
Ficando Livre; 

As Alforrias em Campinas 

no Seculo XIX 

PETER L. EISENBERGH 

Resumo 
Atrav6s da an^lise de 2.093 cartas de alforria levantadas em Campinas, para o perfodo de 1798 a 1888, pre- 

tende-se estudar o alforriado "padrao", tal como apresentado pela historiografia sobre o tema. Analisam-se as 
caracterfsticas do alforriado (sexo, cor etc.) e da alforria (onerosa ou gratuita). Conclui-se que enquanto a maioria 
da populagao escrava era masculina, negra, crioula, em idade produtiva e sem profissSo qualificada, as alfor- 
rias registradas eram na maior parte de escravas mulatas, crioulas, muito jovens ou muito velhas e empregadas 
no servigo dom^stico. Esse quadro modificou-se nas ultimas d^cadas da escravidao, aproximando-se o padrao 
do alforriado ao da populagao escrava. 

Abstract 
The purpose of this work is to study the "standard" freedman as he is presented by the historiography, through 

the analysis of 2.093 cartas de alforria found in Campinas in the 1798-1888 period. The characteristics of the 
freedman are studied (sex, colour etc), as well as the characteristics of the manumissions (freely given or purcha- 
sed). The conclusions are that while most slaves were male, black, creole, adults of working age and unskilled, 
the manumissions registered were mostly of female, mulatto, Creole slaves, very young or very old and working in 
domestic services. This picture changed in the last decades of slavery, when the characteristics of the freedmen 
became similar to those of the slave population. 

Introdugao 

Os escravos libertos, ou alforriados, tiveram experiencias diferentes de outros e^- 

cravos, na medida em que eles experimentaram em suas prdprias vidas transigoes 

O autor 4 professor do Departamento de Histdria da Universidade Estadual de Campinas. 

(*) Versdes preliminares deste ensaio foram apresentadas na II Semana de Estudos sobre a Histdria de 
Campinas, em outubro de 1985, e no VII Encontro de Histdria da Associagao Nacional dos Professores 
Universitdrios de Histdria, Nucleo de Sao Paulo, Campinas, em setembro de 1986. Agradecemos aos 
participantes destes congresses por suas crfticas e sugestoes. Pela ajuda durante a elaboragdo do traba- 
Iho, somos gratos a Ana Maria Medeiros da Fonseca, Angela Maria Betagna, Cdlia Maria Marinho de 
Azevedo, Silvia Hunold Lara, Leila Mezan Algranti, Stuart B. Schwartz e Robert Slenes. Maria do Rosdrio 
Eisenberg, com o maior cuidado, preparou os mapas estatfsticos. O Social Science Research Council, 
New York, e a Fundagdo Ford, Rio de Janeiro, deram o apoio financeiro indispensdvel. 
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do trabalho escravo para o trabakio livre. Nao faltam estudos detalhados sobre os al- 

forriados; desde o comego da d6cada de 1970, quando Graham chamou a atengao 

para o valor de uma pesqulsa sobre a alforria, uma sdrie de estudos baseados em 

cartas de alforria tern sido publicada, abrangendo desde a Bahia do s^culo XVII at6 

Sao Paulo, Espfrito Santo e Paraiba no s^culo XIX, e incluindo a cidade e a caplta- 

nia de Rio de Janeiro (GRAHAM, 1970, p. 449-450)(1). 

O presente ensaio pretende oferecer mais uma contribuigao para o estudo da al- 

forria, mas com alguns enfoques espedficos. Este ensaio baseia-se num levanta- 

mento de cartas de alforria nos Livros de Notas dos Cartbrios do 19 e 29 Offcios de 

Campinas, Sao Paulo(2). Lb foram encontradas 2.093 cartas que libertaram urn total 

de 2.277 escravos, no penodo que se estendeu desde a abertura do primeiro cartbrio 

em 1798, urn ano depois da criagao da vila, atb a aboligao da escravidao em 1888. 

Pretendemos acompanhar as transformagbes na prbtica da alforria neste perfodo, 

atravbs de uma anblise sobre os tipos de escravos que recebiam a carta de alforria, 

e as condigbes sob as quais a recebiamf3). 

Com referencia a historiografia, o ensaio avaliarb uma afirmagao recente de Go- 

render. Revisando a sbrie de estudos de alforria, este autor encontrou urn padrao pa- 

ra as alforrias no Brasil: 

"a) maioria de alforrias onerosas e gratuitas condicionais, tomadas em 

con junto: b) proporgao relevante de alforrias gratuitas incondicionais; c) 

maior incidencia das alforrias na escravidao urbana do que na escravi- 

dao rural; d) alforrias mais frequentes nas fases de prosperidade; e) maio- 

ria de mulheres entre os alforriados, embora fossem minoria entre os es- 

cravos; f) elevado percentual de domesticos entre os alforriados; g) maior 

incidencia proporcional de alforrias entre os pardos do que entre os pre- 

tos; h) elevado percentual de velhos e invalidos em geral entre os alfor- 

riados" (GORENDER, 1985, p. 354-355)(4). 

(1) Serppre citaremos as versoes traduzidas para o portugu§s, quando existirem. Encontramos apenas um 
trabalho publicado antes de 1970, que utilizou as cartas de alforria (DAGLIONE, 1968-1969, p. 131-134). 
Daglione trabalhou com cartas de alforria num cartdrio de Apiaf, Sao Paulo. A sdrie de estudos consulta- 
dos sobre a alforria no Brasil inclui os seguintes, em ordem cronoldgica; o ntimero entre colchetes indica a 
quantidade de alforrias pesquisadas, quando este dado foi especificado: KARASCH (1972). Infelizmente 
a versao revisada e publicada desta tese (1987) nao ficou disponfvel em tempo para inclusao neste en- 
saio; MATTOSO (1972, p. 23-52) [6.969 alforrias]; MOTT(1973, p. 263-268) [2]; SCHWARTZ (1974, p. 
71-114) [1.160]; MATTOSO (1976, p. 149-164) [13.127]; KIERNAN (1976) [325]; SLENES(1976) [56]; 
KIERNAN (1978, p. 56-71) [325]; DEAN (1977); GALLIZA (1979) [947]; MATTOSO (1982); RUSSELL- 
WOOD (1982); ALMADA (1984) [267]; VIANNA (1985) [95]. Ver tambdm EISENBERG (1981, p. 
127-133). 

(2) Agradecemos aos proprietdrios destes cartdrios, os Srs. Carmine Campagnole e Antonio Paula Leite, que 
generosamente facilitaram o acesso e o espago para trabalhar nesta documentagao. 

(3) Para uma discussao comparativa de alforrias nas sociedades escravocratas do mundo, ver PATTERSON 
(1982, p. 209-296). 

(4) Esta edigao, revista e ampliada, contdm material sobre a alforria que nao se encontra nas edigoes ante- 
riores. 
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TABELA 1 

DISTRIBUigAO DAS VARIAVEIS NAS CARTAS DE ALFORRIA(a) 

Varibvel Alforrias % 

1. Sexo 2.277 100,0 

2. Condigoes 2.277 100,0 

3. Idade 1.020 44,8 

4. Cor 839 36,9 

5. Natural idade 592 26,0 

6. Quern Pagou 319 13,1 

7. Qualificagao Profissional 196 8,6 

Notas: (a) Aqui arrolamos apenas as caracterfsticas estudadas neste ensaio. Ainda constam em todas as cartas 
os nomes do'escravo, do seu dono, de testemunhas, e as datas da redagao da carta e do registro em 
cartdrio. Em algumas cartas aparecem tambdm o estado civil do escravo, os motives pela data e pela 
concessao da alforria, e os numeros identificadores dos escravos nas matn'culas de 1872-1873 e 
1886-1887. 

Fontes; LIVROS de Notas nos Cartdrios do I9 e 29 Offcios de Campinas. Todas as tabelas deste ensaio ba- 
seiam-se nesta fonte. 

O nosso estudo examinaici algumas destas conclusoes, confrontandoas com os 

dados de Campinas. Trabalhamos com a hipotese bcisica de que muitas caractensti- 

cas do alforriado."padrao" variavam conforme determinagoes histbricas espedficas 

no tempo e no espago. Seria mais informativo discutir estas transformagoes histbri- 

cas na alforria do que insistir num padrao unico para todo Brasil em quase quatro 

sbculos de histbria. A forga das conclusoes dependerb, necessariamente, da repre- 

sentatividade dos dados: algumas caractensticas, ou varibveis, constaram em todas 

as cartas, outras apareceram menos ou em quase nenhuma carta (tabela 1). 

1. Freqiiencia 

Quais fatores influfram na determinagao de freqiiencia da alforria? As respostas 

sao vbrias e divergentes. Alguns autores, com quern Gorender discordou, apontaram 

para a depressao econbmica como o fator mais importante. Nas conjunturas econb- 

micas recessivas, como o penodo de 1680 a 1745 para a economia de agucar da 

Bahia, Schwartz sugeriu que 

"o aumento de alforrias pagas pode refletir um esforgo pelos senhores de 

escravos, no sentido de estimular a produtividade em momentos recessi- 

vos, at raves do aumento da oferta de oportunidades para a alforria" 

(SCHWARTZ, 1985, p. 331). 
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Para o s^culo XIX na Bahia, Mattoso observou que 

"esta conjuntura desfavoravel deve ter contribuido para a aceleragao de 

outorga de alforrias: os proprietaries de escravos, carentes de dinheiro, 

realizavam o capital investido no escravo" (MATTOSO, 1976, p. 156)(5). 

Outros autores chegaram a conclusoes opostas. Russell-Wood detectou um au- 

mento na frequencia de alforrias em Minas Gerais do s^culo XVIII, o qual atribuiu ks 

novas oportunidades economlcas para a acumulagao^de um peculio e k "urbaniza- 

gao crescente" (RUSSELL-WOOD, 1982, p. 31). Luna e Costa tamb^m pesquisaram 

as alforrias durante o auge da extragao de ouro e diamantes em Minas Gerais, e 

concordaram que a conjuntura economica favor^vel, e a natureza do processo de 

trabalho, facilitavam as alforrias: 

"Por rigoroso que fosse o controle exercido, em particular na lavagem do 

cascalho, o escravo detinha elevada parcela de responsabilidade na locali- 

zagao das pedras preciosas e das particulas de ouro. Por essa razao, os 

mineiros procuravam estimuiar seus escravos concedendo-lhes premies 

por produgao, donde a grande frequencia de alforrias" (LUNA & COSTA, 

1980, p. 836-837)(6). 

O fator economico nao seria o unico apontado para explicar as alteragoes na fre- 

quencia de alforrias. Outros autores enfatizaram o fator demogr^fico. Karasch racio- 

cinou que a abundancia de escravos reduziu o prego de reposigao dos mesmos: 

"a cidade do Rio tinha um numero excessivo de escravos, sobretudo na 

decada de 1840. Devido as importagdes constantes para a cidade, havia 

muitos escravos africanos, assim, os senhores nao sentiram uma falta se- 

ria de mao-de-obra. Eles podiam alforriar os seus escravos ou permitir 

que estes comprassem a sua alforria, porque eles facilmente podiam ir 

atd o Valongo e comprarum escravo jovem..." (KARASCH, 1972, p. 515). 

Carneiro da Cunha usou dados compilados por Slenes para chegar a uma conclu- 

sao contr^ria. Ela postulou que a alforria seria mais comum exatamente onde e 

quando nao se empregassem tantos escravos: 

(5) Ver tamb6m CARNEIRO DA CUNHA (1985, p. 40) e CHIAVENATO (1980, p. 144). 

(6) Tamanha prosperidade provavelmente facilitou a formapao de sociedades de alforria pelos escravos, num 
"sentido cooperativista" (FREYRE, 1961, vol. I, p. 42). Ver tambdm GALLIZA (1979, p. 148), para 
quem "uma analise das cartas de alforria de municfpios agrestinos revela (sic) quo, na 4poca do fastfgio 
algodoeiro e logo apds esta, o numero de manumissoes compradas foi bem acentuado" 
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"Nao 6 de admirar que as taxas de alforria fossem tanto menores quanto 

maior a escravaria" (CARNEIRO DA CUNHA, 1985, p. 41)(7). 

Qual teria sido a situapao em Campinas? Para este municfpio, como para o oeste 

paulista em geral, o s^culo XIX foi urn perfodo de fartura. Na primeira metade da- 

quele s^culo, Campinas chegou a liderar a provfncia na produgao de agucar, ultra- 

passando em 1836 o centra tradicional de Itu, o Ifder no S(§culo XVIII (PETRONE, 

1968, p. 41-43; NARDY FILHO, 1928, 1930, 1950, 1951, vol. IV, p. 52, 54 e 55). Na 

segunda metade do s^culo XIX, Campinas trocou a lideranga em agucar pela lide- 

ranga no caf6, e produziu mais caf6 do que qualquer outro municfpio paulista em 

1886. Neste mesmo perfodo Campinas teve mais que o dobro do numero de es- 

cravos que qualquer outro municfpio paulista, salvo Bananal (MILLIET, 1941, p. 

43-50; EISENBERG, 1981, p. 128). 

Ao mesmo tempo que o crescimento da populagao escrava possibilitava estes 

aumentos na produgao de agucar e caf6, aumentou-se tamb^m o numero de alfor- 

rias. Se na primeira metade do s^culo a taxa de crescimento das alforrias parece ter 

sido mais ou menos igual a taxa de crescimento da populagao escrava, nas d^cadas 

de 1870 e 1880 as alforrias dispararam, enquanto a populagao escrava entrou em 

declfnio (gr^fico 1, tabela 2). 

O que teria acontecido? Parece-nos que, na 6poca das campanhas abolicionistas, 

a pratica da alforria mudou. A mudanga jci comegava desde a d^cada de 1870, e 

acompanhava o crescimento da hostilidade contra a escravidao. Desta maneira, a al- 

forria refletia a correlagao de forgas na sociedade sobre a questao da legitimidade 

da escravidao. Na medida em que grupos de pessoas hostis a escravidao exerceram 

fortes pressoes e minaram o poder de outros grupos que ainda sonharam em pre- 

server e prolongar a vida da escravidao, as alforrias aumentaram em frequenciaf8). 

\7) Existe ainda a possibilidade de que o aumento na freqiiSncia de alforrias tenha refletido apenas a maior 
utilizagao do cartdrio para registrar documentos. De fato, um manual para instruir tabeliaes, publicado em 
1864, omitiu qualquer capftulo sobre alforrias; VASCONCELLOS, F.M.P. de. Novfssimo Manualdos Ta- 
belliaes ou Collegao dos Actos, Attribuigoes e Deveres d'estes Funcciondrios contendo a CollegSo de Mi- 
nutas de Contractos e Instrumentos mais usuaes e das Cautelas mais precisas nos Contractos, Testa- 
mentos, etc. Rio de Janeiro, Antonio Gongalves Guimaraes e Cia., 1864. Compare alguns manuais da 
ddcada de 1870, onde estas informagoes apareceram: F.L., Elemento Servil. Formuldrio das Acgoes de 
que Tratao a Lei 2.040 de 28 de Setembro de 1871 e seus Regulamentos. Rio de Janeiro, A.A. da Cruz 
Coutinho, 1874, p. 36-73, e PESSOA, Miguel Thomaz. Manual do Elemento Sen/il contendo a Legislagao 
Respectiva, Numerosas Notas e Formularies para as Causes de Liberdade, de Verificagao de Abandono 
do Escravo, o Processo de Arbitramento, etc. Rio de Janeiro, Eduardo e Henrique Laemmert, 1875, p. 

