas de Alforria ou Escrituras de liberdade 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 07. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escravo: Jose. 

Senhora: Antonia Francisca do Sacramento. 

Data da alforria: 07/04/1864 

Data da alforria passada em Notas: 07/05/1864. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 09. 

Escravo: Joaquim 

Senhor: Jose Pinto Ramalho. 

Data da alforria: 31/05/1864. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 50-51. 

Escrava: Isabel 

Senhor: Antonio Luiz de Albuquerque. 

Data da alforria: 26/12/1864 

Ano 1865 

Cartas de alforria ou Escrituras de liberdade 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 56. 

Escravo: Jose 

Senhora: Bonifacia Martins Pereira. 

Data da alforria: 08/02/1865. 



Data da alforria passada em notas: 10/03/1865. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 67-68. 

Escrava: Anna 

Senhores: Alexandre Maria de Jesus. 

Angelica Maria da conceicao. 

Data da alforria: 18/11/1865. 

Data da alforria passada em notas: 24/11/1865 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 68-69. 

Escrava: Maria 

Senhores: Damiao Ribeiro Campos. 

Maria Isabel de Jesus. 

Data da alforria: 17/01/1865. 

Data da alforria passada em notas: 24/11/1865. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, ficha 02. Pag.: 

02. 

Escrava: Luise. 

Senhor: Serafim Gomes de Albuquerque. 

Data da alforria: 29/02/1848. 

Data da alforria passada em notas: 01/04/1865. 

Ano 1866 

Cartas de alforria ou Escrituras de liberdade 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 78-79. 

Escravas: Francisca e Josepha. 

Senhor: Raymundo de Jose de Francisca. 

Data da alforria: 08/ 02/1866. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n 

19. Pag.: 02. 



Escravo: Joao. 

Senhores: Joaquim Dantas de Oliveira. 

Jose Rodrigues Valenca. 

Data da alforria: 21/10/1865. 

Data da alforria lancada em notas: 07/09/1866. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

20. Pag.: 02. 

Escravo: Maria de Macia Angela. 

Senhores: Sousa Juquina Jose de Lira, Carme de Brito Guerra, Jose Vicente Ferreira, Manoel 

Vicente Ferreira, Bernardo Jose de Lira, Joao Alexandre de Albuquerque, Jose Vicente de 

castro. 

Data da alforria: 22/09/1866. 

Data da alforria lancada em notas: 24/09/1866. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

21. Pag.: 02. 

Escrava: Tertalina ou Tartulina (Diividas quanto ao nome da escrava). 

Nome da senhora nao mencionado. 

Data da alforria: 01/08/1866. 

Data da alforria lancada em notas: 19/10/1866. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

23. Pag.: 01. 

Escravo: Raimundo. 

Senhora: Mariana Francisca. 

Data da alforria: 14/04/1866. 

Data da alforria passada em notas no cartorio: 29/12/1866. 

Ano 1867 

Cartas de alforria ou Escrituras de liberdade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

24. Pag.: 02. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escravo: Joao 

Senhor: Jose Ribeiro Campos. 

Data da alforria: 16/02/1867. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

34. Pag.: 02. 

Escrava: Genoveva. 

Senhor: Francisco Antonio de Moraes. 

Data da alforria: 22/07/1867. 

Data da alforria lancada em notas: 17/08/1867. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

35. Pagina nao informada. 

Escravo: Francisco: Liberdade comprada por sua mae, a liberta Juliana Maria do Espirito 

Santo. 

Senhores: Salvino Jose de Lins. 

Laurinda Maria de Jesus. 

Data da alforria: 30/09/1867. 

Cartas de alforria ou Escrituras de liberdade 

Ano 1868 

Ano 1869 

Ano 1870 

Ano 1871 



Ano 1864 

Cartas ou Escrituras de Compra e Venda de eseravos 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 09-10. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escravo: Jose. 

Senhoras: Ignacia Maria da Purificaeao. 

