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Resumo 
Discutem-se dois modelos de estrat^gias adotadas pelos escravos para sobreviverem S escravidao. Para 

Genovese, os escravos formavam parte da famflia patriarcal de seus senhores, dependendo da benevolencia 
destes; para Gutman, a famflia escrava era uma instituipSo fundamental, e foram os lapos entre escravos que 
deram a eles determinapao para sobreviver. A anAlise da demografia escrava de Santana de Parnafba, entre 
1720/1820, indica que os dois modelos nao sao excludentes. No entanto, a famflia escrava deve ser vista tam- 
b^m, como quer Higman, dentro do contexto economico, que a instabilidade da vida familiar dos cativos estava 
ligada cis transformapoes na economia das fazendas. 

Abstract 
In this paper, two models of slave survival strategies are studied. To Genovese, the slaves were parts of the 

patriarchal family of their Lords, depending on their will; to Gutman, the slave family was a fundamental Institution 
and the relationship among slaves were important for their survival. The slave's demographic analysis in Santana, 
de Parnaiba, between 1720/1820, indicates that the two models are not mutually exclusive. On the other hand, 
the slave family can also be seen, as pointed out by Higman, within the economic structure, since the instability 
of the slave family life was related to the farms economics changes.. 

Como os escravos sobreviveram a escravidao? Para compreendermos o significado 

e o legado da escravidao, temos que considerar de que maneira os escravos procu- 

raram moldar suas prdprias vidas e destines. Apesar das esmagadoras exigencias 

impostas pelos senhores - exigencias nao somente quanto ao trabalho, mas tam- 

b£rn de obediencia e deferencia - os escravos conseguiram preservar algo de sua 

prdpria cultura e histdria. Antropdlogos e historiadores mostraram que religiao, musi- 
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ca, hist6rias> formas artfsticas, comida e lingua africanas nao apenas sobreviveram 

no Novo Mundo, mas forneceram a base para uma cultura escrava que se tornou 

parte integrante de sociedades rurais na Americas (BASTIDE, 1978; BLASSINGA- 

ME, 1979; RABOTEAU, 1978; STEIN, 1961). Historiadores vem crescentemente 

constatando, tamb^m, que a famflia escrava foi outra instituigao que caracterizou a 

vida dos escravos. Nas grandes plantations e domidlios menores, os escravos for- 

maram suas prdprias famllias, as quais foram uma Importante fonte de estabilidade 

para a vida dos cativos. Suas famflias, assim como sua religiao, ajudam-nos a com- 

preender as formas pelas quais os escravos criaram seu prdprio mundo em uma so- 

ciedade escravista. 

O estudo da famflia escrava enredou-se em urn debate sobre o lugar dos escra- 

vos em tais sociedades. Para alguns historiadores, os cativos fizeram parte do mun- 

do hier^rquico e patriarcal de seus senhores e uma famflia escrava nunca se desen- 

volveu de per si. Nesta visao, os escravos estavam integrados as famflias de seus 

senhores. Para outros, eles constitulram uma cultura separada e independente e 

possufram vida familiar autonoma. Esses dois pontos de vista emergem em dois co- 

nhecidos trabalhos sobre a escravidao nos Estados Unidos. Em Roll Jordan Roll: 

The World the Slaves Made (GENOVESE, 1974), Eugene Genovese descreve o sul 

dos Estados Unidos como uma sociedade de classes composta de senhores e es- 

cravos, abrandada pelo paternalismo. Senhores e escravos pertenciam a classes di- 

ferentes e, contudo, compartilhavam uma fntima existencia cotidiana. Esse contato 

estreito alimentava urn relacionamento paternalista entre senhores e escravos. Estes 

dependiam dos senhores para receber favores; em troca de obediencia e servigos 

esperavam recompensas, tais como o reconhecimento de direitos usuais, que po- 

diam assumir a forma de dias de folga ou permissao para cultivar pequenas rogas. 

Na visao de Genovese, os escravos recorriam ao paternalismo de seus senhores, o 

qual mascarava a violencia subjacente k escravidao. Esse paternalismo ajudava a 

aliviar o fardo da escravidao para senhores e escravos, e explica a relativa infre- 

qiiencia das rebel ioes escravos no sul dos Estados Unidos. 

Uma segunda visao sustenta que senhores e escravos viviam em dois mundos di- 

ferentes. Os senhores desenvolveram a cultura "principal", dominante, e os escravos, 

a cultura "^tnica", subdominante. Em The Black Family in Slavery and Freedom, 

1750-1925 (GUTMAN, 1976), Herbert Gutman afirma que famflia, parentesco e 

compadrio criaram uma comunidade escrava que se estendeu por todo o sul dos Es- 

tados Unidos. Esse autor acredita que experiencias comuns compartilhadas por toda 

a regiao moldaram a famflia escrava, a qual foi uma instituigao estdvel, formadora 

da base da cultura escrava. Portanto, Genovese enfatiza a integragao dos escravos 

k cultura dos brancos, enquanto Gutman insiste na separagao e independencia da 

cultura e vida familiar escrava. 

Esses dois modelos de escravidao, urn salientando o relacionamento vertical en- 

tre senhores e escravos e outro os lagos horizontals entre estes ultimos nao preci- 

sam, contudo, ser mutuamente exclusivos. Os escravos viveram nos grandes domi- 

cflios hierarquizados de seus proprietcirios e desenvolveram lagos complexes, fnti- 
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mos e interdependentes com os senhores. Entretanto, isso nao impediu o desenvol- 

vimento de familias, amizades e de uma cultura escrava independentemente da 

classe senhorial. E necessdrio compreender a famflia escrava tanto no relaciona- 

mento com a familia do senhor quanto em si mesma, porquanto os escravos nao 

podiam negar as realidades da escravidao, nem os senhores podlam controlar com- 

pletamente todos os aspectos da vida de seus escravos. 

