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Resumo 

Neste artigo estuda-se a transigao do trabalho 
escravo para o trabalho livre no Nordeste 

Agucareiro a partir de duas premissas comumente 
apresentadas pela historiografia: a monopolizagao 

das terras agricultaveis pelos senhores de 
engenho e a crescente oferta de forga de trabalho 

livre que teriam levado, na segunda metade do 
seculo XIX, a um processo conti'nuo de 

desagregagao do escravismo nesta regiao do 
Brasil. Utilizando-se, principalmente, de dados 

referentes a Provincia de Sergipe questiona-se as 
citadas premissas e conclusdes derivadas das 

mesmas de automatica transigao do trabalho 
escravo para o livre. 

Abstract 

In this article we study the transition from slave work to 
free work at Sugar Northeast having on mind two 
premises usually showed by historiography: the 
monopolization of agricultural land by owners of sugar 
mills and the increasing supply of free work. Together 
they would have produced a continuous process of 
disintegrating slavery in this part of Brazil. Using mainly 
data refering to Sergipe Province, we argue the premises 
and conclusions proceeded from these, which guarantee 
an automatic transition from slave work to free work. 
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DESAGREGAQAO DO ESCRAVISMO 

Introdu^ao 

O processo de aboli9ao da escravidao no Brasil ja foi analisado sob 

diversos angulos: dos fatores politicos-institucionais aos culturais, economi- 

cos e demograficos/1^ Do ponto de vista economico, uma clivagem foi sendo 

aprofundada pela bibliografia, de um lado, a economia cafeeira em expansao 

no Sudeste na segunda metade do seculo XIX, exatamente o penodo de 

desagregagao do escravismo, de outro, a economia agucareira do Nordeste 

em relativa estagna9ao no mesmo penodo e com crescente oferta de for9a 

de trabalho livre. Para completar o quadro economico-social das duas regio- 

es tenamos no Sudeste a presen9a de grande fronteira de terras livres, a qual 

nem mesmo a Lei de Terras de 1850 teria conseguido fechar; por sua vez, no 

Nordeste, uma monopoliza9ao das terras agricultaveis pelos latifundiarios, 

especialmente senhores de engenho. Essa disparidade de quadros economi- 

co-sociais por si mesma ja indica a regiao que sera objeto privilegiado de 

estudos. Enquanto na economia cafeeira do Sudeste diversos dilemas e 

grandes possibilidades de crescimento economico estavam em aberto, am- 

pliando-se o campo de pesquisa dos historiadores e cientistas sociais, na 

economia a9ucareira do Nordeste, alem do monotono e lento ritmo de 

crescimento economico, tenamos uma antevisao e tranqiiila transi9ao do 

trabalho escravo para o trabalho livre. Como corroborando o descompromis- 

so crescente dos proprietarios nordestinos com a escravidao, tem-se destaca- 

do o papel dos representantes dessa regiao no Parlamento na aprova9ao das 

leis abolicionistas.(CONRAD, 1984; MELO, 1984) 

No classico estudo de Celso Furtado - Formagao Econdmrca do Brasil - 

a transi9ao do trabalho escravo para o trabalho livre e apresentada como um 

processo que poderia variar de uma situa9ao em que as terras agricultaveis 

estivessem completamente apropriadas pelos latifundiarios, onde, portanto, 

haveria apenas uma transforma9ao formal dos antigos escravos em assalaria- 

dos, sem qualquer modifica9ao na distribui9ao de renda ou organiza9ao da 

produ9ao, ate a situa9ao oposta de existencia de grande disponibilidade de 

terras livres e ferteis, onde os ex-escravos tenderiam a abandonar as grandes 

propriedades e a dedicar-se a agricultura de subsistencia. "Neste caso, as 

(1) Para um apanhado da produ^ao rcccntc sobrc escravidao c transi9ao do trabalho escravo para o 
trabalho livre no Brasil, vide; SANT'ANA & COSTA (1989), SCHWARTZ (1988a) e 
BARCKLOS (1991). 
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modificagdes na organizagdo da produgdo seriani enormes, bair. an do o gran dc 

utilizagdo dos fatores e a rentabilidade do sistema. Esse caso extremo, entretanto, 

ndo poderia concretizar-se, pots os empresdrios, vendo-seprivados da mdo-de-obra, 

tenderiam a oferecer saldrios elevados, retendo poressa forma parte dos ex-escravos. 

A conseqiiencia idtima sen a, portanto, nma redistribuigdo da renda em favor da 

mdo-de-obra."{FURTADO, 1979, p. 138) Segundo o autor, no Brasil, nao se 

apresentou nenhuma das situagoes limites, porem a transi^o no Nordeste 

Agucareiro se aproximaria do primeiro caso e a regiao cafeeira do segundo. O 

estudo da transi9ao do trabalho escravo para o livre na regiao cafeeira foge ao 

escopo do nosso trabalho. 

Quanto ao Nordeste Agucareiro, acreditamos que pouco se avangou 

em rela9ao ao estabelecido por Furtado em seu citado trabalho. As concluso- 

es e as premissas de Furtado vem sendo repetidas em alguns dos mais 

importantes estudos acerca da regiao nordestina. Segundo o autor: "Na 

regiao nordestina as terras de utilizagdo agncola mais fdcil jd estavam ocupadas 

praticamente em sua totalidade, a epoca da aboligdo. Os escravos liberados que 

abandonaram os engenhos encontraram grandes dificuldades para sobreviver Nas 

regioes urbanas pesava jd um excedente de populagdo que desde o comego do seculo 

constitura um problema social. Para o interior a economia de subsistencia se expan- 

dira a grande distdncia e os sintomas da pressdo demogrdfica sobre as terras 

semi-dridas do agreste e da caatinga se faziam sentir claramente. Essas duas 

barreiras limitaram a mobilidade da massa de escravos recem-liberados na regiao 

agucareira. Os deslocamentos se faziam de engenho para engenho e apenas uma 

fragdo reduzida f/ltrou-se fora da regiao. Ndo foi diffcif em tais condigoes, atrair e 

fixar uma parte substancial da antiga forga de trabalho escravo, mediante um 

saldrio relativamente baixo." (FURTADO, 1979, p. 138) 

O ponto crucial para a explica9ao de Celso Furtado e de importantes 

estudiosos da transi9ao do trabalho escravo para o trabalho livre no Nordes- 

te A9ucareiro e a premissa do declmio da rela9ao terra/trabalho no trans-cor- 

rer do seculo XIX, de forma que, segundo Lago: "A tradicional desutilidade 

do trabalho, associada, pela populagdo livre local, com o trabalho ao lado dos 

escravos, estava sendo crescentemente contrabalangada pela cada vez menor dispo- 

nibilidade de terras para a exploragdo por pequenos posseiros ou pela subdivisdo de 

propriedades men ores via heranga, restando poucas alternativas para a popidagdo 

adulta alem de se empregar por saldrios." (LAGO, 1988, p. 342) 
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Entretanto, nao existem, ate o momento, estudos que comprovem a 

efetiva e crescente pressao da escassez de terras sobre a oferta de for9a de 

trabalho livre no Nordeste A^careiro na segunda metade do seculo XIX, 

assumindo, portanto, a citada premissa uma natureza axiomatica. 

Este artigo, alem desta se9ao introdutoria, apresenta na se9ao 1 resu- 

mo sucinto da visao dos principals estudos que abordam a estrutura fundia- 

ria do Nordeste A9ucareiro e suas rela95es com a transi9ao do trabalho 

escravo para o trabalho livre. Ao lado do questionamento da ausencia de 

bases documentais para as afirma96es acerca da monopoliza9ao da proprie- 

dade fundiaria no Nordeste A9ucareiro, na segunda metade do seculo XIX, 

apresentaremos indicios de que em Sergipe os engenhos de cana-de-a9ucar 

estavam longe de monopolizar as terras agricultaveis. Terras, possivelmente 

de qualidade inferior, haviam sido apropriadas previamente e mantidas por 

outros agricultores e pecuaristas, alem do que, faixas relativamente grandes 

de terras improprias para as plantations a9ucareiras permitiam a subsistencia 

de agricultores com a constitui9ao de ro9as, bem como a coleta de produtos 

da natureza nao sujeitos a propriedade privada. 

