
De Agredidos a Agressores: 

Um Estudo sobre as Relagoes 

Socials entre Senhores e Escravos 

no Parana do Seculo XIX 

Resume 

Embora fugindo ds peculiaridades que ca- 
racterizaram o sistema escravista nas regioes de 
grande lavoura e de o perfodo analisado corres- 
ponder ^ sua fase de desagregagao dentro da 
prdpria conjuntura paranaense, constatou-se, 
atrav6s do dia-a-dia das publicagoes dos jornais 
do Parang de 1871 a 1888, que as relagoes en- 
tre os senhores e seus escravos nao foram pa- 
cfficas, apesar de alguns escravos, geralmente, 
dom^sticos, terem preferido entregar-se ^ passi- 
vidade e A acomodagao. A reagao & situagao de 
cativos, expressa de Vcirias maneiras, e a repres- 
sao por ela suscitada foram uma constante du- 
rante todo o perfodo, marcado pela viol§ncia, 
pelo medo e pelo rancor tanto por parte dos es- 
cravos como dos seus senhores. Se muitos es- 
cravos sujeitavam-se ^ autoridade e ^ forga era 
porque nao tinham alternativa, massuareslst^n- 
cia, fosse ela contfnua ou espor&dica, aberta ou 
dissimulada, esteve sempre presente e repre- 
sentou motivo de preocupagao constante para os 
proprlet£rios. 

Este trabalho, baseado na informagao conti- 
da na imprensa periddica, a exemplo de outros \& 
realizados com outro tipo de documentagSo, pro- 
p6e uma revisSo da iddia geralmente difundida 
da benevoldncia dos senhores para com os es- 
cravos. 

MARCIA ELISA DE CAMPOS GRAFO 

Abstract 

Though different from the peculiarities that 
characterized the proslavery system in the areas 
of extensive agriculture and though the period 
being analyzed corresponds to its phase of di- 
sintegration within Parana's conjuncture, daily 
publications in the newspapers of Parand from 
1871 to 1888 leave no doubt relations between 
masters and slaves were not peaceful although 
some slaves, usualy perthining to the household, 
preferred a passive accomodation. Reaction to 
the state of captivity expressed in diverse ways 
and the repression it occasioned were unremit- 
ting during this whole period which was marked 
by violence, fear and rancor on both sides. Many 
slaves submitted to authority and force because 
they had no alternative, but their resistance, con- 
tinuous or sporadic, open or veiled, was forever 
present and a constant cause of worry for the ow- 
ners. 

This paper, which is based on information 
from periodicals, like similar publications based 
on other kinds of documents, proposes a revision 
of the widespread belief in the masters' benevo- 
lence toward their slaves. 

A autora 4 Professora do Departamento de Histdria da Universidade Federal do Parand. 

D Este artigo se baseia em GRAF (1979, cap. 4). 
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ESCRAVOS NO PARANA 

"Diz-se quo entre nos a escravidao e suave, e os senhores sao 

bons. A verdade porem, e que toda a escravidao e a mesma, e 

quanto a bondade dos senhores esta nao passa da resignagao dos 

escravos. Quern se desse ao trabalho de fazer uma estatistica dos 

crimes ou de escravos ou contra escravos; quem pudesse abrir um 

inquerito sobre a escravidao e ouvir as queixas dos que a sofrem; 

veria que ela no Brasil ainda hoje e tao dura, barbara e cruel, como 

foi em qualquer outro pais da America. Pela sua propria natureza a 

escravidao e tudo isso, e quando deixa de o ser, nao e porque os 

senhores se tornaram melhores, mas, sim, porque os escravos se 

resignaram completamente a anulagao de toda a sua personalida- 

de" 

(Joaquim Nabuco. O abolicionismo, 1883). 

Numa sociedade escravista como a que se estabeleceu no Brasil, nao era 

possivel dar ao escravo a alternativa de dirigir seu destine, pois isto seria ne- 

gar-lhe o fundamento, dando a ele possibilidade de auto-afirmagao, de apreen- 

sao de uma consciencia social histdrica, que negaria o regime (IANNI, 1962, p. 

169). E para manter esta ordem, os proprietdrios, de acordo com sua prdpria 

formagao e condigao de vida, mas sempre imbufdos da necessidade de subju- 

gar o escravo, exerciam sua fungao de senhores todo poderosos sobre sua 

propriedade, o escravo. E necessdrio ter em mente que, apesar de haver algo 

de comum na condigao de escravo, d essencial considerar os diferentes modos 

de relacionamento entre senhores e escravos, conforme a regiao, a epoca, as 

atividades economicas desenvolvidas e as condigoes economicas e sociais dos 

proprietdrios. 

Como nao poderia deixar de ser, a instituigao caracterizou-se pela coer- 

gao, pela repressao e pela violencia. Se, como observou Suely Robles Reis de 

Queiroz, "bons sentimentos existiram, afeigao reciproca entre aqueles que de- 

tinham todos os direitos e os que suportavam os deveres, derivavam antes da 

natureza mesma do proprieterio e de certas situagoes que do sistema, impes- 

soalmente cruel" (QUEIROZ, 1975, p. 482). 

Aquele quadro de benevolencia que durante tanto tempo caracterizou, no 

Brasil, o relacionamento entre senhores e escravos, vem sendo desmistificado 

por vdrios estudiosos do assunto. Mesmo Gilberto Freyre, que ajudou a char o 

mito da brandura da escravidao no Brasil com sua obra Casa Grande e Senzala, 

contribuiu para a desmistificagao daquele quadro quando estudou os escravos 

atravds dos anuncios de jornais brasileiros do sdculo XIX, admitindo que mui- 

tas das deformagoes ffsicas, frequentemente apontadas nos anuncios de es- 

cravos fugidos, eram conseqiiencia de maus tratos ou de doengas contrafdas 

na imundicie das senzalas, bem como da m^ alimentagao (FREYRE, 1963). 
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Na Provincia do Parang j£ em 1876 eram feitas denuncias contra os ex- 

cessos praticados pelos proprietaries, ou seus representantes, na punigao dos 

escravos, principalmente atraves dos jornais que constituiam veiculo de propa- 

ganda emancipacionista e abolicionista. 