Da mesma forma que para as famflias de todas as culturas e penodos histdricos, 

as realidades economicas e demogrdficas determinaram os contornos da vida fami- 

liar dos cativos. Barry Higman, historiador da famflia escrava no Caribe, aponta os 

fatores predominantes que estruturaram a vida familiar escrava. A seu ver, existe 

uma relagao evidente entre a famflia escrava e os fatores economicos e demogrdfi- 

cos externos. Comparando uma drea agucareira madura, como a ilha de Barbados 

no Caribe, com uma regiao agucareira em desenvolvimento, como Trinidad, Higman 

descobriu padroes marcadamente diferentes na vida familiar escrava. Em Barbados, 

80% dos escravos possufam parentes na propriedade onde viviam, constrastando 

com somente 53% dos escravos em Trinidad nas mesmas condigoes. Higman atrlbui 

tal diferenga aos efeitos do trdfico de escravos e dos est&jios de desenvolvimento 

economico sobre a famflia escrava. Em Trinidad, ^rea agucareira em desenvolvimen- 

to, as propriedades ainda eram pequenas, os escravos do sexo masculine eram em 

numero superior e havia mais escravos africanos que crioulos. Nesse contexto, a vi- 

da familiar escrava era altamente instdvel. Em Barbados, por sua vez, ao entrar a 

economia agucareira em sua fase madura, os escravos crioulos superavam em nu- 

mero os africanos, as proporgoes entre os sexos na populagao escrava eram mais 

equilibradas e a maioria dos escravos vivia em unidades familiares e possufa exten- 

sos lagos de famflia com outros cativos. Portanto, Higman sugere que existe uma 

relagao direta entre nfveis de desenvolvimento economico e estabilidade da famflia 

escrava (HIGMAN, 1976). 

Como os escravos nao podiam formar famflias auto-suficientes e independentes e 

eram obrigados a constituf-las dentro ou nas proximidades do domicflio de seu se- 

nhor, suas famflias eram grandemente afetadas pelos acontecimentos na vida deste. 

A riqueza e o ciclo de vida dos proprietaries, especialmente, influenciavam a forma- 

gao e duragao das famflias escravas. Assim, o ciclo familiar dos cativos (ou como as 

famflias escravas se desenvolviam e mudavam durante a vida de urn indivfduo) de- 

pendia das caracterfsticas dos senhores - do seu grau de riqueza e de como suas 

famflias se modificavam ao longo do tempo. Dados sobre o Brasil, Estados Unidos e 

Caribe, por exemplo, indicam que os escravos de grandes plantations, i.e., perten- 

centes aos proprietcirios mais ricos, tiveram as famflias mais estdveis. Em grandes 

propriedades, como as fazendas Santa Cruz, no Brasil, e Good Hope, na Carolina do 

Sul, ou nas grandes plantagoes em Barbados, os escravos viveram em famflias nu- 

cleares e mantiveram extensos lagos familiares com cativos de outras propriedades. 

Na fazenda Santa Cruz, originalmente uma propriedade jesufta com 1.300 escravos, 

por exemplo, Richard Graham constatou que 55% das unidades familiares escravas 

eram famflias nucleares e que outras 30% eram famflias compostas por urn dos pais 
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junto a seus filhos (GRAHAM, 1976). A fazenda Good Hope, na Carolina do Sul, 

possuia 175 escravos em 1857 e, segundo Gutman, quase todos os cativos eram 

parentes consangiilneos e tinham casamentos duradouros e estdveis (GUTMAN, 

1976; WETHERELL, 1981). Tais estudos concluem que muitas generalizagoes acei- 

tas sobre a instabilidade da vida familiar dos escravos nao sao verdadeiras, pois em 

grandes plantations os escravos viveram em famflias nucleares estdveis que perdu- 

raram ao longo do tempo. 

Os escravos dessas plantations usufruiram de fortes lagos familiares porque a es- 

tabilidade economica das propriedades propiciou-lhes tempo e espago para desen- 

volver suas prdprias famflias. Entretanto, em propriedades menores ou em drea de 

instabilidade economica, as famflias escravas nao puderam ser tao permanentes. 

Para estes cativos, o ciclo de vida de seus senhores teve influencia bastante direta 

sobre a fomnagao e estabilidade de suas prbprias famflias. Acontecimentos na vida 

dos senhores, tais como casamento e morte, afetaram os escravos, pois essas eram 

6pocas de grande probabilidade de serem comprados e vendidos e, consequente- 

mente, suas famflias separadas. Na pequena plantation Cohoon Cedar Vale, na Vir- 

gfnia, estudada por Gutman, por exemplo, os escravos viveram em unidades familia- 

res menos estdveis porque acontecimentos durante o ciclo de vida de seu proprietci- 

rio provocaram mudangas fundamentals nas famflias escravas. Escreveu Gutman 

que os cativos passaram por urn "ciclo de destruigao, constnjgao e dispersao da fa- 

mflia que durou mais de meio sdculo", citado pelas condigoes economicas varidveis 

de seu proprietdrio, John Cohoon (GUTMAN, 1976, p. 129). 

Gutman elabora urn modelo das mudangas no ciclo familiar dos senhores que 

afetaram diretamente a vida familiar dos escravos (ver quadro 1). Tal modelo sugere 

a forma pela qual o ciclo familiar dos senhores afetou a vida familiar dos escravos 

em pequenas plantations. O modelo supoe que, na juventude, ao casarem e herda- 

rem capital, os homens estabeleciam suas prdphas fazendas, as quais prosperavam 

(excetuando-se a m^ administragao ou circunstelncias imprevistas) durante a idade 

adulta, mas eram divididas, vendidas ou reorganizadas ap6s sua morte. Isso signifi- 

ca que na juventude do propriet^rio as famflias escravas eram destrufdas quando da 

arregimentagao da sua forga de trabalho; & medida que avangava em idade, elas se 

reconstrufam e gozavam de urn perfodo de estabilidade. Com sua morte, entretanto, 

a famflia escrava era novamente dispersada e os escravos vendidos para saldar df- 

vidas ou herdados pelos seus sucessores. 