•143-147. CARNEIRO DA CUNHA {1983a, p.1) arguiu que "o costume de se alforriarem escravos que 
apresentassem seu valor era largamente praticado, mas i revelia do Estado", e concluiu (p. 23) que "aos 
poderosos, seus escravos e seus clientes, o direito costumeiro", fora dos cartdrios, vigorava atd a ddcada 
de 1870. 
Mas julgamos premature concluir que o uso crescente do cartdrio explicaria o aumento nafreqiidncia de 
alforrias, desde que, como vimos, milhares de alforrias foram registradas em cartdrios desde o sdculo 
XVII. 

(8) Aqui nao d o lugar para tentar resumir a bibliografia moderna sobre a aboligao no Brasil e, especifica- 
mente, em Sao Paulo, mas indicamos alguns tftulos essenciais, em ordem cronoldgica: COSTA (1966), 
CONRAD (1972), TOPLIN (1972), REIS DE QUEIROZ (1977), SANTOS (1980), AZEVEDO (1985), GE- 
BARA (1986). 
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GRAFICO 1 
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Fonte: vide tabela 3. 
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TABELA 2 

ALFORRIAS EM CAMPINAS: TOTAIS DECENAIS 

Decenio Alforrias Registradas M6dia Anual 

1798-1808(a) 14 1,3 

1809-1818 28 2,8 

1819-1828 30 3,0 

1829-1838 55 5,5 

1839-1848 91 9.1 

1849-1858 71 7.1 

1859-1868 141 14,1 

1869-1878 329 32,9 

1879-1888(b) 1.518 161,9 

Notas: (a) Este^primeiro "decenio" tem 11 anos para poder comegar com a primeira carta e terminar com o oita- 
vo ano de cada d^cada, de modo que a s6rie segue uniformemente at6 a aboligao. 
(b) Visto que a escravidao sobreviveu apenas quatro meses e meio em 1888, computamos este ano co- 
mo 0,375 de urn ano. 

0 aumento na frequencia do registro de alforria representava uma mudanga quan- 

titative Nas ultimas d^cadas da escravidao, houve tamb^m mudanga qualitative O 

conteudo das cartas, no que diz respeito aos escravos que as receberam e ^s condi- 

goes sob as quais as receberam, tamb6m mudou. Estas mudangas qualitativas nas 

cartas refletiam dois tipos de determinagao. Primeiro, houve a determinagao, refe- 

rida, das lutas contra a escravidao'9). Segundo, houve uma determinagao legal. Co- 

mo a carta de alforria registrada em cartorio foi urn documento legal, tinha que ser 

coerente com a legislagao em vigor. Inovagoes nas leis relativas a escravidao, como 

a Lei Eus^bio de Queirdz (1850), que extinguiu o tr^fico internacional, a Lei do Ven- 

tre Livre (1871), que impediu a reprodugao natural de escravos, e a Lei dos Sexage- 

naries (1885), que libertou os escravos mais idosos, atingiram a carta de alforria'10). 

Na ancilise subseqiiente deixaremos de apresentar as estatisticas de alforrias de 

forma quinquenal ou decenal. Utilizaremos uma periodizagao mais historica, basea- 

(9) A nossa §nfase nas lutas polfticas nao quer dizer que, em outras 4reas, al^m dos determinantes conjuntu- 
rais, demogrdficos, e politicos, nao houvesse ainda outros fatores importantes. Patterson, por exemplo, 
deu muito destaque para o que ele chamou de "choques estruturais", como as crises econdmicas e mili- 
tares (PATTERSON, 1982, p. 293-296). 

(10) A discussao mais antiga da legislagao sobre a alforria no Brasil d de PERDIGAO MALHEIRO (1976, es- 
pecialmente vol. I, p. 82-139). A Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagen^rios, junto com os seus respec- 
tivos regulamentos, explicitamente facilitaram a alforria, como demonstraremos mais adiante. "Lei N. 
2.040 - de 28 de Setembro de 1871Collegao das Leis do Impdrio do Brazil de 1871 Rio de Janeiro, Ty- 
pograpia Nacional, 1871, tomo XXXI, parte I, p. 147-152. O regulamento foi "Decreto N. 5.135 - de 13 de 
Novembro de 1872", Collegao das Leis do Impdrio do Brazil de 1872, parte II, vol. II, p. 1.053-1.079. "Lei 
No. 3.270 - de 28 de setembro de 1885", Collegao das Leis do Impdrio do Brazil de 1885, parte I, tomo 
XXXII, p. 14-20. O regulamento foi "Decreto No. 9.602- de 12 de Junho de 1886", Collegao das Leis do 
Impdrio do Brazil de 1886, parte II, tomo XXXIX, p. 313-323. 
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da nos ritmos do proprio processo que terminou com a aboligao. Assim, teremos 

quatro penodos principais: 

(1) do primelro registro (1798) ao fechamento do trdfico internacional de escravos 

(1850); 

(2) de 1850 at6 a Lei do Ventre Livre (1871) e os primeiros recenseamentos ge- 

rais da populagao escrava (1872-1874); 

(3) de 1874 at6 a marca da Lei dos Sexagenaries (1885), e o comego das cam- 

panhas abolicionistas decisivas; 

(4) os ultimos anos da escravidao (1886-1888), quando aumentaram as pressoes 

de diversos grupos, incluindo os escravos, contra a escravidao; quando se acelerou a 

imigragao europ^ia e deu-se a aboligao. 

Vamos agora ver algumas das transformagoes mais dram^ticas na alforria em 

Campinas. 

2. Caractensticas do Alforriado 

2.1 Sexo 

Todos os estudos da alforria brasileira concordam, com uma unanimidade im- 

pressionante, que a mulher escrava era quern mais recebia a carta de alforria, em 

numeros bem superiores a sua proporgao dentro da populagao escrava. Duas hip6- 

teses principais aparecem na historiografia para explicar esta primazia da escrava. 

Primeiro, o homem escravo, em decorrencia da sua forga ffsica, foi preferido para 

o trabalho nos principais centros de produgao, como os setores da grande lavoura e 

da mineragao, que empregaram planteis numerosos de escravos. Consequentemen- 

te, o escravo foi mais valorizado no mercado, tendo a escrava urn prego inferior, 

mais fcicil de ser pago tanto num ato de compra e venda, como numa alforria. Como 

escreveu Mattoso 

"desde o infcio da instalagao do sistema de trabalho servil, a mulher era 

considerada menos produtiva e com menor resistencia ffsica, o que, com 

o seu envelhecimento, devia constituir urn inconveniente ainda maior" 

(MATTOSO, 1976, p. 157-158; 1972, p. 40)01). 

Mas a menor forga ffsica nao implicava necessariamente menor capacidade de 

acumular urn peculio. Em fungao do seu sexo, a escrava monopolizava certas profis- 

soes. As de prostitute e de ama de leite sao dbvias, mas a cultura africana atribufa 

(11) CONRAD (1985, p. 17-19) referiu-se k predomin^ncia masculina no trdfico, mas, infelizmente, poucos 
dos estudos sobre este trcifico analisaram em detalhes (tais como o sexo e a estrutura etdria) a composi- 
gko dos grupos de africanos. Ver, por exemplo, VERGER (1968); CURTIN (1969); BETHELL (1970), KA- 
RASCH (1972, p. 110) e KLEIN (1978, cap. II) apresentaram dados sobre adultos e crlangas no trdfico. 
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r 
outro monopolio a mumer. Karascn lemorou quc .,iuitas mulheres na Africa traba- 

lhavam no peoueno comercio" (KARASCH, 1972, p. 509-510) e Silva Dias concordou 

que 

"Na costa ocidental da Africa o pequeno comercio era pratica essencial- 

mente feminina: atravessar e revender generos alimentfcios de primeira 

necessidade garantia as mulheres papeis sociais import antes e, nesta es- 

fera propria, adquiriam autonomia com relagao aos homens..." (SILVA 

DIAS, 1984, p. 116). 

A segunda hipdtese enfatiza que a mulher escrava teve mais oportunidades para 

estabelecer lagos afetivos com os seus donos, e estes lagos teham sido importantes 

na concessao de alforria. Se Freyre foi um dos primeiros autores a enfatizar a falta 

de mulheres brancas na colonizagao e a tendencia dos Portugueses "para o contato 

voluptuoso com a mulher exotica" (FREYRE, 1966, vol. I, p. 263-264), como manei- 

ras de entender a freqiiencia dos contatos sexuais entre senhor e escrava, nao foi 

certamente o ultimo. Esta id^ia reapareceu em Karasch, para quern as escravas na 

cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do s^culo XIX 

"frequentemente serviam como empregadas domesticas, prostitutes, e 

amantes... por causa da escassez de mulheres brancas no penodo, as 

escravas facilmente tornavam-se amantes de homens brancos, que as 

ajudaram a obter a sua Hberdade, caso etas nao fossem suas prdprias 

escravas, ou que as libertaram voluntariamente" (KARASCH, 1972, p. 

508)02). 

Em outro sentido, a relagao entre senhor e escrava favorecia a alforria desta. 

Dentro da propria sociedade brasileira, o homem considerava a mulher inferior, exer- 

cendo, portanto, um dominio sobre ela sem a necessidade de que a mesma fosse 

escravizada (KARASCH, 1972, p. 511-512)03). Mesmo alforriada, esta podia conti- 

nuar sujeita a trabalhar "como escrava", sem que tamanha exploragao fosse conde- 

nada. 

Podemos sugerir ainda uma terceira hipdtese que talvez ajude a compreensao a 

respeito da desproporcionalidade das escravas entre os alforriados, hipotese esta 

que privilegia as circunstancias especiais da famflia escrava. Por um lado, a escrava 

constitufa um agente da reprodugao da prdpria escravidao; o princfpio legal de partus 

sequitur ventrem estipulava que a condigao legal do filho derivava exclusivamente 

da condigao legal da mae. Por isso mesmo, para poupar o filho das mis^rias da es- 

(Ti) Ver tamb(§m RUSSELL-WOOD (1982, p. 29-30). PATTERSON (1982, p. 263) informou que a prostitui- 
gao de escravos mascuiinos quase nao existia, mas havia pelo menos uma excegao, "os Estados Berbe- 
res do sdculo dezesseis a dezoito, onde a sodomia foi generalizada e a prostituigSo masculina, assim co- 
mo o concubinato masculino (ds vezes com mulheres), foi comum". 

(13) Sobre a inferiorizagao da mulher no Brasil no sdculo XIX, ver MORElRA LEITE (1984) e HAHNER (1981). 
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cravidao, a escrava, ks vezes, pratlcava o abortoO4). For motives an^logos, a prbpria 

famflia escrava deveria ponderar sobre a importancia de salvar da escravidao os fu- 

turos irmaos, filhos e netos, atrav^s da alforria das escravas. Portanto, as alforrias 

privilegiariam as escravas. 

For outro lado, se a famflia escrava se caracterizasse pelo pai ausente devido ks 

pressoes do cativeiro, como fazem crer certos estudos, seria exatamente por esta 

situagao que o escravo teria melhores chances de conhecer a sua mae, do que o 

seu pai, e pensaria nela, antes do que nele, para efeito de alforria (15). Assim, fosse 

a famflia escrava solidciha, fosse ela fragmentada, de qualquer maneira a mulher es- 

crava seria preferida para alforria. 

Em Campinas, durante praticamente todo o s^culo XIX, na populagao geral as 

escravas foram menos numerosas do que os escravos, numa proporgao muito estci- 

vel de 1:2 (tabela 3). 

Mas, confirmando os outros estudos de alforria, as escravas alforriadas foram 

desproporcionalmente mais numerosas em todo o perfodo. Os motives para v^rias 

destas alforrias parecem incluir os antes mencionados. Encontramos 12 cartas libe- 

rando escravas que trabalhavam como amas secas ou amas de leite, ou ajudaram a 

criar filhos dos outorgantes. Exemplifiquemos com o caso de Thereza, crioula de 57 

anos, que ganhou a alforria em 1881, e mais uma 

"gratificagao mensal... por ter com todo carinho amamentando cinco filhos 

meus, merecendo sempre a estima e gratidao de toda a famflia"^. 

Ires cartas se refehram a produgao de filhos pelas escravas, como Delfina, libertada 

em 1868 com 60 anos, "por ter criado nove cr/ou/os"(17). Em 1869 foram registradas 

duas cartas nas quais a escrava libertada era a prdpria mae do outorgante, que a ti- 

nha recebido por heranga ou doagao do pai ou padrinhoO8). 

Mesmo depois da mulher escrava ter perdido a sua utilidade como reprodutora de 

cativos, como consequencia da Lei do Ventre Livre, nos anos seguintes (1875-1885) 

(14) A prdtica do aborto foi mencionada por ANTONIL (1968) no dltimo par^grafo do seu Livro Primeiro, Capf- 
tulo IX, "Como se hi de haver o senhor do engenho com seus escravos" Existem multas edigoes: uma 
excelente 6 a comentada por Andr6e Mansuy. 

(15) Para as discussoes crfticas da hlstoriografia da famflia brasileira, ver FUKUI (1986, p. 237-253); SAMARA 
(1984, vol. IV, p. 2.135-2.157) e SLENES (1987, p. 217-227). ALMADA (1984, p. 151) enfatizou 
a importancia de "uma grande rede de solidariedade", composta de parentes do escravo. Projetos de leis 
para libertar o ventre escravo apareceram na Assembl6ia Legislativa Imperial desde a d§cada de 1850 
(PERDIGAO MALHEIRO. 1976, vol. II, p. 286-287). 

(16) Carta de Liberdade registrada no dia 28 de maio de 1881 no Cartdrio do 2^ Offcio, Livro de Notas 22, fo- 
Iha 149. Modernizamos a ortografia nas citagoes de textos, mas nao nas citagoes de tftulos de obras. 

(17) Carta de 13 de abril de 1868, 2^ Offcio, Livro 3, folha 12. 