Apesar do capital representado pelo escravo, ou nele investido, surgiram 

casos em que os proprietcirios foram acusados do assassinio de seus escravos: 

Setembro - No dia 19 foi encontrada morta nas praias da cidade de 

Paranagui, no lugar denominado "Estaleiro", a parda escrava Cristi- 

na, escrava de Jose Pinto do Amorim, com uma toalha atada ao 

pescogo. Conduzido o cadaver para o hospital, e ali procedendo os 

medicos a autdpsia, reconheceram ter sido a infeliz Cristina assas- 

sinada. As pesquisas feitas deram lugar ao processo que estd em 

andamento contra o prdprio senhor da escrava^). 

Deu-se no dia 20 do mes findo, no distrito das Conchas, urn barbaro 

assassinate na pessoa da escrava Maria, de 16 para 18 anos de ida- 

de e pertencente a Jose Antunes Mendes. A autoridade policial pro- 

cedeu a corpo de delito e a inquerito, resultando ser indiciada como 

autora desse crime Bernardina Maria de Jesus, senhora da assassi- 

nada. O Sr. Dr. Chefe de Polfcia oficiou ao subdelegado das Con- 

chas exigindo mais minuciosas informagoesi2). 

Em outros casos os senhores nao chegavam a por termo a vida dos es- 

cravos, mas aproximaram-se bastante disso: 

NOTICIARIO 

FERIMENTOS GRAVES No dia 13 do corrente, no quarteirao da 

Cachoeira, distrito desta Capital, Jose Francisco Guimaraes, feriu 

gravemente por meio de agoites ao seu escravo Peligio, menor de 

quatorze anos de idade. O Dr. Delegado procedeu aos respectivos 

corpo de delito e inquerito, fazendo dos autos remessa £ promotoria 

publica, por intermedio do juiz municipal^). 

NOTICIARIO 

Homvel cena da escravidao. 

No dia dois do corrente apresentou-se no escritdrio desta folha uma 

preta de nome Maria horrivelmente seviciada declarando que fora 

surrada por seu senhor, Joao Ricardo, morador no Olho d'Agua, dis- 

(1) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 23, n. 1685, 23 ago. 1876, p. 2. 

(2) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 27, n. 2060, 7 jun. 1880, p. 4. 

(3) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 28, n. 2182. 20 abr. 1881, p. 4. 
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trito de Pacutuba. Comunicado o fato ao Sr. subdelegado do Sul, 

procedeu este ao corpo de delito. A miseravel escrava atacada de 

uma exaltagao nervosa excessiva, declarou que hd 6 dias mais ou 

menos, recebera de seu senhor um grande golpe de pulso que a ati- 

rou sobre uns paus que estavam prdximos. 

Diz ela que caindo com o ventre sobre estas madeiras, sentiu gran- 

des dores, pois achava-se grdvida de 4 meses. Indo apds este fato a 

fonte buscar dgua, ali abortou e enterrou o feto. 

Do exame medico procedido resultou acharem-na os profissionais 

em grave estado de saude, apresentando o corpo todo seviciado. 

O estado desta miserivel planta causa a mais dolorosa consterna- 

gao no espirito daquele que a ve. Ela foi recolhida ao hospital da 

Santa Casa da Misericdrdia onde achava-se em tratamento^. 

Tamb^m no Parang como havia sido observado em relagao a zona ca- 

feeira paulista, nem mesmo os ingenues, juridicamente livres, escapavam ao 

castlgo (COSTA, 1966, p. 288). Embora o artigo 18 dos regulamentos de 13 de 

novembro de 1872 desse aos responsciveis pelos ingenuos o direito de infli- 

gir-lhes castigos corporals desde que nao fossem "excessivos", sofriam eles o 

mesmo tratamento que era dispensado aos escravos, como atesta o exemplo 

que segue: 

Em fins do dito mes, em Guarapuava, Domingos Mendes Machado 

infligiu excessivos castigos ao ingenuo Lucrecio, filho de sua escra- 

va de nome Benedita. Procedidas as devidas diiigencias, foram os 

autos encaminhados i autoridade competentefi). 

Na d6cada de 80, a humilhagao publica infligida ao escravo \& era conde- 

nada pela imprensa perlddica e evitada pela polfcia, mas o fato relevante 6 que 

tais ocorrencias ainda se verificavam. 

NOTICIARIO 

BRAVOS - Em dias desta semana, um desumano senhor de um 

pobre escravo que achava-se na cadeia, veio tird-lo dali. Ao receber 

o infeliz escravizado do poder do carcereiro, o arrogante senhor 

mesmo na porta da cadeia, passa um lago ao pescogo do infeliz, e 

o amarra de alto abaixo, prendendo a ponta da corda ao seiim do 

(4) OPARANAENSE, Curitiba, v. 5, n. 163, 9 nov. 1881, p. 3. 

(5) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 28, n. 2143, I9 jun. 1881, p. 3. 
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animal em que montava urn camarada e a pobre vftima humilde- 

mente seguia a seu senhor, que ate mostrava galhardia em atraves- 

sar as ruas da cidade oferecendo tao triste espetaculo! 

Todos que presenciaram essa compungente cena de barbarismo, 

sentiram-se-lhes o coragao, e comovidos reprovaram o espetaculo 

que so pode oferecer os maus sentimentos de urn homem contra ou- 

tro. 

Esse fato que foi uma afronta atirada a face de uma populagao, 

chegou, felizmente ao conhecimento do Sr. Dr. Chefe de Polfcia, 

que fez vir a sua secretaria o senhor do escravo, o escravo e o ca- 

marada que arrastava este atravessando as ruas desta capital. 

Af viu o quadro repugnante que so o mais baixo sentimento pode de- 

senhar, e ordenou, com a energia precisa, que fosse o infeliz preto 

desamarrado; determinou a este que seguisse a seu amo, declaran- 

do que se recebesse maus tratos viesse se apresentar a autori- 

dade, sempre pronta a proteger aos infelizes escravizados. 