As famflias escravas, portanto, formavam-se, desenvolviam-se e separavam-se 

segundo ritmos que os escravos raramente controlavam. Eventos externos, como o 

tr£fico de escravos, os nfveis de desenvolvimento econdmico e acontecimentos na 

vida dos senhores tinham urn impacto direto sobre a estrutura daquelas famflias. Ao 

estudar a vida familiar dos escravos 6 importante ter em mente o espago que eles 

tinham para formar suas prdprias famflias. Em algumas Areas, escravos de famflias 

ricas ou propriedades religiosas podiam e de fato desenvolveram famflias sdlidas e 

esteveis que perduraram por longo tempo. Entretanto, cativos em outras direas ou 

que pertenciam a senhores mais pobres nao puderam fazer o mesmo. Assim, con- 
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QUADRO 1 

MODELO DO CICLO DA FAMILIA ESCRAVA, DE GUTMAN 

Famflia 

Idade do Proprietcirio 

jovem meia-idade ao falecer 

Famflia Escrava 

Estabilidade da Famflia 

Destrulda 

Baixa 

Reconstrufda 

Alta 

Dispersada 

Baixa 

Fonte: GUTMAN (1976, p. 138). 

quanto as famflias escravas fossem uma fonte de estabilidade no interior da cultura 

escrava, elas nao eram entidades independentes, mas frequentemente condiciona- 

das por eventos que estavam al&n do controle dos cativos. 

Em Santana de Pamafba, vila rural de Sao Paulo colonial, 6 possfvel reconstituir 

alguns aspectos da vida familiar dos escravos no s&xilo dezoito e ponderar sobre a 

validade desses modelos de vida familiar escrava para uma populagao cativa no 

Brasil. As famflias escravas naquela comunidade formaram-se em urn complexo e 

confuso mundo de obediencia e resistencia, violencia e paternalismo. Como sugere 

Gutman, as famflias escravas proporcionaram aos cativos uma importante rede de 

apoio no interior do sistema escravista, que Ihes permitiu estabelecer urn reduzido 

controle sobre suas vidas. Contudo, as realidades economicas e demogr^ficas da 

escravidao estruturaram muitos aspectos da vida familiar escrava. Os cativos nao 

podiam sempre controlar sua vida familiar, manter juntas suas famflias ou prover o 

sustento de seus filhos visto que, como escravos, negava-se-lhes o direito de esta- 

belecer domicflios auto-suficientes e independentes. Nao obstante, eles utilizaram 

suas famflias para tentar melhorar a vida no cativeiro. 

Entretanto, como salienta corretamente Genovese, os escravos tamb^m viviam 

nos grandes domicflios de seus senhores, onde o chefe governava sua famflia e as 

dos escravos. Como viviam no interior daqueles domicflios hierarquizados, distantes 

de outros cativos, os escravos compartilhavam uma fntima existencia di^ria com 

seus senhores. Lagos pessoais formavam-se entre os membros desses domicflios, os 

quais eram usados para obter favores dos senhores, tais como cartas de alforria ou 

permissao para casar. Assim, enquanto os escravos procuravam os de sua condigao 

em busca de afeigao, apoio e recursos, estavam tamb^m estreitamente ligados a 

seus senhores e esses vfnculos podiam ser usados para melhorar sua vida cotidiana. 

A escravidao arraigou-se profundamente na histdria de Sao Paulo, muito embora 

a economia de agriculture comercial, baseada na produgao de agucar, sd aparecesse 

na regiao na segunda metade do sdculo dezoito. A escravizagao de fndios foi essen- 

cial ao desenvolvimento economico inicial de Sao Paulo e persistiu, sob formas ile- 

gais, sdculo dezoito adentro (MONTEIRO, 1985; PETRONE, 1964). A transigao do 
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trabalho mdigena para o escravo em Sao Paulo aconteceu gradualmente durante a 

primeira metade do s^culo dezolto. Essa transigao pode ser observada em Santana 

de Parnafba na d^cada de 1720. Urn registro paroquial de 6bitos da pardquia de 

Aragariguama fomece urn esbogo aproximado da estrutura social paulista no infcio 

do sdculo dezoito. Os fndios, conhecidos como "administrados", constitulam o gros- 

so da forga de trabalho; perfizeram 46% de todos os que foram enterrados na pard- 

quia durante a ddcada de 1720. Administrados eram servos fndios, que nao eram le- 

galmente escravos mas tinham por obrigagao servir a seus senhores (PETRONE, 

1964). Vinte por cento dos mortos eram escravos africanos. Sessenta e seis por cen- 

tos dos que morreram na pardquia tinham sido fndios administrados ou escravos 

africanos durante suas vidas (ver tabela 1). 

Uma grande proporgao da populagao na ddcada de 1720 viveu na condigao de 

administrados ou escravos. Eles pertenceram a 43 senhores diferentes, alguns dos 

quais possufam domicflios bastante grandes. Bartolomeu Bueno da Silva, por exem- 

plo, enterrou 9 fndios administrados naquela ddcada; Fernao Bicudo de Andrade en- 

terrou 6 escravos e 2 fndios administrados. Esses domicflios, com seu grande nume- 

ro de escravos e fndios, formaram a base da economia agrfcola de Pamafba. Havia 

domicflios menores, tais como o de Domingos Lopes, que enterrou apenas um es- 

cravo em dez anos ou o de Izabel Lara, que enterrou um fndio. Dos 43 senhores, 14 

(33%) possufam fndios e escravos. 