(18) Cartas de 23 de margo de 1869, 19 Offcio, Livro 60, folhas 48v-49: e de 11 de outubro de 1869, 19 Offcio, 
Livro 61, folhas 28v-29. 
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TABELA 3 

SEXO: MULHERES ENTRE PESSOAS DE COR 

Escravos Livres de Cor 

Anos Mulheres Homens % Mulher Mulheres Homens % Mulher 

1799 285 548 35,5 48 98 32,9 

1809 601 1.167 34,0 645 619 51,0 

1818 793 1.934 29,1 848 777 52,2 

1829 1.486 3.404 30,4 527 476 52,5 

1836 1.965 1.952 50,2 505 542 48,2 

1854 3.709 4.440 45,5 

1872-1873 5.126 8.902 36,5 

1874(a) 4.879 8.806 35,7 2.061 2.317 47,1 

1885 4.841 9.531 33,7 

1886-1887 3.187 6.799 31,9 

Perfodos Alforriados 

1798-1850 119 116 50,6 

1851-1874 231 180 56,2 

1875-1885 383 235 62,0 

1886-1888 448 565 44,2 

Totals Parciais 1.181 1.096 51,9 

Total Global 2.277 

Notas: (a) Exclui caboclos. 

Fontes: 1799, 1808, 1818, 1829 - LISTAS de Habitantes da Vila de Sao Carlos, no Arquivo Publico do Estado 
de Sao Paulo (APESP), Segao Tempo Colonial, Latas No. 25, 26, 27, 27A. Entre 1797 e 1842o nome 
oficial de Campinas foi Vila de Sao Carlos. 
1836 - MULLER, Daniel Pedro. Ensaio d'um Quadro Estatfstico da Provmcia de S. Paulo Ordenado 
pelas Leis Provinciaes de 11 de Abril de 1836, e 10 de Margo de 1837, 2- edigao (Sao Paulo; O Estado 
deS. Paulo, 1923, p. 160). 
1854 - DISCURSO com que o lllustrfssimo e Excellentfssimo Senhor Doutor Antonio Roberto d'Almeida 
Vice-Presidente da Provfncia de Sao Paulo, abrio a Assemblda Legislative Provincial no dia 15 de Feve- 
reiro de 1856 (S. Paulo: Typographia Dous de Dezembro de Antonio Luizado Antunes, 1856), "Quadro 
Estatfstico da Populagao da Provfncia de Sao Paulo recenseada no Anno de 1854". 
1872-1873 - DIRECTORIA Geral de Estatfstica, Relatdrio e Trabalhos Estatfsticos apresentados ao 
lllm. e Excm. Sr. Conselheiro Dr. Joao Alfredo Correa e Oliveira, Ministro e Secretdrio de Estado dos 
Negdcios do Impdrio, pelo Diretor-Geral Interino, Dr. Josd Maria do Couto, em 30 de Abril de 1875 (Rio 
de Janeiro: Typ. de G. Leuzingere Filhos, 1875), "Provfncia de S. Paulo. Quadro estatfstico das altera- 
goes na matrfcula dos escravos durante o perfodo de 1 de Abril de 1872 at6 31 de Dezembro de 1875" 
1874 - DIRECTORIA Geral de Estatfstica, Recenseamento da Populagao do Impdrio do Brazil a que se 
Procedeu no Dia 19de Agdsto de 1872. Quadros Estatfsticos, 23 volumes (Rio de Janeiro: Typ. de G. 
Leuzinger e Filhos. 1873-1876. 19:181-186). 
1885 - "PROVINCIA de Sao Paulo. Resumo Geral da Populagao Escrava at6 30 de Junho de 1885", 
em APESP, Escravos, Lata5.535A, 1883-1888. 
1886-1887 - "RESUMO Geral dos Escravos Matriculados desde o dia 30 de Margo de 1886 at6 o dia 
30 de Margo de 1887 organisado de accordo com o Modelo G annexe ao Regulamento que Baixou com 
o Decreto No. 9.517 de 14 de Novembro de 1885 e Elementos Fornecidos pelas Estagoes Fiscaes", em 
APESP, Escravos, Lata5.535A> 1883-1888. 
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a maioria feminina entre os altorriados atingiu o seu ponto mais alto. Esta constata- 

gao pode colocar em duvida a hipotese de que, entre os parentes de escravos, a es- 

crava foi alforriada de preferencia por ser reprodutora. Mas a constatagao pode indi- 

car a desconfianga, por parte destes parentes, de que a lei fosse cumprida. 

Nos ultimos anos da escravidao, a tendencia a favorecer escravas enfraqueceu- 

se. A alforria a partir de 1866, em Campinas, atingiu mais homens do que mulheres, 

e a distribuigao dos sexos entre os alforriados chegou a uma situagao mais parecida 

com a distribuigao dos sexos entre os escravos, embora a mulher escrava ainda te- 

nha recebido urn numero desproporcional de alforrias. Em outras palavras, os v^rios 

fatores que faziam com que a mulher escrava fosse muito mais favorecida perderam 

forga diante de outros determinantes que beneficiaram o homem escravo. Esta hip6- 

tese ser^ ampliada quando chegarmos a discussao das condigoes das alforrias. 

2.2 Cor 

Os recenseadores de Sao Paulo descreviam a cor da maioria dos escravos como 

"negra" ou "preta"(19). Alguns estudos da alforria, por^m, contaram urn numero des- 

proporcional de pardos ou mulatos entre os alforriados (KIERNAN, 1976, p. 185; 

SCHWARTZ, 1974, p. SS^20). Para Schwartz, o unico que se propos a analisareste 

fenomeno, o "favoritismo que se demonstrava pelos mulatos", especialmente no- 

tcivel entre as criangas alforriadas, foi resultante do fato de que "a cor era um impor- 

tante aspecto na formagao dos sentimentos de paternidade dos senhores" 

(SCHWARTZ, 1974, p. 85, 91 e 98). 

Al&n desta hipotese da suposta paternidade, podemos pensar que operava a 

"norma somatica", conceito utilizado por Hoetink para caracterizar a tendencia, numa 

♦sociedade multirracial, da classe dominante favorecer aqueles indivfduos cuja 

aparencia fisica mais se assemelhava a da propria classe dominante (HOETINK, 

1967, p. 120 ff). No Brasil, a atragao do branco pela mulata atinge dimensoes folcld- 

ricas. Segundo o argument© de Hoetink, o elemento chave nesta atragao nao seria 

os tragos da ascendencia negra, senao os da branca. Entao o senhor alforriava a 

mulata mais do que a negra. 

Se a alforria preferencial da mulata se realizou em decorrencia de sua semelhan- 

ga ao branco, o contr^rio poderia ter acontecido com o mulato, segundo o argumento 

de Dean. Este autor afirmou que antes do fim do trdfico africano, os escravos africa- 

nos formaram 

(19) Ver fontes na tabela 2. 

(20) MATTOSO (1972, p. 40 e 42) parece discordar, pois calculou que apenas 21,2% dos alforriados baianos 
entre 1779 e 1850 foram pardos, uma fragao "bastante representativa da composigao racial da cidade de 
Salvador da dpoca". Esta autora, como CARNEIRO DA CUNHA (1985, p. 22-23) pressupds que o africa- 
no era sempre um negro. Tendo em vista o fato de que o homem europeu branco visitava a Africa Oci- 
dental desde pelo menos o s^culo XV, o pressuposto merece uma revisao. 
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"uma massa controlada parcialmente pela mediagao dos escravos criou- 

los, muitos dos quais mulatos, que eram preferidos para as ocupagoes 

domesticas especializadas... Nao se deve presumir que os escravos mu- 

latos fossem preferidos devido a sentimentos nascidos da consanguini- 

dade. O mulato ganhava sua Hberdade, quando o fazia, porque sua ambi- 

gao e impeto tinham um objetivo mais bem definido, o que dificultava o 

nao-atendimento por parte do proprietario. Mulatos talvez fossem consi- 

derados pelas elites brancas com menor bondade do que os negros; pre- 

cisamente por causa do seu desejo ativado de mobilidade social, eles 

eram, e sao, considerados "impertinentes" (DEAN, 1977, p. 127-128)(21). 

Os dados de Campinas sustentam parcialmente a apontada preferencia para al- 

forriar mulatos (tabela 4). 

A populagao escrava foi macigamente negra at6 1874, enquanto que a populagao 

alforriada foi macigamente parda ate 1850, e uma maioria parada continuou ate 

1874. A partir de meados do s^culo, entretanto, a proporgao de pardos comega a 

cair entre os alforriados, e tamttem entre a populagao livre de cor. Esta mudanga nos 

sugere uma outra maneira de entender a presenga desproporcional de pardos e 

mulatos entre os alforriados^). 

Na 6poca colonial, todo escravo, ate o amerindio escravizado, foi chamado "ne- 

gro", e este voccibulo permaneceu como sinonimo de escravizado (SCHWARTZ, 

1985, p. 52)(23). Achamos que os termos "pardo", "mulato", e outras palavras indi- 

cando uma cor mais clara ou um fisiotipo mais parecido com o dos Portugueses, 

tendiam a significar tamb6m uma condigao legal de livre. Por estar livre, uma pes- 

soa de cor "parecia" mais clara, da mesma forma que se diz no s^culo XX que o di- 

nheiro embranquece uma pessoa de cor(24). 

Se esta hipotese for correta, entao as transformagoes nas proporgoes de pardos e 

mulatos entre a populagao de cor tern menos a ver com mudangas nos fisiotipos do 

que com mudangas nas maneiras pelas quais estes grupos foram percebidos. A par- 

tir de meados do seculo XIX, tornou-se mais comum perceber escravos como "par- 

dos", e pessoas livres de cor, incluindo alforriados, como "negros" Neste sentido, es- 

tamos parcialmente de acordo com Dean, que notou que "em 1872, pela primeira 

vez, os recenseadores fizeram uma distingao entre a escravidao e a etnia" (DEAN, 

(21) Para uma elaboragao da id&a do mulato privilegiado, baseada na falta de mulheres brancas durante a 
coldnia, e a consequente miscigenagao sistem^tica do senhor com as escravas, ver DEGLER (1976, cap. 
V). 

(22) Compare DEAN (1977, p. 72-73); "nas duas ultimas ddcadas da escravatura, era menos comum a alforria 
de mulatos". 

(23) RUSSELL-WOOD (1982, p. 43) encontrou um alvard de 1755 que proibiu o uso de palavra "negro" para 
se referir ao fndio. 

(24) Sobre os determinantes socials de cor, ver WAGLEY (1963, p. 140-143); HARRIS (1964, p. 59-64) e 
NOG UEIRA (1985, Introdugao). 
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TABELA 4 

COR: % DE PARDOS OU MULATOS ENTRE PESSOAS DE COR 

Escravos Livres de Cor Alforriados(a) 

Anos Mulheres Homens Mutheres Homens Mulheres Homens 

1799 7,7 6,8 

1809 11,1 4,7 

1818 6.9 3,2 

1829 1,5 2,9 

1836 28,6 31,7 

1874^) 16,9 15,1 

Perfodos(c) 

1798-1850 (M=28) 

(H=36) 

1851-1874 (M=83) 

(H=74) 

1875-1885 (M=200) 

(H = 116) 

1886-1888 (M=164) 

(H = 138) 

100,0 93,9 

98,5 97,7 

98,4 99,2 

95,6 94,8 

99,2 98,0 

59,1 55,5 

75,0 

80.6 

53,0 

52.7 

46,0 

28,5 

27,4 

36,2 

Notas: (a) Incluem-se somente indivfduos descritos como "pardos", "mulatos", "negros" e "pretos". Omite-se 
todo indivfduo descrito apenas como "crioulo", assim como as 46 alforrias de indivfduos descritos como 
"tula", "fusca" ou "cabra". Estas 46 omissoes constitufam uma fragao diminuta, entre 4,6% e 6,5% de to- 
dos os indivfduos identificados por cor em cada perfodo. 
(b) Exclui caboclos. 
(c) M, H = Totais de mulheres ou homens com cor especificada conforme nota (a). 

1977, p. 72)(25). Em outras palavras, no caso da caractenstica do sexo, provavelmen- 

te o grupo de alforriados ficou mais parecido com o grupo de escravos, no fim da 

escravidao, devido a urn criterio mais aleatdrio para escolher o alforriado. Mas no 

caso da caractenstica da cor, parece que inicialmente a sociedade tendia a identifi- 

car determinadas cores com determinadas condigoes legais. Posteriormente, no de- 

correr do sdculo XIX, e talvez a partir do crescimento do grupo de pessoas livres de 

cor, a sociedade comegou a valorizar mais a cor como urn elemento independente 

da condigao legal. 

2.3 Naturalidade 

No Brasil, antes do fechamento do trdfico internacional de escravos, sempre hou- 

ve urn grande numero, quando nao uma maioria, de escravos africanos. Por6m, 

(25) Os antropblogos t§m uma id6ia mais ampla do significado do conceito "etnia". Ver CARNEIRO DA CU- 
NHA (1983b, p. 96-100). Mott, inclusive, chegou & conclusao de que "pardos e pretos nao manifestavam, 
via de regra, comportamentos de auto-identificagSo enquanto grupo dtnico" (MOTT, 1976, p. 35). 
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quando os estudos de alforrias atentaram para a naturalidade, concordaram que os 

crioulos foram alforriados de maneira desproporcional. As vantagens de ser 

escravo crioulo, entendido como algu6m nascido no Brasil mas com antepassados 

africanos, eram semelhantes as vantagens de ser escravo pardo, no sentido de que 

o crioulo parecia mais com o senhor. O escravo crioulo era brasileiro, falava portu- 

gues, podia ter tido uma relagao com o senhor desde o nascimento do escravo, e 

provavelmente tinha parentes no Brasil, que podiam ser uma fonte de ajuda. 

Mas os africanos gozaram de outras vantagens espedficas para ganhar a sua al- 

forria. Os africanos que fizeram a travessia do Atlantico, juntos no mesmo barco, 

chamavam-se de "malungos", companheiros na mis^ria dos tumbeiros, e estes lagos 

sobreviveram a viagem (KOSTER, 1978, p. 397). Os africanos pertenciam a tribos 

com rafzes culturais profundas, rafzes estas que os uniram no cativeiro, tanto que 

algumas autoridades procuravam manter as identidades tribais como urn fator de 

desagregagao entre os escravos (MOURA, 1972, p. 23-25; ALBUQUERQUE, 1978, 

p. 83-85). 

Mattoso viu ainda outra vantagem do africano: 

"o senhor nao se da conta do que pode representar o acervo cultural afri- 

cano e com frequencia julga estar diante de um "selvagem" que Ihe cabe 

educar em todos os domfnios. Gragas a esse estado de espirito, ve-se o 

escravo africano alforriar-se mais facilmente que o crioulo: na verdade, aos 

olhos do "branco", o africano representa concorrencia bem menos perigo- 

sa do que a dos crioulos; dar a liberdade ao primeiro e perda pouco impo- 

tante, ao menos em certos casos. A!em disso, a solidariedade e muito 

mais forte no grupo dos africanos do que no dos crioulos. O apego dos 

escravos recdm-chegados pela Africa revela-se um cimento mais forte 

que o desejo de assimilagao dos crioulos" (MATTOSO, 1982, p. lOG^26). 