Este ato de S. Ex. mereceu-lhe os mais lisongeiros aplausos, e nds 

da nossa parte com urn bravo, tributamos-lhe os nossos louvores^), 

Assassfnios, maus tratos, humiliagoes, eram acrescidos de abandono, 

quando, velhos e doentes, os escravos se tornavam um peso para seus proprie- 

tclrios, sem que estes ao menos se preocupassem em regularizar a sua situa- 

gao jurfdica: 

O abaixo assinado, tendo j£ chamado pela imprensa o Sr. Ricardo 

Franga a quern pertence o escravo de nome Joaquim, preto velho e 

adoentado que ha muito se acha nesta subdelegacia de polfcia, e 

nao tendo o mesmo comparecido, de novo o convida a comparecer 

por si ou por procurador bastante, a fim de tratar-se da liberdade do 

referido escravo, mediante o prego que se convencionar. Curitiba, 29 

de julho de 1876 - Felipe Paz de Souza Brasil^. 

Mesmo os escravos que se achavam cumprindo pena na prisao sofriam, a 

pedido de seus senhores, castigos corporals nao previstos pela condenagao, o 

que ficou evidente pela circular do Chefe de Polfcia do Parang aos seus subor- 

dinados: 

(6) GAZETA PARANAENSE, Curitiba, v. 8, n. 295, 22 abr. 1884, p. 4. 

(7) 25 DE MARCO, Curitiba, v. 1, n. 19, 3 ago. 1876, p. 4. 
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Estando informado de que nas cadeias da Provfncia, infligem-se aos 

escravos castigos corporals a requerimento e mesmo simples pedi- 

do de seus senhores, haja V. S. de levar ao conhecimento dos res- 

pectivos carcereiros que doravante fica-lhes proibida a prAtica da- 

quele ato. Nenhuma lei o autoriza, e nas cadeias e prisoes publicas 

nao se podem impor outras penas, aldm das criadas pelo Cddigo 

Crim., senao as estabelecidas nos respectivos regulamentos para 

manter a ordem e a disciplina em seu seio. 

Se o Estado tern o dever de garantir os direitos do senhor enquanto 

for o escravo objeto de propriedade legal, este dever nao importa o 

de prestar seus funciondrios para instrumentos de punigao de atos, 

de cujo valor moral nao foi o jufz e com referenda aos quais nao 

apreciou a justiga que presidiu a imposigao da penaW. 

Naturalmente, esta determlnagao das autoridades policiais resultara das 

pressoes exercidas pelas frequentes denuncias dos abusos praticados contra 

os escravos nas prisoes, e tamb^m da campanha abolicionista que na d^cada 

de 80 havia assumido grandes proporgoes. Esta medida foi tomada muito 

tardiamente, quase ^s v^speras da Aboligao, ap6s os escravos terem sofrido 

nas cadeias da Provfncia os catigos adicionais nao previstos pela lei, durante 

anos e anos, sem que qualquer providencia tivesse sido tomada. Este fato de- 

monstra muito bem o descaso das autoridades em relagao ao cativo, deixando 

prevalecer a vontade dos senhores. 

E atrav^s das denuncias feitas pela imprensa periddica que ficamos sa- 

bendo que, se urn escravo tentava demonstrar juridicamente a ilegalidade do 

seu cativeiro, o senhor nao hesitava em, mancomunado com as autoridades 

policiais, jogd-lo na prisao: 

NOTICIARIO 

Foi ontem preso a ordem do delegado de polfcia desta capital o //- 

bertando Adelino, que litiga sobre sua liberdade com o Sr. Lino de 

Souza Ferreira, a cuja requisigao, diz-se, a polfcia o recolheu a ca- 

de/a. Este libertando e seus irmaos alegam que sua mae 6 africana 

e fora importada depots da Lei de 1831. For tal fundamento acha-se 

esta manutenida em sua liberdade. Em consequencia, o juiz muni- 

cipal mandou depositar Adelino e seus irmaos e nomeou-lhes curador 

para propor a competente agio. Nestas condigoes, parece-nos que 

o ato da polfcia nao foi regular, pois o depdsito suspende todo o po- 

(8) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 32, n. 9,13 jan. 1885, p. 3. 

152 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 18(N9 Especial): 147-166,1988 



M&rcia E. C. Graf 

der do senhor sobre o escravo, e tem mesmo como razao a neces- 

sidade de evitar sevfcias e impedir a pressao que poderia obstar o 

escravo de promover e provar o seu direito. Consta-nos que o depo- 

sitor representou a este respeito ao juiz da causa e o curador reque- 

feu ou vai requerer habeas-corpusi^). 

Pelo destaque da noticia no jornal e pela argumentagao utilizada nota-se 

que aqueles que defendiam os interesses dos escravos estavam sempre atentos 

£s infragoes e tratavam de dar a maior divulgagao possivel a fatos que envol- 

viam escravos em conflito com seus proprietdrios, ressaltando a injustiga da 

instituigao e a necessidade de liquid^-la. Ocorrencias deste tipo eram, em ge- 

ral, publicadas simultaneamente nos v^rios jornais abolicionistas da Provfncia 

e o seu desenrolar era acompanhado com interesse e descrlto nos seus mini- 

mos detalhes. 

A conivencia dos senhores com as autoridades policiais facilitava a prisao 

de escravos por ordem de seus proprietcirjos, principalmente quando ocorrlam 

fugas. Tudo se passava como se o senhor tivesse ao seu alcance urn castigo su- 

plementar, a cadeia. Somente em 1886 urn deputado protestou na Assembl^ia 

Provincial contra tal pr^ticaf10). 

Mas muitas vezes os escravos preferiam estar na prisao, ou mesmo 

cumprir pena de gal6s perp^tuas, a permanecer sob o domfnio dos seus pro- 

prietaries, chegando a cometer crimes com o intuito deliberado de serem 

presos, tomando eles mesmos a iniciativa de se apresentarem & policia. 

Analisados quantitativamente os dados obtidos nos peribdicos, as agres- 

soes de que foram vftimas os escravos entre 1873 e 1887 nao excedem duas 

dezenas. Mas b necessbrio levar em conta que muitas ocorrencias nao chega- 

ram ao conhecimento do publico, apesar do interesse que os defensores dos 

escravos tinham na sua divulgagao. 