TABELA 1 

6BITOS segundo grupos sociais 

PAROQUIA DE ARAQARIGUAMA, 1720-1731 

Numeros 
Grupos Absolutos Porcentagem 

Administrados 87 46,0 

Escravos 38 20,0 

Livres 64 34,0 

Total de 6bitos 189 100,0 

Fonte: Livro Parochial de Aragariguama, Livros de Parnafba, Arquivo do Estado de Sao Paulo. 6069-21-104. 

Cinqiienta anos mais tarde a transigao do trabalho fndio para o escravo estava 

completa. Escravos africanos perfaziam um quarto da populagao de Santana de 

Parnafba em 1775. Os relacionados como "fndios" eram considerados pessoas livres e 

viviam separados da populagao proprietciria de escravos, na aldeia indfgena de Ba- 

rueri. Contudo, alguns descendentes dos antigos administrados continuavam a viver 

nas grandes propriedades religiosas e eram conhecidos como agregados. 
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No terceiro quartel do s^culo dezoito a economia de Sao Paulo, antes voltada pa- 

ra a mineragao, com6rcio e produgao de agucar com destino as regioes mineratorias, 

transformou-se em uma economia baseada quase completamente na cana-de-agu- 

car (PETRONE, 1968). Entre 1775 e 1820 a economia agucareira difundiu-se rapi- 

damente por Santana de Pamafba. Mas, logo no infcio do s6culo dezenove, a quan- 

tidade de agucar produzida em Pamalba comegou a declinar, ci medida que filhos 

dos senhores de engenho estabelecidos mudaram-se em diregao ao oeste. A eco- 

nomia agucareira foi, portanto, de curta duragao em Pamafba e nao forneceu a base 

para uma prosperidade duradoura, o que teria tido urn efeito importante na vida dos 

escravos. 

A produgao de agucar em Sao Paulo, ao contr^rio da do Nordeste, era em peque- 

na escala. Em Parnafba, a maioria dos escravos vivia em propriedades de tamanho 

m&Jio, com cerca de 10 a 50 cativos. Muitos escravos pertenciam a proprietcirios 

menores, os lavradores, que produziam pequenas quantidades de agucar e alimen- 

tos como milho, feijao, arroz, mandioca e criavam gado. Havia poucos escravos vi- 

vendo em grandes fazendas com mais de 50 cativos (ver tabela 2). 

O carter da economia agucareira em Parnafba afetava a vida familiar dos escra- 

vos. A produgao do agucar era em pequena escala, utilizava m^todos tradicionais e 

movia-se rapidamente de um distrito para outro. Agucar e aguardente eram produzi- 

dos com pequena forga de trabalho escrava e muitos produtores possufam suas pr6- 

prias moendas e alambiques. Havia poucas propriedades de grande porte em Par- 

nafba no s^culo dezoitoO). Devido a essas caracterfsticas da produgao agucareira, a 

maioria dos escravos nao pode formar famflias duradouras e estciveis como as ob- 

servadas por Graham na fazenda jesufta Santa Cruz. Na verdade, a vida familiar es- 

crava foi profundamente afetada pelo ciclo de vida dos senhores, como sugere Gut- 

man. As famflias escravas foram estciveis durante a vida dos senhores, mas nao pu- 

deram reter sempre essa estabilidade de uma geragao para outra. 

Uma das poucas propriedades de grande porte em Parnafba no s^culo dezoito 

era a fazenda jesufta em Aragariguama {anteriormente de propriedade de Guilherme 

Pompeo de Almeida). Durante a primeira metade daquele s^culo, os escravos dessa 

propriedade inegavelmente viveram em famflias estdveis e formaram amplas redes 

de parentesco. Como raramente eram vendidos, seus lagos familiares eram sem du- 

vida extensos. 

Organizada para produzir milho, feijao, trigo, amendoim, algodao, mandioca, mel, 

vinho, aguardente e arroz para o Colegio Jesufta em Sao Paulo, a propriedade per- 

maneceu em maos dos jesuftas ate 1759. Naquele ano a fazenda possufa 120 es- 

cravos africanos e 101 fndios administrados. Ap6s a expulsao dos jesuftas, contudo, 

a propriedade comegou a decair. O declfnio economico da fazenda afetou dramati- 

(1) As melhores fontes de informagao sobre a economia agucareira no sdculo dezoito em Sao Paulo sao os 
inventdrios de propriedades, testamentos de pessoas ricas e os mapas de populagao de 1776 a 1798. Ver 
inventories do Primeiro Offcio e Inventories e Testamentos, e Mapas de Populagao, Arquivo do Estado de 
Sao Paulo. 
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TABELA2 

NUMERO DE ESCRAVOS POSSUIDOS EM PARNAIBA, 1775-1.820 

Categorias de 1775 1798 1820 

Proprietcirios       

N- % N- % N- % 

Pequenos proprietcirios 487 42,0 814 48,0 891 47,0 

(1-9 escravos) 

M6dios Proprietcirios 544 47,0 823 49,0 778 41,0 

(10-49 escravos) 

Grandes Proprietcirios 135 11,0 51 3,0 219 12,0 

(50 + escravos) 

Total de escravos 1166 100,0 1688 100,0 1899 100,0 

Fonte: Mapas de Populagcio, Pamafba, 1775, 1798, 1820. Arquivo do Estado de Sao Paulo. 

camente a vlda dos escravos africanos. Muitos preferiram abandonar a propriedade 

a permanecer na confusao que se seguiu. De 1759 a 1769 o numero de escravos na 

fazenda diminuiu de 120 para 93. Somente em 1779 vinte escravos fugiram. Quando 

a Coroa comegou a arrendar a fazenda a indivfduos ricos em Pamafba, o declfnio 

continuou. A camara de Parnafba escreveu em 1801 que durante os nove anos em 

que Policarpo Joaquim de Oliveira arrendara a fazenda, tanto dela usara e abusara 

para seu lucro pessoal que seu valor cafra para urn tergo com relagao a 1760, ao 

partirem os jesuftas. Em 1815 urn invent^rio da propriedade revelou a extensao de 

sua decadencia. Consistia de uma capela, uma vasta casa em rufnas, uma casa 

menor tamb^m avariada, vinte senzalas em m^s condigoes, as terras e somente trin- 

ta e cinco escravos, tres dos quais haviam fugido. Claramente, as condigoes 

da fazenda Aragariguama haviam deteriorado a tal ponto que, desconsiderando os 

lagos familiares que poderiam ter existido na propriedade, os escravos preferiram fu- 

gir e romper tais lagos a permanecer. Assim, naquela fazenda, uma das poucas on- 

de poderia ter sido possfvel aos escravos construir lagos familiares, nao se formaram 

famflias estciveist2). 