Anna Carolina do Espirito Santo. 

Comprador: Nattan Danheser. 

Data da compra: 27/06/1864. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 11. 

Escravo: Gonsallo. 

Senhor: Jose Joaquim de Sousa. 

Comprador: Files Jose Vieira 

Data da compra: 28/06/1864 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 12. 

Escravo: Manoel. 

Senhora: Valentina Maria do Rosario. 

Comprador: Joao Antonio de Oliveira 

Data da compra: 02/07/1864 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 62-63. 

Escravo: Antonio. 

Senhor: Tenente Sabino de Souza Coelho. O mesmo foi ao cartorio para passar essa escritura. 

Ano 1865 

Cartas ou Escrituras de Compra e Venda de eseravos 

Tinha comprado o escravo de Hermenegildo Matos Tomaz. 

Data da carta lancada em notas: 23/10/1865 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Ficha 01. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escrava: Raimunda. 

Senhores: Filhos da finada Leonarda Barbosa de Menezes. 

Comprador: Jose Vicente Castro. 

Data da compra: 27/02/1865. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

05. Ficha n°05. Pag.: 03. 

Escrava: Ana. 

Senhor: Vitorino Gomes Leitao. 

Comprador: Antonio Atico de Sousa Leite. 

Data da compra: 22/08/1865. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

06. Ficha n° 06. Pag.: 02. 

Escravo: Luis. 

Senhor: Alferes Fortunate Jose de Almeida Pedrosa. 

Comprador: Profiro Domisses. 

Data da compra: 28/10/1865. 

Ano 1866 

Cartas ou Escrituras de Compra e Venda de eseravos 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

13. Pag.: 03. 

Escravo: Valentino. 

Senhor: Antonio Alexandre Alves Mangabeira. 

Comprador: Antonio Evangelista de Sousa. 

Data da compra: 24/02/1866. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

22. Pag.: 02. 



Escravo: Manoel. 

Senhor: Antonio Frederieo Borges de Miranda. 

Comprador: Manoel Cesario de Albuquerque. 

Data da compra: 06/12/1866. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano 1867 

Cartas ou Escrituras de Compra e Venda de eseravos 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 95-96. 

Escrava: Antonia. 

Senhor: Manoel Ribeiro da Silva. 

Comprador: Tenente Sabino de Souza Coelho. 

Data da compra: 02/12/1867. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

29. Pag.: 03. 

Escravo: Joaquim 

Vendedores: Manoel Ferreira de Oliveira, Joao Francisco de Albuquerque, Carolino Jose de 

Sousa, Bernardo Jose de Lira e Joao de Brito Guerra. (Duvidas quanto a alguns nomes dos 

vendedores). 

Comprador: Joao Ferreira Pinto de Mendonca. 

Data da compra: 18/05/1867. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

32. Pag.: 02. 

Escravo: Vicente. 

Senhor: Joao Lins de Albuquerque. 

Comprador: Jose Femandes Moraria. 

Data da compra: 18/06/1867 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864. Documento n° 

33. Pag.: 02. 

Escrava: Cosma. 

Senhores: Manoel dos Artes de Sousa e Francisco Martins da Silva. <N>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j k , * > • • '. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Compradora: Maria Amelia Pinto Nogueira. 

Data da compra: 10/08/1867 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano 1868 

Cartas ou Escrituras de Compra e Venda de eseravos 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 112-113. 

Escrava: Raimunda. 

Senhor: Antonio de Souza Maria. 

Comprador: Maria da Nunciacao de Albuquerque. 

Data da compra: 06/06/1868. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 122-123. 

Escrava: Raimunda. 

Senhora: Maria da Nunciacao de Albuquerque. 

Comprador: Jo vino Ferreira Borges. 

Data da compra: 25/06/1868. 

Ano 1869 

Cartas ou Escrituras de Compra e Venda de eseravos 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 148-150. 