Se quantitativamente as agressoes aos escravos nao sao significativas, 

alguns casos impressionam pelo seu carbter trbgico, como o daquela escrava 

que preferiu assassinar o filho de cinco anos a ve-lo reconduzido ao cativeiro, 

depois da fuga de ambos: 

No Campo Largo, distrito de Curitiba no dia 19 (de margo), Inacia, 

escrava de Joao de Abreu e Araujo, assassinou um filho de cinco 

anos no momento de ser presa a requisigao de seu senhor^ 1). 

(9) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 32. n. 245, 5 nov. 1885, p. 3. 

(10) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 33, n. 218, 16 nov. 1886, p. 2. 

(11) PARANA. Delegacia de Polfcia. Relatdrio, 20 fev. 1879, de Carlos Augusto de Carvalho para Pre- 
sidente da Provfncia. Curitiba. Tip. Perseveranga, 1879, p. 4. 
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Acontecimentos como este demonstram que, mesmo nao sendo a cruel- 

dade e os maus tratos general izados entre os propriet^rios de escravos, a es- 

cravidao em si aparece como intoler^vel. E o agredido vira agressor, como se 

pode ver pelo testemunho do Chefe de Polfcia, Carlos Augusto de Carvalho, 

em relatdrio destinado ao presidente da Provfncia do Parang em 1879: 

Ao conhecimento da autoridade chegam os delitos mais notdveis 

perpetrados por esses infelizes, a quern a lei nega o direito de legi- 

tima defesa. 

Sao frequentes os assassinatos, as tentativas de mode, os ferimen- 

tos que tem por autores os escravos. Impera a vindita privada, 

aqudm ou atom da gravidade da ofensaf12). 

Na verdade, a rebeldia negra constituiu urn problema na vida institucional 

brasilelra. A reagao dos escravos contra o slstema escravista exterlorizou-se de 

v^rias maneiras, atrav^s das fugas, dos suicfdios, dos crimes, das insurreigoes, 

enfim, de todos os modos que estivessem ao seu alcance. 

Com relagao as insurreigoes de escravos, tao temidas pelos propriet^rios, 

no Parana tem-se notlcia de duas apenas, ocorridas em 1825 e 1865. Da pri- 

meira sabe-se somente o que informou Francisco Negrao: 

Em 25 de dezembro de 1825, deu-se em Morretes e em Antonina 

urn levante geral dos negros escravos contra seus senhores, que 6 

subjugado com a prisao dos levantados a 31, os quais sao fode- 

mente agoitados e castigados (NEGRAO, 1954, p. 731). 

E da segunda atraves da Gazeta Paranaense de 30 de setembro de 1886 

que relata os acontecimentos relatives aos "escravos de Capao Alto"(13). Cer- 

ca de 300 escravos dos trades carmelitas viviam numa fazenda abandonada 

por estes religiosos, em Castro, onde formaram uma comunidade, vivendo co- 

mo trabalhadores livres, organizados socialmente. Mas, conforme consta do 

relatdrio do Presidente da Provfncia, Andr6 Augusto de Pcldua Fleury, em 1865, 

os escravos haviam sido arrendados ou vendidos pelos trades a tirma Bernar- 

do Gaviao, Ribeiro & Gaviao, de Sao Paulo, para onde deviam ser levados. En- 

tretanto, os escravos "em estado de insurreigao" negaram-se tormalmente "a se- 

guir para Sao Paulo conforme as ordens dos Srs. Bernardo Gaviao, ftibeiro & 

Gaviao, arrendatarios dos mesmos, sob pretexto de que eram livres, e se es- 

(12) Ibidem, p, 9. 

(13) GAZETA PARANAENSE, Curitiba, v. 10, n. 218, 30 set 1886, p. 1. 
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cravos, somente de Nossa Senhora do Carmo (. .)" Para conter os escravos 

foi enviada uma forga policial de 20 pragas, tendo side presos onze que "eram 

os cabegas da desobediencia e que podiam incitar os demais a fatos mais gra- 

ves", sendo os outros remetidos para Sao Paulo, como o exigia a firma(14). E a 

Gazeta Paranaense completa o artigo sobre o acontecimento com a seguinte 

observagao: "E dizer-se que esses pobres escravos foram arrancados da fa- 

zenda Capao Alto, de junto daquela que os fazia bons e felizes, e isto, segun- 

do consta com clamorosa violencia e crueldade, e por ordem dos antigos pro- 

prietarios da fazenda, que a haviam vendidof. .)" 

A nao ocorrencia de outras revoltas coletivas de escravos na Provfncia do 

Pararici 6, por certo, consequencia do pequeno numero de escravos proporcio- 

nalmente ao da populagao llvre, o que facilitava a repressao e desencorajava 

os revoltosos. Os proprietcirios al6m de contar com o apoio de todo o aparato 

policial contavam tamb^m com a colaboragao uns dos outros, mantendo conta- 

to frequente. 

Pelo cddigo Criminal a insurreigao era punida com penas excepcionais 

(PERDIGAO MALHEIRO, 1976, v. 1, p. 52). A prbpria legislagao provincial e 

as posturas municipals tratavam de evitar as revoltas de escravos, proibindo a 

permanencia destes elementos nas mas apos o toque de recolher, sem autori- 

zagao por escrito "do senhor, feitor ou administrador, datada do mesmo dia" 

sob pena de serem presos "e postos em custodia por 4 c//as"(15), como tam- 

b£m o• "ajuntamento de escravos, em qualquer casa" sob pena de multa que ia 

de 10 a 20$000(16). Era igualmente proibido "juntarem-se dentro da povoagao, 

nas ruas, pragas ou dentro de casa, escravos com batuques ou cantorias"^7\ 

Se nos centros urbanos tornava-se diffcil a organizagao de insurreigoes 

em virtude da vigilancia constante de que eram alvo os escravos, no meio rural 

as dificuldades tornavam-se maiores em face dos empecilhos antepostos a 

comunicagao entre eles pela distancia que separava as fazendas e a impossi- 

bilidade de livre circulagao. 

