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Resumo 
Analisa-se o processo gradual de transigao do 

sistema escravista em Cuba, entre 1868-86. De inf- 
cio, discute-se a rebeliao de 1868, quando peque- 
nos proprietaries chegaram a libertar seus prdprios 
escravos para que lutassem no ex^rcito insurgente. 
Em seguida, discute-se a aprovagao da Lei Moret, 
de 1870, que libertava as criangas nascidas a partir 
de 1868 e os escravos acima de sessenta anos. 
Com a adogSo dopatronato, em 1880, introduziu-se 
na legislagao o pagamento de pequenos sal^rios 
aos escravos, agora chamados patrocinados, queti- 
nham o direito k sua autocompra. 

O fim dos castigos corporais em 1883 e o t6rmino 
do patronato, com a conseqiiente aboligao da escra- 
vatura, em 1886, sao os Oltimos passes desta transi- 
gSo, que desmontou pega por pega a estrutura legal 
da escravidao. Analisando-se a dinamica social 
deste processo, indica-se que, embora os senhores 
estivessem nominalmente preparados para a eman- 
cipagao gradual, muitos tentaram reter boa parte da 
ordem escravista. No entanto, devido aos desafios 
por parte de insurgentes, escravos e patrocinados, a 
legislagao n§o pdde refrear as pressOes por mudan- 
gas mais r£pidas. 

Abstract 
This work analyses the process of gradual transi- 

tion of Cuban slavery in the 1868-86 period. It starts 
with the 1868 revolt, when small slaveholders freed 
their own slaves and sent them to fight in the insur- 
gent army. In 1870, the Moret Law declared free all 
children born as from 1868 and all slaves over 60 
years old. With the creation of the patronato, in 1880, 
the slaves - now called patrocinados - started to be 
paid small stipends and were entitled to self-purcha- 
se. 

The ban on corporal punishment in 1883 and the 
end of the patronato, with the consequent abolition of 
slavery in 1886 were the last stages of the transition 
process by which slavery's legal structure was dis- 
mantled piece by piece. On analysing this process' 
social dynamic, it becomes clear that although mas- 
ters were nominally prepared for gradual emancipa- 
tion, many of them tried to retain most of the slavery 
order. However, due to the challenges presented by 
insurgents, slaves and patrocinados, the law could 
not restrain the forces that pressed for prompt chan- 
ges. 
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ABOLIQAO EM CUBA 

A aboligao da escravidao em Cuba 6 geralmente examinada como uma s^rie 

de eventos legais e polfticos descontfnuos, vistos quer como a expressao de cres- 

centes contradlgoes intemas do sistema economico cubano, quer como o resultado 

de pressoes dom^sticas e internacionais exercidas sobre o govemo espanhoK1). A 

sequ§ncia de eventos iniciou-se com uma declaragao de emancipagao por cubanos 

insurgentes que se rebelaram contra a Espanha em 1868, seguida pela aprovagao 

da Lei Moret pelas Cortes Espanholas em 1870, pelo estabelecimento dopatronato, 

ou aprendizado, em 1880 e, finalmente, pelo t&rnino do patronato em 1886. Este ar- 

tigo, por^m, concentrar-se-ci na interagao de indivfduos e classes que se desenvol- 

veu durante esse processo de transigao, em urn esforgo de determiner a dinamica 

social subjacente aqueles eventos legais e polfticos. 

O career gradual da aboligao em Cuba fornece uma oportunidade sem para- 

lelos para a an^lise da desintegragao do escravismo em uma sociedade alicergada 

no sistema de plantation. A estrutura legal da escravidao em Cuba foi desmontada 

pega por pega. Criangas pequenas e idosos foram legalmente libertados e o uso do 

agoite proibido em 1870; parcos salaries foram introduzidos em 1880 mantendo-se, 

pordm, a punigao corporal; proibiu-se o uso de troncos e correntes em 1883. As rela- 

goes sociais e economicas mudaram k medida que se alteraram as relagoes legais, 

o que por sua vez produziu novas mudangas, tudo isso em urn context© de guerra, 

pacificagao e adaptagao economica. Esse processo, como veremos, envolveu uma 

complexa mistura de resistencia e acomodagao por parte de escravos e senhores, 

cujas agoes contribufram para o direcionamento das etapas seguintes da emancipa- 

gao. 

Em outubro de 1868, no Departamento Oriental de Cuba, urn grupo liderado 

por pequenos plantadores rebelou-se, frustrados com as inumeras falhas do poder 

metropolitano espanhol e acossados pelas dificuldades economicas e novos impos- 

tos. Alguns libertaram seus prdprios escravos e os incorporaram ao ex^rcito rebelde; 

a plataforma dos insurgentes demandava a emancipagao indenizada final de todos 

os escravos. Os Ifderes rebeldes, entretanto, planejavam que a aboligao tivesse lu- 

gar apds o triunfo da revolugao e, enquanto isso, decretavam pena de morte aos que 

fossem surpreendidos incitando escravos k revolta. Posteriormente, sob pressao de 

suas pr<3prias fileiras e cientes da necessidade de apoio internacional, declararam a 

emancipagao imediata. Os efeitos dessa emancipagao foram limitados, todavia, pela 

promulgagao de urn restritivo Reglamento de Libertos, em julho de 1869, o qua! re- 

queria o trabalho forgado dos ex-escravos. Somente no final de 1870, ao serem re- 

vogados aqueles regulamentos, assumiram os rebeldes uma posigao de genufno 

abolicionismo. 

O estudioso cubano Raul Cepero Bonilla, em urn ensaio publicado hci mais de 

trinta anos, argumeptou que a posigao social e os objetivos polfticos dos Ifderes da 

revolugao de 1868 motivaram-nos a mover-se com grande hesitagao em diregao k 

(1) Entre os historiadores que analisaram aspectos da aboli(?§o da escravidSo em Cuba est§o BONILLA 
(1948); CORWIN (1967); GUERRA Y SANCHEZ (1950-52); KNIGHT (1970) e FRAGINALS (1978). 
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aboligao (BONILLA, 1948, cap. 11-17). A an^lise de Cepero Bonilla acerca da ideo- 

logia dos Ifderes rebeldes 6 perceptiva, mas para entender-se o impacto da rebeliao 

sobre os escravos deve-se tamb&m recorrer a fontes que reflitam as condigoes nas 

^ireas sob o controle insurrecionista ou prdximas aos locals de luta. Alguns registros 

desse tipo - transcrigoes de casos judiciais, correspondencias de oficiais, reclama- 

goes de senhores e libertos (como os ex-escravos eram denominados pelos rebeldes) 

- foram apreendidos pelos espanhdis e preservados. Tais documentos tornam evi- 

dente que os administradores rebeldes obrigavam alguns libertos a permanecer com 

seus ex-senhores e outros a moverem-se de urn lugar para outro em trabalho forga- 

do, bem como compeliam libertas a trabalhar como suas servas domdsticas parti- 

culares e criavam, dentro do exdrcito, distingoes incitadoras de inveja entre brancos, 

crioulos libertos e africanos. Tanto as exigencias dos tempos de guerra quanto as di- 

ferengas culturais e de classe entre oficiais e libertos induziam aqueles a encarar os 

escravos libertados como uteis mas perigosos e a impor controles limitando drasti- 

camente sua liberdade®. 

Outros aspectos da polftica insurgente, contudo, conduziram a efeitos opostos. 

Com fins militares, muitos libertos foram recrutados para as fileiras em luta, havendo 

conseqiidncias involuntdrias para a manutengao da escravidao. O liberto, agora sol- 

dado, tornava-se uma potencial causa de perturbagao da ordem estabelecida, urn 

sfmbolo de liberdade e urn desafio ambulante k instituigao da escravidao. Em urn 

caso significativo, urn senhor de engenho tentou manter urn soldado liberto de nome 

Florentine longe da propriedade a que estivera adscrito quando escravo. Como resul- 

tado houve urn confronto ffsico e o registro do consequente caso no tribunal reflete o 

desejo do senhor de impedir que Florentine retornasse para visitar seus companhei- 

ros ainda escravos e o dram£tico efeito da aparigao do liberto na senzala da fazenda 

a que pertencera. O senhor tinha-se prontificado a libertar o importune escravo, fa- 

zendo-o soldado e, assim, contribuindo para a causa rebelde. Mas nao tencionava 

permitir que Florentine voltasse ci propriedade para exibir seus direitos de homem li- 

vre. Em carta ks autoridades rebeldes, o plantador reclamou amargamente que os 

demais escravos de sua propriedade tinham-lhe pouca afeigao e haviam passado a 

encarar Florentine como seu protetoK3). 

Enquanto usaram a emancipagao para conseguir recrutas, os Ifderes rebel- 

des supuseram que as ex-escravas permaneceriam trabalhando, geralmente na agri- 

cultura. Contudo, uma vez que libertos ingressaram no ex^rcito, algumas libertas re- 

(2) Um conjunto de documentos dos insurgentes, intitulado Coleccidn Fernandez Duro, pode ser encontrado 
na Biblioteca da Real Academia de Histdria, Madrid (doravante RAH, FD). S§o numerosas as eviddncias 
de que os libertos eram tratados como grupos de trabalho ao invds de indivfduos livres. Ver, por exem- 
plo, as ordens dadas por M. Quesada em junho e julho de 1869, em RAH, FD, leg. 4, docs. 432,635, 
713 e 720. Sobre o uso das libertas como domdsticas, ver J. Agustfn Bora para C. Prefecto del Partido 
Porcayo, 25 nov. 1869, RAH, FD, leg. 2, carpeta 11, doc. 484. Um exemplo das distingoes raciais apare- 
ce em uma ordem distribuindo os homens de certa unidade: "De los hombres que 4! tiene destine U. los 
blancos i las armas y los libertos con raras escepciones a la agricultura..." Ordem de M. Quesada, 12 
jui. 1869, RAH, FD, leg. 4, doc. 616. 

(3) Para o testemunho do caso de Floretino, ver RAH, FD, leg. 1, doc. 5. 
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cusaram-se a permanecer nas propriedades, preferindo acompanhar seus amigos, 

marldos, filhos ou irmaos ao monte. Escreveu exasperado um oficial, em margo de 

1869, que um gmpo de mulheres alegou que 

"o decreto de emancipagao as declarou livres e em virtude de sua inde- 

pendencia elas resistem em voltar aquela propriedade..."(*). 

A I6gica da poslgao das mulheres era evidente, assim como a frustragao do admlnis- 

trador. Este aconselhou ao proprietdrio das terras que apelasse ao tribunal militar 

para recuperar as libertas recalcltrantes(4). 

O uso do abolicionismo pelos rebeldes como um grito de uniao, mesmo quan- 

do na pr^tica a aboligao estava seriamente comprometida, teve seus prbprios efei- 

tos. Os escravos nao envolvidos na rebellao e os libertos que dela participaram sen- 

tiram-se encorajados a tornar-se mals assertivos. Alguns libertos elegeram os ofi- 

ciais revolucion&ios seus potenciais defensores e, quando maltratados, fugiram de 

seus senhores para pedir justiga. O oficial podia nao ser compassivo, mas levantar a 

questao seria de qualquer forma perturbador. Os senhores eram levados ao tribunal 

para responder pelo comportamento em relagao aos libertos - algo que nenhum ex- 

propriet^rio de escravos poderia encarar com equanimidade(5). 

Fora da cirea controlada pelos revoltosos, a rebeliao representou uma ameaga 

aos plantadores com propriedades prbximas as fronteiras da luta. Os escravos fugi- 

dos dos engenhos podiam agora nao s6 ir para as colinas, mas tamb^m para os re- 

beldes; perseguir escravos foragidos podia conduzir a um confronto com forgas in- 

surgentes. A presenga da alternativa revolucion^ria tomou a manutengao da discipli- 

na na plantagao um assunto delicado - muito embora, em casos extremes, ela trou- 

xesse novas formas de controle k medida que a milfcia espanhola se tomava dire- 

tamente envolvida em manter a paz nas propriedades das ^reas em dispute. 

Assim, o impacto da insurreigao sobre a escravidao ultrapassou a intengao ini- 

cial de seus Ifderes. A prbpria polftica rebelde foi pressionada a desenvolver-se em 

diregao a um abolicionismo menos limitado, especialmente k medida que cresceu a 

participagao de pessoas de cor livres e de libertos no ex6rcito(6). Ao mesmo tempo, 

os libertos aprenderam a aproveitar-se at6 mesmo de concessoes parciais e oportu- 

nistas feitas pelos Ifderes rebeldes. 