Na se9ao 2 discutiremos a desagrega9ao do escravismo no Nordeste 

A9Ucareiro, a qual e apresentada, pela historiografia mais significativa, como 

um processo contmuo de redu9ao do estoque de escravos, bem como de sua 

importancia no processo produtivo. Tal redu9ao do estoque de escravos 

dever-se-ia, alias como em todo o Brasil, principalmente ao excesso da taxa 

de mortalidade sobre a de natalidade, nao compensada pela importa9ao de 

novos escravos africanos a partir de 1850, Apos 1871, com a Lei do Ventre 

Livre, nao se contaria nem mesmo com o nascimento de novos escravos 

nacionais para a reposi9ao dos que morressem, fugissem ou fossem alforria- 

dos. Ao lado disso, tenamos, no Nordeste A9ucareiro, a a9ao dissolvente do 

trafico interprovincial de escravos que drenava os melhores e mais aptos 

escravos nordestinos para o Sudeste, e uma maior propensao dos senhores 

de terras nordestinos a alforriarem seus escravos. O resultado final seria um 

estoque de escravos envelhecido, com predominancia do sexo feminino, 

ocupado em atividades improdutivas e residindo, crescentemente, nas areas 

urbanas. Todas essas afirma9oes, como veremos, estao baseadas em maior 

grau na suposi9ao da estagna9ao economica da regiao e na rentabilidade 

muito baixa ou negativa do trabalho escravo aplicado a produ9ao do a9ucar 

no Nordeste do que na comprova9ao com dados economico-demograficos. 
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Finalmente, na ultima segao, scrao resumidas as principals conclusoes 

do trabalho. 

1. Estrutura Fundiaria no Nordeste A9ucareiro na Segunda 

Metade do Seculo XIX 

Ha um consenso na historiografia quanto a preeminencia dos planta- 

dores de cana, e dos senhores de engenho, em particular, na estrutura 

fundiaria do Nordeste agucareiro. Esses aparecem, explfcita ou implicita- 

mente, como detentores do virtual monopolio das terras agricultaveis da 

zona da mata. Isso nao obstante a divisao da historiografia em correntes 

divergentes quanto a caracterizagao da natureza da propriedade fundiaria no 

Brasil Colonia, - propriedade feudal, provida de elementos feudais, proprie- 

dade alodial etc. Mais ainda, por ter sido historicamente a primeira forma de 

propriedade de terra no Brasil, e talvez por ser, nos nossos dias, uma das 

expressoes do latifundio, e dos conflitos pela posse da terra, a propriedade 

canavieira 6 tida como a introdutora e perpetuadora de uma certa estrutura 

fundiaria excludente. Assim, por exemplo, Alberto Passos Guimaraes diria: 

"Fixar-se-iam nos engenhos todos os destgnios da nobreza territorial, ne- 

les se concentraria toda a forga do monopolio da terra, toda a resistenria 

contra a infiltrapdo das formas "plebeias" de propriedade. AH a 

Metropole haveria de encontrar, por muito tempo, principalmente entre 

os grandes senhores, os sens pontos de apoio e a ma is completa colabo- 

ragdo para a empresa colonial." (GUIMARAES, 1981, p. 62) 

Gaio Prado Junior, ao destacar o papel central da grande propriedade 

na economia colonial, sublinha o engenho de agucar como prototipo do 

latifundio. Ou, em suas palavras: 

"0 trago essencial das grandes lavouras e, como jd afirmei, a exploragdo 

em larga escala. Cada unidade produtora, conjugando areas extensas e 

numerosos traba Hi adores, constitui-se como uma usina, com organizagdo 

coletiva do trabalho e mesmo especializagoes. Isto se obseiua em particu- 

lar na produgdo trpica da agricultura colonial: a do agiicar, onde o 

engenho, com sen conjunto de mdquinas e aparelhamentos, forma uma 

verdadeira organizagdo fab rid." 
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Referindo-se especificamente a extensao das propriedades a9ucarei- 

ras, diz o autor: 

"O engenho abrange grandes areas de uma a quatro de terras, e 

mats ainda na Bahia, - exploradas em parte diretamente pelo pro- 

prietario, cedida noutra a lavradores que se obrtgam a moer sua pro- 

dugao no engenho do proprietdrio. "(PRADO JUNIOR 1986 1> 

143-145) 

E comum, na historiografia, a transposigao da estrutura fundiaria do 

Nordeste A^ucareiro, das decadas da segunda metade do seculo XX para 

todo o passado da regiao. E como se essa estrutura fundiaria tivesse sido 

estabelecida, de uma vez e para sempre, no seculo XVI, isto nao obstante, 

por vezes, os mesmos autores terem estudado a evolu^ao historica da econo- 

mia a^ucareira, sua transforma^ao de engenhos bangues(2) em enge-nhos 

centrais e modernas usinas. Veja-se, por exemplo, a argumentagao de Ma- 

noel Correia de Andrade: 

[..JO domtnio da grande propriedade, com baixa produtividade e res- 

trita utilizagdo, e um fato que domina a vida rural brasileira desde o 

seculo XVI, quando os indtgenas foram escravizados, fnortos e expulsos 

de suas terras, a fim de que os colonos Portugueses dispusessem de terras e 

de mdo-de-obra para desenvolver culturas de exportagdo." 

"Formou-se assim, no pnmeiro seculo de colonizagdo, um sistema que 

garantiu o monopolio da terra e dos trabalhadores aos primeiros coloni- 

zadores e a seus descendentes e que conseguiu-se manter, atraves de 

pequenas modificagoes modemizadoras, ate os dias atuais. "(AN- 

DRADE, 1919, p, 19-21) 

Mesmo estudos recentes, que tern revisado varios aspectos das teses 

classicas sobre a historia economica do Brasil, atem-se a essa ideia. Assim, 

por exemplo, P. Eisenberg afirma que: uEmbora os plantadores de cana pos- 

(2) Engenhos bangiies sao as velhas c pequenas unidades fabris que no seculo XX foram substitmdas 
pelas unidades maiorcs produtoras de a9ucar ccntrifugado. No penodo colonial foram tambem 

denominados engenhocas: engenho modesto, sem a grandeza do engenho real, que utilizava 
moendas movidas a cavalos ou bois, ao contrario do ultimo, movido a forca hidraulica Cf MRT n 
( 1975, p. 40); ANTONIL (1982, p. 212-213).) " U 
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sufsseni a maioria da zoua da niata, bem pouco a utillzavam prodadvawen- 

/^."(EISENBERG, 1977, p. 148) 

Eisenberg, como os outros autores acima citados, quando afirma que 

os lavradores de cana de Pernambuco possmam a maior parte das terras da 

zona da mata, nao nos fomece provas documentais para tanto, mas apenas 

duas hipoteses alternativas sobre as necessidades de terra dos plantadores 

de cana, a partir dos dados de produce de agucar. Dai o autor deriva a 

quantidade de cana necessaria a produ^ao do agucar, a area para o cultivo da 

cana e, supondo a necessidade de terras de pousio, terras para pastagens e 

terras para culturas de alimentos, chega a conclusao que os plantadores de 

cana, em Pernambuco, utilizariam 192.075 hectares, em uma primeira hipo- 

tese, ou 295.538 hectares, em outra hipotese. Como, segundo o autor, ape- 

nas 37,5% da area total da zona da mata pernambucana (15.000 km ) podem 

ser utilizados para o cultivo de cana, e supondo-se que as outras lavouras so 

pudessem utilizar a mesma area, conclui que os agricultores de cana de 

Pernambuco utilizavam 33,4% da area cultivavel (primeira hipotese) a 
/-2\ 

45,2% da mesma (segunda hipotese). 

Evidentemente nao se pode confundir nivel de utilizagao das terras 

agricultaveis com nivel de utilizagao das propriedades agncolas pelos lavra- 

dores de cana. A nao ser que, como fez Eisenberg, suponhamos que, virtual- 

mente, toda a area cultivavel da zona da mata estivesse sob a propriedade 

dos lavradores de cana. 

E aqui reside a questao: teriam efetivamente, na segunda metade do 

seculo XIX, os cultivadores de cana o monopolio das terras agricultaveis da 

zona da mata? Recentemente o controle, por parte das usinas, das terras 

cultivaveis em Pernambuco parece estar proximo do absoluto, pois as mes- 

mas possmam, em 1966, 495.206 hectares, ou 45,3% da area total da zona da 

mata. Na microrregiao da mata umida tal propo^ao chegava a 55,3%. Isto 

sem falar nas propriedades dos fornecedores de cana para as usinas.(MELO, 

1975, p. 59) Entretanto, nao nos parece adequado transpor esses dados para 

o seculo XIX, ou anteriores, e atribuir aos cultivadores de cana-de-agiicar, 

(3) KISKNBKRG (1977, p. 149). Corroborando os scus calculos o autor cita na nota 10, pagina 164, as 
obscrvayocs dc Tollcnarc c Kostcr sobrc o nivci dc utiiizayao das suas propriedades com cultivo 
por parte dos senhores de cngenho. 
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em geral, ou aos senhores de engenho, em particular, dessa epoca o mesmo 

nivel de controle da propriedade fundiaria. 