Assim, na Provfncia do Parang, a revolta contra a escravidao manifesta- 

va-se mais frequentemente nas fugas, nos sufcidios e nos crimes. 

(14) PARANA. Delegacia de Polfcia. Relatdrio, 19 fev. 1865, de Manoel da Silva Mafra para o Presi- 
dente da Provfncia. Curitiba, Tip. Paranaense, 1865, p. 2. 

(15) PARANA. Leis, decretos etc. Colegao das leis, decretos, regulamentos e deliberagdes da Provfn- 
cia doParand. Curitiba, Tip. Nacionai, 1858, t. 5. 

(16) PARANA. Leis, decretos etc. Leis e regulamentos da Provfncia do Par and. Curitiba, Tip. do Cor- 
reio Oficial, 1861, L 8. 

(17) PARANA., ||.eis, decretos etc. Leis, decretos e regulamentos da Provfncia do Parand. Curitiba, Tip. 
do Correio Oficial, 1862, t. 9. 
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A atirmagao de Durkheim de que o sufcidio 6 antes de tudo "o ato de de- 

sespero de um indivfduo a quem a vida jd nao interessa" explica muito bem o 

alto fndice de suiddios entre os escravos (DURKHEIM, 1977, p. 11). De fato, 

quando as provagoes da escravidao tornavam-se insuporteveis e nao havla a 

mfnima esperanga de liberdade, preferiam por termo k vida, com o que atin- 

giam um duplo objetivo: por um lado, punham fim ao seu sofrimento e, por ou- 

tro, puniam o senhor, privando-o de sua propriedade. O suiddio constituiu uma 

das formas mais freqiientes e, inegavelmente, a mais dr^stica de rejeigao do 

sistema pelo escravo. 

No Parang, os casos de suiddio de escravos noticiados pela imprensa ou 

referidos pelas autoridades em seus relatbrios concentram-se na d6cada de 70 

e desaparecem quase totalmente na d§cada seguinte (apenas uma ocorr§ncia 

em 1882). Isto parece significar que a fuga facilitada pelo movimento abolicio- 

nista contribuiu para a diminuigao dos suiddios, muito embora tivesse ocorrido 

um caso em que fuga e suiddio aparecem ligados: 

Suiddio - No dia 16 do corrente, segundo comunicagao ofidal, foi 

encontrada enforcada no quarteirao do Umbark uma escrava de 

Joao Ribeiro Batista. 

Esta infeliz hk alguns dias tinha se evadido de casa de seu se- 

nhor e andava foragida. A autoridade local procedeu as devidas dili- 

ge/7c/as(i8). 

De 1873 a 1879, isto 6, em um perfodo de sbte anos, h& notfcias de 14 

suiddios, entre os quais um caso de tentative, o que dci uma m&jia de dois 

suiddios por ano, se bem que s6 em 1879 tenha havido seis ocorr§ncias e no 

relatbrio do chefe de polfcia, de 20 de fevereiro do mesmo ano, dos cinco sui- 

ddios relacionados tres eram de escravos(i9). 

As formas mais comuns utilizadas pelos escravos para por termo a vida 

foram o enforcamento, em 71,5% dos casos, e o afogamento ou "asfixia por 

submersao" como era geralmente designado. 

Mas, apesar das postures municipais proibirem aos cativos o porte de 

qualquer tipo de arma, alguns escravos utilizaram-se de armas de fogo ou de 

armas brancas para o suiddio. E entre os suicidas predominaram os elementos 

do sexo masculino, numa proporgao de 71,5%. 

Por vezes a imprensa nao s6 noticiava o suiddio como aventava hipbtese 

sobre as sues causas: 

(18) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 25,n. 1945, 21 nov. 1878, p. 3. 

(19) PARANA. Delegacia de Polfcia. Relatdrio, 20 fev. 1679, de Carlos Augusto de Carvalho para o 
Presidepte da Provfncia. Curitiba, Tip. Perseveranga, 1879, p. 41. 
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Enforcado - Em dias da corrente semana um escravo de Jose Mei- 

ra, ou da familia deste, pds termo aos seus dias enforcando-se em 

um arreador que possufa. 

Fato celebre (...) 

A ameaga do senhor ou amo de castigd-lo caso nao desse conta de 

um animal entregue d sua guarda, levou-o a cometer em si mesmo 

semelhante atentado(20). 

Outras vezes limitava-se a noticiar as circunstancias em que se verificou 

a ocorrencia: 

Suicidio - No dia 16, na fazenda Vord, distrito do Piraf, o preto 

Joao, escravo de D. Ana Estevao Carneiro, foi encontrado enforca- 

do dentro de uma senzala. 

Ignora-se o motivo que levou o infeliz a praticar este ato de deses- 

pero. A respective autoridade procedeu ao necessdrio corpo de deli- 

to(2l). 

Enforcada - Ao amanhecer do dia 3 do corrente foi encontrada en- 

forcada, na cozinha da casa do proprietdrio desta folha, a escrava 

parda Ciaudina. Para cometer contra si semelhante atentado langou 

mao de uma corda de enxugar roupa, pendurando-se em um dos 

caibros da cozinha. Comunicado o fato ao Exm. Sr. Dr. Chefe de 

Polfcia, foi feito o corpo de delitoW. 

No dia 23 do mes findo o escravo Roberto morador no aioeamento 

de S. Pedro de Alcantara, langou-se ao ho, sendo infrutfferos os es- 

forgos para salvd-lo. Procedeu-se a corpo de delito{23), 

Al^umas notfcias sao extremamente Iac6nicas: 

Suicidio - No dia 15 do corrente, no Ribeirao Turvo, distrito do Igua- 

(20) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 25, n. 1876, 19 jan. 1878, p. 3. 

(21) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 20, n. 1382, 19mar. 1873, p. 3. 

(22) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 25. n. 1934, 5 set 1878, p. 3. 

(23) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 21, n. 1483, 25 fev. 1874, p. 4. 
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gu o escravo Jose, pertencente a Jose Paz de Moura enforcou-se na 

casa de seu senhor{24). 

Suicidio - Na vila de Jaguariaiva, no dia 5 do corrente suicidou-se 

o pardo Francisco, pertencente a Josd de Assis Martins (25). 