Em Campinas, os recenseamentos e cartas de alforria que especificaram a natu- 

ralidade indicaram que uma grande maioria de escravos e alforriados foi crioula des- 

de antes do fechamento permanente do tr^fico africano, e esta maioria tornou-se 

quase que total a partir da d^cada de 1870 (tabela 5). 

Hci possibilidade que estes dados nao sejam precisos porque a importagao de afri- 

canos foi ilegal desde 1831, e um senhor de escravos apos esta data teria hesitado 

antes de informar ao govern© que um escravo seu tinha naturalidade africana. Rode 

ter havido o mesmo tipo de sonegagao de informagoes nos ultimos anos da escravi- 

dao, quando o trcifico interprovincial ficou sujeito, por leis provinciais e pela Lei dos 

Sexagenaries, a s6rias restrig6es(27). Deduzimos esta possibilidade do fato de que 

(26) Ver tamb&n RUSSELL-WOOD (1982, p. 137-138); CARNEIRO DA CUNHA (1985, p. 25-30) e REIS 
(1986, p. 283). Todos estes autores enfatizaram a solidariedade entre os africanos, solidariedade essa 
reforgada pela religiao, seja catdlica, seja isl&nica. Ver, ainda, SCHWARTZ (1985, p. 391-392), que 
constatou que os casamentos entre escravos africanos na Bahia colonial seguiram linhas enddgamas. 

(27) Sobre o fim-do trdfico interprovincial, ver CONRAD (1975, p. 207-212 e 1985, p. 187-207). 
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TABELA 5 

NATURALIDADE E COR: % CRIOULO E % NEGRO OU PRETO 

ENTRE PESSOAS DE COR 

% Crioulo % Negro ou Preto 

Anos Mulheres Homens Mulheres Homens 

Escravos 

1836 71.2 73,3 71.4 68,3 

1874^a) 94,7 89,3 
Livres de cor 

83,1 84,8 

1836 99,8 99,6 0,8 2.0 
1874(a) 98,8 96,7 

Alforriados 
40,9 44,5 

Perfodos^ 
1798-1850 {M=55) 63,6 (M=7) 25,0 

(H=45) 66,7 (H=7) 19,4 

1851-1874 {M=99) 67,7 (M=39) 47,0 

(H=78) 62,8 (H=35) 47,3 

1875-1885 (M=142) 87,3 (M=108) 54,0 

(H=95) 72,6 {H=83) 71,5 
1886-1888 (IVr=47) 100,0 (M=119) 72,4 

(H=31) 90,7 (H=88) 62,8 

Notas: (a) Exclui caboclos. 
(b) M, H = Totais de mulheres e homens com naturalidade e cor especificadas. 

na cicada de 1880 o numero de alforriados com naturalidade identificada caiu verti- 

ginosamente, o que nao aconteceu nem com a frequencia de alforria, nem com o 

numero de alforriados identificados pela cor (tabela 1). Os dados sobre naturalidade 

de escravos, por estas razoes, nao merecem muito cr^dito para a maior parte do s6- 

culo XIX, mas parece plausfvel a conclusao de que os crioulos, as pessoas de cor 

nascidas no Brasil, foram a maioria em Campinas, tanto dos escravos, quanto dos 

alforriados e dos outros livres de cor. 

Hd uma questao de menor importancia relacionada k caracterfstica da naturalida- 

de. Alguns autores pressupoem que a palavra "crioulo" sempre significava uma pes- 

soa de cor negra nascida no Brasil (KARASCH, 1972, p. 514; SCHWARTZ, 1974, p. 

85-86; KIERNAN, 1976, p. 91-92, 95, 185; REIS, 1986, p. 15). Pela Idgica, se os al- 

forriados eram desproporcionalmente crioulos, e os crioulos eram negros, entao os 

alforriados deviam ter sido desproporcionalmente negros, o que, como vimos na se- 

gao anterior, nao foi o caso antes de 1870. Como entender esta contradigao? 

Entre os escravos de Campinas, as fragoes de crioulos e negros eram bastante 

semelhantes nos dois anos para os quais existem dados, o que sustenta a premissa 

de que o crioulo era negro. Mas entre os livres de cor e os alforriados, sobretudo at6 

a dScada de 1870, as proporgoes de negros estiveram sempre muito aqu^m das 
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proporgoes de crioulos, o que contradiz a premissa, levando-nos a pensar que, no 

caso de uma pessoa livre, "crioulo" significava naquela 6poca uma naturalidade, 

mas nao uma corf28). 

No fim da escravidao, quando praticamente todas as pessoas de cor, escravas ou 

livres, eram crioulos, identificar uma pessoa de cor como "crioulo" pouco acrescenta- 

va em termos de informagao. Assim, parece que urn sentido mais moderno desta 

palavra "crioulo", isto e, "negro nascido na America", passou a vigoraK29). Como no 

caso do uso das palavras "pardo", "mulato", "negro" e "preto", que eram quase sino- 

nimas de condigoes legais, mas que vieram a expressar especificamente a cor, a 

palavra "crioulo" tamb^m adquiriu uma noca conotagao, designando cor. Resumindo, 

as mudangas no vocabulcirio refletiram uma nova enfase sobre cor como crit^rio 

descritivo. 

2.4 Idade 

Os estudos da alforria no Brasil estao de acordo no que diz respeito as idades 

modais, isto 6, as idades mais comuns dos escravos no momento de receber a sua 

alforria. Havia uma desproporgao em determinadas faixas etdrias na concessao de 

cartas de alforria, sendo favorecidas as faixas dos escravos muito jovens e a dos 

muito velhos. 

As ancilises destes vieses invocam dois tipos de determinagao. A determinagao 

economica leva em conta a alta probabilidade de que os escravos muito jovens e os 

muito velhos prestassem menos para o trabalho ffsico duro. Como eram trabalha- 

dores menos produtivos, ou at6 dependentes, os pregos destes indivfduos eram bai- 

xos, o que facilitou a compra da alforria e tamb^m minimizou a perda de capital so- 

frida pelo senhor por causa da alforria. No caso dos velhos, al6m de terem pregos 

baixos, estes tiveram muitos anos para acumular urn peculio. Desde que a curva 

deste peculio fosse ascendente, os velhos teriam tido maiores chances de que esta 

curva se cruzasse com a curva descendente de seu prego (SLENES, 1976, p. 512). 

Pode-se tambem analisar a preferencia pelos muito jovens e muito velhos do 

ponto de vista sentimental. Como resumiu Slenes, 

"as criangas por causa de sua inocencia e idade tenra, e as pessoas mais 

velhas por causa dos sous longos anos de servigo", 

teriam sido privilegiadas com alforrias (SLENES, 1976, p. 510). 

(28) Contamos 41 cartas de alforria nas quais o alforriado foi descrito como crioulo, mas de cor diferente de 
negro ou preto. Encontramos inclusive Joana, uma escrava de oito meses, descrita como "crioulinha'* e 
"branca" Carta de 28 de margo de 1870, 2° Offcio, Livro 6, folha 24. 

(29) O mais novo dicion^rio do portugues brasileiro reconhece modificagdes parecidas. Segundo BUARQUE 
DE HOLANDA FERREIRA, Aurdlio etal. Novo DicionArio AurAlio da Lingua Portuguesa. 2? ed. revista e 
ampliada, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986, p. 499 - "crioulo... (3) Dizia-se do negro nascido na 
Amdrica... (8) Diz-se de qualquer indivfduo negro". Grifos nossos. 
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TABELA 6 

IDADES: % DEPENDENTES ENTRE PESSOAS DE COR 

Anos 
Muito Jovens (0 a 10 anos) 

Mulheres Homens 
Muito Velhos (50 + anos) 

Mulheres Homens 

1799(a) 
1809(a) 
1818(a) 
1829(a) 
1836 
1854 
1874 
1887 

1874(c) 

Perfodos^ 
1798-1850 (M=15) 

(H=21) 
1851-1874 (M=131) 

(H = 100) 
1875-1885 (M=223)(e) 

(H = 122) 
1886-1888 (M=207) 

(H=201) 

21.1 
20.1 
18,5 
17.8 
17.5 
13.2 
18.7 

39,3 

40,0 

31,3 

Escravos 
12,4 
11,1 

7.6 
7.7 

18,9 
11.4 
18,1 

40,9 

66,7 

29,0 

Livres de Cor 

Alforriados 

6.7 
5,0 
6.7 
3,3 

17.7 
20,4 
11,3 

7.8 

13.3 

21.4 

17,0 

11,6 

7,#) 

7.7 
4.4 
8.8 
5,1 

12,4 
21,2 
11,9 

9,6 

20,0 

15,0 

4.1 

16,9 

Notas: (a) Muito jovens = 0 a 9 anos. 
(b) Mulheres e homens juntos. 
(c) Exclui caboclos. 
(d) M, H = Totals de mulheres e homens com idades especificadas. 
(e) Omite-se os muito jovens apds 1874, devido ^s limitagoes introduzidas pela Lei do Ventre Livre. 

Comparando as proporgoes de escravos jovens e velhos com as proporgoes de al- 

forriados nas mesmas faixas etcirias, confirmamos parcialmente para Campinas os 

resultados dos outros estudos (tabela 6). 

De fato, muitas criangas escravas foram libertadas, e pelos motives expostos. Em 

seis cartas houve reconhecimento explfcito da patemidade pelo outorgante; duas ou- 

tras cartas trataram a crianga alforriada "como filho", e mais seis cartas continham 

referencias k crianga como "sua cria" For outro lado, muitos escravos velhos tam- 

b6m foram libertados. Contamos 10 cartas onde se fez mengao aos "longos anos" 

de servigos prestados pelos escravos, e em quatro destas especificaram-se penodos 

entre 23 e 46 anos. Encontramos outras cartas justificando a alforria por servigos 

prestados como escravo a duas geragdes da mesma farmlia, o que tambdm se tra- 

duz num longo tempo de servigo. 

Todavia, h^ duas qualificagoes importantes. Primeiro, a desproporgao entre es- 

cravos e alforriados era bem maior para o caso dos muito jovens, do que para o ca- 

so dos muito velhos. Mattoso achou exageradas as denuncias de contempo- 

raneos da escravidao, no sentido de que se jogava fora os escravos nao produtivos: 
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"Toda uma literatura brasileira descreve os velhos abandonados que sao 

vistos a mendigar £ porta das igrejas, doentes, cegos, aleijados, gotosos, 

reduzidos ao apelo a caridade publica. Estudos series comprovam, no en- 

tan to, que o percentual de alforriados idosos em parte alguma ultrapassa 

10% do total" (MATTOSO, 1982, p. 186). 

Gorender respondeu que "os senhores [os] jogavam na rua sem precisarpassarpor 

escrito o atestado de sua crueldade" (GORENDER, 1984, p. 355)(30). Entretanto, 

Mattoso talvez tenha razao, pois tomandose o case de Campinas, por exemplo, os 

escravos muito velhos tiveram alforrias registradas em proporgoes mais correspon- 

dentes ^ sua Importancia entre a populagao escrava do que os escravos muito jo- 

vens. 

O segundo ponto diz respeito k confiabilidade dos dados. Na 6poca colonial, as 

informagoes sobre as idades de escravos alforriados foram muito precclrias 

(SCHWARTZ, 1974, p. 88; MATTOSO, 1976, p. 159). No s^culo XIX, esta informagao 

tornou-se mais precisa, mas a legislagao emancipacionista incentivava a mentira. 

Primeiro, as leis criminalizando o tr^fico internacional de escravos teriam levado os 

senhores a nao somente mentir sobre a naturalidade dos seus escravos africanos, 

senao tamb&ri a exagerar as idades dos mesmos, para comprovar que estes entra- 

ram no Brasil antes do fim do trdfico. Segundo, a Lei do Ventre Livre tamb^m teria 

provocado o exagero nas idades para demonstrar que os jovens escravos nasceram 

antes de 1871. Por ultimo, a Lei dos Sexagenaries teria induzido uma diminuigao 

nas idades dos escravos velhos para que estes nao fossem englobados por aquela 

lei. 

Qual teria sido o resultado liquido destas mentiras? E muito diffcil estimar. Aqui 

queremos apenas chamar a atengao para a evidencia de que os dados de Campinas 

parecem sustentar a impressao geral de que escravos nas faixas et^rias menos pro- 

dutivas receberam um numero desproporcional de alforrias. Estes dados reforgam o 

argument© de Mattoso, no sentido de que os jovens foram muito mais desproporcio- 

nalmente alforriados do que os velhos. Mas toda esta ancilise de idades, embora 

partindo de informagoes mais detalhadas do que as do penodo colonial, apresenta 

um grau consider^vel de incerteza por causa das leis emancipacionistas. 

2.5 Residencia e Profissao 

A discussao sobre a residencia de alforriados tern enfatizado a cidade como o lo- 

cal privilegiado porque, como escreveu Karasch, "a cidade possibilitou o emprego 

nos ramos onde foi posslvel acumular um peculio" (KARASCH, 1972, p. 524). 

Kieman asseverou que "escravos urbanos, especialmente artesaos, tiveram uma 

oportunidade maior para acumular o prego de sua alforria" (KIERNAN, 1976, 

p. 147). 

(30) RUSSELL-WOOD (1982, p. 46) relatou que, na Bahia, muitas cartas continham a frase "inutilpara qual- 
que servigo". Mas nas cartas de Campinas esta frase quase nunca apareceu. 
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Slenes elaborou v^irias hipbteses para explicar as taxas maiores de alforrias nas 

cidades: nestas cidades havia plantbls pequenos, que permitlam maiores contatos 

entre escravo e dono; havia uma proporgao maior de escravos dombsticos; e os es- 

cravos urbanos provavelmente tinham mais qualificagoes e mais oportunidades para 

se alugar do que os escravos rurais. Este autor especulou que o custo de vida mais 

elevado nas cidades, resultado de uma situagao em que uma fragao maior da comi- 

da tinha que ser comprada, tornava mais onerosa a manutengao de escrayos de- 

pendentes, e que os movimentos abolicionistas teriam tido maior impacto nas cida- 

des (SLENES, 1976, p. 544-546)(31). Russell-Wood observou que 

"a fazenda patriarcal podia ter oferecido ao escravo um grau de protegao 

e de assistencia social, assim diminuindo o seu incentivo para comprar a 

sua liberdade", 

enquanto, que, na cidade, albm de maiores oportunidades de ganhar dinheiro, havia 

menos "patriarcalismo" (RUSSELL-WOOD, 1982, p. 32). 

Como as cartas de alforria de Campinas nao indicam o local de residencia ou de 

trabalho do escravo, nao auxiliam diretamente nesta discussao. Mas como tantas 

hipbteses para explicar o favorecimento do escravo urbano tern a ver nao somente 

com o local de sua residencia, mas tambbm com as profissbes urbanas, podemos 

dizer alguma coisa, com base no recenseamento da provfncia de Sao Paulo de 

1874, que discriminou a ocupagao dos escravos, e tambbm em 196 cartas de alforria 

(tabela 7). 