O nosso proposito e apresentar indicios de que a propriedade a9uca- 

reira nao monopolizou a posse de terras na Zona da Mata Sergipana, explicar 

as razoes da genese e desenvolvimento dessa estrutura fundiaria excentrica, 

do ponto de vista dominante na historiografia, e analisar as implica96es para 

a transi9ao do trabalho escravo para o trabalho livre dessa estrutura fundia- 

ria. 

A compara9ao com os engenhos do Reconcavo Baiano ja havia levado 

observadores do seculo XIX a destacar alguns aspectos do tamanho menor 

dos engenhos sergipanos. Assim, Dom Marcos A. de Souza afirmou: "Sao 

muito ativos os moradores de Sergipe, por que com vinte cativos fazem maior 

quantidade de agucar do que muitos ricos lavradores do Reconcavo da Bahia com 

os enfraquecidos bragos de cem escravos."(SOUZA, 1944, p. 38) 

A professora Maria da G. S. de Almeida, estudiosa da historia econo- 

mica de Sergipe, em alguns de seus trabalhos tern destacado que a estrutura 

fundiaria sergipana nao acompanha o padrao considerado normal de grandes 

propriedades a9ucareiras que chegam a praticamente monopolizar as terras 

cultivaveis da zona da mata no Nordeste A9ucareiro. No seu entender, em 

Sergipe, deve "ter havido [...] desde muito tempo, uma quebra de relagdo entre 

propriedades extensas de areas e esse tipo de a/Ztara." (ALMEIDA, 1976a, 1976b, 

1977 e s/d) No entender da citada autora as razoes para o surgimento e 

consolida9ao dessa peculiar estrutura fundiaria foram: 1) pequena extensao 

territorial de Sergipe, e de sua zona da mata em particular; 2) grande nume- 

ro de engenhos de a9ucar localizados nessa area; 3) dimensao relativamente 

pequena das sesmarias distribuidas em Sergipe nos seculos XVI e XVII; 4) 

acentuada partilha dessas sesmarias dada a sua utiliza9ao inicial como lavou- 

ras de subsistencia que nao requeriam grandes propriedades; 5) pequena 

capacidade de produ9ao industrial dos engenhos levando ao fracionamento 

das propriedades territoriais com a constru9ao de novos engenhos/4^ 

(4) ALMEIDA (1976a, p. 499-500). Eisenberg tambem afirma que a tecnologia de produ9ao de 
agucar e transporte de cana limitava o tamanho dos engenhos, levando a multiplica9ao de seu 
numero, quadro que somente seria revertido no final do seculo XIX, com o surgimento dos 
engenhos centrals e usinas, aumentando a capacidade de produ9ao de a9ucar e dispondo de 
ferrovias proprias para o transporte da cana, possibilitando, portanto, a redu9ao do numero de 
unidades produtoras. Entretanto o autor nao tira conclusoes acerca da influcncia desses fatores na 
evolu9ao da estrutura fundiaria da zona da mata pernambucana. Cf. EISENBERG (1977, p. 148). 
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Luiz Mott afirma terem os engenhos de agiicar sergipanos um estilo 

dc pequenas empresas domesticas, c ao confronta-los com os da Bahia e 

Pernambuco conclui que nao passavam de bangiics. Ainda constata, o citado 

autor, a inexistencia de "engenhos reais", na Capitania no seculo XVIII c a 

tardia introdugao do vapor como fo^a motriz nos engenhos sergipanos. 

Outro indicador do menor tamanho dos engenhos sergipanos, ainda scgun- 

do o autor, seria a for9a dc trabalho escrava desses, bastante inferior a media 

dos engenhos do Rcconcavo Baiano e de Pernambuco.(MOTT, 1986, p. 140 

e 144-145) 

Orlando Dantas - escritor e usineiro sergipano - tambcm afirmou que 

o processo dc subdivisao das sesmarias scrgipanas levara a constitui^io dc 

uma estrutura fundiaria, onde as propricdadcs de quatrocentas a sctccentas 

tarcfas eram consideradas otimas para a lavoura canavieira.(5) 

O tamanho dos engenhos de agiicar de Sergipc foi assim caracterizado 

pela Professora Maria Thetis Nlines: UE/// sun qunse totnlklrulc, fornni peque- 

nas e medios os engenhos de Sergipe colonial, como comprovn o barxo numero de 

escravos que pass u/'am, e o que dizem os testa men tos da epoca. So durante o Imperio 

surgiram engenhos maiores, com grande escrava turn, a exemplo do Engenho Pedras, 

possuindo 129 escravos em 1866. Ndo existiram na Capita n't a de Sergipe grandes 

potentados, donos de imensos canaviais como em on teas Capitanias Nordesti- 

//^."(NUNES, 1989, p. 134-135) 

Sc os cstudiosos sergipanos afirmam que a propriedadc fundiaria agu- 

careira ncsta regiao foi muito menos concentrada do que no restantc do 

Brasil, e que propricdadcs de 121 a 212 hectares podiam scr consideradas 

otimas para a constituiyao de engenhos, fica patcnte o contraste com a visao, 

provavclmcntc unanime, da historiografia nacional sobrc a estrutura fundia- 

ria agucareira. Entrctanto, para avangarmos ncssa discussao e neccssario cjue 

obtenhamos indfeios mais scguros sobrc a estrutura fundiaria da agroindiis- 

tria agucareira sergipana. 

Na segunda metadc do seculo XIX, em decorrencia da Lei de Terras 

dc 1850 e do sen regulamcnto de 1854, foi criada a Rcpartigao dc Terras 

Publicas, nomcando-sc "funciondrios para medi-Ias, ordenando-se aos jufzes e 

(5) "I'.ssns sesnu/rias, no proccsso /lis/oriro, foram suMivir/i/u/o-sr jwln lei ndlural da onqutcdo dn Icrni, rom 
o rrcsri/ncn/o demo^rdfiro, a (iinl)lui(do das fa/ndias r a demanda dc oni/ninfrs, cm jiropricdadcs qnc 
variam dc area, cut re (jiialroccnlas c sc/crcn/as tarcfas. medtda cqiiivalcntr a S.02S mc/ros (/nadrados. 
C()iidi(ocs oil mas para a lavoura ranavicira, pcla nberdadc da terra propir.iada par nm volume 
p/nviomctriro varidvddc 1.200 a 1.000 mdimclros ctihicos dc dgi/aOiI )AN' I 'AS, 1980, p. 18). 
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delegados de poh'cia que informassem ao governo a existencia de terras devolutas nas 

divers as provmcias. Os pdrocos for am encarregados de pro cessar o registro de terras 

e remeter os livros respectivos ao governo centralT(CARVALHO, 1988, p. 94) 

Pode-se dizer que a delimitate) das terras devolutas nao chegou a ser 

feita por varias razoes, que vao desde a resistencia dos proprietarios de 

terras, ao desaparelhamento do setor publico e a dissociagao do problema da 

imigrato com a questao fundiaria. Mesmo o registro paroquial das terras 

privadas foi lento, permeado de resistencias e falhas nas informagoes.(CAR- 

VALHO, 1988) 

"Rm Sergipe existent dezoito livros referentes a esses assentamentos. [...] os 

dados sdo sumamente incompletos e em sna maioria omitem: valor, limites, dimen- 

soes, forma de aproveitamento e situagdo juridical Possivelmente, em razao 

dessas deficiencias de informa96es, ainda nao se tentou utilizar sistematica- 

mente esses livros como fonte de estudos da estrutura fundiaria dos princi- 

pais municipios a^ucareiros sergipanos do seculo XIX. Portanto, langaremos 

mao de outras fontes dispomveis para tentar vislumbrar a estrutura fundiaria 

da agroindustria a^ucareira sergipana.(SANTOS, 1984, p. 38) 

O Relatorio sobre viabilidade economica de tra9ados alternativos de 

estradas de ferro projetados para a Provincia de Sergipe, elaborado pelo 

Conselheiro Pimenta Bueno, coligiu ricas informa96es acerca da economia, 

finan9as e popula9ao da Provincia. Em anexo publicou respostas de questio- 

nario enviado aos lavradores da Provincia de Sergipe, das quais se pode 

extrair, entre outras, as informa96es relativas as areas dos engenhos. 