Para uma populagao que em 1882 contava com 7.668 escravos, a m^dia 

de dois suiddios por ano, no perfodo de 1873 a 1879, parece pequena para jus- 

tificar a afirmagao de que esta era uma forma freqCiente de reagao do escravo 

ao sistema. Entretanto, 6 interessante observar que aparecem ocorrencias de 

morte de escravos que foram consideradas acidentais, mas que poderiam muito 

bem ser casos de suiddio: 

Janeiro - Em 15 do mesmo mes, no distrito de Antonina, em frente 

a - Corisco - faleceu afogado caindo casualmente na agua, quan- 

do de viagem da cidade seguia para o sitio, o escravo Pedro perten- 

cente a Manuel Goraino de Castro. 

A autoridade policial procedeu ao competente corpo de delito e in- 

qudrito na forma da lei (26). 

Asfixia por submersao - Faleceu afogado no dia 16 do mes findo no 

rio da serrinha, distrito do Jaguariaiva, o preto Antonio, escravo de 

D. Francisca Maria da Conceigao. A autoridade policial tomou co- 

nhecimento do fato(21\ 

Se o suicidio representa a forma mais dr^stica de recusa do sistema es- 

cravista, a criminalidade constitui uma outra manifestagao de revolta individual 

do escravizado. 

As notfcias de crimes praticados por escravos foram frequentes durante 

todo o penodo estudado e apareciam tanto nos periddicos conservadores como 

nos liberals. 

Apesar de a legislagao proibir ao escravo a aquisigao ou o porte de armas 

de fogo, munigoes e venenos, utilizavam-se eles de tais meios para praticar 

seus delitos. Mas, na falta destes, recorriam ^ faca, & enxada, ^ foice ou ao 

machado, enfim aos prdprios instrumentos de trabalho. 

(24) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 25, n. 1896, 30 mar. 1878, p. 4. 

(25) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 26, n. 1984, 28 ago. 1879, p. 4. 

(26) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 26, n. 2036, 3 abr. 1880, p. 1. 

(27) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 28, n. 2121, 9 mar. 1881, p. 3. 
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A criminalidade do escravo constituia apenas um aspecto da criminalida- 

de geral, mas nao duvidas de que os sous crimes eram encarados pelas au- 

toridades como muito mais graves do que se fossem cometidos por elementos 

livres. O escravo criminoso pertencia & escdria social, como se pode ver pelo 

relatdrio apresentado pelo Vice-Presidente da Provfncia no ano de 1873: 

O nosso sistema penitencterio e p6ssimo, vergonhoso para a civili- 

zagao. 

Em geral, os homens detentos por crimes policiais, faltas leves ou 

pronunciados por delitos justifickveis, estao confundidos nas prisoes 

com o rebotalho da sociedade, os celerados, os assassinos, rouba- 

dores e escravos perversos, condenados a morte e as galesi28). 

De modo geral, o crime era uma forma individual de reagao do escravo, 

mas houve casos de crimes cometidos por grupos de escravos, como aquele 

que consta do relatdrio do Vice-Presidente da Provfncia, em 1873, e que foi 

muito noticiado nos jornais da dpoca: 

Tibagi - No lugar denominado Guartelar, no dia 20 foi barbaramente 

assassinada Candida Maria de Albuquerque com tres grandes faca- 

des pelos escravos Maximiano, Manuel e Dorotdia, com o fim de 

roubaremiZS). 

Como jd observou Suely Queiroz, com relagao a Sao Paulo, os casos de 

crimes individuais eram mais numerosos e muitas vezes cometidos por impul- 

se repentino, ao passo que os coletivos, exigindo premeditagao, eram mais ra- 

ros (QUEIROZ, 1977, p. 249). 

Alguns crimes eram praticados por elementos escravos em conivencia 

com elementos livres: 

Homiddio 

Fevereiro - Em dias deste mes, no distrito dos Ambrdsios, foi en- 

contrado morto, dentro do mato, Alexandre Gongalves de Lima, que 

constou ter sido assassinado. 

O delegado de polfcia do termo respectivo procedeu-se ao necessd- 

rio corpo de delito e inquerito policial, entrado no conhecimento de 

(28) PARANA. Presidente, 1873 (GuimarSes). Relatdrio, 17fev. 1873. Curitiba, Tip. Lopes, 1873, p. 
14. 

(29) Ibidem, p. 3. 
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que tinham sido autores desse crime JoSo Guilherme, Maria Anto- 

nia Libania e um preto de nome Manoel, escravo de Francisco Pe- 

reira de Oliveira. Os dois primeiros foram presos e respondendo ao 

juri foram absolvidos^30). 

Por offcio que me foi dirigido pelo subdelegado do Piraf five conhe- 

cimento de, na noite de 9 do mes findo, ter sido assassinado Fran- 

cisco Indcio Gaia, administrador da Fazenda Vord, por Honorato de 

Almeida e quatro escravos da mesma propriedade. Aquela autorida- 

de compareceu no lugar do crime e procedeu o auto de corpo de 

dellto e respectivas averiguagoes, efetuando a prisao dos quatro es- 

cravos indiciados como autores, nao podendo, pordm, capturar o re- 

ferido Honorato, que ocultou-se logo apds o delitoW). 

* 
E preciso ressaltar ainda que a crimlnalidade escrava nem sempre era 

autonoma, isto 6, por vezes o escravo atuava como capanga do seu senhor: 

Nos fins de outubro, houve, em Castro, uma tentativa de mode, pra- 

ticada com um tiro de espingarda, a qua! imputou-se ao trances Au- 

gusto Naret, em qualidade de mandante, e a um escravo de um seu 

sdcio, como mandatdrio contra Manuel Josd Borges e S/7va(32). 

hte portanto que distinguir uma forma de criminalidade que nada tern que 

ver com qualquer atitude de rebeldia por parte do escravo, de uma outra em 

que, visando particularmente o senhor, o escravo se vinga dele: 

ASSASSINATO 

Na fazenda "Pintano", Municfpio de S. Simao, foi a 7 do passado 

assassinado por um seu escravo a impodante fazendeira D. Cons- 

tanga viuva de Francisco Igndcio de Freitas. 