Entre todos os escravos com ocupagao discriminada, nem 15% da populagao ti- 

nha uma profissao mais qualificada. No entanto, entre os alforriados em Campinas, 

os homens com profissao qualificada constitufram a maioria dos homens com ocu- 

pagao discriminada. As mulheres alforriadas com profissao qualificada, por outro la- 

do, eram mais proporcionais bs escravas assim descritas no recenseamento. 

Como vimos na discussao a respeito da preferencia para alforriar a mulher escra- 

va, uma boa parte do favorecimento a mulher tern sido atribufda aos lagos afetivos 

criados entre tais mulheres e pessoas da famflia de seus senhores. Pela proximida- 

de ffsica, a criagao destes lagos tornou-se mais fbcil para aquelas pessoas, predomi- 

nantemente mulheres, empregadas nos servigos dombsticos(32). Enquanto que me- 

nos de um tergo de todas as escravas de Campinas, em 1874, trabalhava no servigo 

dombstico, quase dois tergos das escravas alforriadas exerciam esta mesma ativi- 

dade. Por outro lado, os escravos masculinos empregados nos servigos dombsticos 

tinham praticamente a mesma importancia tanto entre os alforriados como entre a 

populagao escrava. 

(31) MATTOSO (1976, p. 150) atribuiu "atividades urbanas" aos escravos libertados em 90% das cartas estu- 
dadas, como era de se esperar, alicis, num estudo sobre a "Mao-de-Obra Escrava Urbana". Uma outra 
pesquisadora da escravidao na cidade do Rio de Janeiro chegou cl conclusao de que, no comepo do s6- 
culo XIX, tanto o poder publico, por medo do "crescimento de uma vasta populagao negra livre", como os 
senhores de escravos, por ganSncia de receber "altas sommas", dificultaram a alforria do escravo urbano 
(ALGRANTI, 1983, p. 120-129). 

(32) FREYRE (1966, vol. II, p. 490-492) foi quern mais enfatizou as consequ§ncias desta proximidade. 
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TABELA 7 

PROFISSOES; % ENTRE ESCRAVOS E ALFORRIADOS 

Escravos Alforriados 

Ano Mulheres Homens Mulheres Homens 

1874 (N= 3.232) (N = 6.846) 

Qualificados(a) 13,4 11,5 

Servigos Dom§sticos 28,7 11,4 

Penodo 

1798-1888 (N = 102) (N=94) 

Qualificados 8,8 55,3 

Servigos Dom^sticosO3) 65,7 11,1 

Notas: (a) Qualificados incluem as "profissoes manuais ou mecSnicas": costureiros, canteiros, calgateiros, mi- 
neiros, cavoqueiros e operdrios em metais, madeiras, tecidos, edificagoes, couros e peles, tinturaria, 
vestudrios, chap^us e calgados. Excluem militares, marftimos, Pescadores, capitalistas e propriet^rios, 
profissoes liberals, industrials, comerciais e agrfcolas e pessoas assalariadas. 
(b) Servigos dom^sticos incluem dom^sticos, amas, pajens, cozinheiros e copeiros. Nao incluem costu- 
reiros: se inclufssem, a desproporgao femininaficaria ainda maior. 

A proximidade fisica tornava-se especialmente importante em momentos de crise 

na famrlia do dono. Encontramos oito cartas, de cinco escravas e tres escravos, que 

cediam a alforria pelo motivo destes terem cuidado dos seus donos, ou pessoas da 

familia, na velhice, e particularmente na hora da morte. Assim, Joaquim de Morais 

Bueno libertou Jos6, crioulo, em 1823, 

"pelos bons servigos que me tem feito e est£ fazendo servindo-me com 

todo amor e fidelidade e grande lealdade, e acompanhando-me sempre fiel 

na minha enfermidade e avangada idade em que me acho"^. 

A.R. Wiston, em 1880, libertou Felicidade, que tratou 

"com todo desvelo minha companheira a Senhora Maria ignez da Silva 

na sua doenga, e ultimamente pelo cuidadoso tratamento do meu filhinho 

Augusto, por espago de anos, mormente na ultima enfermidade at6 o 

mo men to do seu falecimento ontem'iW. 

Estas constatagoes, apesar da fragilidade dos dados, sugerem uma modificagao 

no consenso: a qualificagao profissional ajudava na alforria, mas principalmente para 

(33) Carta de 8 de outubro de 1823, 19 Offcio, Livro 16, folhas 14-15v. 

(34) Carta de 16 de setembro de 1880, 29 Offcio, Livro 97, folha 15v. 
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os homens; as mulheres qualificadas nao receberam um numero desproporcional de 

alforrlas. Estar empregado no servigo dom^stico tamb^m melhorava a chance de ser 

alforrlado, mas multo mais para as mulheres, do que para os homens. Nao foram os 

meros fatos de exercer uma profissao qualificada, ou de trabalhar nos servigos do- 

m^sticos que, por si so, aumentaram as chances de serem alforriados, senao a 

combinagao entre este tipo de ocupagao e um sexo especffico. 

3. Condigoes 

At^ aqui a discussao tern examinado as caractensticas mais comuns dos indivi- 

duos que receberam a carta de alforria, e acompanhado o processo pelo qual deter- 

minadas caractensticas mudaram no tempo e no espago. Agora examinaremos as 

condigoes sob as quais o indivfduo ganhava a alforria, e como estas condigoes tam- 

b&n sofreram transformagoes no decorrer do s^culo XIX. 

A carta de alforria podia ser elaborada sem condigao alguma, uma liberdade in- 

condicional que o jurista chamava de um contrato a tftulo gratuito. Alternativamen- 

te, a carta podia ser elaborada com condigoes restritivas, uma liberdade condicionada, 

com contrapartida pelos dois lados, e que era considerado um contrato a ti'tulo 

oneroso(35). 

Os estudos sobre a alforria no Brasil divergem bastante quanto ao tipo de alforria 

que predominava. A alforria gratuita predominava na Bahia entre 1684 e 1730, mas 

havia uma tendencia crescente para a realizagao de alforrias onerosas, tendencia 

esta que se tornou dominante na d^cada de 1740 (SCHWARTZ, 1974, p. 101). No 

fim do s^culo XVIII, e na primeira metade do s^culo XIX, a alforria gratuita na Bahia. 

tamb^m foi majoriteria (MATTOSO, 1972, p. 44-45 e 1982, p. 184). Por outro lado, a 

alforria onerosa predominava em partes da Capitania e na cidade do Rio de Janeiro, 

nos fins do s^culo XVIII, e na primeira metade do s^culo XIX; na Bahia e no Espfrito 

Santo depois de 1850, em Campina Grande de 1850 a 1882, e em Campinas entre 

1868 e 1883 (LARA, 1986, p. 219; KARASCH, 1972, p. 497; MATTOSO, 1976, p. 

153 e 1982, p. 186; ALMADA, 1984, p. 148-149, VIANNA, 1985, p. 230; SLENES, 

1976, p. 516). Finalmente, havia uma distribuigao igual entre alforrias gratuitas e 

onerosas em Paraty, Rio de Janeiro, entre 1789 e 1820, e em partes da Parafba en- 

tre 1850 e 1888 (KIERNAN, 1976, p. 117; GALLIZA, 1979, p. 143). 

Somando todas as alforrias em Campinas durante o penodo 1798 a 1888, encon- 

tramos uma distribuigao praticamente igual de alforrias gratuitas e onerosas. Mas 

esta distribuigao mascara diferengas importantes (tabela 8). 

Durante tres quartos do s^culo, foi a alforria onerosa, numa razao de 2:1, a que 

predominou. Vamos analisar primeiramente este tipo de alforria. 

(35) Sobre o career "quase-contrato" da carta de alforria, ver PERDIGAO MALHEIRO (1976, vol. I, p. 129) e 
FREITAS BRANDAO (1973, vol. I, p. 266). Sobre a distin<?ao entre tftulo oneroso e tftulo gratuito, ver 
PERDIGAO MALHEIRO (1976, vol. I, p. 105) e SLENES (1976, p. 513-514). Outros autores dividiram as 
alforrias em cinco categorias (KARASCH, 1972, p. 497; GALLIZA, 1979, p. 142-143). 
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TABELA 8 

CONDIQOES DE ALFORRIA 

Penbdos % Gratuitas % Onerosas Total 

1798-1850 (N=235) 34,3 65,7 100,0 
1851-1874 (N=411) 35,0 65,0 100,0 
1875-1885 (N=618) 46.2 53,8 100,0 
1886-1888 (N = 1.013) 61,9 38,1 100,0 

Totais (N =2.277) 1.135 1.142 

TABELA 9 

TIROS DE ALFORRIA ONEROSA; % DO TOTAL ONEROSO 

Pagamento em Pagamento em Prestagao de 
Perfodos Dinheiro Mercadoria Servigos Combinagao Total 

1798-1850 (N=157) 34,4 1,9 49,1 14,7 100,0 
1851-1874 (N=264) 37,1 0 52,7 10,2 100,0 
1875-1885 (N=338) 37,6 0 55,0 7,4 100,0 
1886-1888 (N=385) 30,4 0 62,9 6,8 100,0 

3.1 A Alforria Onerosa 

A alforria onerosa poderia ser subdividida em quatro grupos, conforme a contra- 

partida exigida do escravo: dinheiro, mercadorias, prestagao de servigos, ou alguma 

combinagao entre estas. Esta alforria interessava ao senhor na medida em que trou- 

xesse alguma indenizagao para compensar a perda do direito sobre o escravo. Se 

esta indenizagao fosse puramente monetdria, entao a alforria aproximava-se de urn 

simples contrato de pagamento: o que importava para o senhor era que o prego e as 

condigoes de pagamento fossem julgados justos. 

Durante todo o penodo estudado, as alforrias pagas em Campinas constitufram 

aproximadamente urn tergo das alforrias onerosas (tabela 9). 

Encontramos poucos casos de pagamento em "mercadorias" Em dois destes ca- 

ses, o escravo alforriado providenciou urn outro escravo para substituf-lo. Assim, urn 

senhor em 1840 fez 

"negdcio com o meu Escravo Joaquim, que vem a ser que vendo-lhe forrar 

seus filhos, deu-me em troco de seu filho Malaquias, uma preta de nome 
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Marcianna, e bem assim deu-me em troco da sua filha Escoldstica, uma 

filha da mesma preta Marcianna de nome Maria'i36). 

O Alferes Floriano Ferreira de Camargo em 1850 "recebeu de Joao de Luiz Bom a 

escrava Sabina em troca do valor da sua mulher minha escrava Marcelina"^7), Num 

ultimo caso de alforria em troca por mercadoria, a forra Felizarda, em 1840, comprou 

a liberdade do seu filho Antonio que "ainda nao tern dois anos", com 

"umas moradas de casas que a dita Felizarda possue na Rua do Bairro Al- 

to desta vila... cujas casas a dita Felizarda comprou com dinheiros que 

ganhou sem nunca faltar conosco em seus servigos"^. 

Mas estes casos foram excegoes. Todas as outras alforrias compradas foram pa- 

gas em dinheiro; destas compras, foi o prdprio escravo quern pagou o prego, em dois 

de cada tres casos. Como os valores eram elevados, os escravos freqiientemente 

pagavam a alforria em prestagoes, que se prolongaram por prazos de anos. 

Junto & carta de alforria de Maria, crioula de 36 anos, por exemplo, foram anexados 

recibos por pagamentos efetuados por ela entre agosto de 1844 e janeiro de 1847, 

num total de 1:169$000, urn prego altes muito alto para qualquer escravo daquela 

6poca(39). 

A liquidagao de dfvidas, presentes e futures, servia de pagamento em outras car- 

tes. Assim o dono de Alexandrina declarou em 1885 

"que sendo devedor a meu filho Manoel Jose Ferreira de Carvalho Junior, 

da quantia de quatrocentos e cinquenta mil-reis, alem de premios de per- 

to de tres anos, fez o mesmo doagao dessa dfvida, em favor da liberdade 

da minha escrava"^. 

Theodora, uma escrava fula do Padre Antonio Manuel de Camargo Lacerda, "boa 

cozinheira", a partir de 1885 teria 

"de me servir por sete anos, tempo suficiente para pagar ao Banco do 

Brasil a que ela se acha hipotecada juntamente com outros bens"(41). 

(36) Carta de 26 de agdsto de 1840, 19 Offcio, Livro 29, folhas 142v-143. 

(37) Carta de 17 de abril de 1850, ^Offcio, Livro 38, folhas 64v-65. 

(38) Carta de 15 de abril de 1840, I9 Offcio, Livro 29, folhas 73v-74. Os outorgantes justificaram a sua exigdn- 
cia de que Felizarda desse as casas em troca: "nao queremos com isto [a alforria] prejudicar a nossa her- 
deira que nos chama de caducos". 

(39) Carta de 19 de janeiro de 1847, 19 Offcio, Livro 35, folhas 36-36v. Carta de 14 de maio de 1847, Ibid,, 
folha 80. 

(40) Carta de 7 de janeiro de 1885, 29 Offcio, Livro 27, folha 88. 

(41) Carta de 16 de maio de 1885, I9 Offcio, Livro 87, folhas 149v-150. 
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O casal Antonio e Eva da Nagao receberam as suas alforrlas em 1851 sob a condi- 

gao de que se 

"ele outorgante falecer e fique devendo alguma coisa, nesse caso tam- 

bem fica por condigao para o dito Antonio pagar tudo"^. 

0 escravo que se tornava ele mesmo credor do seu dono, via aumentada a sua 

chance de receber a alforria. Joaquim, mulato, oficial de ferreiro, recebia alforria de 

sua dona em 1818 

"por Ihe ter sempre servido bem e com presteza e fidelidade, e com o seu 

offcio sustenta e veste a ela outorgante'i43). 

O dono de Francisco, viuvo de "50 e tantos anos", o alforriou em 1864 

"em atengao a uma importancia que emprestava a meu falecido pai e aos 

bons servigos que Ihe tern prestado'i44). 

Finalmente, numa carta excepcionalmente detalhada, Dona Josefa Maria de Amaral 

libertou Vicencia, crioula, em 1834, 

"pelo amor que Ihe tenho, bons sen/igos que me tern prestado, como 

tambem por vezes gas to seus dinheiros que Ihes da seu marl do... declaro 

mais que o dito Antonio [marido] me serviu quatro anos como meu escra- 

vo, e com a melhor fidelidade e presteza prestando-me os seus jornais de 

$480 por dia para remediar as minhas necessidades, e quando Ihe dizia 

que juntasse o seu dinheiro para comprar alguma coisa para si, respon- 

dia-me que o que queria era a liberdade de sua mulher e por isso a mi- 

nha consciencia pede que eu a liberte"^. 