TABELA 1 

Area de alguns engenhos de AgucAR 

(Sergipe 1881) 

Area N" de 

(em tarefa) Engenhos 

ate 299 4 

300-599 5 

600-899 8 

900-1.199 5 

Mais de 1.200 2 

Total 24 

Fontc: BUENO (1881, p. 96-106). 
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A area media dos 24 engenhos c dc 756,9 tarefas, a mediana de 712 

tarefas e a moda de 749,5 tarefas. A primeira indaga9ao que nos surge c se 

essa amostra seria representativa, ja que se referc apenas a 24 engenhos, 
s 

quando a Provmcia possuia, nessa mesma epoca, 724 engenhos de agucar. E 

possivel que uma amostra maior alterasse os resultados. Porem, devemos 

lembrar que esses ntimeros estao um pouco alem do que os que Orlando 

Dantas considerou como otimos para os engenhos dc agucar - entrc 400 c 

700 tarefas - e um pouco aquem da area estimada pela Professora Maria G.S. 

Almeida, para o Engenho Pedras, cm meados do seculo XIX - 924 tarefas, e 

de acordo com as caractensticas gerais de propriedades pequenas, quando 

confrontados com os celebres latifundios agucareiros baianos e pernambuca- 

nos, atribuidas por Luiz Mott.(6) 

Quanto a distribuigao geografica dos engenhos da amostra, 22 estao 

localizados na zona da mata, e apenas 2, das frcguesias de Campo do Brito c 

Itabaiana, localizam-sc no agreste-sertao, sendo, portanto, a amostra mais 

representativa dos engenhos da zona da mata que dos engenhos da Provm- 

cia como um todo. Por outro lado, em outras fontes encontramos referencias 

a engenhos com areas muito maiores. E o caso dos cinco engenhos do 

municipio de Lagarto, que possuiam, em 1875, segundo sua Camara Muni- 

cipal, uma area de 4 leguas, on seja, aproximadamente 17 424 hectares, on 

57.499 tarefas, o que daria uma area media de 11.500 tarefas por engenho. 

No livro dc registro de terras dc Vila Nova ha o registro de um "quinhao", 

localizado no engenho Gonccigao, com mais de meia legua. Portanto, a 

julgarmos por esses testemunhos, seriam os engenhos localizados no agres- 

te-sertao e zonas secundarias na produgao de agucar, na Provmcia dc Sergi- 

pe, no seculo XIX, que mais se aproximariam da imagem classica de 

latifundios que preservaram as dimensoes das antigas scsmarias, en quanto 

que o engenhos da zona da mata se assentariam sobrc propriedades fundia- 

rias que passaram por um processo relativamente intenso de fracionamento, 

cstando longe dc monopolizar as terras cultivavcis da regiao. Assim, se a 

media dc 756,9 tarefas por engenho, isto e, 229 hectares, for cfetivamente 

representativa do universo dos engenhos da zona da mata sergipana, os 536 

(6) Cf. DANTAS (1980, p. 18), ALMKIDA, (19761), p. 280), M0'1T(1986, p. 140, 144-145). A turcfa 
cm Scrgipc equivale a 3.025 mctros (|iUKlrados; portanto, um hectare cquivale a 
aproximadamente 3,3 tarefas. 
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engenhos existentes nessa regiao, em 1881, ocupariam 122.744 hectares, ou 
(1) 

1.227 quilometros quadrados, em torno de 20% da area total da zona. 

Quanto a utiliza^o das terras dos engenhos, tenamos que, em media, 

16,7% dessas seriam cultivadas, 67,5% correspondiam a campos e 15,8% a 

matas. A area cultivada era utilizada tanto para a cana como para outros 

cultivos, como mandioca, feijao e milho. Apenas em urn questionario se 

especifica a area destinada ao cultivo da cana e a de outras culturas - o 

Engenho Vassouras, localizado na freguesia de Divina Pastora, que utilizava 
(8) 

150 tarefas no cultivo de cana e 10 na de "mandioca etc.' 

Voltemos agora a questao da genese e evolu^ao da estrutura fundiaria 

sergipana, e de sua zona da mata em particular. Lilian Salomao, estudando 

as doa^oes de sesmarias em Sergipe, constatou que no penodo de 1590 ate 

fins do seculo XVIII 41% das sesmarias possmam a dimensao de ate meia 

legua. Por outro lado, 25% das sesmarias possuiam area de 3 leguas, sendo 

geralmente destinadas a criagao de gado. Finalmente, conclui a autora que: 

"As dimensoes das propriedades variavam de acordo com as posses dos sesmeiros e 

em fungdo da localizagdo das terras. Constatamos que aquelas mats afastadas do 

litoral geralmente eram mais extensas, utilizadas principalmente para a pecudria. 

(...) Apesar de encontrarmos fazendas de gado com dimensoes variadas desde 200 

bragas ate 12 e 30 leguas, notamos que, a grosso mo do, apresentam-se bem mat ores 

quando comparadas as agro-industrials, especialmente em se tratando de doagoes 

posteriores a expulsdo dos ho landeses 2 {ShLOMAO, 1981,p.59elll) 

(7) Cf. BUENO (1881). Oficio da Camara Municipal dc Lagarto ao Prcsidente da Provmcia, 
11.07.1875. Arquivo Publico do Estado de Sergipc. (APES) G11311. SANTOS & VERGNE (s/d, 
p. 39). ANDRADE (1964, p. 186-188) dcscrevc os engenhos do agreste-sertao como '''Engenhos 
pequenos, com nmn moenda de madeira, movidos quase sempre a tra(do animal hois ou cavalos - e 
excepcionalmente a dgua, e que em vez de afucar, produziam rapadura ou aguardente.[...] E o ciclo do 
a^ucar [...] se processaria como se fosse uma miniatura distanciada no tempo e no espa{o, da civiliza(do 
canavieira da regiao da Mata" No que se refere aos engenhos do agreste-sertao sergipano, pelo 
menos em um aspecto, eles nao eram miniaturas da civiliza9ao canavieira da regiao da Mata a 
extensao da propriedadc fundiaria. Schwartz tambem caracteriza os engenhos localizados mais 
para o interior, distantes da costa como, em geral, menores e nao tao bem capitalizados, e arcando 
com custos de transposes mais elevados. Cf. SCHWARTZ (1988b, p. 92). 

(8) Deve-sc dizer que cssc mdice de utiliza9ao dc terras com cultivos pode scr considcrado elcvado, 
quando se compara com as informa96es de Tollenare. Segundo esse observador, cm uma comarca 
tida como muito cultivada, em Pernambuco, em 1816, a participa9ao da parccla cultivada das 
terras scria dc 4,16%. O citado autor chegou a esse numcro generalizando suas observa9oes do 
Engenho Salgado, no qual cultivava-se 300 jeiras de uma area total do engenho de 7.000 jciras, ou 
scja, 4,3%. Cf. TOLLENARE (1956, p. 71-76). 
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O aproveitamento das terras sergipanas com o cultivo de cana-de-agu- 

car dar-se-ia, inicialmente, de forma lenta. Sendo o primeiro engenho de 

agucar sergipano de 1612, mais de urn seculo depois, isto e, em 1724-30, o 

sen numero seria de 25 engenhos, alcangando 46 em 1756. Na segunda 

metade do seculo XVIII ocorreu, como ja vimos, um renascimento da 

agroindustria agucareira brasileira. A Gapitania de Sergipe se integraria nes- 

se movimento expausivo, como se depreende da evolugao do numero de 

engenhos, que sobe para 140 em 1798. Num intervalo de 42 anos, entre 

1756 e 1798, foram constnudos 94 engenhos, possivelmente concentrando- 

se nas ultimas decadas do seculo a edificagao de novos engenhos. Porem 

esse ritmo se aceleraria mais ainda entre o final do seculo XVIII e nas 

primeiras decadas do seculo XIX, ja que entre 1798 e 1823 o numero de 

engenhos, em Sergipe, ascende a 347, ou seja, um acrescimo de 207 novos 

engenhos em 25 anos, o que daria uma media de 8,28 engenhos constnudos 

a cada ano. Esse movimento de multiplicagao dos engenhos sergipanos 

atingiu seu climax na decada de 1860. Em 1862, seriam 830 os engenhos 

sergipanos, o que representa, em relagao a 1823, um crescimento de 483 

novos engenhos. Ou seja, em 39 anos ter-se-ia constnudo, em media, 12,38 

engenhos por ano em Sergipe. Resumidamente, podenamos afirmar que a 

expansao da agroindustria agucareira sergipana se verificou, concentrada- 

mente, no penodo de 1798 a 1862, quando o numero de engenhos passa de 

140 para 830, se bem que date de meados do seculo XVIII o inicio do 

processo sustentado de crescimento do numero de engenhos em Sergi- 

pe.(MOTT, 1986, p. 135-138) 

A questao a responder agora e: ja tendo sido, provavelmente, boa 

parte de suas terras partilhadas entre sesmeiros, ou ocupadas por posseiros, 

quando do inicio da expansao agucareira, em Sergipe, em meados do seculo 

XVIII, qual o efeito dessa expansao sobre a estrutura fundiaria e, por outro 

lado, da estrutura fundiaria sobre a propria expansao da agroindustria aguca- 

reira? 