O fato deu-se do seguinte modo: - D. Constanga castigara uma sua 

escrava que a desatendera. O marido dessa escrava avangou para 

D. Constanga, de faca desembainhada, e depots de lutar com uma 

filha desta que Ihe queria impedir o crime, ferindo-a num brago, 

(30) PARANA. Presidente, 1875-1877. Relatdrio, 15 fev. 1876. Curitiba. Tip. Lopes, 1876, p. 11. 

(31) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 26, n. 1973, 12 jun. 1879, p. 2. 

(32) PARANA. Presidente, 1853-1856 (G6is e Vasconcelos). Relatdrio, 8 fev. 1855. Curitiba, Tip. Pa- 
ranaense, 1855, p. 6. 
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desprendeu-se e saltando sobre sua senhora, que ele dermbou por 

terra e pondolhe o joelho sobre o corpo, varou-lhe o coragao com 

uma facac/a(33) 

Foi preso pelo subdelegado do Assungui de Cima e acha-se reco- 

Ihido a cadeia da capital o escravo Antonio que assassinou o seu 

senhor o Sr. Mariano dos Santos Cordeiro, como j£ noticiamos. 

Informa-nos pessoa competente que o assassino nao se contentou 

em arrancar a vida a sua viti'ma martirizou-a cruel e barbaramente 

decepando-lhe uma das maost34). 

O Sr. Joao de S. Ana Pinto, morador no quarteirao do Umbard, fora 

vftima de diversas facadas que Ihe dera o seu escravo Candido, que 

em companhia de urn individuo que nao pode ser conhecido, as- 

saltaram-no de emboscada. A autoridade competente procedeu a 

corpo de delito, e prossegue nas diligencias para a instrugao do in- 

qudritofiS). 

Assassinato - Em aditamento a noticia que anteontem demos acer- 

ca do assassinato praticado na pessoa do juiz de paz na pardquia 

de Votuverava, Joao Francisco Antunes, comunica o exmo. Sr. Dr. 

Chefe de Polfcia haver indicios veementes que o autor de seme- 

Ihante atentado foi o proprio escravo da vftima, de nome Tobias, 

surdo-mudo, cuja roupa e faca de que serviu-se foram encontradas 

escondidas no mato, manchadas de sangue&S). 

Este crime jdi havia sido noticiado antes pelo Dezenove de Dezembro e 

pela prdpria Gazeta Paranaense, sendo que, pelo visto, o caso teve grande no- 

toriedade, em virtude, por certo, da importancia da pessoa assassinada. O juiz 

de paz Joao Francisco Antunes fora assassinado em sua prdpria casa onde vi- 

via em companhia somente de um escravo surdo-mudo, sobre o qual, segundo 

uma das notfcias, nao recafa, entao, nenhuma suspeita^37). Outro periddico in- 

formava que por gestos o escravo parecia indicar que haviam sido dois os as- 

(33) COMMERCIAL. Paranagud, v. 2, n. 51, 12 fev. 1887, p. 2. 

(34) DEZENOVE DE DEZEMBRO. Curitiba, v. 34, n. 22, 28 jan. 1887, p. 3. 

(35) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 32, n. 240, 29 out 1886, p. 3. 

(36) GAZETA PARANAENSE, Curitiba, v. 10, n. 261, 21 nov. 1886, p. 2. 

(37) GAZETA PARANAENSE, Curitiba, v. 1.0, n. 259, 19 nov. 1886, p.3. 
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sassinos e que quando, a chamado do escravo, chegaram os vizinhos, esta- 

va consumado o monstmoso assassinate. E ainda na mesma notfeia: "Consta- 

nos tambem que a autoridade policial de Votuverava tern estado em complete 

inatividade no descobrimento dos assassinos"(3Q\ As autorldades policiais 

apontaram depois, conforme notfeia antes citada, o escravo surdo-mudo, unica 

companhia do juiz, como o assassino procurado. 

Podemos considerar tambem como forma de reagao do escravlzado ao 

sistema os roubos, noticiados com frequencia nos jornais e igualmente referi- 

dos nos relatorios dos presidentes da Provfncia. Apesar das precaugoes toma- 

das pelas autorldades, que punlam os ladroes com a prisao, e tambem do c6dl- 

go das posturas municipals que proibiam comprar de escravos qualquer coisa 

que nao tivesse sido autorizada pelo seu senhor, ou receber, guardar ou tomar 

como penhor qualquer objeto de escravo, estipulando, inclusive, multas aos in- 

fratores, os furtos sempre ocorriam(39). 

O senhor do escravo ladrao, ao que parece, deveria responsabilizar-se 

pelos furtos cometidos e ate apareceu num periddico da dpoca um anuncio jo- 

coso a tal respeito: 

Paga ou nao paga? 

O roubo da*caixa de fitas jd foi pago pelo sr. da ladra? 

O homem justiceiro (dr. de mais a mais) nao se nega a pagarum fur- 

to feito por escravos seus. Sabemos com quern distribuiu o diabo da 

negra as fitas e este segredo sd contarei se elas nao forem pagas 

como deve fazer um homem de bem. Atd a wsfa(40). 

As casas de negdcio eram certamente as mais visadas pelos ladroes, que 

neste caso se limitavam a roubar sem praticar quaisquer outras violencias: 

Roubo - Na noite de 5 para 6 do corrente foi arrombada a casa dos 

negociantes de S. Jose dos Pinhais, Melo & Tobias, donde foram 

subtrafdos diversos generos e dinheiro. 

A autoridade policial tomou conhecimento do fato prendendo o pre- 

to Henrique, escravo do padre Francisco Bittencourt, por achar-se 

indiciado como autor do crimed). 

(38) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 33, n. 221, 19 nov. 1886. p. 2. 

(39) Lei Provincial n, 79, de 11 de julho de 1861. 

(40) O PARANAENSE, Curitiba, v. 1, n. 14. 28 mar. 1878, p. 4. 