Escravo: Forruoso. 

Senhor: Thome da Guerra Passos. 

Comprador: Vital de Sousa Rolim. 

Data da compra: 01/09/1869. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 156-157. 

Escrava: Vicencia. 

Senhor: Manoel Goncalves Dantas Gomes. 

Comprador: Goncalo Jose Thomas de Aquino. 

Data da compra: 04/10/1869. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 160-161. 



Escravo: Miguel. Foi vendido a sua banda. 

Vendedor e procurador: Capitao Tertuliano Marinho de Mello. 

Senhor: Jose Modesto de Albuquerque 

Comprador: Joao Ferreira Pinto de Mendonca. 

Data da compra: 23/10/1869. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 161-162. 

Escravo: Miguel. 

Senhor: Jose modesto de Albuquerque. 

Comprador: Joao Ferreira Pinto de Mendonca. 

Venderam a banda do dito escravo. 

Data da compra: 25/10/1869. 

Ano 1870 

Cartas ou Escrituras de Compra e Venda de eseravos 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 171-172. 

Escravo: Jose. 

Senhor: Ildefonco Ferreira Filgueira. 

Comprador: Gradvohl x. Irmao 

Data da compra:_ 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 145. 

Escravo: Jose. 

Senhor: Vigario Henrique Leopoldino da Cunha. 

Comprador: Gradvohl x. Irmao 

Data da compra: 28/04/1870 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 185. 

Escravo: Benedito. 

Senhor: Prisciliando Luiz de Albuquerque. 

Comprador: Jose Fernandes Moreira. 

Data da compra: _ 



Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 186-187. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escravo: Vicente. 

Senhor: Joao Goncalves da Costa. 

Comprador: Gradvohl x. Irmao 

Data da compra: 10/09/1870 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 187-188. 

Escravo: Joaquim. 

Senhor: Joao Francisco de Albuquerque. 

Comprador: Gradvohl x. Irmao 

Data da compra: 12/09/1870. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 189. 

Escravo: Salviano. 

Senhor: Domiciano Goncalves Maria Braga. 

Comprador: Gradvohl x. Irmao 

Data da compra: 04/09/1870. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 190-191. 

Escravo; Antonio. 

Senhor: Tenente Sabino de Sousa Coelho. 

Comprador: Gradvohl x. Irmao 

Data da compra: 19/09/1870. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 198-199. 

Escrava: Leocadia. 

Senhores: Jose Henrique de Carvalho e Trajano Luiz de Carvalho. 

Comprador: Comprador: Jose Bernardo de Albuquerque. 

Data da compra: _ 

Ano 1871 

Cartas ou Escrituras de Compra e Venda de eseravos 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 207-208. 



Essa escritura e de divida tem como garantia a escrava: Rosa. 

Senhor: Jose Ferreira de Almeida. 

Recebedor: Manoel Jose Martins. 

Data da compra: 10/03/1871. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 209. 

Escrava: Rosa. 

Senhor: Jose Ferreira de Almeida. 

Comprador: Ildefonco Ferreira Filgueira. 

Data da compra: 10/04/1871. 

Ano 1864 

Carta ou Escritura de Hipoteca 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 08. 

Escravas: Luzia e outra que nao foi citado o nome. 

Hipotecante: Manoel curvello de Andrade. 

Credor: Jose Furtuoso da Silva. 

Data da hipoteca: 30/05/1864 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 33-34. 

Escravas: Gertrudes e Anna. 

Hipotecante: Joaquim Ribeiro Campos. 

Credor: Joaquim Lopes da Costa. 

Data da hipoteca: 22/10/1864. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 38-39. 

Escravo: Francisco. 

Hipotecante: Joao de Brito Guerra. 

Credor: Marcolino Fernandes de Moura. 

Data da hipoteca: 07/11/1864. 

Ano 1865 



Ano 1866 

Carta ou Escritura de Hipoteca 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 94. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escrava: Bernardina. 