A nossa hipotese e que tendo sido as melhores terras para o cultivo da 

cana-de-agucar apropriadas por um pequeno circulo de proprietaries de 

engenhos, no Reconcavo Baiano, ou estando sujeitas ao fornecimento de 

canas a um engenho vizinho, havia uma pressao de demanda sobre essas 

terras proprias ao cultivo da cana-de-agucar. Sendo estas terras escassas, em 

razao da apropriagao de grandes parcelas pelos senhores de engenho, c por 
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estarem limitadas por fatores naturais, tais como fertilidade, topografia, cli- 

ma, localiza9ao etc., os seus pregos tendiam a se elevar, particularmente nos 

momentos de expansao da produt^ao a9ucareira. Essa expansao atingiu, 

como vimos, as terras de Sergipe Del Rey, as quais ja haviam passado por 

quase dois seculos de partilhas, quando da acelera9ao da instala9ao de enge- 

nhos em Sergipe. Essas terras foram utilizadas inicialmente com a pecuaria, 

agricultura de subsistencia, algodao e fumo. Se supusermos que as terras 

ferteis localizadas na zona da mata sergipana atingiram pre90s elevados, 

dada a sua possivel utiliza9ao na produ9ao do a9ucar, estaria resolvido o 

enigma da origem dos recursos iniciais para a constru9ao de engenhos pelos 

senhores de terras sergipanos. Vendendo parte de suas valiosas terras, pode- 

riam transforma-la em capital inicial que, com o credito fornecido por co- 

merciantes baianos, permitiriam a compra de escravos, animais, a 

cons-tru9ao dos edificios e a aquisi9ao dos utensilios e maquinismos indis- 

pensaveis ao funcionamento de urn engenho de a9ucar, transformando, en- 

tao, antigos criadores e agricultores de cultivos menos rentaveis em novos 

membros da principal camada agncola da Goionia - os senhores de engenho. 

Como, supostamente, as partes das terras fracionadas e vendidas pelos pro- 

prietarios sergipanos da zona da mata seriam adquiridas por lavradores, 

senhores de engenho, ou outras pessoas de posses, com a inten9ao de 

implantar engenhos de a9ucar, unica atividade que justificaria a compra de 

terras valiosas, esse fracionamento da propriedade fundiaria significava a 

multiplica9ao do numero de engenhos. 

A Professora Maria T. Nunes discute a origem dos capitais responsa- 

veis pela constru9ao dos engenhos sergipanos da seguinte forma: "Uma 

indagagao vein aos estudiosos da expansao canavteira ocornda em Sergipe a partir 

da segunda metade do secido XV111 [...] Qnal a origem dos capitals [...] A criagdo 

de gado, as culturas de subsistencia e do fumo [...] ndo teriam possibilitado a 

acumulagdo dos capitais necessdrios ao crescimento verificado entre 1724 e 1798, 

quando o numero de engenhos passou de 25 para 140. 

Acreditamos que esses capitais tenham sido deslocados da Bahia, 

onde a possibilidade de expansao dos canaviais pelos solos adequados do 

Reconcavo se encontrava limitada, alem desses ja come9arem a dar sinais de 

esgotamento ante o cultivo ininterrupto de dois seculos."(NUNES, 1989, p. 

137) 
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Segundo Schwartz: "(••■) Em 1781, estimava-se que urn hidlvfduo podia 

adqurrir nm engenho e iniciar as opera goes com apenas um tergo do capital necessd- 

rio, obtendo o restante com comerciantes on instituigoes emprestado- 

(SCHWARTZ, 1988b, p. 179) Destacamos aqui a necessidade de 

capital proprio para fundar um engenho de a9ucar, que provavelmente esta- 

va fora do alcance dos agricultores e criadores sergipanos, a nao ser que se 

desfizessem de parte da propriedade da terra, convertendo-a em capital-di- 

nheiro e investindo na construgao de engenhos. Resta saber se a propria 

valorizagao das terras propicias ao cultivo da cana nao viabilizariam o adian- 

tamento de capitals pelos comerciantes e instituigoes de credito aos proprie- 

tarios das mesmas. Sem rejeitar liminarmente tal hipotese, supomos que as 

dificuldades de execugao das hipotecas sobre os engenhos limitavam os 

montantes emprestados,-de forma que se a unica garantia fornecida pelo 

candidate ao emprestimo fosse a hipoteca de suas terras possivelmervte o 

limite do credito seria bem menor que os 2/3 do investimento total no 

engenho apontados por Schwartz. 

A disponibilidade de terras para a construgao de novos engenhos era 

destacada como vantagem economica, como se pode ver nesse anuncio 

publicado no jornal Correio Sergipense. 

"[...] o engenho compreende entre grande purs do [sic] de terras que ddo 

niui bem para se levantar uma outra propriedade independente. "(AL- 

MEIDA, 1976a, p. 497) 

Nao exclmmos a possibilidade de que parte dos engenhos sergipanos 

tenha resultado de simples apropriagao de terras, em especial no penodo de 

1822 a 1850; quando extinto o regime das sesmarias, a posse passou a ser a 

unica forma de apropriagao inicial de terras. Apenas achamos pouco prova- 

vel que existissem terras devolutas, com as caractensticas especiais requeri- 

das pela cana-de-agucar, apos mais de dois seculos de colonizagao. Portanto, 

e provavel que a compra e a heranga tenham sido as formas principals de 

acesso as terras onde foram constnudos os engenhos sergipanos nos seculos 

XVIII e XIX. Por outro lado, e possivel que a apropriagao de terras ja 

distribuidas sob a forma de sesmarias, herdadas ou compradas de antigos 

sesmeiros ou posseiros, tivesse sido feita sob o esbulho dos direitos, ou 

supostos direitos, de antigos proprietarios, mesmo porque, na minade da 

legislagao colonial sobre terras, sempre se podia encontrar contradigoes que 
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beneficiassem uma das partes envolvidas. E mais, o aparelho burocratico 

colonial nao era muito eficaz no registro, delimita^o e confirma9ao das 

sesmarias concedidas, de forma que havia larga margem para o uso do trafico 

de influencia, corrupgao e legitima^ao de situagoes consumadas/9^ 

For outro lado, as partilhas sucessorias foram fontes importantes de 

fracionamento das propriedades agncolas, colocando como uma das princi- 

pals preocupa96es dos senhores de engenho a perpetua9ao da propriedade, 

tendo em vista a partibilidade legal da hera^a. A legisla9ao portuguesa 

previa que, por morte de um dos conjuges casados em regime de comunhao 

de bens - a forma mais comum de matrimonio - metade dos bens do casal 

seria herdada pelo conjuge sobrevivente e a outra metade dividida segundo 

a seguinte formula: 2/3 divididos em partes iguais entre os herdeiros for9a- 

dos - geralmente os filhos - e 1/3 restante poderia set legado em testamento 

segundo a vontade do testador, beneficiando alguns dos filhos, afi-lhados, 

alforriando escravos etc. Para evitar esses fracionamentos podia-se recorrer a 

duas formas de vinculos da propriedade: o morgado e os bens de capela. Os 

morgados estavam sujeitos a confirma9ao regia e, em Portugal, eram geral- 

mente atribmdos a nobreza. As concessoes de morgados nao parecem ter 

sido numerosas no Brasil, sendo finalmente abolidas em 1835. Os bens de 

capela eram uma forma de vmculo que permitia a unidade da propriedade 

com a finalidade de celebra9ao de missas e constru9ao de capelas, sendo a 

renda da propriedade administrada por um determinado herdeiro, com o 

encargo de manter a capela ou pagar as missas exigidas pelo testador. A 

capela nao foi, entretanto, uma forma eficaz de manter intacta a proprieda- 

de, quando assim nao desejavam os herdeiros. Finalmente, os proprios her- 

deiros podiam chegar a um acordo para a manuten9ao da propriedade, tendo 

em vista que a partilha, principalmente se esses fossem numerosos, e a 

propriedade nao muito extensa, poderiam inviabilizar a permanencia dos 

mesmos no circulo dos senhores de engenho. Entretanto esse tipo de acordo 

(9) Ruy C. Lima, analisando os diversos dispositivos da lcgisla9ao sobrc sesmarias no Brasil Colonial 
c os mecanismos do proccsso de registro e confirma9ao dclas, assim concluiu: "Nos proprios 
quadros da epocn, todavia, a legisla^do e o processo das sesmarias se complicam, emaranham e confundentt 
sob a trama invencfvel da incongruencia dos textos, da eontradi(do dos dispositivos, do defeituoso 
mecanismo das repartifoes e ofkios do govemo, tudo reunido num amontoado constrangedor de duvidas e 
trope(os" LIMA (1988, p. 46). Sobrc o esgotamcnto das terras devolutas nos muniefpios de Santa 
Luzia, Estancia, Lagarto, Santo Amaro, Propria c Itabaiana, vide offcios das respcctivas Camaras 
Municipals, no ano de 1829, citados por ALMEIDA (1976a, p. 494). Sobrc a posse ilcgal de 
terras, vide o mcsmo trabalho, p. 495. 
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estava submetido a uma tensao dificilmente contida. A dire9ao pessoal do 

engenho pelo senhor, os procedimentos contabeis rudimentares ou inexis- 

tentes sempre levariam alguns dos herdeiros a se sentirem desfalcados em 

seus rendimentos monetarios e/oii status social. De forma que eram comuns 

as agoes de partilha de bens tidos pro indivisu por herdeiros, levando final- 

mente ao fracionamento da propriedade herdada.(SCHWARTZ, 1988b, p. 