(*) As citagfies foram traduzidas do ingl§s e n5o confrontadas com os textos de onde a autora originalmente 
asextraiu (N. do T.). 

(4) Libertos, 12 mar. 1869, RAH, FD, leg. 2, carpeta 11, doc. 376. 

(5) Para exemplo de uma liberta apelando a um oficial, ver a disputa entre Rosa e Francisco SocarrAs, RAH, 
FD, leg. 3, doc. 1, Sumarios. 

(6) Observadores contempordneos, simpatizantes e n5o-simpatizantes, estavam de acordo quanto A vasta 
proporg^o de pessoas de cor no ex6rcito rebelde. Ver, por exemplo, O'KELLY (1874, p. 221). Esse autor 
estimou que apenas um tergo dos homens em luta eram brancos. Documentos rebeldes apdiam tais esti- 
mativas. Ver Thomas Jordan a Eduardo Agramonte, 16 dez. 1869, RAH, FD, leg. 1: "In my inspection of 
the troops here as well as in the Oriente, I have been surprised to find much more than half of them ne- 
groes (including many Africans) and Chinese..." (original em ingles). 
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Embora a maloria dos escravos em Cuba estivesse no oeste, nao dlretamente 

atingldo pela guerra, a pacificagao da ilha requeria que o governo colonial se posicio- 

nasse quanto ao problema da aboligao. Apesar da ambivalencia inlcial do compro- 

metimento dos insurgentes com a aboligao, tal comprometimento colocava a Espa- 

nha na defensiva, quer em Cuba, quer intemacionalmente. Os espanhdis nao po- 

diam se dar ao luxo de parecer retrdgrados defensores da escravidao perante os Es- 

tados Unidos, aliado em potencial dos insurgentes, ou perante os negros, recrutas 

em potencial para os rebeldes. Contudo, o governo tambdm nao podia tomar provi- 

dencias que viessem a prejudicar a produgao de agucar ou trafssem a confianga de 

leais senhores de engenho ainda aterrorizados pela iddia de uma aboligao abrupta. 

A Lei Moret, aprovada pelas Cortes Espanholas em 1870, procurou conciliar 

essas necessidades conflitantes. Era uma "lei preparatdria para a aboligao gradual 

da escravidao", que libertava as criangas nascidas a partir de 1868 e todos os escra- 

vos com idade superior a sessenta anos, enquanto prometia que uma emancipagao 

indenizada dos escravos restantes seria introduzida assim que os delegados cuba- 

nos se assentassem as Cortes - algo a ser esperado somente com o final da guerra. 

A lei tornou ilegal o uso do agoite e determinou que qualquer escravo comprova- 

damente vftima de "crueldade excessiva" fosse libertado. Juntas Protectoras de Li- 

bertos, cujos membros eram mais da metade proprietcirios de escravos, foram esta- 

belecidas para supervisionar o cumprimento da lei(7). 

As autoridades coloniais retrataram a Lei Moret como s^bia e judiciosa, o re- 

sultado Idgico da revolugao espanhola de 1868 e uma medida com a qual at6 mes- 

mo os proprietcirios de escravos concordariamt8). Na pr^tica, entretanto, os senhores 

de escravos a criticaram e procuraram obstar sua aplicagao. Como resultado, a lei 

revelou ser ao mesmo tempo menos e mais do que aparentava, e sua histdria reflate 

a complexa dialdtica envolvida em reformer ou melhorar a escravidao. 

A lei era menos do que parecia no sentido de ser a liberdade que garantia limi- 

tada, transigfvel e, em muitos casos, bastante ilusdria. As criangas eram libertadas, 

mas deviam trabalho gratuito aos seus senhores atd atingirem dezoito anos, o que 

significava que mesmo quando os pais ganhavam a liberdade nao podiam automati- 

camente levar consigo seus filhos. Os idosos foram declarados livres, mas como as 

idades eram muito questiondveis, havia a probabilidade de fraudes generalizadas. 

Os escravos nao registrados eram legalmente livres, mas as petigoes de senhores 

de escravos para a inclusao de nomes nos registros continuaram por anos, retardan- 

do a verdadeira manumissao. Assim, muito embora o numero de pessoas classifica- 

das como escravos declinasse acentuadamente na d^cada de 1870, a lei nao mu- 

dou tantas vidas como os numeros sugerem(9) (ver tabela 1). 

(7) Para andlise sobre a polftica da aprovagao da Lei Moret ver KNIGHT {1970, cap. 6) e CORWIN (1967, 
cap. 12 e 13). O texto da Lei Moret pode ser encontrado em ORTIZ (1916, Apfindice). 

(8) Para o debate sobre a Lei Moret ver Espanha, Cortes, 1869-71, Diario de Sesiones de las Cortes Cons- 
tituyentes. Madrid, 1870, sessdes de 28 de maio de 1870 a 21 de junho de 1870. 

(9) Estatfsticas confidveis sobre a populagSo escrava e o numero de escravos libertados durante os dez anos 
da Lei Moret sao diffceis de obter. Os dois censos da dpoca sugerem que a populagao escrava diminuiu 
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TABELA 1 

POPULAgAO ESCRAVA E DE PATROCINADOS: 1862-1886 

Provfncia 1861-62 1877 1883 1885 1886 

Pinar del Rio 46,027 29,129 13,885 8,110 3,937 

Havana 86,241 41,716 18,427 10.419 5.693 

Matanzas 98.496 70,849 38,620 19,997 9,264 

Santa Clara 72,116 42,049 23,260 12,987 5.648 

Puerto Prfncipe 14.807 2,290 246 153 101 

Santiago de Cuba 50,863 13,061 5,128 1,715 738 

Total 368.550 199.094 99,566 53.381 25.381 

Fontes: 1861-62: CENTRO DE ESTADISTICA (1864). 
1877: GARClA (1979, p. 167-214). 
1883: AHN, Ultramar, leg. 4814, exp. 289. 
1885 e 1886: AHN, Ultramar, leg. 4926, exp. 144. 

A Lei Moret, contudo, era tamb^m um pouco mals do que parecia, uma vez 

que suas disposigoes conduziam a mudangas Institucionais tendentes a desarmoni- 

zar a ordem social da escravidao. Em 1870, quando a lei estava em discussao, um 

poderoso plantador, Francisco Ibcinez, recomendou que se evitasse a "intervengao 

de Agentes da Autoridade" no sentido de faze-la cumprlr, pols tal intervengao pode- 

ria acarretar abusos e desprestlgiar os senhores em suas proprledadesOO). Nao obs- 

tante, a propria existencia das Juntas Protectoras crlava a posslbilldade de os escra- 

vos poderem tomar a Iniclativa de apresentar queixas contra seus senhores perante 

juizes vlndos de fora. 

Considerando a composlgao de seus membros, nao era provcivel que na prdtl- 

ca as Juntas atuassem como defensoras dos escravos. Entretanto, na esteira da 

aprovagao da Lei Moret e do irromper da insurreigao na parte oriental da ilha, alguns 

escravos sentiram-se com coragem para pressionar por concessoes. Ao faze-lo, por 

vezes usaram as instituigoes anteriores da sindicatura (offcio do sindico, aquele no- 

meado "defensor dos escravos") e da coartagao (compra gradual da propria liberda- 

de cerca de 368.550 em 1861-62 para 199.094 em 1877, parte do que 6 devido, naturalmente, a mortes. 
Entre a aprovagSo da Lei Moret em 1870 e o final de 1877, os ndmeros oficiais mostram 61.766 criangas 
declaradas livres por serem nascidas apds 1868, 21.032 escravos libertados porterem mais de sessenta 
anos e 9.611 por nSo serem registrados. Para os resultados dos censos de 1861-62, ver CENTRO DE 
ESTADlSTICA (1864), e para 1877 ver GARCIA (1979, p. 167-214). Para relatdrios oficiais acercado 
numero de pessoas libertadas, ver Estado demonstrativo de los esclavos..., 15 mar. 1878, in Archivo 
Histdrico Nacional, Madrid (doravante AHN), Seccidn de Ultramar, leg. 4882. 

(10) Ada de la Junta de hacendados, propietarios y comerdantes para tratar de la cuestidn sodal, 17 jun. 
1870, AHN, Ultramar, leg. 4881, tomo 1. 
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de). Vdirios tipos de evidencias sugerem uma tendencia no sentido de maior auto- 

afirmagao. Em primeiro lugar, os registros das sindicaturas indicam um maior volu- 

me de atividade na d^cada de 1870, incluindo pedidos para diminuigao do prego 

avaliado para a compra da prdpria liberdade e permissao para mudar de senhoK11). 

Em segundo, alguns dos textos de apelagoes pela liberdade as Juntas foram preser- 

vados, indicando o sentido da natureza das demandas e a persistencia dos escravos 

que as apresentavam. Finalmente, havia um torn generalizado de frustragao em mui- 

tas das petigoes de senhores de escravos durante aquele perfodo. Apelavam ao go- 

verno para que fosse mais restritivo ao interpretar os direitos dos coartados e o pa- 

pel do smdico e tentavam de v^rias formas retardar a aplicagao da lei. Tais protestos 

eram uma resposta a incerteza sobre o futuro legal da escravidao e ^s crescentes 

iniciativas dos escravos^12). 

A Lei Moret, por si mesma, nao libertou um numero significative de escravos 

em idade de trabalho. No entanto, multiplicando os regulamentos e estabelecendo 

as Juntas, criou de fato uma alavanca adicional - pequena, fr^gil e desajeitada - da 

qual alguns escravos podiam utilizar-se para auxiliar na obtengao da liberdade. De- 

vido ^ relutancia do governo em fazer cumprir a lei e ^ oposigao dos senhores a 

mudangas em seu relacionamento com os escravos, os apelos pela liberdade eram 

diffceis de ser levados ao tribunal e ainda mais diffceis de ser ganhos. Por exemplo, 

o governo aquiescia ao desejo dos senhores de que nao fosse perturbada a ordem 

nos engenhos, e instrufa os oficiais locais para que apenas adentrassem as proprie- 

dades e falassem aos escravos sob circunstancias especiais e nao para averigua- 

goes rotineiras. Os apelos bem-sucedidos partiam em geral dos escravos relativa- 

mente privilegiados, como por exemplo os dom^sticos urbanos, servidores pessoais 

que tinham viajado a Europa com seus senhores, ou os coartados, escravos par- 

cialmente livres por terem pago parte do prego de sua liberdade(13). 

Um caso representative sugere a ambiguidade da situagao. Uma escrava urba- 

na de nome Luisa apelou pela liberdade alegando nao ser devidamente registrada. A 

Junta concordou, mas seu proprietcirio interveio, embargando o caso, mandando-a, 

enquanto isso, para o interior, presumivelmente para puni-la e impedir seu acesso a 

pessoas de fora. O irmao de Luisa, escravo alfabetizado de outro senhor, apelou a 

Madrid em nome da irma e ganhou a causa. O incidente ilustra a maneira pela qual 

a Lei Moret criava expectativas e encorajava a iniciativa dos escravos, a qual, por 

sua vez, podia ser bloqueada pelos senhores. Foi somente o acesso a uma pessoa 

(11) Expediente promovido... para conocer las operaciones practicadas en todas las sindicaturas de la Isla 
durante el quinquenio de 1873 a 1877, Archive Nacional de Cuba, Havana (doravante ANC), MiscelAnea 
de Expedientes (doravante ME), leg. 3814, exp. A. 

(12) Alguns apelos chegaram at6 Madrid e encontram-se em AHN, Ultramar, especialmente leg. 4759. Regis- 
tros de casos locais estSo espalhados por ANC, ME. Para regulamentagdes governamentais sobre sfndi- 
cos e coartagSo, ver CANO & ZALBA (1875, p. 65 e 67). Ver tamb6m AHN, Ultramar, leg. 4882, tomo 3, 
exp. 75, para os protestos dos senhores de escravos. 