Entre os maiores proprietaries de escravos em Parnafba, famflias escravas forma- 

ram-se e perduraram durante o perfodo de vida de seus senhores. Casamentos de 

(2) Ver o relat6rio de Manuel da Costa Couto, not^rio do seqiiestro de propriedades jesuftas, in: Departa- 
mento do Arquivo do Estado de Sao Paulo.Documentos interessantes para a hist6ria e costumes de 
Sao Paulo. Sao Paulo, Instituto Histdrico e Geogrdfico de SSo Paulo, 1895, vol. XLIV, p. 339-378; Go- 
vernador-Geral de Sao Paulo a Antonio Portazio, Capit§o-do-Mato, 1779, Documentos Interessantes, 
LXXXIV, p. 151-153; CSmara de Parnafba ^ Coroa, 1815. Arquivo Histdrico Ultramarino, S5o Paulo, 
3865; Inventdrio da fazenda Aragariguama, 1815, Arquivo Nacional, cddice 481, f. 203-221. 
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escravos sao fonte Importante de informagao acerca da constituigao dessas famflias. 

Realizados pelo pciroco e registrados nos livros paroquiais de matrimdnios, estes 

mostram que celebraram-se 504 casamentos entre escravos em Santana de Parnaf- 

ba de 1720 a 1820. Portanto, pelo menos 500 famflias escravas formaram-se nesse 

perfodo de cem anos na localidade em foco. Sem duvida, outroe escravos constituf- 

ram famflias informalmente e, portanto, nao apareceram nos registros paroquiais de 

matrimdnios. Nao obstante, as unides registradas permitem vislumbrar a vida fami- 

liar dos escravos(3). 

Nas grandes propriedades os cativos encontravam-se em melhores condigdes para 

formar famflias estciveis. Na de Antonio Francisco de Andrade, que possufa 91 es- 

cravos por ocasiao de sua morte em 1780, por exemplo, o registro paroquial mostra 

que ocorreram 17 casamentos entre seus escravos, de 1761 a 1795. Portanto, 34 ca- 

tivos de sua propriedade casaram-se e constitufram famflia em sua fazenda. Simi- 

larmente, o pciroco celebrou 11 casamentos entre os escravos de Baltazar Rodrigues 

Fam, 11 entre os de Joao Gonsalves Seixas, 13 entre os de Manuel Femandes 

Soutto e 8 entre os de Manuel Rodrigues Fam. 

Vinte por cento dos casamentos envolvendo escravos no perfodo de 1720 a 1820 

ocorreram entre escravos e pessoas livres. Estes casamentos tambdm proporciona- 

ram aos escravos uma base para uma vida familiar estcivel. No registro matrimonial 

6 comum encontrar-se uma declaragao feita pelo cdnjuge livre de que ele ou ela 

acompanharia o cdnjuge cativo. Em geral isso significava que o cdnjuge livre viveria 

na mesma propriedade que o escravo, tornando-se de fato urn agregado do proprie- 

t^rio. Por exemplo, entre os escravos de Antonio Manuel Rodrigues, urn cativo de 

trinta e quatro anos de nome Romualdo casou-se com Gertrudes, negra livre. Ela 

morou na propriedade com o marido e foi relacionada nos censos populacionais co- 

mo agregada. Gertrudes criou os dois filhos do casal, ambos negros livres, tambdm 

mencionados como agregadosW. 

As famflias formadas por casamentos entre escravos do mesmo proprietcirio ou 

entre escravos e pessoas livres que viviam juntos na mesma propriedade consti- 

tufam-se em famflias nucleares estdveis, semelhantes ks observadas por Graham na 

fazenda Santa Cruz, por Gutman em Good Hope ou por Higman em Barbados. En- 

tretanto, essas famflias nem sempre puderam permanecer unidas apds a morte do 

proprieterio. O processo da heranga ameagava separar as famflias escravas, uma vez 

que os cativos eram vendidos ou herdados. Esse processo reforgava a ligagao dos 

escravos aos senhores, dado que suas famflias eram fragmentadas e divididas entre 

os herdeiros. Dessa forma divididas, as famflias escravas tinham que contar com a 

boa vontade de seus novos senhores para permitir-lhes manter contato uns com os 

outros. E o contato dos parentes escravos s6 poderia continuar dependendo do con- 

tato que os herdeiros da mesma famflia mantivessem entre si. Isso aplicou-se espe- 

(3) Os registros matrimoniais para Santana de Pamafba s§o encontrados no Arquivo da Curia Diocesana de 
Jundiaf, vols. XXXVIII-XLII. 

(4) Fogo n9 3, Terceira Companhia, 1798, Mapas de Populagao, Parnafba, AESP, 127-127. 
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cialmente quando os filhos de senhores de engenho mudaram-se de Parnaiba e es- 

tabeleceram-se na fronteira em desenvolvimento, levando consigo seus escravos. 

Portanto, o processo da heranga reforgava a probabilidade de que as famflias escra- 

vas podiam ser estciveis durante a vida de seus senhores. Ap6s sua morte, contudo, 

escravos que haviam constituido familia eram divididos entre os herdeiros e suas 

famflias separadas. 