243-244; ALMEIDA, 1976a, p. 496) 

Atraindo novos proprietarios com recursos e credito para a compra de 

terras e construgao de engenhos, viabilizando a conversao de antigos agricul- 

tores e criadores voltados para o abastecimento do mercado interno da 

colonia em senhores de engenho, a expansao da agroindustria a9ucareira, ao 

lado das partilhas sucessorias, fez consolidar, no final do seculo XIX, em 

Sergipe, uma estrutura fundiaria que esta longe da imagem classica de 

imensos latifundios, nascidos das doa96es das sesmarias e perpetuados por 

seculos a fio. Pelo menos em Sergipe, como vimos, os engenhos de a9ucar, 

no seculo XIX, nao eram exatamente latifundios que controlavam a totalida- 

de, ou quase totalidade, das terras da zona da mata. 

Se a nossa hipotese de pequena extensao territorial dos engenhos de 

a9ucar sergipanos, na segunda metade do seculo XIX e, principalmente, da 

nao monopoliza9ao das terras pela camada social dos senhores de engenhos 

e lavradores de cana estiver correta, conforme os indicios que apresentamos, 

abre-se a necessidade de estudo de uma problematica muito raramente 

estudada para o Nordeste A9ucareiro: a transi9ao do trabalho escravo para o 

trabalho livre. A visao da estrutura fundiaria nordestina, em meados do 

seculo XIX, por boa parte da historiografia, pode ser resumida, em termos 

do modelo de Evsey Domar, como a de esgotamento de terras livres e 

crescimento da popula9ao livre sem acesso a propriedade de terras. Nesta 

situa9ao, a transi9ao do trabalho escravo para o trabalho livre se daria de 

forma tranqtiila e com pequenos custos, uma vez que os trabalhadores livres 

iriam tomando os lugares deixados pela declinante popula9ao escrava.(DO- 

MAR, 1970; LAGO, 1988) 
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2. O Esclerosamento do Escravismo e a IntrodiKjao do Traba- 

Iho Livre no Nordeste Agucareiro 

As suposigoes de monopolizagao da propriedade fundiaria na Zona da 

Mata Nordestina, estagnagao economica da regiao (dadas as dificuldades do 

agucar e algodao brasileiro nos mercados internacionais), crescimento da 

populagao livre, combinadas com desconhecimentos do comportamento de 

variaveis demograficas e economicas da populagao escrava nordestina tem 

permitido a generalizagao de uma ideia de transigao do trabalho escravo para 

o livre continua e automatica, algo semelhante ao mecanismo dos vasos 

comunicantes. Se aumentava a pressao no recipiente do trabalho livre, em 

decorrencia do crescimento populacional e da incapacidade de subsistencia 

autonoma da populagao livre e despossuida de terras, isto e, aumentado a 

oferta de forga de trabalho livre, expulsava-se para fora da regiao os escravos 

que eram ofertados para os cafeicultores do Sudeste a pregos elevados, 

permitindo um ganho extra aos proprietarios de terras nordestinos que se 

livrariam de um ativo de future duvidoso e passariam a contratar traba-lha- 

dores livres. 

Alias, a genese e destino de parte dessa populagao livre e pobre - os 

moradores - foi assim definida em um estudo classico: "[...] Constituindo utna 

boa parcela da popidagdo rural, eram esses moradores uma reserva de mdo-de- 

obra que poderia ser utilizada pela agro-industria do agucar que ndo absorvia esta 

massa humana dispomvel por preferrr o trabalho escravo ao assalariado. Forma- 

va-se, assim, lentamente, como que a espera da extingdo do trdfico, uma reserva de 

mdo-de-obra de que os proprietarios disporiam na hora em que os escravos Hies 

^/to^;//."(ANDRADE, 1964, p. 79) 

Abaixo questionaremos premissas apresentadas pela historiografia acerca 

da transigao do trabalho escravo para o livre no Nordeste Agucareiro. 

A estagnagao economica do Nordeste Agucareiro na segunda metade 

do seculo XIX e normalmente apresentada tendo como referencia o cres-ci- 

mento da economia cafeeira do Sudeste. Nestes termos, a estagnagao relati- 

va e verdadeira. Entretanto, por vezes se passa a ideia de uma estagnagao 

absoluta ou mesmo retrocesso economico da regiao, o que esta longe de ter 

ocorrido, ao menos em termos de produgao fisica de agucar. Assim, por 

exemplo, em Pernambuco a exportagao agucareira evoluiu de uma media 
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anual de 56.981 toneladas no penodo 1851-55 para 119.227 no penodo 

1886-90, ou seja, um crescimento de mais de 109%. Em Sergipe, a exporta- 

9ao agucareira, por sua vez, evoluiu de 16.633 tonelada anuais no penodo 

1856-60 para 41.590 toneladas anuais no penodo 1881-87, ou seja, um cresci- 

mento de 150%.(EISENBERG, 1977, p. 42; PASSOS SUBRINHO, 1992, 

p. 21) Dado o limitado impacto na produtividade agncola e no processo de 

fabricate do agucar obtido com a transfonna^o de parte dos antigos enge- 

nhos bangiies em engenhos movidos a vapor e a edifica^o de alguns enge- 

nhos centrais podemos afirmar que houve um crescimento da demanda por 

for9a de trabalho na agroindustria a9ucareira nordestina. 

Adicionalmente, se tern insinuado uma rentabilidade muito baixa 

ou mesmo negativa do trabalho escravo empregado nos engenhos de 

a9ucar nordestinos na segunda metade do seculo XIX. Contudo, confor- 

me demonstra9ao feita por Jaime Reis, o investimento em escravos permitia 

o maior retorno entre as op96es de investimentos a disposi9ao dos senhores 

de terras pernambucanos, pelo menos ate o final da decada de 1870, quando 

o trafico interprovincial seria mortalmente atingido pelas decisoes das pro- 

vincias importadoras de estabelecer elevados impostos sobre a importa9ao 

de escravos.(REIS, 1974) 

O trafico interprovincial de escravos, alias, tern sido objeto de afirma- 

96es categoricas sem bases documentais e estatisticas seguras, nas quais os 

engenhos de a9ucar nordestinos aparecem como as principais fontes de 

suprimento de escravos para os cafeicultores do Sudeste e, por outro lado, 

essas exporta96es como a principal causa da redu9ao da popula9ao escrava 

nas regioes a9ucareiras do Nordeste. Katia Mattoso, por exemplo, nos afir- 

ma que: "Hd fortes indtcios de que, entre 1850 e 1888, o volume desse trafico 

interiorano atinge a media de 5.550 escravos deslocados anualmente, o que daria 

um total de 209.000 no penodo. As regioes agucareiras teriam assim perdido de 100 

a 200 mil escravos, cifra aceitdvel quando se tern cqnta que a crise economica foi 

sentida mais fortemente no nordeste2 (MATTOSO, 1988, p. 63-64) 

Com base em acurado estudo estatistico das variaveis demograficas e 

economicas da popula9ao escrava brasileira, utilizando principalmente os 

dados fornecidos pelas matnculas especiais de escravos de 1873 e 1885 e 

Censo Demografico de 1872, Robert Slenes comprovou que os municipios 

das regioes a9ucareiras da Bahia e possivelmente, tambem, de Pernambuco 
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foram, na realidade, importadores liquidos de escravos ate o final da decada 

de 1870, os quais compravam sens escravos nas regioes nao-a9Ucareiras da 

mesma provincia ou de suas vizinhas nao a9ucareiras. A exporta9ao liquida 

de escravos verificada nas provincias nordestinas e atribuida as regioes nao- 

a9ucareiras das respectivas provincias e zonas urbanas. Nao e por acaso que 

as provincias nordestinas nao-a9Ucareiras foram as principais exportadoras 

liquidas de escravos em termos relatives, ao lado do Rio Grande do 

Sul.(SLENES, 1975, p. 214) 