(41) DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba, v. 28, n. 2118, 26fev. 1881, p. 3. 
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Furto - Na noite do dia 17 do corrente, na cidade de Paranagua, o 

escravo Tiago, penetrando na casa de negocio do major Claro Ame- 

rico Guimaraes, cuja porta achava-se aberta, subtraindo de uma das 

gavetas a quantia de 200$000 mais ou menos, um reldgio e tres 

canivetes. 

O delegado de polfcia tomou conhecimento do fato, conseguindo 

apreender ainda 63$000, canivetes e reldgio^. 

Em alguns casos os escravos eram acusados injustamente e acabavam 

respondendo pelo delito; mas em setembro de 1879 o Eco Paranaense, de 

Paranagiici, deu notfcia de um julgamento em que dois escravos foram absol- 

vidos(43). 

Houve, por parte de uma escrava, outro tipo de agressao, que podemos 

quallficar de psicoldgica, narrada no relatbrio do Presidente da Provfncla, Dr. 

Joaquim Bento de Oliveira Junior, de 7 de fevereiro de 1878 e tamb^m publl- 

cada no Dezenove de Dezembro de margo daquele ano. 

No dia 8 de fevereiro, no lugar denominado Figueira do Brago dis- 

trito de Antonina, Damasio da Rocha Pires descarregou em si um ti- 

ro de espingarda do que resultou a fraturagao do queixo e esvaza- 

mento do olho esquerdo, falecendo dias depois. O subdelegado de 

polfcia procedeu a corpo de delito e soube que este ato de desespe- 

ro foi motivado por causa de uma escrava que o perseguia a fim de 

libertar-sei44). 

Por mals estranho que este caso nos possa parecer hoje, o que 6 impor- 

tante ressaltar, num estudo de mentalidades sobre as atitudes em face da es- 

cravidao, 4 que este tipo de explicagao, se foi fornecido pela autoridade poli- 

cial, o foi porque havia receptividade para ele. 

(42) Ibidem. 

(43) ECO PARANAENSE, Paranagu^, v. 1, n. 35, 4 set 1879, p. 3. 

(44) PARANA. Presidente, 1877-1878 (Oliveira Junior). Relatdrio, 7 fev. 1878. Curitiba, Tip. Lopes, 
1878, p. 9. DEZENOVE DE DEZEMBRO, Curitiba. v. 25, n. 1895, 27 mar. 1878, p. 1. 
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TIPOLOGIA DOS DELITOS PRATICADOS POR ESCRA VOS 

Espancamento . 2 

Assalto . 2 

Assalto e homicidio 2 

Homiddio . 15 

Tentativa de homiddio 2 

Cumplicidade em homiddio 1 

Ferimentos leves . 2 

Roubo .. 8 

Perseguigao . . 1 

TOTAL 35 

CLASSES DE VITIMAS 

Proprietcirio 9 

Administrador de fazenda 1 

Escravo 1 

Ex-escravo 1 

Subdelegado de polfcia 1 

Nao determinado .. 22 

TOTAL . 35 

Quantificando assim os dados obtidos, podemos chegar ^ seguinte con- 

clusao: antes da Aboligao, no Parang a criminalidade escrava inseria-se numa 

criminalidade mais ampla e, na medida em que nao visava prioritariamente os 

prdprios senhores dos escravos indiciados em processo policial, nao podemos 

encarar o crime como a forma mais tfpica da reagao escrava a situagao de es- 

cravidao. Neste pehodo, no Parang, a principal forma de reagao ao sistema era 

indubitavelmente a fuga, que se encontrava entao mais facilitada do que nas 

d^cadas anteriores. 

Tal como na zona cafeeira paulista, tamb^m no Parang entre as formas 

de protesto do escravizado a mais frequente foi a fuga. Nos jornais paranaen- 

ses do fim do s^culo XIX foi encontrado grande numero de anuncios mandados 

publicar por proprietcirios que, na esperanga de encontrar colaboragao na busca 

aos fugitives, faziam destes descrigdes minuciosas para facilitar a sua identifi- 

cagao e ofereciam grandes somas em dinheiro como recompense. 
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Mesmo tendo pleno conhecimento dos castigos a que estariam sujeitos 

se capturados, e das poucas possibilidades que tlnham de obter a liberdade 

com a fuga, eles fugiam sempre. Quando capturados, apesar dos castigos so- 

fridos ou talvez por causa destes, tornavam a fugir na primeira oportunidade, 

como se estivessem obcecados pela id&a da fuga: 

Apresentou-se ontem a autoridade policial um escravo de Manuel 

Afonso Enes, chefe liberal da Campina Grande, o qua! fugiu do po- 

der de seu senhor e pode transpor as quatro leguas que separam 

aquele ponto desta cidade, carregado de ferros, com gargalheira e 

cor rente (sinais de que ja fugira antes), todo seviciado, aleijado e 

cego de um o//7o(45). 

A medida que se intensifica a propaganda abolicionista, os jornais que 

defendiam a causa dos escravos recusavam-se a publicar em suas pciginas 

anuncios ou qualquer outra nota sobre fuga de escravos. Depois de 1884 este 

tipo de notfcia desaparece dos jornais paranaenses. Por outro lado, tamb§m 

tornavam-se frequentes os casos de acobertamento de escravos fugidos, con- 

tra os quais os proprietaries invocavam o rigor da lei, ou seja, a Lei de 11 de 

julho de 1861, da Provfncia do Parang, que especificava em seu artigo 62: "Os 

que acoitarem nas tavernas, botequins e mesmo casas particulares, ou qual- 

quer parte escravos fugidos, incorrerd na multa de 30$000", e no artigo 89: 

"Dar couto a escravos:penas de 10 a 30$000 ede 2a 6 dias de prisao" Assim 

se explica que fosse comum terminar os avisos sobre fuga de escravos com 

uma advertencia deste tipo: "Procede-se contra a pessoa que o tiver acoitado" 

ou ' protesta-se com todo o rigor da lei contra quern Ihe der coito" O 

apoio dado aos fugitives, naturalmente, encorajava a fuga e muitos proprieta- 

ries, como medida preventiva, preferiam conceder a liberdade a seus escravos 

com a condigao de que prestassem servigos por determinado tempo. 

(45) GAZETA PARANAENSE, Curitiba, v. 10, n. 7, 10 jan. 1886, p. 2. 
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