Entre propriet^rios menores as famflias escravas eram ainda menos estdveis. A 

grande maioria dos casamentos de escravos relacionados no registro paroquial ten- 

dia a ser entre escravos do mesmo propriet^rio; assim, os senhores com poucos es- 

cravos inadvertidamente desencorajavam a formagao de famflias escravas. Entretan- 

to, os cativos podiam contrair matrimonio com os de outros proprietcirios, e realmen- 

te o fizeram. Treze por cento (64 sobre 500) dos casamentos de escravos estavam 

nessa condigao. Por exemplo, Manuel, urn escravo de Jos^ Rodrigues Fam (o qual 

possufa 7 escravos) casou-se com Maria, escrava de Domingos da Rocha do Canto 

(que possufa 5 escravos). Quando dois cativos de senhores diferentes se casavam, 

nao era prov^vel que a famflia vivesse junta em urn dos domicflios. Neste caso, am- 

bos os senhores viviam na mesma pardquia e suas propriedades podiam nao ser 

distantes uma da outra. Quando e como os escravos se encontrariam, contudo, de- 

pendia dos senhores. 

A estrutura economica da escravidao em Parnafba e a instabilidade da vida fami- 

liar dos escravos de pequenos proprietcirios encorajaram a formagao de famflias es- 

cravas matrifocais. Tais famflias formaram-se como parte do ciclo familiar dos escra- 

vos, surgindo em dpocas de mudanga economica na vida dos proprietdrios - quando 

escravos eram vendidos - ou ap6s heranga - quando famflias eram separadas. Em 

tais ^pocas, o lago familiar mais prov^vel de ser reconhecido e mantido pelos senho- 

res era o entre maes e filhos. Por razoes bastante pr^ticas conservavam-se frequen- 

temente as maes junto com seus filhos, especialmente os pequenos, para que elas 

pudessem continuar a crid-los. O vfnculo entre mae e filhos foi, de certa forma, o 

menor denominador comum da famflia escrava, e aquele com maior probabilidade 

de sobreviver aos deslocamentos durante o ciclo familiar escravo causados por he- 

ranga ou mudangas economicas na vida do proprietcirio. 

Outras famflias matrifocais eram compostas por maes escravas e filhos de pais 

diferentes ou nao reconhecidos. Nos livros paroquiais era comum o padre registrar 

informagoes que revelavam que muitos filhos possufam "pai incdgnito" Dm casa- 

mento comum entre escravos, por exemplo, foi o de Joao de Guin6 e Francisca, 

mulata filha de pai incdgnito e da escrava Antonia, o qual se realizou em 11 de no- 

vembro de 1758. 

Fatores economicos e demogr^ficos estruturaram a vida familiar dos escravos. Mas 

como os prdprios cativos tentaram influenciar essa vida familiar? Tal questao 6 de 

diffcil resposta para o historiador, uma vez que os escravos deixaram poucos docu- 

mentos escritos. Nao obstante, 6 possfvel ver de que forma eles foram capazes de in- 

fluenciar em certo grau suas prdprias vidas. Os escravos trabalharam para preservar 
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seus lagos familiares. Algumas vezes recorreram ao paternalismo dos senhores e 

outras, procuraram reforgar seus lagos com outros cativos e negros livres. 

Os escravos viveram em urn mundo patriarcal e hierdirquico e suas estrat§gias pa- 

ra nele sobreviver refletiram a consciencia do lugar confuso que ocupavam. For urn 

lado, viviam prdximos a famflia do propriet^rio e nao podiam evitar possufrem lagos 

estreitos com ela; por outro, os escravos sempre constituiram urn grupo k parte. Os 

lagos entre escravos e senhores podiam atuar em favor dos primeiros quando os se- 

nhores os autorizavam a se casar, encontrar-se com parentes em outras proprieda- 

des ou comprar sua prdpria liberdade ou a de outros cativos. Nao M duvida de que 

os escravos podiam beneficiar-se imensamente da boa vontade dos senhores. Por 

ocasiao da heranga, por exemplo, se os senhores desejassem, os escravos podiam 

comprar a liberdade. Como a §poca da heranga era cntica para a sobrevivencia da 

famflia escrava, a boa vontade dos herdeiros entao poderia causar urn enorme im- 

pacto sobre o futuro dos lagos familiares. Joao e Liberata, escravos de Joao Gonsal- 

ves Seixas, casados em 1763, por exemplo, compraram sua liberdade trinta anos 

depois, ao morrer seu senhor. Pagaram 57$600, seu valor no inventcirio, ao genro do 

falecido(5). Similarmente, outro casal escravo, Sipriano e Mariana, apds a morte de 

seu senhor, negociaram com o filho deste, Jos6 Francisco Vieira; este declarou ao 

tabeliao ser desejo de seus pais libertar o casal de escravos se o processo de liqui- 

dagao da propriedade assim o permitisse. que os pais possufam muitas dfvidas a 

resgatar e Sipriano e Mariana representavam patrimonio importante, Jos6 Francisco 

e o casal de cativos concordaram que estes trabalhariam para o primeiro por seis 

meses, apds o que seriam libertados(6). Estes e outros exemplos de libertagoes de 

escravos demonstram que os cativos podiam e de fato obtiveram muitos beneffcios 

de seus senhores. Tais beneffcios podiam nao melhorar a vida de todos os escravos, 

mas permitiram a alguns obter a liberdade e manter lagos familiares. 

De forma semelhante, as escravas que tinham filhos de homens diversos fora do 

casamento podiam tambdm usar suas ligagoes com aqueles homens para persua- 

di-los a libertar os filhos. Manuel Fernandes Ramos possufa uma escrava de nome 

Quitdria que vivia com seus filhos na propriedade. Ele informou ao notdrio que Qui- 

tdria dera-lhe 89$600 rdis por sua prdpria liberdade e mais tarde pagou 128$000 

pela da filha Ana. No batizado de seu filho Francisco, o pai pagou pela liberdade do 

menino. Os pais de outros dois filhos de Quitdria, Maria e Manuel, tambdm pagaram 

por sua liberdade enquanto ainda bem pequenos. Mais tarde Manuel recebeu 

64$000 por outra das filhas de Quitdria, Rita. Assim, ao longo de vdrios anos, Quitd- 

ria conseguiu libertar-se e a cinco de seus filhos. Para faze-lo, apelou aos pais das 

criangas, todos homens livres, os quais pagaram ao proprietdrio para que os liber- 

tasse(7). 