(13) Para a legislagSo sobre as propriedades, ver CANO & ZALBA (1875, p. 244). Para exemplo das apela- 
goes, ver AHN, Ultramar, leg. 4759. 
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alfabetizada, urbana e ousada que possibilitou a Luisa enfrentar a t^tica de seu pro- 

prietcirio(14). 

Outros fatores al6m da Lei Moret estavam em agao em 1870 para alterar a im- 

portancia da escravidao. Os senhores de engenho hd muito tempo haviam consta- 

tado que a populagao escrava cubana nao se reproduzia completamente e inevita- 

velmente declinaria assim que o tr^fico de escravos terminasse, o que se deu na 

d^cada de 1860. Trabalhadores chineses contratados, que laboravam lado a lado 

com os escravos e eram tratados quase como eles, haviam fornecido uma fonte al- 

ternativa de trabalho para os engenhos(15). Entretanto, a importagao de chineses 

contratados deciinou e foi por fim abolida na d^cada de 1870. Ao vencerem seus 

contratos de oito anos, alguns chineses eram organizados em grupos de trabalho. 

Contratadores chineses forneciam cuadrillas, cujos membros trabalhavam nos cam- 

pos ou nas usinas sob pagamento fixo, mantinham-se a si proprios, recebiam o pa- 

gamento e a seguir deixavam a plantagao(16). Essa forma de trabalho era particu- 

larmente flexfvel para os senhores de engenho e nao mais guardava tao estreita 

semelhanga com a escravidao. 

Urn numero crescente de homens brancos tamb^m trabalhava nas proprieda- 

des, especialmente a medida que a Guerra dos Dez Anos (1868-78) se aproximava 

de seu final e desmobilizava os soldados espanhois que haviam permanecido em 

Cuba. Livros contcibeis refletem a crescente heterogeneidade da forga de trabalho, 

arrolando escravos de propriedade dos engenhos, escravos alugados em base anual 

ou mensal, trabalhadores assalariados brancos e negros, cuadrillas de chineses e 

alguns colonos, ou arrendatdrios. As formas de pagamento eram correspondente- 

mente diversas. Alguns trabalhadores eram pagos diariamente, outros por semana; 

os grupos eram pagos por dia e por tarefa; mesmo os escravos podiam receber urn 

jornal se trabalhassem aos domingos(17). 

O uso dessas formas adicionais de trabalho, contudo, nao eliminava a depen- 

dencia dos plantadores com relagao a escravidao. Os resultados do censo aghcola 

de 1877 sugerem que pelo menos 72% dos trabalhadores nas dotaciones dos enge- 

nhos eram ainda escravos dos proprietcirios para os quais trabalhavam. Trabalhado- 

res livres, escravos alugados e chineses perfaziam os restantes 28%(18). Adicional- 

(14) El pardo Faustino, esclavo de Dn. Pedro Prado, solicita la libertad de su hermana Luisa, esclava de D. 
Elfas Nunez. AHN, Ultramar, leg. 4759, exp. 74. 

(15) Sobre os chineses em Cuba, ver CORBITT (1971); RIVA (1976); PASTRANA (1963); HELLY (1979) e 
SCOTT (1979, p. 324-327). 

(16) Sobre os grupos de trabalho, ver CORBITT (1971, p. 91). Ntimeros oficiais sugerem que em 1872 havia 
aproximadamente 34.000 trabalhadores chineses contratados ainda servindo em seu perfodo de oito 
anos, 8.000 fugitives e 14.000 livres. Ver Estado resumen del padrdn general de asiiticos..., in AHN, Ul- 
tramar, leg. 87. Por volta de 1877 os numeros mostravam 25.000 sob contrato e 22.000 livres. Ver GAR- 
CIA (1979). 

(17) Para urn perfil da forga de trabalho em urn engenho especffico, ver o Libro Diario del Ingenio Delicias, 
1872-82, in ANC, Misceldnea de Libros (doravante ML), num. 10802. 

(18) Os resultados do censo agrfcola de 1877, que registram 90.516 escravos, 20.726 "Libres y alquilados" e 
14.597 chineses trabalhando nos engenhos de agucar, nSo s§o completos e h4 algumas ambiguidades 
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mente, os pregos dos escravos permaneciam elevados, indicando que a escravidao 

nao se encontrava em estado de colapso internet19). A guerra e a Lei Moret, nao 

obstante, estavam tornando clara a diregao da mudanga e as adaptagoes nos enge- 

nhos tornavam sem fundamento a alegagao dos senhores de que o agucar somente 

sobreviveria se a escravidao permanecesse completamente inalterada. 

Em 1878 e 1879 aumentaram as pressoes para que outro passo fosse dado 

em diregao a solugao do problema da escravidao. Concessoes irregulares haviam 

sido feitas em v^rias frentes. O pacto que terminou com a Guerra dos Dez Anos ga- 

rantiu a liberdade dos libertos entre os insurgentes - uma necessidade tcitica para 

que aqueles guerreiros pudessem ser persuadidos a depor suas armas. Os espa- 

nhbis haviam sido obrigados a dar liberdade a escravos que haviam servido a 

causa da Coroa e a alguns libertos que se tinham rendido anteriormente. Inespera- 

damente, os escravos remanescentes da Provfncia de Santiago de Cuba desafiaram 

diretamente seus senhores, recusando-se a trabalhar a menos que a aboligao fosse 

concedida. Embora nao sejam claros os detalhes sobre o confronto, houve aparen- 

temente uma resistencia passiva generalizada dos escravos que demandavam sua 

libertagao "como los convenidos", os que haviam sido libertados pelo tratado de paz. 

Em setembro de 1879 o governador-geral escreveu a Madrid relatando que os es- 

cravos estavam desertando em grandes numeros e havia-se tornado necesscirio vi- 

gici-los com tropas(20). 

Os acontecimentos na parte oriental da ilha, algo entre marronage (fuga de es- 

cravos) e greve, foram tornados mais urgentes pela inquietude do p6s-guerra. Ne- 

gros nas colinas, unidos aos dos engenhos conseguiram obter dos atemorizados 

proprieterios de escravos concessoes para as quais o governo ainda nao estava pre- 

parado. Os plantadores do lado oriental aparentemente temiam perder a capacidade 

de controlar a forga de trabalho, mesmo com a ajuda dos militares, e fizeram urn 

acordo com seus escravos. Acederam em que a escravidao continuasse por apenas 

mais quatro anos e que durante aquele perfodo os escravos recebessem urn salcirio. 

Embora o acordo nao possufsse forga de lei, sua seriedade foi indicada pelo conse- 

Iho do senador por Santiago de Cuba junto ao governo espanhol, em 1879. Embora 

ele prbprio fosse favor^vel a uma aboligao mais gradual, avisava que se o acordo 

nas categorias que compfiem as dotaciones. Os totais para "fibres y alquilados" parecem incluir algumas 
criangas e escravos idosos legalmente libertados pela Lei Moret, bem como escravos de aluguel e traba- 
Ihadores assalarlados. A propogSo de trabalhadores ativos no ramo agucarelro que eram escravos era, 
assim, provavelmente maior que os 72% registrados na categoria "esclavos" Para as estatfsticas agre- 
gadas, ver Revista de Agricultura, Havana, 3, 31 mar. 1879, 75. 

(19) N5o existe ainda urn trabalho detalhado sobre prego de escravos na d6cada de 1870. Para estimativas, 
ver AIMES (1907, p. 268) e O'KELLY, 1874, p. 64). Para an^lise dos pregos nas d^cadas anteriores, ver 
FRAGINALS; KLEIN & ENGERMAN (1983, p. 1201-1218). 

(20) Telegrama do Governador-Geral ao Ministro do Ultramar, 11 de setembro de 1879, AHN, Ultramar, leg. 
4882, tomo 3, exp. 76. 
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existente fosse ignorado seria extremamente diffctl impor qualquer soluqao naquela 

provfncia(21). 

No outro extreme da ilha sentiam-se os efeitos da ordem governamental, hci 

tempos protelada, para que se divulgassem os registros de escravos. Os que nao ti- 

vessem o nome nas listas eram legalmente livres e, em algumas ^reas, essa cate- 

goria inclufa urn grande numero de indivfduos considerados escravos. Autoridades 

locals em Pinar del Rio queixaram-se de haver resistencia passiva entre os escravos 

e manifestaram seu temor de que em breve os nao libertados se sublevassem, cla- 

mando pela manumissao. Em Sagua de la Grande, Provfncia de Santa Clara, a di- 

vulgagao das listas produziu "grande excitagao" entre os proprietcirios. Hd uma 66- 

cada os senhores vinham debatendo com o governo sobre a completeza dos regis- 

tros de escravos, mas agora a exposigao das listas trazia a disputa a publico e tor- 

nava mais provciveis as contestagoes diretas por parte dos escravos(22). 

Todos esses acontecimentos contribufam para pfessionar o problema geral. 

Economicamente, tornavam diffcil aos plantadores obter cr^dito; politicamente, sola- 

pavam o controle governamental. Desergoes, resistencia passiva, queima de cana- 

de-agucar e a onipresente ameaga de uma nova insurreigao faziam aparecer cada 

vez mais alto o custo de manter a escr^vidao. Isso nao transformava os senhores de 

engenho em abolicionistas, que muitos temiam ser ainda maior o prego da aboli- 

gao, mas tornava-os cividos por alguma "resolucidn de la cuestidn social" 

Urn prdximo passo Idgico seria eliminar a escravidao na aparencia enquanto se 

mantinham os elementos-chave de sua substancia. Para isso, o vefculo foi a institui- 

gao do patronato, estabelecido por uma lei aprovada pelas Cortes Espanholas em 

1880. O patronato representava urn estcigio intermedicirio entre escravidao e liberda- 

de, durante o qual os ex-escravos eram obrigados a frabalhar para seus ex-proprietci- 

rios mas recebiam, em troca, urn salcirio simbolico. Segundo a lei, urn quarto dos pa- 

trocinados remanescentes deveria obter sua liberdade total a cada ano, em ordem 

decrescente de idade, a comegar de 1885, com o patronato finalmente terminado 

em 1888. 

O patronato baseava-se na crenga do gradualismo, na necessidade de apres- 

sar-se vagarosamente. Os plantadores invocavam os fantasmas do Haiti, da Re- 

construgao Radical nos Estados Unidos e a volta ao barbarismo para argumentar 

que somente uma transigao gradual poderia afastar tais consequencias mal^ficas da 

aboligao. O patronato tamb&ri envolvia uma negagao de interesses conflitantes; era 

uma alegagao de que as necessidades de ex-escravos e ex-senhores podiam ser 

mediadas e conciliadas em beneffcio de ambos - daf o uso da retorica da tutelagem 

e protegao. 

A lei de 1880, nao obstante, mantinha as relagoes fundamentals da escravidao. 

Embora o proprietdirio fosse agora denominado patrono e o escravo patrocinado, o 

(21) Ver a opiniSo de Jos6 Bueno y Blanco in Documentos de la Comisidn... 1879, AHN, Ultramar, leg. 4883, 
tomo 5. 

(22) Ver as petlgdes e relatdrios em AHN, Ultramar, leg. 4882, tomo 3, exp. 75. 
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senhor ainda tinha o direito ao trabalho do ex-escravo, podendo transferir esse direi- 

to atrav^s de venda. Podia tamb^nn distribuir punigoes corporals e os foragidos de- 

viam ser-lhe trazidos de volta. Entretanto, as obrigagoes dos senhores para com os 

patrocinados eram um tanto maiores do que aquelas devidas aos escravos. AI6m da 

manutengao, os patronos deviam providenciar a educagao das criangas e pagar a 

cada patrocinado um pequeno estipendio. A lei tamb^m levava em consideragao a 

possibilidade de libertagao por "acordo mutuo" entre patrono e patrocinado e por in- 

denizagao de servigos, ou autocomprat23). 

Muito embora as responsabilidades reciprocas fossem claramente determina- 

das, nao se tratava de forma alguma de uma relagao contratual. Nao era questao de 

escolha tornar-se patrocinado, e este tinha somente alguns dos direitos do trabalha- 

dor livre. Nao podia se recusar ao trabalho, procurar outro empregador ou deixar a 

propriedade sem permissao. Podia ser expulso da propriedade se o senhor, unilate- 

ralmente, renunciasse a seus direitos sobre ele. Apesar disso, como no caso do tra- 

balhador livre, seu pagamento podia sofrer descontos durante o tempo em que esti- 

vesse doente ou sendo punido. 