Hipotecante: Manoel Guedes da Silva. 

Credor: Silvino Aureliano de Figueiredo. 

Data da hipoteca: 04/10/1866. 

Ano 1867 

Ano 1868 

Ano 1869 

Carta ou Escritura de Hipoteca 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 157-158. 

Escrava: Benevita. 

Hipotecante: Manoel Guedes da Silva 

Credor: Goncalo Jose de Aquino 

Data da hipoteca: /10/1869. 

Ano 1870 

Carta ou Escritura de Hipoteca 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 202-203. 

Eseravos: Sebastiao e Custodia. 

Hipotecantes: Jose Francisco de Albuquerque e sua mulher Dona Maria Sufi a 

Credor: Casa comercial de Maura Rolim. 



Ano 1871 

Ano 1865 

Testamento lancado em Notas 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 69-71. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Senhora: Dona Antonia Jachinta de Jesus. 

Deixa forra sua escrava de nome Quiteria. 

Deixa a seu sobrinho Jose: um escravinho de nome Joaquim filho de sua escrava Maria. 

Data: 21/08/1865. 

Ano 1868 

Cartas ou Escritura de doacao 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 115-116. 

Eseravos: Massiella e Jose. 

Doadores: Antonio Goncalves de Araujo e sua mulher Dona Barbara de Araujo. 

Beneficiario: Major Candido Jose Hernesto Maurinho. 

Data: 21/06/ 1868. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 117. 

Escrava: Filippa 

Doadores: Antonio Goncalves de Araujo e sua mulher Dona Barbara de Araujo. 

Beneficiario: Antonio Guedes da Silva. 

Data: 23/06/1868. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 118. 

Escrava: Maria 

Doadores: Antonio Goncalves de Araujo e sua mulher Dona Barbara de Araujo. 

Beneficiario: Joao Antonio de Oliveira. 

Data: 23/06/1868. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
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INm00EF0RI##0DEPR0FESS0RES 

BIBUOTECA SETORiAL 
CAJAZEiRAS - PARAIBA 



Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 1864, fls. 119. 

Escrava: Cattarina 

Doadores: Antonio Goncalves de Araujo e sua mulher Dona Barbara de Araujo. 

Beneficiario: Dona Antonia Maria Goncalves do Sacramento. Data: 23/01/1868. 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 120-121. 

Eseravos: Uma escrava de nome nao identificado. Escravo Luis, escravo Felipe e escravo 

Raymundo. 

Doadores: Antonio Goncalves de Araujo e sua mulher Dona Barbara de Araujo. 

Beneficiario: Dona Maria Antonia do Sacramento. 

Data: 23/06/1868. 

Ano de 1864 

Carta ou Escritura de Troca 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 04-05. 

Eseravos: Eugenia e Joaquim. 

Trocadores: Manoel Rodrigues de Mello e Francisco de Araujo Pereira. 

Procurador: Joao Bento da Silva. 

Data da procuracao: 27/02/1864. 

Data da troca lancada em notas: Aos 21/ 03/1864. 

Ano 1866 

Carta ou Escritura de Permuta 

Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864, fls. 82. 

Escravas: Joanna e Samianna. 

Trocadores: Padre serafim Gomes de Albuquerque e Dona Anna Josepha de Jesus. 

Data da troca: 26/ 03/1866. 

Ano 1869 

Carta ou Escritura de Distrato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
CEMTR0 DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO DE PR0FESS0RES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZEiRAS •  PARAiSA 



Cartorio Antonio Holanda (Cajazeiras- PB). Livro de Notas ano de 1864,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fls. 136-137. 

Escravo: Christiano. 

Procurador: Dr. Jose Paulino de Figueiredo de Manoel do Nascimento Costa Francisco vieira 

Costa Silva e Antonio Goncalves da Costa. 

De outra Jose Vieira da Silva. 

Data do destrato: 03/05/1869 