Quanto a Sergipe, podemos afirmar que sua principal regiao a9ucarei- 

ra - a Cotinguiba - importou no penodo 1873-86, em termos liquidos, 1.031 

escravos, ou o equivalente a 6,78% da popula9ao escrava desta regiao em 

1873, ou, ainda, 8,21% da popula9ao escrava com idade ate 40 anos, matricu- 

lada em 1873. Em alguns municipios da regiao essa rela9ao foi mais signifi- 

cativa, como, por exemplo, Divina Pastora, que importou em termos 

liquidos o equivalente a 44,44% de sua popula9ao escrava com ate 40 anos 

de idade, matriculada em 1873. Tais indices se assemelham as medias de 

importa96es liquidas de escravos das provincias cafeeiras. Por outro lado, 

ainda em Sergipe, a regiao do Agreste-Sertao de Itabaiana exportou, em 

termos liquidos, no penodo 1873-86, 1.388 escravos, que equivaliam a 

39,04% do total de escravos matriculados em 1873 com ate 40 anos de idade. 

Essa exporta9ao liquida de escravos e semelhante, em termos relatives, a 

verificada nas provincias nordestinas nao-a9Ucareiras, como o Ceara e Rio 

Grande do Norte. Portanto, uma analise mais detalhada dos dados demogra- 

ficos dos municipios nordestinos podera comprovar que nas regioes a9uca- 

reiras nao houve, ao contrario do que tern insistido com enfase boa parte da 

historiografia, exporta9ao liquida de escravos, mas, pelo contrario, importa- 

9ao liquida dos mesmos, provindos de regioes nao a9ucareiras e zonas urba- 

nas, as quais forneciam escravos ao mercado nacional - isto e, aos 

cafeicultores, e ao mercado regional, ou seja, aos senhores de engenho e 

plantadores de cana-de-a9Ucar.(PASSOS SUBRINHO, 1992, p. 182-184; 

PASSOS SUBRINHO, 1991) 

A taxa de alforria da popula9ao escrava tern sido fortemente associada 

as variaveis economicas. Martins, por exemplo, afirma que: "[...] Os dados 

dispomveis para as provincias brasileiras, nos anos 70 e 80, mostram que o ntvel de 

manumissdo era inversamente associado a vitalidade do regime servil. As mais 

alias taxas de alforria correspondem as areas em que a disponibilidade de fontes de 
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mao-de-obra tornou os escravos menos necessdrios, como no Nordeste on a capital 

imperial, ou dqueles em qne a base economica do sistema escravista estava se 

esfacelando, como no caso do Rio Grande do Sul e das provtneias nordestinas 

atingidas pela seca dos 70. Baixos nweis de manumissdo sdo observdveis em 

provtneias prosperas e fortemente pro-escraviddo, como o Rio de Janeiro e Sdo 

Paulo J(MARTINS, 1983, p. 207-208) 

O primeiro reparo que temos que fazer as teses generalizantes de 

maior propensao a alforriar escravos de algumas regioes brasileiras e quanto 

ao sen carater anacronico. Essas afirma96es teriam que levar em conta a 

varia^o, em rela9ao ao tempo, das taxas de alforria nas diversas regioes do 

Pais, ja que a mesma variou fortemente nos ultimos anos do regime escra- 

vista. Assim, por exemplo, a taxa anual de alforria da popula9ao escrava, na 

provincia de Sao Paulo, passou de 4,8 por 1.000 escravos, em 1874, para uma 

taxa anual media de 8,14, no penodo 1873-87. Observe-se que esta ultima 

taxa de alforria verificada na provincia de Sao Paulo e maior que as verifica- 

das em todas as provincias do Nordeste, para as quais dispomos de dados, 

em 1874. Portanto, em se tratando dos ultimos anos da escravidao, compara- 

96es quanto a taxas de alforrias entre diversas regioes so sao validas se se 

referirem ao mesmo corte temporal. 

A segunda observa9ao e que os dados disponiveis nao autorizam uma 

conclusao generica de elevada propensao a alforriar escravos por parte dos 

senhores nordestinos. No penodo 1873-85 as provincias que apresentaram 

menores taxas de alforria foram, em ordem crescente: Minas Gerais, Paraiba, 

Rio de Janeiro, Maranhao, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espfrito Santo e Sao 

Paulo.(MARTINS, 1983, p. 207) 

A perda mais acelerada de estoque de escravos pelas provincias nor- 

destinas nos ultimos anos do regirtie escravista tern sido apresentada como 

corrobora9ao da precoce desagrega9ao deste regime na regiao. O que nem 

sempre tern merecido o devido destaque e qiie essa redu9ao da popula9ao 

escrava foi muito mais acentuada nas provincias do Nordeste da pecuaria e 

algodao-agricultura de subsistencia, onde o exemplo conspfcuo e o Ceara, 

que em 1873 possuia 33.960 escravos e em 1887 praticamente nao mais 

existiam escravos nessa Provincia. Enquanto a redu9ao da popula9ao escra- 

(10) Em 1874 a taxa anual dc alforria era dc 7,2 no Maranhao, 6,1 na Paraiba, 5,0 cm Pcrnambuco c 
4,2 cm Alagoas. Cf. SCENES (1975, p. 489, 495-496). 
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va, no penodo 1873-1887, no Nordeste A^careiro foi de 54,97%, no restan- 

te do Nordeste foi de 68,52%. Dentre as provmcias do Nordeste A^ucareiro, 

Sergipe destaca-se como a que teve a menor redu^ao da populagao escrava, 

no penodo citado, com um mdice de 48,82%, menor que a media brasileira, 

que foi de 53,54%. A principal regiao agucareira de Sergipe teve uma redu- 

9ao de sua populate escrava, no mesmo penodo, de 46,2%, muito proximo 

ao mdice da regiao Sudeste do Brasil, que foi de 45,07%.(SLENES, 1975; 

PASSOS SUBRINHO, 1992) 

Alguns aspectos "qualitativos" da populate escrava do Nordeste 

Agucareiro nos ultimos anos do regime escravista merecem consideragoes. 

Em 1873, quando da primeira matncula de escravos, a taxa de masculinida- 

de da populagao escrava do Nordeste A^careiro era de 99,97, inferior a do 

Brasil como um todo, que era de 112,47 e, mais ainda, do Sudeste, que era 

de 120,82. Na matncula de 1887 a diferen9a entre as taxas de masculinidade 

da popula9ao escrava das duas regioes foi acentuada. Contudo, a participa- 

9ao relativa dos escravos em idade produtiva no total da popula9ao escrava, 

apontado como prova da deteriora9ao da "qualidade" do estoque de escra- 

vos do Nordeste A9ucareiro, nao teve o mesmo comportamento. Em 1873, 

42,26% da popula9ao escrava do Brasil estava em idade produtiva, isto e, 

tinha entre 14 e 39 anos. No Nordeste A9ucareiro tal propor9ao era de 

48,85%, enquanto no Sudeste era de apenas 45,32%. Mais ainda, em 1887, 

enquanto para o Brasil como um todo chegou-se a 73,52% de escravos em 

idade produtiva, no Nordeste A9Ucareiro tal propo^ao era de 75,21% e, no 

Sudeste, 72,04%.(11) 

Quanto ao emprego dos escravos no Nordeste A9ucareiro, novamente 

podemos comprovar que era elevada a propor9ao de escravos empregados 

na lavoura, ao contrario do que ocorria nas provmcias nao-a9ucareiras do 

Nordeste, Amazonas, Rio Grande do Sul e Municipio da Corte. Em Sergipe, 

em 1873, 85,11% dos escravos eram empregados na agricultura, e em 1887 

tal propor9ao chegou a 91,18%. Portanto, nao se pode afirmar que o trafico 

interprovincial de escravos estivesse penalizando excessivamente os pro- 

prietarios de escravos do Nordeste A9ucareiro, deixando nesta regiao apenas 

os escravos velhos, doentes, do sexo feminino e improdutivos. 