Em alguns aspectos a lei se assemelhava a um cddigo escravista liberalizado. 

Era diferente, por^m, em um ponto crucial: determinava que certas infragoes das re- 

gras por parte dos senhores fossem punidas com o t^rmino do patronato e a liberta- 

gao do patrocinado. Novas Juntas de Patronato deveriam supervisionar o cumpri- 

mento das regras. Ironicamente, a especificagao das obrigagoes dos proprietaries de 

escravos, muito embora pudessem diferir bem pouco daquelas em uso durante a es- 

cravidao, convertia tais pr^ticas em direitos dos escravos e estabelecia uma forma 

de compensagao caso estes fossem violados. Um exemplo pode servir de ilustragao. 

Os senhores tinham o hcibito de alimentar e vestir seus escravos, e era de seu inte- 

resse faze-lo. A lei nao introduzia novidade alguma ao obrig^-los a manter seus pa- 

trocinados. Apresentava algo novo, contudo, ao determinar que o patrocinado podia 

apresentar Junta acusagao de falha em prover alimento e roupas o que, se com- 

provado, permitir-lhe-ia obter a liberdade. Os efeitos emergiram de maneira singular- 

mente dramdtica em uma plantagao em Guines, onde as autoridades locals ordena- 

ram que 185 patrocinados fossem libertados por motivo de nao terem sido adequa- 

damente alimentados e vestidos. O senhor recusou-se, os patrocinados amotinaram- 

se e o ex^rcito foi chamado para reprimi-los. O caso foi um exemplo extreme: o en- 

genho faliu e o supervisor foi incapaz de garantir a ordem. Nao obstante, os patroci- 

nados foram declarados livres ao inv^s de simplesmente transferidos a outro proprie- 

tcirio, e essa ordem foi resultado de suas prbprias reclamagoes e do cumprimento 

das clciusulas da lei de 1880(24). 

(23) O texto da lei e seu Regulamento pode ser encontrado no Cddigo penal vigente en las islas de Cuba y 
Puerto Rico. Madrid, 1886, p. 233-266. 

(24) Don Nicolas de Cardenas y Ortega ao Govemador-Geral, out 1880, AHN, Ultramar, leg. 4884, tomo 7, 
exp. 101; e Don Nicolas de Cardenas suplica..., AHN, Ultramar, leg. 4528, 1° exp. 167. Vertamb6m LA- 
BRA (1885, p. 301). 
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O govemo nao tencionava abalar o poder dos senhores. Era, pelo contr^rio, to- 

talmente solicito aos seus interesses. Mas, uma vez que direltos haviam sido clara- 

mente explicitados, que o Estado chamava a si a responsabilidade de faze-los cum- 

prir e, acima de tudo, tendo sido criada uma penalidade tao atrativa para os poten- 

ciais queixosos (liberdade para o patrocinado), as relagoes sociais estavam inevita- 

velmente alteradas. 

Para compreender o que realmente se passava entre patrocinados e patronos 

deve-se reconhecer que o patronato, como tentativa de eliminar as tensoes e contradi- 

goes da aboligao gradual, era uma instituigao ambfgua. Ao tentar resolver tais con- 

tradigoes, a lei tanto negava a liberdade legal, obscurecendo assim a distingao entre 

escravo e patrocinado, quanto garantia novos direitos, com isso fornecendo aos pa- 

trocinados urn instrumento potencial para abrir caminho no processo de sua emanci- 

pagao. A natureza contraditbria da instituigao significava que nem patronos nem pa- 

trocinados a encaravam como funcionando plenamente em seu interesse, mesmo 

quando ambas as partes procuravam usb-la para defender suas posigoes ou avangar 

nelas. 

A instituigao, embora ambfgua, nao era de forma alguma simbtrica ou impar- 

cial. A execugao ativa das clbusulas protetoras da lei era limitada na prbtica. Con- 

quanto o governo de Madrid tivesse interesse em fazer uma distingao tebrica entre 

patronato e escravidao, nao estava disposto a arriscar a perda de produgao ou o 

apoio dos senhores de engenho. Havia indivfduos no governo direta e indiretamente 

envolvidos com o negbcio do agucar e o tesouro espanhol dependia das receitas 

provenientes das colonias. Albm do mais, enquanto o Ministbrio do Ultramar enfati- 

zava em seus comunicados que as leis tinham que ser obedecidas e que disputas 

deveriam ser julgadas com rapidez e equidade, a verdadeira execugao era deixada a 

cargo dps oficiais em Cuba. Estes, por sua vez, tentavam manter a paz na ilha e nao 

queriam encorajar iniciativas dos patrocinados ou garantir liberdade em massa por 

motivo de desobediencia a lei por parte dos senhores. As juntas eram geralmente 

compostas por pessoas mais ligadas aos senhores que aos escravos e seu procedi- 

mento nao assegurava a investigagao ou o cumprimento rigoroso dos direitos dos 

patrocinados. Elas eram, na melhor das hipbteses, morosas, quando nao parciais e 

corruptas(25). 

Apesar do consenso entre oficiais do governo, plantadores e Juntas acerca da 

necessidade de estabilidade, o patronato revelou-se instbvel. Em 1877 havia cerca 

de 200.000 escravos em Cuba. Por volta de 1883, o numero de patrocinados era 

somente 100.000; dois anos mais tarde havia declinado para 53.000 e em 1886 ha- 

via somente 25.000(26). O desenrolar dos acontecimentos foi mais rbpido do que o 

esperado pelo piano de 1880. O patronato, apresentado de infcio como perfeitamen- 

(25) Sobre a import&icia das receitas provenientes de Cuba para a Espanha, ver BERNET (1974, p. 
322-357). Para discussSo adicional sobre a execugSo da lei de 1880 e a atuagfio das juntas, ver SCOTT 
(1982, cap. 6). 

(26) A melhor an^lise sobre as estatfsticas da populate em 1877 encontra-se em GARCfA (1979). Para da- 
dos sobre o numero de patrocinados, ver tabela 1. 
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te conciliatorio, logo comegou a deteriorar-se e foi por fim rejeitado por nao garantir 

as vantagens do trabalho escravo nem as do trabalho livre. Para compreender o 

porque dessa situagao, deve-se estudar a instituigao sob os diferentes pontos de vis- 

ta dos patronos e dos patrocinados. Embora o mais significative seja a interagao de 

ambos, para os propositos deste estudo eles podem ser inicialmente examinados 

em separado. 

Por volta de 1880 a maioria dos senhores havia perdido a esperanga de manter 

a instituigao denominada escravidao mas, como grupo, nao desejavam a interrupgao 

da oferta de trabalho conforme melhor Ihes conviesse. A continuidade do trabalho 

possufa significado especial para os ex-proprietcirios de escravos: ela pressupunha a 

manutengao da "ordem, subordinagao e disciplina" Tal manutengao, segundo eles, 

tinha como chave o que denominavam forga moral. Esta, por sua vez, possufa Vcirias 

dimensoes, mas talvez fosse mais fundamentalmente encarada como dependente 

da capacidade dos senhores de aplicar punigoes corporais. Os senhores de engenho 

pressionavam o governo para que permitisse o uso do tronco e das correntes e para 

que nao informasse aos patrocinados acerca da proibigao do uso do agoite. Os pa- 

tronos temiam visivelmente as consequencias de tratar ex-escravos como trabalha- 

dores livres comuns. Prediziam que a ordem nao poderia ser mantida se os patroci- 

nados se convencessem de que tinham muitos direitos e que seus deveres nao 

iam al^m de urn certo numero de horas de trabalho. Implicitamente, os senhores 

reconheciam o papel da compulsao extra-economica quando o estfmulo economico 

era tao insignificante - o estipendio pago ao patrocinado era apenas uma fragao do 

salcirio recebido por urn trabalhador livre. Estava tamb^m implfcito o medo de que a 

ameaga de trabalho forgado em obras publicas e prisao na plantagao nao iria deter 

homens e mulheres sujeitos a trabalho forgado e prisao por toda uma vida. O tronco 

e as correntes, em contraste, eram punig6e$ que os ex-escravos "respeitavam", ar- 

gumentavam os senhores. Nas petigoes ao governo invocava-se a especial situagao 

da "solidao do campo", onde "milhares de homens de cor" eram governados por "uns 

poucos da raga branca" A implicagao disso 6 que a base moral que eles tinham em 

mente era algo muito mais parecido com terror do que com justiga. Os senhores 

venceram a batalha e o uso do tronco e das correntes foi permitido 1883(27). 

A manutengao da "forga moral" tamb^m requeria que os senhores e seus ad- 

ministradores fossem a unica autoridade nos engenhos. Isso, no entanto, conflitava 

diretamente com a exigencia legal de que as Juntas fizessem visitas de inspegao as 

propriedades. Os senhores eram sensfveis a essas visitas por dois motives. Primeiro, 

qualquer patrocinado que nao recebesse pagamento em seu devido tempo tinha di- 

reito legal k liberdade e, a julgar pelas petigoes e contabilidade dos engenhos, mui- 

tos patronos nao pagavam em dia ou faziam descontos ilegais nos estipendios de 

seus patrocinados. Segundo, de maneira mais generalizada, os senhores sentiam 

ser perigoso introduzir uma terceira parte nas relagoes com seus patrocinados. Refe- 

(27) Para petigoes de senhores de engenho, proprietdrios e comerciantes, ver ANN, Ultramar, leg. 4884, tomo 
8, exps. 134, 135 e AHN, Ultramar, leg. 4883, tomo 5, exp. 65. 
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riam-se k "desmoralizagao" que poderia resultar das visitas ks proprledades e clara- 

mente temiam perder o monopollo da autoridade. Investigadores adentrando suas 

terras e falando diretamente aos patrocinados era algo que solapava as relagoes 

sociais nas quais se baseava o escravismo. Os senhores conseguiram que as visitas 

fossem temporariamente suspensas, persuadindo o governador de que elas pertur- 

bariam o bom andamento da colheita. Uma vez recomegadas as visitas, os senhores 

precisavam contar corn a passividade e corruptibilidade das Juntas para impedir in- 

trusoes e com o medo de retaliagao por parte dos patrocinados para nao haver quei- 

xasf28). 

Os senhores apegavam-se a autoridade nao simplesmente por necessidade 

psicologica ou temores sociais, mas tamb^m por desejarem impor ritmos especfficos 

de trabalho, os quais, suspeitavam, nao poderiam ser mantidos sem o uso da forga. 

Ao imaginar que as disposigoes da lei de 1880 poderiam reduzir as horas de traba- 

lho impostas aos patrocinados os plantadores alegaram, ao mesmo tempo, que '\k 

vinham observando os padroes hor^rios e que qualquer clciusula que os obrigasse a 

seguir tais padroes seria prejudicial. De modo similar, haviam anteriormente protes- 

tado ser desnecesscirio informar aos patrocinados, em seus cartoes de registro, 

acerca do banimento do agoite, uma vez que este jdi nao mais se encontrava em 

uso^). 

Examinando-se o ritmo de trabalho durante a colheita do agucar, mesmo como 

mostrado pela laconica contabilidade de urn livro de engenho, nao k diffcil entender 

porque os senhores prezavam tanto sua liberdade de determiner as horas de traba- 

lho e seus meios extra-economicos de coagao. Em tempo de colheita o trabalho 

prosseguia por todas as horas do dia e da noite; o prindpio do domingo era ignorado 

e os patrocinados labutavam dias a fio(30). A lei de 1880 dava aos senhores o direito 

de exigir trabalho de seus ex-escravos; os senhores queriam que a regulamentagao 

interpretasse esse direito como autorizagao para que demandassem tanto trabalho 

quanto necessitassem de cada patrocinado. Urn trabalhador livre podia negociar 

suas horas de trabalho; os patronos queriam assegurar que nenhum patrocinado pu- 

desse recusar-se a trabalhar muitas horas. Ganharam a questao, e o Regulamento 

deu aos senhores o direito de requerer "as horas necesscirias de trabalho, segundo o 

costume" durante a colheita(31). 