(5) Carta de Alforria, 1763, Livros de Parnafba, vol. 57:8, AESP, 6061-13. 

(6) Carta de Alforria, 1788, Livros de Parnafba, vol. 56: 13-14, AESP 6061-13. 

(7) Carta de Alforria, 1800, Livros de Parnafba, vol. 85, AESP 6065-17; ver tambdm fogo n9 30, Sexta Compa- 
nhia, 1798, Mapasde Populagao, Parnalba, AESP, 127-127. 
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Ao utilizarem os lagos com sous senhores e com brancos em vantagem prbpria, 

os escravos reforgavam o paternalismo da sociedade escravista. Por6m, depender 

do paternalismo como forma de sobreviver aos rigores da escravidao tinha limita- 

g5es fundamentais. Os escravos apenas podiam receber o que os senhores haviam 

por bem conceder. Estes podiam facilmente permitir ou nao que os escravos se casas- 

sem; a ceder ou nao em que comprassem a liberdade de filhos pequenos. Assim, se 

os lagos com os senhores frequentemente traziam vantagens a alguns escravos, 

eram esses mesmos lagos que mantinham sua subordinagao aos senhores. Os la- 

gos que se desenvolviam entre escravos e entre estes e negros livres, por outro lado, 

serviam para criar uma rede de parentesco mais ampla e urn senso de cultura comum 

e independente da cultura branca dominante. Esses lagos eram visfveis em familias, 

instituigoes e redes de parentesco escravas. Em ocasioes familiares, como nos ca- 

samentos, os lagos entre escravos de senhores diferentes ^is vezes emergiam. Nao 

era incomum, por exemplo, que escravos servissem de testemunhas em casamen- 

tos. Assim, no casamento de Domingos e Maria, ambos escravos de Izabel Cardozo, 

urn negro livre e tres cativos de diferentes proprietaries serviram de testemunha. Si- 

milarmente, no casamento de Jos6 e Gertrudes, tres escravos, tamb^m de diferen- 

tes proprietaries, e urn servo fndio testemunharam o evento. Tais referencias suge- 

rem que os escravos em Parnafba tinham amplos contatos com outros escravos e 

com negros livres e fndios. Sugerem, tamb^m, que os escravos nao apenas se co- 

nheciam mas tamb^m mantinham relagoes sociais. Ademais, eles tamb^m conhe- 

ciam e tinham ligagoes com membros da populagao livre. 

Urn recurso importante para os escravos eram os lagos que formavam com a po- 

pulagao livre pobre, especialmente negros livres. A extensao desses lagos § vislvel 

no numero de casamentos entre escravos e pessoas livres que se realizaram em 

Santana de Parnafba (20%). Os casamentos entre escravos e livres eram especial- 

mente significativos porque expandiam o numero de negros livres na populagao e 

criavam lagos de parentesco entre escravos e negros livres. Tais casamentos gra- 

dualmente aumentaram a populagao negra livre, \A que no casamento entre escra- 

vos e mulheres livres todos os filhos nasciam livres. Ademais, mesmo os casamen- 

tos entre escravas e homens livres podia resultar na libertagao dos filhos, visto que 

estes nasceriam escravos mas o pai poderia libert^-los. Criangas pequenas, que re- 

presentavam pouco valor imediato para os senhores, podiam ser compradas por pe- 

quenas quantias. Catherina Moreira, por exemplo, declarou ao tabeliao que Antonio 

da Silva, negro livre casado com sua escrava Domingas, pagara-lhe 38$400 r6is por 

Julian!*, filha de tres anos do casal. Catherina declarou que a partir de entao Juliana 

era livre para sempre, sem nenhuma obrigagao para com terceiros'8). 

Os lagos de parentesco entre escravos e negros livres alargavam os horizontes 

dos cativos. Os que possufam parentes livres reduziam sua dependencia com rela- 

gao ao senhor, tanto psicoldgica quanto fisicamente. Seus parentes livres represen- 

tavam mobilidade social e familiaridade com uma sociedade mais ampla. Especial- 

(8) Carta de Alforrla, 1780, Livros de Parnafba, vol. 81, AESP 6064-16. 

240 Estudos Economicos, Sao Paulo, 17(2): 229-243, maio/ago. 1987 



AH da C. Me tea If 

mente na £poca em que a economia agucareira deslocou-se para fora de Santana 

de Pamalba, as condigoes dos negros livres melhoraram ao mudarem-se para as ter- 

ras deixadas para trcis. Os escravos que conseguiram obter a liberdade de alguns 

membros da famflia propiciaram aos descendentes tornarem-se trabalhadores ou 

pequenos produtores rurais. O crescimento do numero de negros livres nessas con- 

digoes pode ser visto nos censos de Parnafba no s^culo dezenove. Em 1775, ape- 

nas 19% dos chefes de domicflio da populagao livre eram classificados como fndios, 

negros ou de descendencia mestiga (mulato ou pardo). Em 1798 o numero desses 

domidlios elevou-se a urn tergo, e por volta de 1820 a metade. Embora designagoes 

raciais sejam, naturamente, subjetivas, os dados indicam que a populagao livre in- 

clufa de modo crescente os descendentes de escravos, tanto fndios quanto africa- 

nos(9). 