Um maneira comum para o escravo levantar o dinheiro de sua alforria foi a de fa- 

zer um empr^stimo contra o penhor do seu futuro tempo de trabalho. Esse negdcio, 

um tipo de adiantamento de salaries, nao equivalia a um compromisso de prestagao 

de servigos porque envolvia nao somente uma terceira parte, o credor, como tam- 

bem o senhor do escravo recebia o prego da alforria, k vista, como contrapartida. Es- 

(42) Carta de 6 de^novembro de 1851, 19 Offcio, Livro 40, folhas 7-7v. 

(43) Carta de 17dejunhode 1818, 19 Offcio, Livro 13, folhas 71 v-72v. 

(44) Carta de 28 de dezembro de 1864, 19 Offcio, Livro 54, folha 118. 

(45) Carta de 28 de junho de 1844, I9 Offcio, Livro 33, folhas 5-5v. Esta carta foi originalmente escrita em So- 
rocaba em 3 de Janeiro de 1834, e foi registrada em Campinas 10 anos depois. 
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TABELA10 

PREgOS DE ESCRAVOS E ALFORRIADOS ENTRE 14 E 28 ANOS DE IDADE 

Escravos Alforriados Alforriados/ 
Escravosx 100 

Quinqu§nios Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

(N = 135) (N=304) (N=32) (N = 19) 

1870-1874 1.503$243 2.0423978 1.0833333 (a) 72,1 (a) 

1875-1879 o
 

o
 

CO
 

o
 

CD
 CO 

CO 
CO 
CO 
ID

 

c\j 1.2425286 1.6663667 88,7 77.2 

1880-1884 1.1633611 1.9983478 1.1853714 1.8873500 101,9 94,5 

1885-1888(b) 5763667 8773000 4553556 7963923 79,0 90,9 

Notas: (a) Faltam dados. 
(b) Este intervalo sd tem tres anos, quatro meses, e duas semanas. 

Fontes: Pregos de Escravos: SLENES (1976, p. 267 e comunicagao pessoal). 

te empr^stimo aparece em Campinas a partir da d^cada de 1860, e contamos pelo 

menos oito exemplosf46). Ainda existia a possibilidade do escravo levantar dinheiro 

atrav^s da subscrigao de doagoes entre pessoas amigas e filantrdpicas, mas nao 

encontramos comprovante deste procedimento nas cartas de alforria registradas 

em Campinas (MATTOSO, 1982, p. 191-194). 

O prego normalmente pago pelo escravo para a sua alforria nao parece ter sido 

abusivo, em termos do mercado local de escravos, embora houvesse excegoes, co- 

mo no caso da crioula Maria, citada na nota 39. Dispomos de dados comparativos 

entre pregos de mercado e pregos de alforrias para escravos na faixa etdria de 14 a 

28 anos, de cada sexo, nas ultimas ddcadas da escravidao (tabela 10). 

A comparagao sugere que quase sempre o valor mddio da alforria ficou aqudm do 

valor mddio do mercado: apenas num quinquenio, 1880-1884, o valor mddio das 

mulheres alforriadas superou, embora por muito pouco, o valor m&lio do merca- 

do(47). O reduzido numero de alforrias com valores e idades especificadas nesta fai- 

xa etciria, entretanto, torna a conclusao bastante precciria. 

Para o escravo, interessava receber alguma compensagao pelos anos de trabalho 

na escravidao, mas raramente isto acontecia. Os poucos exemplos que encontramos 

neste sentido adiavam a recompensa para depois da morte do senhor. Assim, em 

1815, urn dono prometeu deixar toda a sua heranga, no caso de ele morrer solteiro, 

(46) A primeira carta deste tipo 6 de 30 de outubro de 1863, 19 Offcio, Livro 53, folha 55v. A tiltima 6 de 30 de 
dezembro de 1887, 19 Offcio, Livro 94, folhas 101v-102, 

(47) KIERNAN (1976, p. 137) demonstrou que os pregos de alforria em Parati tamb4m ficaram um pouco infe- 
riores aos valores declarados nos testamentos, e muito inferiores aos valores registrados em contratos de 
compra e venda. SILVA DIAS (1984, p. 123) afirmou que tal subvalorizagao foi proposital: "Pequenas 
proprietirias recorriam A alforria como meio de disciplinar os escravos de ganho; fixar a alforria-num prego 
abaixo do valor da escrava era recurso para incentivar os jornais e trabalho por tarefa" 
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para um escravo entao com quatro anos que, possivelmente, era seu pr6prio filhof48). 

Em 1842, a dona de Maria Teresa e das suas tres filhas prometeu na sua carta de 

alforrla legar 

"uma morada de casas na Rua da Matriz Nova... que nao poderao vender 

nem ser-lhes tomada por dfvida"^). 

Num terceiro exemplo, o dono de Felipe, pardo de "25 anos, mais ou menos", afir- 

mou em 1856 que, apos a sua morte, 200$000 devem ser entregues para o liber- 

tof50). 

A alforria com prestagao de servigos representava um outro tipo de alforria onero- 

sa, o qual se tomou majorit^rio na segunda metade do s^culo XIX (tabela 9). Nesta 

alforria, o senhor abria mao de seus direitos sobre o escravo em troca de um com- 

promisso, pelo escravo, de realizar uma determinada tarefa ou de servir por prazo 

estipulado. 

As *arefas a serem realizadas pelos alforriados eram variadas. Durante a Guerra 

do Paraguai, o escravo Joao Juvencio, com 40 anos, foi alforriado 

"com a unica condigao de assentar praga em primeira linha, e servir o 

Pais em lugar do meu filho Diogo Antonio Ribeiro Feijd, substituindo-o no 

servigo da Nagao"^\ 

Quatro meses antes da aboligao, 11 escravos receberam as suas cartas de alforria 

sob a condigao de que os mesmos 

"gozarao de plena liberdade desde o dia em que os mesmos concluiram 

a colheita do cafe neste corrente ano de 1688'i52). 

Mas a alforria com prestagao de servigos, que foi mais comupn, nao foi aquela 

que estipulava tarefas, senao a que especificava um prazo para o liberto trabalhar. 

Ate a d^cada de 1870, dois tergos destes contratos especificavam um prazo de tra- 

balho ate a morte do senhor (tabela 11). 

A indefinigao de tal prazo coloca esta prestagao de servigos bastante distante de 

um contrato de trabalho com o prazo definido em meses ou anos. Conv6m lembrar 

antes de concluir pelo cinismo dos senhores que libertaram os seus escravos s6 

(48) Carta de 27 de novembro de 1815, 19 Offcio, Livro 11, folhas 28-29. 

(49) Carta de 20 de agdsto de 1842, 1 - Offcio, Livro 30, folhas 158-158v. 

(50) Carta de 30 de junho de 1856, 19 Offcio, Livro 45, folha 34. 

(51) Carta de 9 de setembro de 1865, 19 Offcio, Livro 55, folha 45v. 

(52) Carta de 9 de janeiro de 1888, 19 Offcio, Livro 93, folhas 105-105v. 
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TABELA 11 

PRAZOS PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS: % DO TOTAL ESTIPULANDO PRAZOS 

Prazos 1798-1850 

(N=94) 

Perfodos 

1851-1874 1875-1885 

(N=148) (N = 196) 

1886-1888 

(N=261) 

At£ a morte do 

dono(a) 68,1 64,2 28,1 1,5 

At6 a maioridade 

do escravo^) 5.2 8,8 0,5 1.5 

Mais do que 

7 anos 4,3 6.1 0,5 0,4 

At6 7 anos 18,1 15,5 65,8 96,2 

Sem especificar 4.3 5,4 5.1 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Notas: (a) Pelo menos oito alforrias especificaram a obriga^ao de continuar servindo, depois do outorgante 
morrer, at6 a morte do outro membro do casal, ou de uma outra pessoa da famflia. Pelo menos quatro al- 
forrias inclufram uma obriga^ao de morar, depois da morte do outorgante, por urn prazo limitado com uma 
outra pessoa. Todos estes prazos foram inclufdos na rubrica "at^ a morte do dono", por se tratar de pra- 
zos longos ou incalcutciveis. 
(b) Este prazo diz respeito somente a escravos jovens. AI6m de "maioridade", inclufmos nesta rubrica os 
prazos de at6 as idades de 18, 21, e 22 anos, at6 a idade de se casar, de cuidar de si, de viver "sobre 
si", de aprender algum prdstimo, servigo, offcio etc. 

apos a morte dos proprios senhores, que nao foi raro o senhor elaborar a carta nes- 

tes termos quando jci se encontrava velho ou doente. Neste caso, o escravo nao te- 

ria de esperar muito tempo, ou seja, nada al&ri do tempo que os herdelros teriam de 

aguardar para receber as suas partes na heranga. Mesmo que a alfouia so se efe- 

tuasse com a morte do senhor, a carta passada em vida era uma garantia melhor 

para o escravo do que a alforria inclufda no testamento, que podia provocar disputas 

entre os herdelros e adiar ou mesmo anular a alforriaf53). 

Nas ultimas d6cadas da escravidao, a alforria com prestagao de servigos adquiriu 

mais semelhanga com urn contrato de trabalho. Em primeiro lugar, o prazo para a 

prestagao de servigos diminuiu para sete anos, ou menos. Esta redugao pode refletir 

a influ§ncia da Lei do Ventre Livre, que permitiu 

(53) LARA (1986, p. 221 -224) exemplificou alguns dos problemas que surgiam quando o dono deixava a alfor- 
ria no testamento, ou quando o escravo queria usar o seu valor declarado no inventdrio como base para 
pagar a sua alforria. 
Se os senhores passando cartas de alforria com prestagcio de servigos at6 a sua morte n§o foram neces- 
sariamente cfnicos, tampouco foram desprevenidos. Numa carta nestes moldes, registrada em 1852, o 
dono advertia que, embora fizesse a alforria da Maria, preta, "muita da minha livre vontade, sd se provan- 
do que ela... dita seja a causa de ser mais curta minha vida com ambigao de logo ter soltura", a alforria 
seria anulada (Carta de 16 de margo de 1852, 19 Offcio, Livro 40, folha 25v). 
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"ao escravo, em favor da sua liberdade, contratar com terceiros a presta- 

gao de futuros servigos por tempo que nao exceda de sete anos"^\ 

Nas cartas reglstradas em cartdrio, este prazo foi geralmente obedecido: como de- 

monstra a tabela 11, a partir de 1875 dois tergos das cartas de alforria com presta- 

gao de servigos estipularam prazos nao maiores do que sete anos, e nos dltlmos 

anos de escravidao quase nenhuma carta ultrapassava este limite. 

Em segundo lugar, as alforrias com prestagao de servigos comegaram a incluir, 

al6m de urn prazo limitado, salaries a serem pagos durante este prazo. Apresenta- 

mos os resumes das cartas nestes moldes encontradas nos cartdrios de Campinas 

(tabela 12). 

Desta tabela extrafmos duas conclusoes. Primeiro, a prdtica de remunerar os ser- 

vigos prestados por alforriados, embora esta tenha comegado antes, tornou-se mais 

comum nas ddcadas de 1870 e 1880. Nesta altura das lutas contra a escravidao, os 

senhores nao podiam mais garantir os servigos dos seus alforriados apenas com a 

promessa de liberdade no fim do prazo: eles tinham que oferecer, pelo menos nes- 

tes casos, urn saldrio durante a prestagao de servigos. Na ddcada de 1880, a carta 

as vezes mencionava outros beneffcios, o que pode, em parte, refletir a influencia da 

Lei dos Sexagenaries, cujo regulamento (Decreto 9.602, artigo 4, incisos 9 e 10) lis- 

tava toda uma sdrte de direitos e obrigagoes para escravos libertados pelos fundos 

de emancipagao e empregados com contratos de prestagao de servigos. 

Em segundo lugfrr, escravos de ambos os sexos e de profissoes diversas, incluin- 

do as agrlcolas, receberam esta alforria com prestagao de servigos remunerados. Is- 

to nos sugere que,^embora o numero de cartas nestes moldes fosse pequeno, a prd- 

tica ia se generalizahdo. 

Como qualquer pontrato, a alforria com prestagao de servigos podia ser modifica- 

da. O acordo comblnado para que o escravo Joao Juvencio tomasse o lugar de Die- 

go Antonio Ribeiro Fejjd no ex^rcito, por exemplo, tinha sido originalmente uma alfor- 

ria com prestagao de servigos nao definidos. A alforria de Belmira, cedida original- 

mente sob condigoes de uma prestagao de servigos, foi modificada em 1873 

"perdoanpo assim o resto do tempo que eta nos era obrigada a servir e is- 

to fazemos pelos bons servigos que me tern dado e pelo bom comporta- 

mento que tern tido"^. 

A modificagao podia, por outro lado, prejudicar o liberto. Em 1862 Dona Maria 

Benedicta do Carmo libertou Thereza, "40 anos mais ou menos" e "de Nagao", com 

a obrigagao de servir durante a vida da Dona Maria. Mas a outorgante advertiu 

(54) Lei 2.040, artigo 4-, inciso 3. Para uma discussao provocativa do papel da Lei de 1871 na promogSo de 
relagoes de trabalho livre, ver GEBARA (1986, especialmente capftulo 1). A Lei dos SexagenSrios, artigo 
3, inciso 14, reduziu o prazo para cinco anos nos casos dos escravos libertados pelos fundos oficiais de 
emancipagao. 