Embora o pagamento de salaries em troca de trabalho seja geralmente visto 

como a antftese da escravidao, os ex-proprietcirios de escravos cubanos aparente- 

mente nao se alarmaram ante a id^ia de pagamento, apesar de reclamarem das di- 

(28) Para debate sobre visitas aos engenhos, ver ANN, Ultramar, leg. 4884, tomo 8, exps. 134, 152, 170,179 
eAHN, Ultramar, leg. 4926, exp. 144. 

(29) Para observagoes sobre as horas de trabalho, ver AHN, Ultramar, leg. 4883, tomo 5, exp. 65. Sobre o uso 
do agoite, ver AHN, Ultramar, leg. 4883, tomo 5, exp. 69. 

(30) Ver, por exemplo, Libro Diario del Ingenio Nueva Teresa, fols. 107-131, ANC, ML, num. 10831. 

(31) Cddigo penal vigente en las islas de Cuba y Puerto Rico (1886, p. 247). 
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ficuldades de obter numer^rio para os engenhos. Um salcirio nominal nao alterava 

radicalmente as velhas relagoes de escravidao e era aceitcivel para a maioria dos 

senhores enquanto permanecesse nominal. A principal preocupagao dos patronos, 

frequentemente, nao era se os patrocinados receberiam um estipendio, mas quern 

decidiria quando eles deveriam recebe-lo. Uma forma de minimizar o impacto da in- 

trodugao do estipendio era trat^-lo como a outras recompensas do tempo da escra- 

vidao, usando o desembolso para conseguir o ritmo de trabalho desejado. Embora o 

dia de pagamento fosse legalmente o oitavo de cada mes, ele era ^s vezes poster- 

gado a\6 apos a colheita - polftica essa provavelmente concebida tendo em mente 

controlar o trabalho e o fluxo monetdrio(32). Com o passar do tempo, regras mais n- 

gidas e crescentes desafios por parte dos patrocinados, os quais poderiam ser liber- 

tados se fossem capazes de comprovar o atraso do pagamento, desencorajaram tal 

pr^tica. 

Para evitar alteragoes no regime estabelecido os senhores lutaram para man- 

ter nao somente o monopolio da autoridade e do controle de salcirios e horas, mas 

tamb^m o da informagao. Uma caracterfstica ideal do funcionamento regular e sem 

percalgos de uma sociedade escravista era que os escravos permanecessem na ig- 

norancia com respeito a disputas importantes, sem serem envolvidos no processo. O 

infcio da aboligao e a instauragao das Juntas desfizeram esse padrao. A aboligao, 

embora gradual, sugeria a ilegitimidade da escmvidao e a possibilidade de emanci- 

pagao mais r^pida. As Juntas, mesmo enviesadas, mostravam aos patrocinados um 

caminho a seguir em busca daquela possibilidade. A manutengao da autonomia dos 

senhores, portanto, poderia passar a depender de tornarem-se as informagoes ina- 

cessfveis aos patrocinados. 

Os senhores procuravam afastar as informagoes isolando fisicamente as pro- 

priedades, desencorajando ou impedindo os patrocinados de sair de seus limites. 

Um dos mecanismos utilizados era o armaz^m do engenho, o qual se torncu nao 

somente um instrumento de controle economico direto, mas tamb6m uma forma de 

limitar o acesso a informagoes atrav^s da redugao do contato entre patrocinados e 

forasteiros. Esse esforgo foi parcialmente frustrado por donos de armaz^ns nas ci- 

dades que, na d^cada de 1880, realizaram uma campanha contra os armaz&is de 

engenho, isentos de impostos. Os comerciantes sabiam que um dos beneffcios da 

transigao para o trabalho assalariado seria o estfmulo a economia local, o qual seria 

reduzido se os senhores simplesmente transformassem suas despensas em arma- 

z6ns. Os lojistas alegavam que isso nao so era ilegal, que os armaz^ns nao ti- 

nham licenga e nao pagavam impostos, mas tamb^m imoral, dado que empregados 

e patrocinados eram coagidos a comprar deles. Em suas petigoes e testemunhos, 

tanto comerciantes quanto senhores de engenho concordavam essencialmente que 

a fungao dos armaz6ns de engenho era o controle; discordavam simplesmente quan- 

(32) Ver Libro Diario del Ingenio Nueva Teresa, fols. 128-129, para um caso, em 1881, em que o pagamento 
de abril foi retido at6 o fim da colheita em 30 de maio, dia em que tamb6m foram concedidas ragoes extras 
e um dia de descanso. 
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to a se a abollgao formal da escravidao implicava ou nao que se devesse renunciar 

a esse controleC33). 

Para os senhores, um problema central do patronato era que escravidao e 

aprendizado estavam baseados na coergao e no monopdlio da autoridade, mas a lei 

de 1880 e suas interpretagoes subsequentes dilufam a coergao e fragmentavam a au- 

toridade. Alguns dos principais senhores de engenho responderam a essa contradi- 

gao com agoes de retaguarda, manobrando incansavelmente para desfazer mesmo 

as modestas alteragoes introduzidas pelo patronato. Outros simplesmente tentaram 

fazer algumas concessoes conforme mandava a lei, mantendo seus ex-escravos res- 

tritos ao mundo isolado do engenho. 

Alguns senhores, todavia, estavam dispostos a acelerar a transigao para o tra- 

balho assalariado e a abandonar a id&a de um status intermedterio. Essa atitude 

podia assumir diversas formas. A mais convencional era a manumissao, ou renuncia 

ao patronato, ks vezes levada a cabo como um ato de benevolencia, refletindo a ge- 

nerosidade do senhor ao mesmo tempo que o desobrigava das responsabilidades de 

manutengao. Mais importante era o "acordo mutuo" entre patrono e patrocinado, no 

qual as condigoes da liberdade eram estabelecidas independentemente das Juntas. 

Tais acordos podiam ser apressados pelos esforgos do patrocinado em tornar as 

coisas diffceis para o senhor ou colocci-lo em apuros perante a Junta; podiam tam- 

b^m incorporar quaisquer concessoes favor^veis ao senhor quanto a futures salaries 

em troca da oferta de liberdade legal. A liberdade atrav^s de acordo mutuo era mais 

comum nas provfneias agucareiras de Matanzas e Santa Clara, onde alguns senho- 

res aparentemente estavam preparados para abrir mao de seus direitos legais sobre 

alguns de seus ex-escravos, embora nao sem extrair concessoes (ver tabela 2). 

Os acordos mutuos eram tamb^m uma forma de estfmulo de que o senhor se 

utilizava para conseguir que o patrocinado se dedicasse ao trabalho. Um proprietd- 

rio, por exemplo, concordou em libertar uma escrava quando ela jci tlvesse pago 

grande parte das parcelas de seu prego total e pagar-lhe um sal^rio at6 que ela con- 

seguisse completer o resto do prego(34). Tratava-se, em certo sentido, de mudanga 

para uma esp^cie de trabalho livre, mas parte de sua motivagao era devida ao de- 

sejo que tinha a mulher de escapar de um particular status legal. O ato de colocci-la 

em d^bito reduzia sua mobilidade e diminufa a probabilidade de que escolhesse la- 

zer ou agricultura de subsistencia em detrimento do trabalho pago. 

O empregador que necessitasse de trabalhadores durante o perfodo de transi- 

gao tinha vcirias opgoes. Podia alugar ou comprar patrocinados, pois alguns patronos 

preferiam amortizar seu investimento em escravos diretamente, ao inv^s de serem 

compensados atrav^s do uso de seu trabalho. Poderia tamb^m entrar na competigao 

por trabalhadores assalariados, ou tentar obter o trabalho dos patrocinados sem 

compra do patronato, auxiliando-os numa petigao pela liberdade em retorno pelo 

(33) Ver Sobre pago de contribucidn de las tiendas de los ingenios, AHN, Ultramar, leg. 4818, exp. 84. 

(34) Ver o caso de Trinidad Carreras, in Demanda de Dn. Josd Carreras y Guijeras, ANC, Consejo de Admi- 
nistracidn (doravante CA), leg. 95, exp. 8613. 

472 Estudos Economicos, Sao Paulo, 17(3):457-485, Set./Dez. 1987 



Rebecca J. Scott 

TABELA 2 

PATROCINADOS QUE OBTIVERAM LEGALMENTE A LIBERDADE TOTAL, 

MAIO 1881-MAIO 1886, FOR PROVINCIA 

Provfncia Acordo 
MCituo 

Renuncia 
do senhor 

IndenizagSo 
pelo 

patrocinado 

NSo cumpri- 
mento do 
Artigo 4(*) 

Outras 
causas 

Atrav6s 
do Artigo 
8 (1885 e 

1886 somen- 
te)r *) 

Total 

Pinar del Rio 3.013 2.739 2.141 1.022 1.831 4.190 14.936 
(20%) (18%) (14%) (7%) (12%) (28%) (100%) 

Havana 3.620 6,785 2.113 3,398 2.952 3.642 22.510 
(16%) (30%) (9%) (15%) (13%) (16%) (100%) 

Matanzae 14.997 3.639 3.446 2.097 4.452 10.468 39.099 
(38%) (9%) (9%) (5%) (11%) (27%) (100%) 

Santa Clara 11.342 3.613 3,115 429 3.249 6,286 28,034 
(40%) (13%) (11%) (2%) (12%) (22%) (100%) 

Puerto Prfncipe 60 167 24 103 189 32 575 
(10%) (29%) (4%) (18%) (33%) (6%) (100%) 

Santiago 2.070 1.883 2.164 374 1.551 691 8,733 
de Cuba (24%) (21%) (25%) (4%) (18%) (8%) (100%) 

Total 35.102 18,826 13.003 7.423 14.224 25.309 113.887 
(31%) (17%) (11%) (7%) (12%) (22%) (100%) 

Notas: (* ) O Artigo 4 da lei de 1880 enumerava as obrigagoes do patrono: manter souspatrocinados, vesti- 
los, dar assistSncia aos doentes, pagar o estip§ndio mensal estipulado, educar os menores, ali- 
mentar, vestir e dar assist§ncia quando doentes aos filhos de sous patrocinados. 

(* *) O Artigo 8 determinava que um em cada quatro patrocinados do senhor fosse libertado em 1885 e 
urn em cada tr§s em 1886, em ordem decrescente de idade. No caso de haver v^rios patrocinados 
com mesma idade, deveria haver um sorteio. 

Fontes: ANN, Ultramar, leg. 4814, exp. 273 e exp. 289; VILLANOVA (1885). 

acesso k sua mao-de-obra. Tais alternativas Torneciam modos de sobrepujar a rigi- 

dez e imobilidade embutldas no sistema do patronatoi^5). 

Esses diferentes padroes de resposta por parte de senhores e empregados in- 

dicam uma incerteza fundamental acerca da natureza do trabalho. Era este, agora, 

um bem de consume a ser negociado ou persuadido ao emprego, ou era ainda uma 

obrigagao legal que uma classe de indivfduos devia a outra? Em outras palavras: a 

mercadoria era o trabalho ou o trabalhador? O patronato retinha obrigagoes estritas 

entre ex-escravos e ex-senhores, transferfveis por venda. A medida que a manuten- 

gao de tal sistema de obrigagoes tornava-se mais diffcil, entretanto, o incentive de 

contratar-despedir em lugar de comprar-vender aumentava, e acelerava-se a transi- 

gao para o trabalho assalariado. 

0 estabelecimento do patronato pode ser visto como uma esp^cie de ponto-pi- 

(35) Para uma regulamentag5o sobre empregadores que auxiliavam patrocinados de outros senhores, ver 
AHN, Ultramar, leg. 4814, exp. 270. 
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TABELA 3 

PATROCINADOS QUE OBTIVERAM LEGALMENTE A LIBERDADE TOTAL, 

MAIO 1880-MAIO 1886, POR ANO 

Ano Perfodo N9 de Patrocinados 

I9 ano da lei 8 maio 1880 — 7 maio 1881 6,366 

29ano 1881 — 1882 10.249 

39ano 1882 - 1883 17,418 

49ano 1883 - 1884 26,517 

59 ano 1884 — 1885 34.288 

69ano 1885 - 1886 25.415 

Total 120,253 

Fonte: AHN, Ultramar, leg. 4926, exp. 144. 

vo no processo de transigao do trabalho escravo para o assalariado(36). Nao que a 

"aboligao" de 1880, de per si, mudasse a vida daqueles cujo status legal fora alte- 

rado de escravo para patrocinado, mas porque ela ajudou a colocar em movimento 

as forgas que iriam acelerar o fim da escravidao. Algumas dessas forgas eram dire- 

tas, como por exemplo a libertagao por grupos inlciada em 1885. As mais importan- 

tes eram indlretas e operavam primariamente abalando as costumeiras relagoes en- 

tre senhores e escravos: cortes de apelagao, limitagoes sobre punigoes, visitas as 

propriedades. Essas clciusulas podiam ser combatidas e evitadas, e patrocinados 

podiam ser ameagados e constrangidos, mas os termos do relacionamento tinham 

sido alterados. 