(11) Taxa de Masculinidade e igual ao numero de homens por cem mulheres. Cf. KARMEL & 
POLASEK (1977, p. 470), SLENES (1975) e PASSOS SUBRINHO (1992). 
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Gonclusao 

A transi9ao do trabalho escravo para o trabalho livre no Nordeste 

A^careiro vem sendo apresentada de forma consistente, por boa parte da 

literatura especializada, como um processo continuo de substitui9ao do tra- 

balho escravo pelo livre a partir de 1850 e com tal intensidade que as 

vesperas da aboli9ao o remanescente estoque de escravos nao teria qualquer 

importancia economica para a "plantation a9ucareira" Ou como diria Otavio 

G. Velho: "[...] A decadencia secular das plantations agucareiras nordestinas, por 

outro I ado, nao so liberou mdo-de-obra para as plantations cafeeiras, mas tornou 

mais convenientepara os senhores de terra nordestinos recorrer aformas de imobili- 

zagdo da forga de trabalho em que da mesma produzisse para sen autoconsumo, 

sobretudo em pertodos desfavordveis. Na verdade isso jd se dava, transformando o 

"escravo" mais numa catespria jundica do que sociolosica.iPa 1 meira, 1969)." 

(VELHO, 1979, p. 121). 

Tentamos, com base na produ9ao historiografica recente ou nao sufi- 

cientemente divulgada, bem como em fontes primarias sergipanas questio- 

nar as principals premissas que tern sustentado o modelo de transi9ao do 

trabalho escravo para o livre no Nordeste A9ucareiro. 

Demonstramos que a monopoliza9ao das terras ferteis da Zona da 

Mata Nordestina, apresentada de forma praticamente unanime pela histo- 

riografia, nao encontra bases documentais seguras, tendo, na realidade, um 

carater axiomatico. As dificuldades em tratar uma documenta9ao dispersa e 

com graves lacunas nas informa96es tern desestimulado a pesquisa da evolu- 

9ao da estrutura fundiaria da Zona da Mata Nordestina na segunda metade 

do seculo XIX e inicios do atual. As evidencias que reunimos para Sergipe 

indicam uma area media muito pequena para os engenhos de a9ucar, quan- 

do comparada com a visao da historiografia acerca dos latifundios a9ucarei- 

ros nordestinos. Por outro lado, tambem para o Reconcavo Baiano, em 

trabalho recente, Katia Mattoso e levada a indagar: "[..] Onde estavam os 

grandes latifundidrios do agucar de que fala a historiografia brasileiraF' (MAT- 

TOSO, 1992, p. 462) 

A estagna9ao economica do Nordeste A9Ucareiro, na segunda metade 

do seculo XIX, e uma realidade quando confrontada com o ritmo de cres-ci- 

mento da economia cafeeira. Entretanto, nao se pode esquecer que esta 
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estagna9ao nao impedia o crescimento da quantidade produzida e exportada 

de a9ucar, requerendo, portanto, dado o limitado processo de moderniza9ao 

das tecnicas de produ9ao do a9ucar e da cana, uma maior quantidade de 

for9a de trabalho. Adicionalmente, conforme estudo de Jaime Reis, ate o 

final da decada de 1870 o emprego de escravos na produ9ao a9ucareira 

permitia a maior taxa de retorno entre as oportunidades de investimento a 

disposi9ao dos senhores de terras pernambucanos. 

Posto isto, nao e surpreendente que as caractensticas economicas e 

demograficas da popula9ao escrava do Nordeste A9ucareiro se afastem das 

constatadas em regioes decadentes e se aproximem das peculiares as regioes 

de plantations lucrativas, como, por exemplo, as regioes cafeeiras. Podenamos 

afirmar, alias, que as diferen9as entre o estoque de escravos dos engenhos 

nordestinos e fazendas de cafe do Sudeste seriam de gratis e nao qualitati- 

vas. Como seus homologos do Sudeste, os senhores de terras da Zona da 

Mata Nordestina nao estavam excessivamente inclinados a alforriar seus 

escravos; compravam, em termos liquidos, novos escravos provindos do 

agreste-sertao das respectivas provmcias ou de outras para repor seu estoque 

de escravos, retiveram ate o final do regime escravista um estoque de escra- 

vos predominantemente em idade produtiva e utilizado em atividades pro- 

dutivas, especialmente na agricultura. 

Nossa conclusao e, portanto, de que ainda as vesperas da aboli9ao o 

Sergipe A9ucareiro era uma sociedade escravista, conclusao esta que talvez 

possa ser estendida a toda regiao da Zona da Mata Nordestina caso novas 

investiga96es empiricas sejam desenvolvidas para explorar esta hipotese. Os 

mais importantes estudos acerca da transi9ao do trabalho escravo para o 

trabalho livre no Nordeste A9ucareiro pattern de hipotese oposta. Robert 

Conrad, por exemplo, nos apresenta numeros muito expressivos para com- 

provar a irrelevancia do trabalho escravo no Nordeste Brasileiro nos anos 

finais do regime. Em suas palavras: "Quando contrastamos os aproximadamente 

170 mil escravos das provmcias nordestinas que eram trabalhadores agricolas com 

as 3.750.000 pessoas residentes nessas mesmas provmcias, a pequena importdncia 

da escravaturapara a agricultura da maioria do Nordeste torna-seaparenteT^ 

(12) CONRAD (1984, p. 82). Note-se que o autor compara objeto distitintos: populate cscrava 
cmpregada na agricultura com a populate total rcsidente na regiao. 
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Para este tipo de argumento devemos relembrar o que nos adverte 

Moses Finley: o escravismo de uma sociedade nao e uma questao de nume- 

ros astronomicos ou mesmo de propo^oes relevantes, mas antes de localiza- 

9ao: "[...] determinar o lugar dos escraves muna sociedade ndo e uma questao de 

totals numericos - dada uma quantidade razoavelmente grande mas de sua 

localizagdo. Isso em do is sentidos: quern eram sens donos e que pa pel exerciam na 

economla efora dela."(FINLEY, 1991, p. 83) 

Estamos convencidos que poderemos comprovar, com grande segu- 

ranga, que o trabalho escravo era fundamental para o funcionamento da 

economia a9ucareira nordestina ate as vesperas da aboli9ao, pois um numero 

relativamente grande de escravos encontrava-se concentrado na produ9ao 

a9ucareira, tendo as demais atividades agncolas, servi9os e industrias perdi- 

do boa parte dos sens escravos ou mesmo eliminado sua utiliza9ao. Os 

senhores de engenho tambem utilizavam trabalhadores livres, possivelmen- 

te em numeros e propor96es crescentes com o passar dos anos. Importa 

ressaltar, contudo, que esses trabalhadores livres complementavam a oferta 

de for9a de trabalho cujo nucleo permanente e mais seguro era representado 

pelo estoque de escravos de cada senhor de engenho. Como demonstrou 

Robert Slenes, esta dispomvel um bom numero de fontes primarias espa- 

Ihadas por diversos arquivos que poderao ser utilizadas com o proposito, 

entre outras coisas, de verificar a evolu9ao da estrutura ocupacional c as 

mudan9as na distribui9ao da propriedade escrava. Um procedimento sim- 

ples que adotamos para o nosso estudo acerca de Sergipe seria isolar os 

municipios das zonas a9ucareiras dos demais, evitando a agrega9ao de dados 

por provmcias ou mesmo regiao. Com isso, pode-sc demonstrar que as 

caractensticas comumente atribuidas a popuIa9ao escrava nordestina nao se 

verificam entre os escravos de propriedade dos senhores de engenho. 

Evidentemente, a constata9ao do carater escravista da economia a9u- 

careira nordestina tern implica96es graves no estudo da transi9ao do trabalho 

escravo para o livre nesta regiao, questao que tern sido evitada pela suposi- 

9ao da historiografia de um esclerosamento e supera9ao do escravismo, e 

mesmo de um certo oportunismo dos senhores de terras nordestinos, que 

teriam conseguido repassar boa parte de seu estoque de escravos aos cafei- 

cultores do Sudeste e, em seguida, apoiado e/ou promovido a aboli9ao da 

escravidao. 
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Dadas as dificuldades dos senhores de terras nordestinos em promo- 

ver um programa de imigra9ao massiva de estrangeiros, a exemplo dos 

cafeicultores paulistas, restou para os primeiros a interdigao tacita da migra- 

gao interna no Brasil ate meados da decada de 1920 e a utilizagao de meca- 

nismos coercitivos para mobilizar a for9a de trabalho, formalmente livre para 

o sen engajamento nas plantations, conferindo ao capitalismo das periferias 

brasileiras um carater ativamente autoritario na repressao e enquadramento 

da for9a de trabalho, pois como havia afirmado um deputado: 'V imposswel 

ter saldrios baixos, sem violencia, havendo poncos bragos e muitos que queirarn 

empregd4osl\GrTOVjQKEj, 1986, p. 42) 
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