O sentimento de uma comunidade escrava entre cativos e negros livres 6 visfvel 

tamb6m nas instituigoes escravas que gradualmente se formaram em Parnafba. Em 

1778, escravos reqliereram o estabelecimento de uma irmandade para escravos e 

negros livres, Nossa Senhora de Boa Morte e Assumpgao. A irmandade representa- 

va uma instituigao que reconhecia a cultura comum dos escravos e negros livres e a 

consci^ncia da sua separagao dos brancost1). 

Gutman e Genovese, citados anteriormente, referem-se as estrat^gias em que os 

escravos se apoiavam para sobreviver aos rigores da escravidao. Na visao de Geno- 

vese, os escravos formavam parte da famflia patriarcal de.seus senhores e, portanto, 

usavam sua posigao dentro da famflia para apelar & benevolencia destes. Gutman, 

por outro lado, ve a famflia escrava como a instituigao fundamental para os cativos. 

Afimna que suas estrat^gias centravam-se nos lagos que possufam com outros es- 

cravos, os de suas prdprias famflias e os da comunidade maior. Os lagos com ou- 

tros escravos, e nao com os senhores, afirma Gutman, deram aos escravos a deter- 

minagao para sobreviver. 

Outros estudos sobre a famflia escrava, principalmente os de Barry Higman, de- 

monstram claramente, contudo, que a famflia escrava foi condicionada, em alto grau, 

por variciveis economicas e demogrdficas externas. A famflia escrava assumiu for- 

mas diversas, dependendo do ciclo de desenvolvimento economico e do grau e fre- 

qu^ncia do tr^fico de escravos africanos. 

Os dados de Santana de Parnafba sugerem que os modelos de Gutman e Geno- 

vese sobre o lugar da famflia escrava numa sociedade escravista nao sao mutua- 

mente exclusivos. Os escravos viveram em dois mundos: o de seus senhores e o 

seu prdprio. Viveram nos domicflios hierarquizados e patriarcais dos senhores; isso 

limitava seus lagos com outros escravos, mas dava-lhes acesso a poderosos patro- 

nos dos quais poderiam receber favores e benevolencia paternalista. Todavia, os es- 

cravos tamb^m viveram em suas prdprias famflias "escravas", as quais nao eram 

(9) Mapas de PopulagSo, 1775,1798 e 1820, AESP. 

(10) Ver a peti^So de negros livres e escravos para fundar a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e As- 
sumpgSo, vol. DXXX, ff. 3; 11; 13, Arquivo da Curia Diocesana de Jundiaf. 
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completamente independentes mas forneciam uma importante instituigao central pa- 

ra a vida dos cativos, que era complementada per redes de parentesco mais amplas 

e per Instituigoes escravas como as irmandades. 

Os dados de Santana de Parnafba tamb^m sugerem que, como mostrou Higman 

para o caso do Caribe, a famllia escrava deve ser vista dentro do contexto de de- 

senvolvimento economico. A vida familiar dos escravos durante o perfodo em que 

uma nova regiao estava se desenvolvendo diferiu grandemente daquela em Areas 

agucareiras estabelecidas ou "maduras" Quando a economia agucareira e poste- 

riormente a cafeeira mudaram-se para o oeste paulista no final dos s^culos dezoito 

e dezenove, a vida familiar escrava, ao menos inicialmente, nao era provavelmente 

muito estcivel, se A que chegou a existir. Quando os fazendeiros compraram escra- 

vos africanos e mudaram-se para terras virgens, as famflias escravas nao existiram 

ou foram separadas. Mas, A medida que essas cireas se desenvolveram e durante a vi- 

da de seus senhores, os escravos procuraram criar famflias, redes de parentesco e 

suas prdprias instituigoes culturais. Com o tempo, as alforrias e os casamentos entre 

escravos e negros livres puderam contribuir para a formagao de uma populagao ne- 

gra livre. 

Assim, a medida que o agucar e posteriormente o caf6 disseminaram-se por Sao 

Paulo, famflias escravas formaram-se, separaram-se e reconstrufram-se segundo o 

ritmo da fronteira em expansao. Os diferentes est^gios desse ciclo, que correspon- 

dem a diferentes caracterfsticas da vida familiar escrava, podem tamb^m ser corre- 

lacionados com rebelioes escravas e com estrat^gias dos cativos para sobrevivencia. 

Por exemplo, em est^gios ihiciais do ciclo, durante a conquista da fronteira, a resis- 

t§ncia escrava inegavelmente assumiu formas diversas das de cireas estabelecidas. 

Rebelioes, portanto, devem ter ocorrido com mais freqiiencia durante os estcigios 

iniciais desse ciclo, quando era menos provdvel que os escravos, alienados de suas 

origens e famflias, vivessem em unidades familiares. O recurso ao paternalismo dos 

senhores, por outro lado, pode ter ocorrido mais frequentemente em estcigios poste- 

riores do ciclo economico. A libertagao de escravos, por exemplo, pode ter aumenta- 

do em certos pontos do ciclo de desenvolvimento economico. Similarmente, a for- 

magao de instituigbes e lagos de parentesco no seio da populagao escrava e negra 

livre ocorreria mais adiante no decorrer do ciclo economico, uma vez que tais insti- 

tuigoes e lagos de parentesco dependiam da libertagao gradual de escravos e da 

existencia de famflias escravas estabelecidas. 

Embora nao tenha sido possfvel documentar plenamente a forma pela qual os nf- 

veis de desenvolvimento economico afetaram a vida familiar escrava em Santana de 

Parnafba, A provcivel que ela tenha assumido formas diversas em diferentes pontos 

do ciclo de expansao e declfnio economico caracterfstico da economia agucareira (e 

posteriormente cafeeira) em Sao Paulo. Estudos adicionais ajudar-nos-ao a melhor 

compreender de que maneira esses fatores economicos e demogr^ficos externos 

afetaram a vida dos escravos e aiA que ponto os cativos foram capazes de definir 

sua vida familiar independentemente de impedimentos externos. 
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