As vdirias respostas dos senhores k lei de 1880 ajudaram a moldar e limitar as 

mudangas que realmente tiveram lugar. Mas suas iniciativas nao foram as unicas, 

pois tamb^m os patrocinados agiram no sentido de influenciar o conteudo e o ritmo 

da emancipagao. 

Os ex-escravos nao permaneceram simplesmente em seu status indicado de 

patrocinados no perfodo entre 1880 a 1885, onde a libertagao por idade deveria co- 

megar. Durante o primeiro ano de patronato, mais de 6.000 patrocinados obtiveram 

sua liberdade legal total; no segundo, mais de 10.000; no terceiro, mais de 17.000 e 

mais de 26.000 durante o quarto ano (ver tabela 3). A emancipagao parecia dar-se a 

urn ritmo alarmante e acelerado; nas palavras de urn observador consternado, 

"a cada dia eles conhecem melhor sous direitos e apelam as Juntas para 

te-los respeitados'i37). 

(36) O termo "ponto-pivfi" 6 de Sidney Mintz; foi usado num contexto diferente, mas com intengSo similar. 
ComunicagSo pessoal, 1979. 

(37) J. Ardenfn ao Govemador Geral, 12 de novembro de 1882, AHN, Ultramar, leg. 4815. 
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O patronato fora estabelecido para assegurar continuidade e, atrav6s da pre- 

servagao da punigao corporal e da obrigagao ao trabalho, mantiveram-se duas carac- 

terfsticas essenciais da escravidao. Ademals, cedendo & pressao dos senhores para 

postergar visitas de inspegao as propriedades o governo, de imcio, tomou improvcivel 

a obediencia a sous regulamentos protetores. Ao perguntar-se simplesmente se a lei 

de 1880 realmente protegia os patrocinados contra abuses, a resposta 6 claramente 

negativa. Assim como a Lei Moret nao tinha libertado os que declarava livres, tam- 

b6m a lei de 1880 nao protegia aqueles a quern dizia protegidos. 

Nao obstante, a lei involuntariamente fornecia uma s^rie de armas com as 

quais os ex-escravos dispostos a e capazes de pressionar por suas exigencias pode- 

riam atacar os senhores. Na pr^tica, os patrocinados eram altamente vulner^veis a 

retaliagoes e os que habitavam ^reas isoladas tinham pouco acesso ^s Juntas. Ape- 

sar desses obstciculos, o reconhecimento legal das queixas e a admissao de teste- 

munho em corte especial criavam possibilidades para que os patrocinados procuras- 

sem mudanga de sua situagao. Assim, os casos levados aqueles tribunals assumem 

novo significado como evidencia historica: nao sao prova de que a lei era justa ou 

benevolente, mas permitem visualizar as estrat^gias, t^ticas e valores daqueles ex- 

escravos que se dirigiram ^s Juntas(38). 

Os patrocinados rapidamente passaram a utilizar-se dos novos procedimentos 

legais. Na Provfncia de Santa Clara, por exemplo, a primeira notfeia do estabeleci- 

mento da Junta de Patronato provincial apareceu em maio de 1880. Por volta do fim 

do mes uma variedade de apelagoes tinham sido feitas. Dois homens procuraram 

legitimar sua liberdade de fato, tendo urn tornado parte na insurreigao e o outro fugi- 

do da propriedade onde trabalhava no dia da morte de seu senhor, tres anos antes. 

Urn patrocinadb apareceu para exigir direitos sobre algumas cabegas de gado e para 

requerer o pagamento de dez anos de seu trabalho aos domingos para urn outro se- 

nhor ao qual tinha sido alugado. Uma mulher demandou compensagao pelo trabalho 

de seus filhos livres, outra'queixou-se de maus tratosl39). Os patrocinados eram pro- 

vavelmente os indivfduos mais indefesos na sociedade cubana, mas alguns deles 

claramente perceberam o momento da "aboligao" formal como o ideal para afirmar 

direitos e procurer desagravo por afrontas de h^ muito suportadas, e assim correram 

riscos que de outra forma nao teriam ousado enfrentar. 

Nao eram os jovens ou os crioulos os unices a tomar iniciativas. Na realidade, 

a mais simples e direta base para apelagao era a idade avangada. Urn escravo afri- 

cano nascido na Guin6, trabalhador do campo da Provfncia de Santa Clara, mostrou 

(38) Algumas apelagfies de patrocinados chegaram a Madrid e podem ser encontradas em ANN, Ultramar. 
Muitos outros casos foram aubmetidos ao Conselho de Administragao em Havana, com apelagdes tanto 
de senhores quanta de patrocinados, e encontram-se nos arquivos do Conselho em ANC. Embora os 
casos que alcangaram Madrid e Havana possam nSo ter sido inteiramente representatives, a evidencia 
dos dicirios dos engenhos e dos livros contcibeis geralmente corrobora a impressao de haver iniciativas 
crescentes. Os dados sobre o numero de patrocinados libertados sob diferentes disposigoes da lei for- 
necem confirmagSo adicional (ver tabela 2). 

(39) Boletfn Oficial de la Provincia de Santa Clara. Santa Clara, 28, 29 e 31 de maio de 1880. 
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ciencia de seus direitos ao "ausentar-se" de seus senhores e dirigir-se a Junta, pe- 

dindo liberdade por motive de idade avangada e requerendo compensagao por vinte 

e seis de seus porcos abatidos para consumo da propriedadet40). 

A probabilidade de sucesso nesses casos, contudo, era limitada pela estrutura 

de longa data da sociedade escravista cubana. O patrocinado que procurava liber- 

dade alegando ter mais de sessenta anos poderia nao ter outros meios de prov^-lo 

al^m dos registros em posse do senhor, o qual estava plenamente ciente da lei dos 

sexagenaries. Similarmente, em caso de ausencia de registro, os tradicionais argu- 

ments dos senhores em defesa de seus direitos alegando terem adquirido legal- 

mente a propriedade perduraram por grande parte da d^cada de 1880, mesmo ap6s 

a posse de escravos ter sido abolida por lei. Somente em 1883 - dezessete anos 

ap6s a lei para extingao do trdfico de escravos ter declarado livres os escravos nao 

registrados - foi preparada a lista definitiva de mais de 11.000 escravos nao-regis- 

trados(41). Nos casos de acusagao de crueldade, o patrocinado tinha que se apoiar 

no testemunho de ex-escravos contra o de ex-proprietrios perante uma corte com- 

posta de homens brancos. Julgamentos sobre o grau de injuria eram inevitavelmente 

subjetivos e nao era prov^vel que as expectativas e padroes de conduta formados 

durante a escravidao fossem radicalmente alterados por uma lei que continuava a 

permitir a punigao corporal. 

Os apelos por motivo de idade, ausencia de registro e crueldade j£ vinham 

acontecendo quase uma d^cada, mas intensificaram-se ap6s 1880. Os motives 

para requerer a liberdade total realmente introduzidos pela lei de 1880 dividiam-se 

em tres amplas categorias: falha do senhor em cumprir suas obrigagoes (incluindo 

manutengao, pagamento de estipendios e educagao das criangas livres), indeniza- 

gao de servigos pelo patrocinado e acordo mutuo. 

O pagamento de estipendios constitufa-se numa nova obrigagao para os senho- 

res, a qual, na ocasiao, nao podiam ou nao estavam dispostos a cumprir pontual- 

mente; criava-se, assim, uma oportunidade para que alguns patrocinados obtives- 

sem a liberdade atrav^s da alegagao de nao pagamento. Abolicionistas, entretanto, 

declararam que os senhores frequentemente produziam falso testemunho ou recibos 

fraudulentos para fazer frente as acusagoes dos patrocinados. Estes, por sua vez, pa- 

recem ter desenvolvido suas prdprias estratgias em resposta. O patrocinado Anto- 

nio Brocal, por exempt, estava convencido de que tinha direito & liberdade por va- 

ries motives e recusava-se a aceitar os estipendios do seu senhor. Talvez fosse 

analfabeto e preferisse recusar os estipendios enquanto seu caso estivesse penden- 

te, ao inv^s de autorizar assinaturas em recibos que nao podia ler. Mas tamb^m po- 

(40) Ver o caso de Nicolas Lucumf, 62 anos, in Don Juan Rius eleva recurso de alzada..., AHN, Ultramar, leg. 
4831, exp. 57. Neste caso, um corrupto oficial da Junta insistiu no pagamento pela liberdade, e o ex-pa- 
trocinado acabou em d6bito para com um empregador que aceitou adiantar o dlnheiro & Junta em seu 
nome. 

(41) Anejo a la carta oficial de fecha 5 de diciembre de 1883, AHN, Ultramar, leg. 4815, exp. 289. 
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de ser que recusasse os estipendios visando a negar a legitimidade dos direitos do 

senhor sobre sua pessoa(42). 

Em 1881 vinte e nove patrocinados do Ingenio Unibn apresentaram-se & Junta 

local para demandar liberdade sob alegagao de nao terem sido pagos por dois me- 

ses. O senhor testemunhou que o pagamento em questao havia sido transferido a 

cr&lito do armaz^m do engenho, a pedido dos prbprios patrocinados. Estes negaram 

o fato, argumentando com sucesso que, embora tivessem adquirido bens a cr^dito 

no armaz^m, haviam pago por eles com o "produto dos porcos" e deveriam, por lei, 

ter recebido pagamento em moeda. O testemunho no caso ressalta varies aspectos 

do perfodo de transigao. Urn deles 6 a crescente importancia do armaz&m do enge- 

nho como fonte de cr^dito para patronos e patrocinados: outro 6 a existencia de fon- 

tes independentes de renda para os patrocinados: urn terceiro 6 a precisao dos re- 

gulamentos de 1880 no tocante a estipendios*43). Tanto durante, quanto apbs a es- 

cravidao, os trabalhadores podiam ser forgados a aceitar cr&Jito no lugar de salaries 

e o pagamento podia ser suspense ou postergado. Entretanto, por urn breve perfodo, 

tais abuses contra os patrocinados foram considerados ilegais e a punigao era a 

perda dos direitos legais sobre a vftima. 

As manobras tciticas dos patrocinados mostram que eles possufam uma rede 

prbpria de informagoes, apesar dos esforgos dos senhores para mante-los na igno- 

rancia. A rede inclufa negros livres, abolicionistas e talvez comerciantes locais e 

vendedores ambulantes. Urn artigo de jornal publicado em 1882 em Sancti Spfritus 

reflete a ciencia dos brancos a respeito dessa rede. Anunciava novas regras sobre o 

pagamento em dia dos estipendios, cuja violagao implicaria perda do patronato. 

"Ya lo saben los patrocinados", acrescentava o artigo, sugerindo que os prbpriospa- 

trocinados sabiam da mudanga de regras que Ihes poderia ser ben^fica*44). 

Para pleitear urn caso perante as Juntas os patrocinados precisavam de alia- 

dos. Parentes eram os candidates mais bbvios. Cada patrocinado que conquistava a 

liberdade podia, por sua vez, auxiliar outros membros da famflia. Irmas apelavam 

pela liberdade de irmaos; pais, av6s e padrinhos pela das criangas; filhos mais ve- 

Ihos pela dos pais. Num esforgo para refrear o fmpeto da emancipagao os senhores 

tentavam, freqiientemente com sucesso, impedir a libertagao das criangas pedindo 

reembolso pela sua manutengao. Os pais persistiam, contudo, argumentando que as 

criangas jci eram livres pela Lei Moret, ou que nao haviam sido educadas como im- 

punha a lei de 1880, ou ainda que os senhores nao haviam pago pela sua manuten- 

gao. Em tais casos, a liberdade deve ter sido vivenciada como urn fenomeno familiar 

e nao individual, com os pais e conjuges libertados permanecendo as vezes na pro- 

priedade onde tinham sido escravos a\6 que todos os membros da famflia se tornas- 

(42) Para acusagSes dos abolicionistas, ver Exposicidn... de la Sociedad Abolicionista Espanola, 30 de mayo, 
1883, in AHN, Ultramar, leg. 4814. Para o caso de Antonio Brocal, ver Demanda del moreno Antonio Bro- 
cal, ANC, CA, leg. 69, exp. 7020. 