(55) Carta de 4 de junho de 1873, 29 Offcio, Livro 10. folhas 33-33v. 
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TABELA12 

ALFORRIA COM PRESTAQAO DE SERVIQO REMUNERADA 

Data Nome Idade Profissao Salcirio, Prazo, Beneffcios 
(Local do Registro) 

5/11/1844 Albino feitor 64$000 no 19 ano 
(I9, 32:51) (a) 76$800 no 29 ano 
21/XII/1861 Josefa 30 10$000/m§s "durante a sua vida" 
(19. 51:57v) Libana 

Armenga 
25 (do dono) 

llena 30 ii 
1/111/1873 Albina 26 10$000/m§s, pagos a cada 2 anos 
(29, 9:74) 
4/XI/1875 Manoel 9$000/m§s 
(19 67: 137v) "nSo podendo pordm 

se retirar da nossa 
companhia" 

14/X1/1S77 Anast^cio 40 200$000/ano por 4 anos 
(25, 4A;52-52v) 
8/111/1882 Adriano 200$000/ano por 
(29, 24:6v-7) Firmlna 5 anos para o casal 
17/111/1882 Maurfcio 21 6$000/m§s por 5 anos, com 
(25, 24:17v) "roupa para seu uso" 
4/XII/1884 Narciza 53 servigos 5$000/m§s no I9 ano, 
(I9, 87:64v) Luiza 18 dom^sticos 8$000/m§s no 29, 39 ano 

Joao 30 ferreiro $600/dia Otil no 19 ano 
Manoel 32 maquinista 1 $000/dia util no 29, 39 ano 

24/11/1885 Ign^icio 34 240$000/ano por 4 anos 
(I9, 87:99v) 
11/1/1887 Miguel 50 ferreiro 100$000/ano por 4 anos 
(I9, 92:129v) 
10A/1/1887 Domingos 38 2$000/m§s no I9 ano 
(I9 94:40) Julio 20 4$000/m§s no 29 ano 

Manoel 37 "livres esses 
Cyriano 29 salirios de toda e 
llfdio 38 qualquer despesa, 
Maria Luiza 36 como alimentagao, 
Dorothea 43 botica, vestuirio", 
Leocadia 35 com 5$000 de gratificagao "se 
Perpetua 37 bem a mim servirem 
Helena 36 e cumprirem o seu dever" 

14/VII/1887 Damiao 25$000/m§s por 3 anos 
{29

> 31:80v) 
11/1/1888 Pedro 17 cozinheiro 5$000/m§s por 2 anos 
(29, 32:46-46v) 
14/11/1888 Flor§ncio fazer a colheita 10$000/m§s 
(19 93:117v) Alfonso • • para homens 

Juelino 
Maria 
Theodora 
Emflia 

>i 
ii 
ii 
ii 

5$000/m6s para mulheres 
i> 
ii 
ii 
ii 

23/11/1888 Angelica 6$000/mes por 
(194:118) 9 meses com 

"roupas e medica- 
gSo" para ela e 
filhos. Mas "entregando 
somente a metade de cada 
mds de modo que a outra metade 
de cada mis entregarei 
em31/XII/1888" 

Nota; (a) A abreviagao significa 19 Offcio, Livro 32, folha 51. 
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"quando acontecer quo a mesma Ihe faga formal desobediencia e muitos 

desgostos de mau escravo nesse caso eta revogard essa liberdade"^- 

Mesmo depois que a Lei do Ventre Livre proibiu a revogagao da alforria por ingratl- 

dao (artigo 4, inciso 9), um dono de escravo ainda encontrava como ameagar o alfor- 

riado com alteragao de contrato. Assim, o dono de Izidora, preta solteira de 22 anos, 

e de Maria, preta solteira de 47 anos, libertou as duas em 1887 com prestagao de 

servigos por quatro anos, 

"podendo ser reduzido a tres se for exemplar o comportamento", mas 

"reservando o direito de transferir os servigos das mesmas a terceira pes- 

soa no caso estipulado sobre o tempo dos mesmos servigos em relagao 

ao mau comportamento"^7)- 

A partir da d^cada de 1860, apareceram cartas nas quais os alforriados liquida- 

vam o seu saldo devedor de dinheiro atrav^s de uma prestagao de servigos com 

salcirio estipulado, ou liquidavam o seu saldo devedor de tempo de prestagao de 

servigos atrav^s de um pagamento em dinheiro. Esta pr^tica foi chamada de "remis- 

sao" e parece ter sido tao comum quanto a prestagao de servigos remunerados (ta- 

bela 13). 

Esta tabela tern vdrias semelhangas com a tabela 12. Em primeiro lugar, ela ilus- 

tra como a carta de alforria estava assumindo feigoes cada vez mais prdximas a um 

contrato de trabalho, e como o prego da liberdade de um escravo tinha um valor 

bem espedfico, seja em dinheiro, seja em tempo de servigo. Mas ela tambdn suge- 

re que o prdprio escravo, apesar de ter passado praticamente toda a sua vida ante- 

rior como escravo, tinha condigoes de entender as equivalencias entre dinheiro e 

tempo de trabalho, condigoes essas que podiam ter facilitado a sua transigao do re- 

gime de escravidao para o de trabalho livre. Voltaremos a este ponto na conclusao 

deste ensaio. 

Um outro tipo de modificagao da alforria com prestagao de servigos foi a de- 

sistencia destes servigos: o senhor declarava em cartorio que nao queria mais este 

tempo de trabalho. A desistencia atingiu principalmente dois grupos et^rios de es- 

cravos: os muitos jovens nascidos apos a Lei do Ventre Livre, tambem chamados de 

ingenuos, e os sexagenaries apds a Lei do mesmo nome. Segundo a Lei do Ventre 

Livre, 

"Se a mulher escrava obtiver liberdade, os filhos menores de oito anos, 

que estejam em poder do senhor dela... Ihe serao entregues, exceto se 

preferir deixd-los, e o senhor anuir a ficar com e/es'^58). 

(56) Carta de 5 de setembro de 1862, I9 Offcio, Livro 52, folha 45. 

(57) Carta de 30 de junho de 1887, 19 Offcio, Livro 93, folha 48v. 

(58) Lei 2.040, artigo 1, inciso 4. 
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TABELA 13 

ALFORRIA COM REMISSAO DE SERVIQO OU DINHEIRO 

Data 
(Local do Registro) 

Nome Idade ProfissSo CondigAes da Remissfio 

5/IV/1862 Luisa Prego; 2.000$000 + 2 anos servigo 
(19, 52:7)(a) Pago: 2,000$000 

Saldo: 2 anos servigo ou pagar 
20$000/m6s 

1/VII/1862 Joaquina em minha Prego: 2.000$000 
(I9, 52:32v) casa Pago: 1.200$000 

Saldo: 8005000 em 1 ano ou servlr 
a 20$000/mAs 

1/VII/1875 M6cia 28 em nossa Prego: 1.7005000 
(19. 67:91 v-92) casa Pago: 1.0005000 

Saldo: 7005000 ou servir a 205000/m6s 
30/Xyi 882 Cust6dio 59 Prego: 3505000 ou servir a 155000/mAs 
(29, 11 A:124v-125) 
9/1/1883 Joana 25 Prego; 6005000 ou servir 7 anos 
(29

I 25:34) 
27/11/1883 Gabriella Prego: 1.0005000 
(2° 12A:20-20v) Pago: 8505000 

Saldo: 1505000 em 2 semanas ou 
seivir 1 ano 

11/IV/1883 Constanga cozinheira Prego: 1.3005000 
(2®, 12A;39-39v) Pago: 7005000 

Saldo: 6005000 ou servir 2 anos 
26/VII/1883 Eva 43 em nossa Prego: 5005000 
(19, 84:103-103v) casa Ptrgo: 2005000 

Saldo: 3005000 em 1 ano ou servir 
3 anos a 1005000/ano 

20/IX/1883 Ant6nio Prego: Servir 5 anos ou pagar 
(1®. 84:142) 2505000 por ano 
10/VI/1884 Vitaliana 36 Prego; Servir 2 anos ou pagar 
(1®, 87;2v) 305000/mAs 
15/VII/1884 Marcolina 33 Prego: Servir 2 anos ou pagar 
(1®, 87;2v) 305000/m6s 
19/VIII/1884 Marcelina Prego: Servir 5 anos 
(19, 88:23-23V)^ Pago: 7 meses 

Saldo: 4 anos e 5 meses ou 3005000 
18/1/1888 Leonor servigos Prego: 6405000 
(1®, 93;108v-109) dom§sticos Pago; 5005000 

Saldo: 1405000 ou servir atA 30/VI/1888 
a 5850/dia 

Notas: (a) A abreviagao slgnlfica I9 Offcio, Livro 52, folha 7. 
(b) O primeiro registro de Marcelina foi em 22/111/1884, quando foi alforriada com prestagao de servigos. 

I9 85:94v-95. 

Em 50 dos 52 casos de desistencia de servigos de ingenues, foi a alforria da mae, 

ou da mae e do pai, que forneceu a oportunidade para a desistencia dos servigos 

dos filhos (tabela 14). 

Pela Lei dos Sexagendrios, estes escravos foram obrigados "a prestar servigos a 

seus ex-senhores pelo espago de tres anos"^. A desistencia nestes casos signifi- 

cava que o senhor abria mao deste direito. Como o numero de ingenuos foi muito 

(59) Lei 3.270, artigo 3, inciso 10. 
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TABELA 14 

DESISTENCIAS DAS PRESTAgOES DE SERVigOS(a) 

Anos^3) 

Ingenuos 

Matriculados Libertados 

Sexagen^irios Outros(c) 

Matriculados Libertados Libertados 

1873 

1874 

1875 

1878 

1880 

1881 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

Totais 

1.867 

13 

13 

18 

52 

2 

2 

3 

288 

269(d) 

3 

2 

7 

5 

23 

30 

Notas: (a) EstasdesistSnciasnaoforaminclufdasnasoutrastabelas. 
(b) Reportamos apenas os anos para os quais existem dados. 
(c) "Outros" incluem pessoas em idades intermedidrias entre os ing§nuos e os sexagendrios, assim co- 
mo as pessoas sem idades discriminadas. 
(d) "Maiores de 55 a 60 anos"; entendemos que esta faixa abrange as pessoas entre 55 e 60 anos. 

Fontes: 1874 - DIRECTORIA Geral de Estatfstica. Relatdrio e Trabalhos Estatfsticos... 1875, "Provfncia de S. 
Paulo. Quadro Estatfstico do numero dos escravos matriculados nas estagoes fiscaes" 
1875 - DIRECTORIA Geral de Estatfstica. Relatdrio e Trabalhos Estatfsticos... em 31 de dezembro de 
1876, "Provfncia de S. Paulo. Quadro Estatfstico das alteragdes na matrfcula dos filhos livres de mulher 
escrava, existentes das diversas freguezias da provfncia, a contar desde a data em que se deo princfpio 
& matrfcula at6 31 de Dezembro de 1875" 
1887-Ver tabela3. 

maior do que o numero de sexagen^rios, havla mais desist§ncias dos servigos da- 

queles do que dos servigos destes, mas as proporgoes eram quase iguais. 

A alforria onerosa que combinava pagamento em dinheiro com prestagao de ser- 

vigos nao foi muito comum, e foi desaparecendo no decorrer do s6culo XIX. Vimos o 

caso de Luisa na tabela 13; tamb^m encontramos o caso, excepcionalmente detalha- 

do, de Benedict©, 30 anos, "perito no offcio de pedreiro" O seu dono, o Comendador 

Joaquim Bonifacio do Amaral, o libertou em 1873 com a obrigagao 

"durante o prazo de cinco anos a contar de hoje a trabalhar e entregar a 

ele oulorgante no fim de cada semana que ganhar a razao de 3$000 por 

dia, podendo para isso contratar com quem quiser sem prejulzo dos jor- 

nais referidos. E quando deixe de trabalhar e entregar... fica sujeito a ser 

compelido por ele outorgante ou por quem represente seus direitos a ser 

engajado nos seus servigos dele outorgante, ou no de outras pessoas que 

ele outorgante Ihe determiner, podendo entao ser constrangido a tais ser- 
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vigos pela forma determinada nas leis de locagao de servigos... Outrossim 

e mesmo querendo o referido Benedicto se conduzir bem sera obrigado a 

trabalhar de preferenda nos servigos de pedreiro para ele outorgante 

quando predsar dentro dos dnco anos, descontando-se em seu favor a 

mesma didria de 3$000, que Ihe sera levado a credito, e sobre isso ven- 

cerd mais a didria de $300 que no fim de cada semana ser-lhe-i paga, 

durante o tempo que trabalhar no servigo dele outorgante; ficando respec- 

tivamente a cargo dele Benedicto toda a despesa at6 preencher este con- 

trato.." 

Benedicto e o seu ex-dono compareceram ao cartdrio e o ex-escravo declarava 

"que livremente aceitava por sua vez todas as estipulagoes consagradas 

para inteira prestagao de seus servigos pelo tempo marcado de cinco 

anos por assim Ihe convier, dedarando que renunciava a quaisquer direi- 

tos ou os beneficios de restituigao que por o futuro tivesse"^. 

O sexo e a idade do alforriado fizeram pouca diferenga no tipo de alforria recebi- 

da, onerosa ou gratuita. Quanto ao primelro, atd a ddcada de 1870, ambos os sexos 

receberam mais do que metade de suas alforrias com qualificagoes onerosas (tabela 

15). 

Mas os escravos recebiam, em termos relatives, urn pouco mais de alforrias one- 

rosas do que as escravas, embora nos ultimos anos da escravidao esta relagao te- 

nha se invertido: o numero de alforrias deste tipo era, relativamente, urn pouco me- 

nor entre os escravos do sexo masculino. Contudo, as proporgoes de cada sexo se 

movimentaram no mesmo sentido, sendo que a diferenga nunca ultrapassou 13% 

entre as fragdes masculina e feminina. 

Quanto a idade, era de esperar que os escravos mais mogos, apenas no comego 

de suas Vidas produtivas, tivessem mais alforrias onerosas do que os escravos mais 

velhos, em fungao da improdutividade destes. De fato, tal constatagao se verificou 

atd a ddcada de 1870, com uma maioria de jovens sendo libertada sob condigoes, 

enquanto que no mesmo perfodo a maior parte dos velhos foi libertada gratuitamen- 

te (tabela 16). 

Os velhos eram libertados gratuitamente quase na mesma proporgao que os jo- 

vens eram libertados com onus. Todavia, nenhum dos grupos fugia muito de uma 

distribuigao equilibradat61). 

(60) Carta de 27 de janeiro de 1873, 19 Offcio, Livro 61, folha 28. O Comendador Joaquim Bonifacio do Ama- 
ral participou ativamente nos debates e experifincias com trabalho livre, ver BASSETTO (1982, especial- 
mente cap. II). Sobre as leis de locaqao de servigos, ver LAMOUNIER (1986). 

(61) GALLIZA (1979, p. 145-146) usando definigdes diferentes das idades dependentes (0-13, 45+), calculou 
uma igual distribuigao de alforrias gratuitas entre jovens e velhos. 
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TABELA15 

TIROS DE ALFORRIA: % DO SEXO EM CADA TIRO 

Gratuitas Onerosas 

Perfodos Mulheres Homens Mulheres Homens 

1798-1850 36,6 31,9 63,4 68,1 

1851-1874 40,3 28,0 59,7 7^,0 

1875-1885 43,2 51,1 56,8 49,6 

1886-1888 55,4 67,1 44,6 32,9 

TABELA16 

TIPOS DE ALFORRIA; % DA FAIXA ETARIA EM CADA TIPO(a) 

Gratuitas Onerosas 

Perfodos Muito Jovem Muito Velho Muito Jovem Muito Velho 

1798-1874 42,2 57,5 57,8 42,5 

1875-1885(b) 52,4 47,6 

Notas: (a) Muito Jovem = 0 a 10 anos; N=90. 
Muito Velho = 50 + anos. 1798-1874, N=73; 1875-1885, N=101. 

(b) Para nao prejudicar as comparagOes, apresentam-se os dados para os perfodos antes da Lei do 
Ventre Livre ou da Lei dos Sexagenaries. 