(43) Demanda de D.Esteban Sudrez, ANC, CA, leg. 71, exp. 7066. 

(44) La Propaganda. Archive Provincial de Sancti Spfritus, 15 de janeiro de 1882. 
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sem livres. Quando os senhores se mostravam recalcitrantes, o processo podia de- 

morar anos, testando e talvez estreitando os lagos famlliares enquanto aumentava a 

hostllidade entre a familia e seus ex-proprietdriosl45). 

O patrocinado que nao possufsse parentes livres podia recorrer a outras pes- 

soas de cor livres, a quem pudesse estar ligado atrav^s dos cabildos de nacidn ou 

lagos de compadrio(46). Tamb^m os abolicionistas, embora pouco numerosos, eram 

aliados potenciais. O governo tentava limitar suas atividades, mas eles abriam escri- 

tbrios em Havana para fornecer ajuda legal aos patrocinados, servigo esse aparen- 

temente muito utilizado(47). Nao 6 de surpreender que a obtengao da llberdade atra- 

v6s da punigao dos senhores por nao cumprimento das obrigagoes fosse mais co- 

mum em Havana que em outros lugares (ver tabela 2). 

Os patrocinados que viviam no campo estavam geralmente longe do alcance 

dos abolicionistas, mas at6 mesmo na provincia rural agucareira de Matanzas mais 

de 2.000 patrocinados obtiveram a liberdade por condenagao legal de seus senho- 

res. Em seus esforgos pela liberdade, patrocinados vezes tomavam o arriscado 

caminho de apoiar-se na ajuda de urn potencial empregador - algu§m divido por 

mao-de-obra o suficiente para apoiar o caso de urn patrocinado perante a Junta. Es- 

sa poderia ser uma manobra h^bil do patrocinado para aproveitar-se de uma escas- 

sez local de mao-de-obra com vietas a tornar-se trabalhador assalariado; podia tam- 

b6m tratar-se de artimanha do empregador para colocar em d^bito urn ex-escravo. 

Uma ruptura como essa na solidariedade entre os brancos alarmava os patronos; en- 

tretanto, ^ medida que mais patrocinados obtinham liberdade e, assim, mais mao- 

de-obra adentrava 0 reino das relagoes de mercado ao inv^s das obrigagoes legais 

involunterias, o incentive para negbcios dessa espbcie diminufa(48). 

Fonte fundamental de liberdade legal para os patrocinados era o acordo mu- 

tuo, o qual compreendia qualquer trato realizado sem a intervengao da Junta. Mais 

de 35.000 patrocinados obtiveram liberdade dessa forma entre 1881 e 1886. Embora 

nao haja meios de conhecer o conteudo de acordos nao registrados, muitos deles 

provavelmente envolviam algum tipo de pagamento por parte do patrocinado e, as- 

sim, eram equivalentes a autocompra por urn prego tratado informalmente, ao invbs 

de indenizagao oficiaK49). Embora os acordos mutuos pudessem produzir a tao es- 

(45) Hd numerosos exemplos de membros da famflla representando-se uns aos outros. Ver, por exemplo, a 
irma que apelou pela liberdade de seus irmSos em Demanda de la morena Juana Dommguez. ANC, CA, 
leg. 82, exp. 7793, e a mSe livre que apelou pela liberdade de seus filhospafroc/nados in Demanda de la 
morena Francisca Garcfa. ANC, CA, leg. 71, exp. 7062. 

(46) Para o caso de urn negro livre representando urn patrocinado, ver Francisco de P. Rico, moreno, libre, 
suplica la libertad de Juan por malos tratamientos. AHN, Ultramar, leg. 4809, exp. 57. N§o encontrei evi- 
d§ncias diretas de envolvimento de cabildos de nacidn em apelos eis Juntas mas, dadas suas fungdes 
econdmicas e sociais, parece provdvel que seus recursos fossem utilizados. 

(47) La Discusidn. Havana, 19 de junho de 1882. 

(48) Reclamagdes especfficas dos patronos aparecem em AHN, Ultramar, leg. 4831, exp. 57. 

(49) Testemunhos referindo-se a acordos Ss vezes apareciam em outros contextos. Ver, por exemplo, o caso 
da patrocinada Petra Echerte, a qual pagou cerca de 200 pesos para obter isengao do patronato por 
acordo mdtuo. AHN, Ultramar, leg. 4831, exp. 57. 
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perada liberdade legal, havia uma desvantagem. Uma vez concedida liberdade total 

ao patrocinado, todas as disputas com seu ex-senhor eram retiradas de sob a juris- 

digao das Juntas. A partir de entao, a unica maneira de registrar uma queixa ou 

processar por salaries anterlores era atrav^s dos tribunals ordinaries, procedimento 

esse caro e trabalhoso(50). 

A clciusula sobre o t^rmino do patronato atrav^s de "indenizagao de servigos" 

formal lembrava antiga instituigao da coartagao, a qual durante muito tempo permi- 

tiu aos escravos cubanos o direito de comprar sua liberdade, embora os altos pregos 

de mercado tornassem sua obtengao extremamente diffcil. Uma inovagao fundamen- 

tal da lei de 1880 foi fixar o prego da liberdade entre 30 e 50 pesos para cada ano 

restante dos primeiros cinco anos, mais metade daquela quantia para cada urn dos 

tres ultimos anos, o que fazia diminuir o prego a cada ano. Adicionalmente, o esta- 

belecimento das Juntas tornava o procedimento mais acessfvel aqueles radicados 

no campo. 

Os patrocinados tinham diversas fontes potenciais de fundos para tentar au- 

mentar o valor da indenizagao. Uma delas era o estipendio mensal de 1 a 3 pesos. 

Isoladamente, essa seria uma forma lenta demais para conseguir-se acumular o pre- 

go de compra durante os primeiros anos. Fontes mais significativas de renda eram o 

conuco, ou terreno para produgao de alimentos, e o direito de criar animais. Livros 

contcibeis dos engenhos refletem a importancia dos conucos, registrando a compra 

de milho, viandas (rafzes e vegetais feculentos) e porcos de propriedade dos patro- 

cinados^). 

Segundo a lei de 1880, os patrocinados podiam depo^far o dinheiro destinado 

a libertagao diretamente nas Juntas, e essa separagao de autoridade possibilitava- 

Ihes, as vezes, lograr os desejos de seus patronos \ '< e^mpla uma mulher de nome 

Trinidad fez um acordo com seu senhor potif o antes que a lei entrasse em vigor pa- 

ra comprar sua liberdade por 408 pesos. Quando Dm s^uuida tentou obter a liberda- 

de de sua filha e o administrador da propriedade rpMisoij, Trinidad simplesmente 

depositou o dinheiro na Junta local e deixou a piMpnodqUo jMntamente com a filha e 

o companheiro, o astetico Eleut6rio(52). 

Casos individuals atestam a importancia da autoenmpra. mas 4 diffcil determi- 

nar o numero de patrocinados que realmente foram capa^es de comprar a liberda- 

de. O numero total dos que a obtiveram dessa forma entre maio de 1881 e maio de 

1886, cerca de 13.000, deve ser considerado "imo subestimativa, visto que nao in- 

clui os acordos realizados sem a aprovav^ > das Juntas, os quais. se aparecessem 

nos registros governamentais, encontrar se iam provavelmente sob a denominagao 

(50) Para o caso de um ex-escravo levado els cortes regulares para recuperagao de nagamento em exces- 
so, ver Demanda de Dn. Josd Carreras y Guijeras. ANC, CA, leg. 95, exp. 8613 

(51) Ver as compras registradas no Libro Mayor del Ingenio Nueva Teresa ANC, ML, num. 11215. ■/ ;» iuin- 
b6m Libro que contiene documentos del estado general de la fmca Mapos..., Archive Provincial de Canctj 
Spfritus, Fondo Valle-lznaga, leg. 24 (citado doravante como Mapos, APSS, Vails Iznaga. leg. 24). 

(r'2) Demanda de Dn. Josd Carreras y Guijeras. ANC, CA, leg. 95, exp. ^613 Vertamb&n AHN, Cr amar. 
leg. 483), exp. 57. 

Estucios Economicos, Sao Paulo, 17(3):457-485, Set./Dez. 1987 479 



ABOUQAO EM CUBA 

de "acordo mutuo" ou "renuncia" (ver tabela 2). Id&a mais clara sobre a signific^ncia 

da autocompra emerge dos registros das propriedades. 

No Ingenio Nueva Teresa, por exemplo, que possuia aproximadamente 175 pa- 

trocinados em 1881, o libro mayor registra 79 compras de liberdade durante os qua- 

tro anos seguintes. De janeiro de 1883 a agosto de 1884, o engenho pagou em m6- 

dia 334 pesos mensais em estipendios a seus patrocinados. Durante o mesmo pe- 

rfodo, recebeu de patrocinados em m^dia 225 pesos mensais a tftulo de indenizagao 

pela compra de sua propria liberdade ou de seus familiares. Em outras palavras, os 

depdsitos dos patrocinados importavam em 67% da quantia que Nueva Teresa pa- 

gava em estipendios durante aqueles anos(53). Embora os trabalhadores libertados, 

cuja mao-de-obra era essencial, precisassem ser substitufdos ou passar a receber 

saldrios, a indenizagao de servigos por parte dos idosos e enfermos significava urn 

retorno adicional sobre urn investimento cuja produtividade, de outra forma, estaria 

praticamente esgotada. Em geral, as indenizagoes representavam urn auxflio k ne- 

cessidade de numerdrio que se seguiu a lei de 1880 e tambdm uma realocagao 

substancial de dinheiro dos ex-escravos para os ex-senhores, particularmente em 

relagao a renda diminuta dos patrocinados. A autocompra era uma expressao bas- 

tante literal do fato de que os escravos estavam pagando pela aboligao, reforgando 

o career geral da emancipagao gradual como "filantropia a pregos de pechincha" 

(FOGEL & ENGERMAN, 1974, p. 377-401). 

A autocompra parece ter tido para os patrocinados urn significado ao mesmo 

tempo pr^tico e simbolico. Na pr^tica, ela possibilitava a mobilidade e o direito de 

trabalhar por escolha prdpria. Simbolicamente, podia gerar urn sentimento de reali- 

zagao e maior dignidade. De outra forma seria diffcil explicar casos como o de Ma- 

gin Congo, do engenho Mapos em Sancti Spfritus, que pagou 30 pesos pela liberda- 

de em janeiro de 1884, apenas tres meses antes de completar sessenta anos, 

quando seria de qualquer forma libertado por lei; ou o caso do patrocinado Fernan- 

do, do engenho Nueva Teresa, que aos cinquenta e nove anos entregou 66 pesos 

em troca da libertagao^). Justamente em vias de comegar uma nova vida, onde o 

dinheiro seria acentuadamente importante, esses homens abriam mao de uma parte 

de suas economias em favor de seus ex-senhores. 

Sidney Mintz, analisando a formagao do campesinato no Caribe, sugeriu que 

"os escravos encaravam o capital Ifquido nao apenas como um meio de 

assegurar a liberdade, mas tambem como uma forma de relacionar sua 

paternidade - e, assim, sua identidade como pessoas - a algo que mes- 

mo os senhores haveriam de respeitar" (MINTZ, 1974, p. 155). 

(53) Libro Mayor del Ingenio Nueva Teresa. ANC, ML, num. 11245 e Libro Diario del Ingenio Nueva Teresa. 
ANC, ML, ndm. 10831. Pode-se estimar o nOmero de patrocinados a partir do total de estipdndios regis- 
trados no Libro Mayor, o qual sugere uma populagao de aproximadamente 175 patrocinados no outono 
de 1882, Dez das compras foram para libertar criangas; algumas delas, como libertas, podem n5o ter sido 
inclufdas no total de patrocinados. 

(54) Langamento de 21-27 de janeiro de 1884, in Mapos, APSS, Valle-lznaga, leg. 24. Langamento de 8 de 
julhode 1884, in Libro Mayor del Ingenio Nueva Teresa. ANC, ML, ndm. 11245. 
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Essa observagao de que dinheiro 6 poder, mesmo nas maos dos fracos, pode ajudar 

a explicar porque alguns patrocinados, que seriam em breve libertados por lei, luta- 

vam para juntar as substanciais quantias necesscirias & compra da liberdade. 

O ato envolvia Vcirias formas de auto-afirma^ao. Prlmeiramente, era uma troca 

do dinheiro pela liberdade, rompendo com o sistema onde a manumissao teria sido 

concedida em retomo por comportamento deferente. Em segundo lugar, a autocom- 

pra nao era passiva. Da mesma forma que os convenidos, libertados por haverem lu- 

tado na insurreigao, distinguiam-se dos libertos, libertados pela aboligao, os patroci- 

nados podiam, atrav^s da indenizagao de servigos, intitular-se respons^veis pela ob- 

tengao da propria liberdade. A autocompra era uma esp^cie de ato intermedi^rio, 

nao tao radical quanto lutar, contudo mais assertive que esperar pelo fim dos oito 

anos de aprendizado previstos pela lei. E nao deve ser esquecido o fato de que na- 

da assegurava aos patrocinados que o fim do patronato realmente aconteceria. 

A autocompra podia ter o efeito de subsidiar os custos salariais dos engenhos 

mas, uma vez que disputas e autocompras ganhavam fmpeto, a organizagao das pro- 

priedades passava a correr s^rios riscos de ruptura. O engenho Mapos fornece urn 

exemplo. Sua dotacidn em 1880 era de 361, incluindo 277 patrocinados, 49 idosos, 

21 menores, 6 foragidos e 8 braceros. O numero de patrocinados que trabalhavam 

diminuiu muito pouco inicialmente, sendo a maior parte do declfnio devida a mortes. 

Na noite de 12 de fevereiro de 1882 surgiu a primeira disputa importante: trinta e 

cinco patrocinados fugiram da propriedade e apresentaram-se ci Junta local. Retor- 

naram pouco depois, e o resultado de seu procedimento s6 apareceu nos livros do 

engenho urn ano mais tarde, quando o numero de patrocinados subitamente caiu de 

265 para 201. Alguns tinham sido libertados pela Junta atrav^s de indenizagao de 

servigos, outros devido a idade. Ao sucesso dessas iniciativas seguiu-se urn fluxo 

constante de autocompras apds a colheita de 1883. Por volta de agosto de 1884 res- 

tavam apenas 135 patrocinados, e a colheita daquele ano teve que ser realizada 

com uma forga de trabalho propria sensivelmente reduzida. O engenho adaptou-se o 

melhor que pode, empregando soldados dispensados, grupos de trabalhadores chi- 

neses e trabalhadores assalariados, incluindo ex-patrocinados^). 

A verdadeira operagao do patronato tornava cada vez mais diffcil sustentar a 

crenga de que urn status intermedterio entre escravo e livre garantiria a continuidade 

do trabalho dos ex-escravos. No mfnimo, o fmpeto da emancipagao total pode ter 

sugerido que a contfnua coergao do patronato dava aos ex-escravos uma razao para 

desafiar seus senhores e deixar a propriedade. Todavia, quando o governo espanhol 

aventou em 1884 a possibilidade de abolir o patronato, o Conselho de Administra- 

gao em Havana ficou dividido. A maioria insistia que o patronato tinha que ser man- 

tido e mesmo lamentava as "concessoes imprudentes" que se seguiram a Guerra 

dos Dez Anos e o "dano notdrio" assim causado k "propriedade legftima" Desistir do 

patronato significaria 

(55) Mapos, APSS, Valle-lznaga, leg. 24. 
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"dilacerar os ultimos, parcos vestfgios das forgas produtivas do pais" 

Argumentava uma minoria, por^m, que enquanto existisse a condigao Intermediciria 

entre liberdade e escravidao persistiriam as desvantagens de ambas, sem as vanta- 

gens de cada uma. Alegavam que os patrocinados nao mais poderiam ser motiva- 

dos a trabalhar por meio do temor a punigao, como escravos, ou por medo de serem 

despedidos, como trabalhadores livres(56). 

Por volta de 1885 a resistencia k id^ia da aboligao final diminufra. Os pregos 

mundiais do agucar.haviam caido acentuadamente e alguns engenhos cubanos es- 

tavam saindo do ramo. O consul ingles comunicava que nao havia "capital, credito 

nem confianga em lugar algum"^\ A maioria dos patrocinados havia, na 6poca, 

obtido a liberdade de uma ou outra forma e era duvidoso se o controle especial so- 

bre o trabalho dos restantes 50.000 valia o esforgo da contfnua improvisagao e incer- 

teza. 

Em julho de 1886 o parlamento espanhol votou a autorizagao para que o go- 

verno abolisse o patronato, apds consulta a senhores de engenho cubanos. Em 

agosto, a Junta Provincial de Agriculture, Industrie e Com^rcio de Havana concordou 

com o fim do patronato para "normalizar a condigao dos trabalhadores e tornar pos- 

sfvel a regularizagao dos salcuios'^58). Aparentemente os membros da Junta tinham 

em mente a criagao de uma oferta maior de trabalhadores assalariados atrav^s da 

emancipagao e a atragao de trabalhadores brancos para a manufatura do agucar. 

Pelo menos urn observador contemporaneo jci havia previsto uma queda de salaries 

como resultado da livre competigao entre patrocinados e trabalhadores assalariados 

logo ap6s a emancipagao (SUZARTE, 1881, p. 66). A Sociedad Econbmica de 

Amigos del Pafs partilhava da opiniao da Junta e demandava a aboligao(59). At6 

mesmo a associagao dos senhores de engenho concordava com o fim do patronato 

se houvesse tamb^m uma lei sobre mao-de-obra e imigragao(60). Os senhores que- 

riam imigragao em larga escala, possivelmente subsidiada, para aumentar a oferta de 

trabalhadores, bem como a instituigao de alguns controles sobre a forga de trabalho. 

A aboligao total foi declarada pela Espanha em 7 de outubro de 1886. Na 6poca, 

somente cerca de 25.000 patrocinados tinham ainda lagos servis em Cuba. 

Pela historia do patronato fica evidente que, conquanto os senhores estives- 

sem nominalmente preparados para embarcar na emancipagao gradual, com vistas 

(56) Informe del Consejo de Administracidn, 8 de agosto de 1884, AHN, Ultramar, leg. 4926, exp. 144, num. 
300. 

(57) A. de Crowe to Earle Granville, Jan. 3, 1885, Public Record Office, London, Foreign Office 84/1719. 

(58) Sobre os debates parlamentares de 1886 e a consulta com os senhores de engenho cubanos, ver EN- 
TRALGO (1953, p. 101-112). Para a opiniao da Junta, ver Informe de la Junta Provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio de la Habana, 7 de agosto de 1886. AHN, Ultramar, leg. 280, exp. 610. 

(59) AHN, Ultramar, leg. 280, exp. 610. 

(60) Telegrama do Governador-Geral ao Ministro do Ultramar, 12 de agosto de 1886, AHN, Ultramar, leg. 
4926, exp. 144, num. 323. 
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a livrar-se do oprdbrio da escravidao e mudar para o trabalho livre, muitos deles ten- 

taram inicialmente reter boa parte da ordem social do escravismo. No decorrer do 

perfodo, todavia, houve uma ruptura na solidariedade entre os senhores. Alguns em- 

pregadores apoiaram demandas de patrocinados contra patronos para conseguir 

mao-de-obra; senhores frequentemente realizaram acordos mutuos com seus patro- 

cinados ao invds de tentarem contlnuar impondo seus dlreitos ou cumprirem suas 

obrigagoes legais; propriedades em alguns casos aceitaram a autocompra como 

forma de liquidar urn investimento cujo valor encontrava-se em processo de rdpida 

diminuigao. 

Tais concessdes, entretanto, nao foram simplesmente resultado de uma crise 

economica geral no ramo agucareiro ou de contradigoes de longo prazo dentro do 

sistema escravista cubano; foram, tambdm, uma resposta a iniciativas particulares 

por parte dos patrocinados. Ademais, tais iniciativas apresentaram urn desafio a 

modos convencionais de conceituar o comportamento escravo. O exame da varieda- 

de e complexidade das respostas ao status intermedicirio entre escravidao e liberda- 

de mostra que qualquer dicotomia estrita entre acomodagao e resistencia deve ser 

rejeitada como artificial61). 

Por outro lado, sob o patronato, as disputas com o senhor, que nao deixavam 

de ser uma espdcie de resistencia, tornaram-se mais seguras e com maior probabili- 

dade de produzir resultados. O escravo que resistisse a ser agoitado na d^cada de 

1860 arriscava-se a punigao adicional e tinha pouca chance de afetar permanente- 

mente sua situagao, ao passo que o patrocinado que apresentasse acusagao de 

crueldade ^s Juntas na d^cada de 1880 tinha alguma chance de ganhar a liberdade, 

e essa possibilidade podia ajudar a contrabalangar a ameaga, ainda bastante real, 

de retaliagao. 0 acesso a terceiros, tais como pessoas livres de cor, abolicionistas e 

Juntas, permitiu a alguns patrocinados testar os limites da resistencia contra seu se- 

nhor com maior seguranga. De fato, a prdpria natureza da resistencia foi alterada a 

medida que o patronato tornou legftimas certas atividades que poderiam contribuir 

para o objetivo radical de derrotar a autohdade do senhor. Os trinta e cinco patroci- 

nados que uma noite safram resolutamente do engenho Mapos e depois retornaram 

para aguardar os resultados de suas reclamagoes & Junta sao um exemplo tfpico. 

Apelar & Junta pela liberdade era reconhecer uma ordem legal, mas tamb&n signifi- 

cava abalar os alicerces de uma ordem social. 

Por outro lado, atividades de um tipo tradicionalmente conducente & acomoda- 

gao assumiram um novo angulo. Trabalhar dedicadamente para receber um salcirio e 

plantar vegetais para vender ao engenho era um comportamento perfeitamente ade- 

quado aos olhos dos senhores. Agora, contudo, a recompensa pela acomodagao era 

potencialmente maior. Sob a escravidao, a acomodagao poderia resultar em privil^- 

gios e favores, embora fosse mais prov^vel que ela meramente mantivesse as pri- 

vagoes um nouco mais ^ distancia. Sob o patronato, a acomodagao que conduzia 

(61) Outros estudiosos criticaram a ^vcessiva ^ ^nportamento escravo. Ver em especial 
MINTZ & PRICE (1976) e FLORv (19TQ>'• ' !P 
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k poupanga dos estipendios de alguns anos e a venda de vcirios porcos poderia sig- 

nificar liberdade legal. Os que depositavam seu dinheiro nas Juntas estavam reco- 

nhecendo que o senhor possufa controle legal, mas desafiavam seu dlreito de man- 

te-lo. For conseguinte, as iniciativas dos patrocinados emergem como uma atividade 

hfbrida e nao se enquadram quer na categoria de acomodagao, quer na de resisten- 

cia. 

Esta interpretagao do processo de transigao contesta a implicagao de Arthur 

Corwin de que os escravos foram essencialmente passives durante a aboligao e ge- 

ra duvidas sobre a alegagao de Franklin Knight de que nao tinham entusiasmo para 

acelerar sua prdpria emancipagao por meio da autocompra (CORWIN, 1967, p. 177). 

Igualmente importante £ o fato de que as evidencias questionam a suposigao de 

que a emancipagao gradual garantiu completa continuidade da autoridade. Certa- 

mente era essa a intengao, mas tal objetivo nunca foi atingido. Os proprietcirios de 

escravos e legisladores viram-se obrigados a adaptar-se aos desafios por parte dos 

insurgentes, escravos e patrocinados. Nao tiveram liberdade total para moldar a 

transigao para o trabalho livre. Em urn contexto de hostilidade internacional para 

com a escravidao, de continues desafios ao domfnio espanhol e crescente percep- 

gao das vftimas do escravismo de que o sistema nao sobreviveria por muito tempo, 

a legislagao nao pode refrear as pressoes por mudangas mais r^pidas. 
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