3.2 A Alforria Gratuita 

Restam algumas observagoes a respeito da alforria gratuita. Perdigao Malheiro 

arguiu, com base na "lei natural", que a alforria era sempre gratuita, no sentido de 

que o escravo nao recebia nada al^m do que jci tinha. Em outras palavras: ele estava 

escravizado, mas nao era urn escravo. Entao o senhor nada tinha a oferecer, nem a 

perder: 

"Com efeito, em semelhante ato o senhor nada mais faz do que demitir 

de si o dommio e poder que tinha (contra direito) sobre o escravo, resti- 

tuindo-o ao seu estado natural de livre, em que todos os homens nas- 

cem. A alforria nao e, portanto, em sua ultima, unica, e verdadelra ex- 

pressao mais do que a renuncia dos direitos do senhor sobre o escravo, e 

a consequente reintegragao deste no gozo de sua liberdade, suspenso 

pelo fato de que eie foi vftima; o escravo nao adquire, pois, rigorosamen- 

te a liberdade, pois sempre a conservou pela natureza, embora latente 
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(permita-se o termo) ante o arbftrio da lei positive (PERDIGAO MALHEI- 

RO, vol. I, p. 118. Grifos no original). 

No entanto, esta opiniao pouco conforto traria para o escravo cuja liberdade de- 

pendia do pagamento de um prego em dinheiro, ou de tempo de servigo. Frente & lei 

positive, a gratuidade da alforria para o escravo derivava da aus§ncia de onus, seja 

no ato de receber a carta, seja em algum momento posterior a este ato. 

Numa outra perspective, entretanto, a alforria nunca foi gratujjta. Mesmo sem ter 

que pagar dinheiro ou prestar servigos para receber a alforria, o individuo durante a 

sua vida de escravo entregara valores para o senhor, sem que tivesse havido uma 

contrapartida de valores iguais entregues ao escravo. Como percebeu Lara, a alforria 

onerosa constitufa uma exploragao dupla, mas a alforria gratuita nao deixou de ser 

uma exploragao, porque terminava com a relagao formal entre senhor e escravo sem 

uma compensagao justa para o escravo (LARA, 1986, p. 220). 

Gorender concordou que a alforria nunca foi gratuita, ou incondicional. Analisando 

as razoes habitualmente mencionadas para a concessao da atforria, como "bons 

servigos", "lealdade", "obediencia", ele deduziu 

"que a expectativa de liberdade condicionou o comportamento do escravo 

beneficiado" (GORENDER, 1985, p. 356). 

Nesta interpretagao, a gratuidade s6 apareceria no caso de uma ausencia de com- 

portamento aceitcivel pelo senhor. So encontramos uma carta com a sugestao de 

que o comportamento nao desejavel motivasse a alforria; o ex-dono de Antonio, afri- 

cano, alforriado com prestagao de servigos em 1884, o libertou 

"com a condigao de nunca pisar no meu sitio nem no bairro dos Passarh 

nhos termo de Jundiaf, ficando com o direito de expulsa-lo de la para fo- 

ra, se por acaso aparecer la algum dia" 

Por£m mesmo querendo se livrar de vez de Antonio, o dono nao deixou de cobrar 

100$000 pela remissao da prestagao de servigos*62). 

A alforria gratuita podia at6 interessar ao senhor, em certas situagoes. Ele alforria- 

ria gratuitamente, por exemplo, para se livrar de obrigagoes legais ou morais, por 

mfnimas que fossem, de sustentar escravos improdutivos ou indesejciveis, embora, 

como lembrou Gorender, dificilmente ele confessasse tais motivos quando pudesse 

invocar outros mais dignos. Havia tamb^m incentives fiscais para alforriar gratuita- 

mente: a Lei dos Sexagenaries, no caso de uma alforria gratuita, exonerava o senhor 

de "qualquer dfvida a Fazenda Publica por impostos referentes ao mesmo escra- 

vo"^). Slenes colocou como hipbtese que a alforria gratuita podia acarretar vanta- 

(62) Carta de 22 de setembro de 1884, 19 Offcio, Livro 88, folha 43. 

(63) Lei 3.270, artigo 1, inciso 10. Quem primeiro chamou a atengao para este incentive foi FIGUEIREDO 
(1977, p. 56). 
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gens materials para o senhor, na medida em que a gratuidade incentivava "aqueles 

que ficavam como escravos a trabalharem mais e com mais boa von fade" na espe- 

ranga de ter sua alforria tamtam gratuita (SLENES, 1976, p. SOZ^64). 

Em Campinas, como vimos na tabela 15, a alforria gratuita tornou-se majoritciria, 

primeiramente para os escravos, e depois para as escravas, a partir da d^cada de 

1870. Parece-nos que nesta 6poca, e sobretudo na d^cada de 1880, duas considera- 

goes deviam ter pesado para aumentar as alforrias gratuitas. 

Em primeiro lugar, foi na d6cada de 1880 que as expectativas a respeito da so- 

brevivencia da escravidao tornaram-se mais pessimistas: o trdfico interprovincial so- 

freu constrangimentos nos mercados principais das provfncias cafeeiras; e os pregos 

dos escravos em Campinas, como em outras areas, cafram rapidamente (MELLO, 

1978, p. 57). Visto que a gratuidade significava urn prego zero, na medida em que o 

prego de escravos em Campinas se aproximou de zero, podemos entender que o 

senhor tinha menos a perder, monetariamente, com a alforria gratuita. Se o prego do 

escravo fosse mesmo zero, o senhor nao teria nenhum motive para afirmar a posse 

do escravo. Se ele quisesse empregar o escravo, s6 pagaria o custo da propria re- 

produgao da forga de trabalho desta mao-de-obra. Ou seja, haveria uma situagao de 

urn mercado de trabalho livre. 

Em segundo lugar, apesar de a proporgao de alforrias onerosas que especifica- 

vam uma prestagao de servigos ter aumentado nos ultimos anos da escravidao, foi 

neste momento que a alforria gratuita predominou numa proporgao de quase 2:1. 

Em outras palavras, embora os interesses economicos imediatos dos senhores de 

escravos os tenham levado a garantir a oferta de mao-de-obra, com alforrias tipo 

contrato de trabalho, outros interesses foram mais fortes. Estes interesses teriam si- 

do polfticos. Foi nestes anos que a violencia coletiva dos escravos, procurando a sua 

liberdade, chegou ao seu ponto maximo. Cobrar dinheiro ou uma prestagao de servi- 

gos para a alforria tornava-se mais dificil, at^ pessoalmente perigoso, para urn se- 

nhor de escravos. Nesta conjuntura, a gratuidade, amplamente divulgada na impren- 

sa, aparecia como urn investimento de boa vontade, e uma prova de que, apesar de 

sua associagao com a instituigao condenada, os senhores ainda mereciam o respei- 

to da sociedade em geral, e dos libertos em particularf65). 

(64) Havia senhores de escravos a quern at6 repugnava a alforria onerosa. Em 1884, o casal Francisco e 
Anna Helena Kruger libertaram Dionysio e Benjamin, "somente com uma clAusula e condigio especial de 
nio assinar contrato algum de locagSo de servigos, com quern que seja, sob pena de nulidade, isto para as- 
sim de evitar que venha a cair em novo cativeiro de fato, pelos compromissos que possa vir a tomar por 
esse contrato, pois nosso desejo 4 que seja completamente livre de fato e de direito" (Cartas de 11 de 
agdsto de 1884, 19 Offcio, Livro 87, folhas 20-20v). 

(65) SANTOS (1980, p. 129) contou em tr§s jornais da cidade de Sao Paulo urn total de 8.962 alforrias em 
Campinas entre janeiro de 1887 e maio de 1888. Este total, quase quatro vezeso numero de alforrias re- 
gistradas em cartdrios de Campinas em todo o sdculo XIX, sugere que, nesta altura da luta final contra a 
escravidao, interessava mais aos senhores a publicidade do que o registro da alforria. 
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Consideragoes Finals 

Este ensaio tentou avaliar at6 que ponto a pr^tica da alforria no s^culo XIX atin- 

giu prioritariamente o tipo de escravo descrito por Gorender como o alforriado "pa- 

drao" Fizemos uma comparagao entre a historiografia sobre a alforria no Brasll, e o 

conteudo das duas mil e tantas cartas de alforria registradas nos cartdrios de Cam- 

pinas, Sao Paulo. Chegamos a conclusao de que, pelo menos atd a ddcada de 

1870, certos aspectos de tal perfil se evidenciaram. Enquanto a maioria da popula- 

gao escrava era masculina, negra, crioula, nas idades produtivas, e empregada como 

mao-de-obra nao qualificada, as alforrias registradas foram desproporcionalmente 

distribufdas entre escravas mulatas, crioulas, muito jovens ou, em grau menor, muito 

velhas, e empregadas no servigo domdstico. 

Nas ultimas ddcadas da escravidao, entretanto, e sobretudo nos ultimos anos, es- 

te perfil passou por transformagoes. Embora a economia local tenha experimenta- 

do uma prosperidade baseada no cafd, o numero de alforrias aumentou bem mais 

rapidamente do que a populagao escrava, e o indivfduo alforriado foi majoritariamen- 

te urn escravo homem, negro, e, por forga das leis de 1850, 1871 e 1885, urn crioulo 

na faixa etdria mais produtiva de 11 a 49 anos. Estas transformagoes fizeram com 

que o alforriado parecesse muito mais com a maioria dos escravos do que antes, o 

que nos induz a pensar que a pratica da alforria, antes bastante seletiva, operou de 

maneira mais aleatoria na ddcada de 1880. As transformagoes tambdm fizeram com 

que as palavras usadas para designar a cor e o fisiotipo de pessoas de cor se tor- 

nassem independentes das conotagoes da condigao legal, e a palavra "crioulo", an- 

tes significando apenas uma naturalidade, agora adquirisse conotagoes de cor. 

A alforria nunca deixou de refletir o interesse do senhor. M6 a d^cada de 1870, 

dois tergos dos escravos libertados em Campinas tinham que dar alguma contrapar- 

tida, principalmente uma prestagao de servigos, e secundariamente uma quantia em 

dinheiro. Sob a pressao das novas condigoes no mercado de trabalho, nas d^cadas 

de 1870 e 1880 a alforria com prestagao de servigos tornou-se ainda mais comum 

entre as alforrias onerosas, e as condigoes de pagamento ou trabalho receberam de- 

finigoes bem mais especfficas. O tempo m&dmo de prestagao de servigos caiu para 

sete anos ou menos, o liberto comegou a ganhar urn salcirio enquanto trabalhava, e 

a pratica de equivalencies, entre tempo de servigo e urn dinheiro a ser pago, estabe- 

leceu-se. Assim, a alforria onerosa assumiu feigoes claras de urn contrato de traba- 

lho. 

Por este motive, pensamos que, pelo menos nestas ultimas d^cadas da escravi- 

dao, os escravos foram pessoas bem diversas daquelas descritas por Furtado, quan- 

do se referiu ao "reduzido desenvolvimento mental da populagao submetida d escra- 

vidao" (FURTADO, 1977. p. MOJf66). Nem podemos concordar com Fernandes, que 

lamentava "a degradagao pela escravidao, a anomia social, a pauperizagao e a inte- 

(66) Compare na p. 75 onde esse autor reconheceu que "a possibilidade de comprar a prdpria liberdade... 
deveria constituir um fator altamente favordve! ao seu desenvolvimento mental". 
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gragao deficiente" 60s libertos (FERNANDES, 1965, vol. I, p.192)(67). Ao contrSrio, 

as cartas de alforria onerosa parecem indicar que 0 individuo que vivia na 6poca da 

transigao de um regime de trabalho para outro, e que experimentava pessoalmente 

esta transigao, sabia como sobreviver numa sociedade de trabalho livre. 

Curiosamente, no fim da escravidao nao foi a alforria onerosa como contrato de 

trabalho que mais apareceu nos registros dos cartdrios. Se antes o senhor usava es- 

te tipo de alforria como uma maneira de continuar a relagao entre ele, dono dos 

meios de produgao, e 0 liberto, fornecedor da forga de trabalho, quando nao como 

um simples ato de venda, agora 0 senhor usou a alforria gratuita como um instru- 

mento politico para lidar com a crise social da aboligao. Talvez com medo de ser 

atropelado pelos diversos grupos sociais hostis ou indiferentes a sobrevivencia da 

escravidao, 0 senhor de escravos em Campinas abandonou 0 moroso processo le- 

gislative como meio preferido para extinguir a instituigao, e distribufa alforrias gratui- 

tamente e em abundancia. 

Qual seria 0 prdximo passo no estudo da alforria ? Sempre serd vidvel levantar 

cartas de alforria em outras cireas e outras 6pocas da histdria do Brasil. Sempre 

existird a possibilidade de que circunstancias especfficas fagam com que a alforria 

seja diferente do que temos afirmado. Mas em quase todos os estudos de alforria, 

-incluindo este nosso, omite-se uma problemdtica importante: que vlsao tinha o es- 

cravo sobre a alforria? Como ele avaliava as suas chances de conseguir alforria? 

Que estratdgias ele adotava, fora da fuga, para conseguir sua liberdade? Qual foi a 

sua apreciagao do valor da sua nova condigao legal, em comparagao, por um lado, 

com a escravidao que deixou para trds, e, por outro, com a liberdade das pessoas 

"de ventre livre nascidas"'68)? 

As omissoes desta problemdtica nos estudos existentes provavelmente sao expli- 

cadas pela brevidade e formalidade da carta de alforria, que so excepcionalmente 

inclui histories de vida. Para encontrar as informagoes uteis para melhor compreen- 

der a visao do proprio alforriado seria interessante levantar outros documentos. Co- 

mo fonte documental podemos citar os autos de processes cfveis de indivfduos que 

tiveram as suas alforrias atrasadas, alteradas ou revogadas, e por isso foram brrgar 

na justiga, onde deixaram depoimentos mais extensos do que aqueles encontrados 

nas cartas. Uma outra fonte seria os inventories, tanto dos ex-donos, para entender 

de que tipo de plantel emergia 0 individuo alforriado, como dos proprios libertos, so- 

bre os quais jO existem alguns estudos'69). 

(67) Talvez seja prudente acrescentar que o nosso argumento nao pretende subestimar a mis^ria dos libertos: 
a discussao gira em torno das causas desta mis^ria, se elas se localizam na heranga da escravidao, ou 
nas condigoes sociais no perfodo posterior ^ Lei Aurea. A obra mais importante nesta perspectiva crftica 
de Fernandes 6 a de HASENBALG (1979). 

(68) A frase ditando que o alforriado deve viver "como se de ventre livre nascesse" foi muito comum nas cartas 
de alforria. 

(69) Aldm de LUNA & COSTA (1980) e CARNEIRO DA CUNHA (1985), ver TROSKO (1967), OLIVEIRA 
(1979), MATTOSO (1979) e LUNA (1981, especialmente p. 130-138). 
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De qualquer forma, constatamos que, se a historiografia j£ conta com urn numero 

razoavel de estudos baseados nas cartas de alforria, esta apenas comegando a en- 

tender os indivfduos que tiveram esta experiencia singular de viver uma parte de sua 

vida como escravos e outra parte como livres. 
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