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Resumo 

Apesar da historiografia consagrada a Sergipe 
defender que os escravos eram af melhor tratados do 
que na vizinha Bahia, nem por isto conformaram-se 
os cativos passivamente com a condigao servil: entre 
1808-1837 localizamos 17 refer§ncias a tentativas 
de revolta por parte nao s6 da escravaria mas tam- 
b&n das "gentes de cor" Neste artigo, analisamos 
as principals caracterfsticas destas rebelioes: local, 
lideranga, objetivos, estrat^gia dos revoltosos e a 
reagao dos donos do poder para debelar tais sedi- 
goes popu lares. 

Cada vez mais as pesquisas sobre a sociedade brasileira do passado e do pre- 

sente desmistificam duas imagens bem populares na historiografia nacional: a do 

brasileiro, identificado como "homem cordial" e a da sociedade brasileira, como pos- 

suidora de uma "tradigao de nao-violencia" Pesquisas recentes, como de H. H. Kei- 

th, Maria Silvia de Carvalho Franco, Carlos Alberto Ricardo, entre outras, tem de- 

monstrado exatamente o contr^rio: que a violencia permeia toda a nossa histdria; 

que a violencia manifestou-se de formas as mais diversas, sendo a tonica dos mo- 

vimentos sociais do tipo "banditismo", messianismo, revoltas de escravos, revoltas 

populares etc. No caso especifico de Sergipe del Rei oitocentista, uma das formas 

mais contundentes de cristalizagao da violencia envolvia antagonicamente dois gru- 

pos: o das "gentes de cor" contra a elite senhorial, majoritariamente branca. Por ve- 

zes o conflito revestiu-se mais de conotagoes raciais, os pardos e pretos almejando 

a destruigao dos brancos e de seus lacaios; por vezes, a bandeira levantada pelos 

O autor 6 professor da Universidade Federal da Bahia. 

Abstract 

Although the historiography states that slaves in 
Sergipe received a better treatment than those in the 
neighbour Bahia, the former did not accept slavery 
passively: in the 1808-1837 period, seventeen cases 
were found of attempted rebellion, not only of slaves 
but also of "people of colour". This paper analyses 
the main characteristics of those uprisings, i.e., pla- 
ce, leadership, objectives, rebels' strategies and the 
authorities' measures to subdue those popular re- 
volts. 
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REBELIOES EM SERGIPE 

TABELA 1 

COMPOSigAO DA POPULAQAO DE SERGIPE SEGUNDO A COR 

1802 1808 1825 1834 

Populagao Branca 24% 28% 19% 19% 

Populagao de Cor 76% 72% 81% 81% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fontes: 1802 - Descrigao Geogrdfica de Sergipe. Biblioteca Nacional, Segao de Manuscritos, II, 33, 16, 3 (An6- 
nimo). 
1808-SOUZA (1944). 
1825-MOTT (1974, p. 152). 
1834 - Mapa Estatfstico da Provfncia de Sergipe, enviado pelo Presidente Joaquim G. de Navarro ao 

Minist^rio do Impdrlo. Arquivo Nacional, ex. 761, pac. 1. 

insatisfeitos 6 claramente social, os escravos e oprimidos desejando inverter a hie- 

rarquia do poder. Embora a contestagao da ordem estamental assumisse no mais 

das vezes a forma de rebeldia individual do tipo fuga, suicidio, assassinate de se- 

nhores ou de prepostos seus, incendio da propriedade rural, envenenamentos etc., 

as tentativas de rebelioes coletivas permeiam, em grande numero, toda a histbria de 

Sergipe, notadamente a primeira metade do sbculo passado. A reconstrugao das 

principais manifestagoes do antagonismo violento envolvendo as gentes de cor con- 

tra a elite branca serb o assunto deste pequeno ensaio. 

Embora as estatfsticas antigas sejam bastante falhas e incompletas, podemos 

inferir que durante o periodo colonial e imperial (na maior parte do Nordeste brasilei- 

ro), os brancos representavam apenas de 20 a 30% da populagao total (ALDEN, 

1963), porcentagem alias que permanece a mesma em nossos dias, pois de acordo 

com o ultimo recenseamento nacional em que se declarou a cor dos habitantes, ha- 

via no Nordeste em mbdia 35% de brancos, sendo que para os estados do Centro- 

Sul a composigao demogrbfica segundo a cor era inversa: os "de cor" aqui represen- 

tavam aproximadamente 35% da populagao total (IBGE, Censo Populacional de 

1950). No caso de Sergipe, a populagao branca era ainda menos numerosa, confor- 

me se pode constatar atravbs da tabela 1. 

Os "nao-brancos" eram subdivididos em variadas categorias fenotipicas, in- 

cluindo albm dos negros africanos e crioulos, dos fndios aldeados, os diversos resul- 

tados da miscigenagao destas tres ragas: mulatos, pardos, mestigos, curibocas, ma- 

melucos, cafuzos etc. (SOUZA, 1808, p. 13) Embora fossem quatro oficialmente as 

qualidades classificatbrias da populagao sergipana (brancos, pardos, pretos, fndios), 

encontramos ao longo de todo o sbculo XIX uma grande variedade de termos que 

eram usados quer substituindo os quatro matizes iniciais, quer adjetivando-os nega- 

tiva ou positivamente, por exemplo, chamando a urn indivfduo mestigo de "pardo al- 
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vo na cor", outro de "pardo disfargado", estoutro de "branco misturado" este ultimo 

de "pardo trigueiro" etc. (MOTT, 1976, p. 13-15). O correto 6 que embora em certos 

contextos e em certas ocasioes os brancos subdividissem os nao-brancos com dife- 

rentes classificagoes, nos mementos de crise em que se viam ameagados, os nao- 

brancos eram vistos como uma s6 coisa: "nossos inimigos": "Tern os malfeitores 

crescido e sao quase todos homens de cor..."0). 

Desta grande massa de populagao nao-branca, parte vivia no cativeiro: em 

1802, os escravos representavam 34% da populagao total de Sergipe, 22% em 1819, 

26% em 1823, 29% em 1834 e, finalmente, 25% em 1850 (MOTT, 1976a, p. 19-23). 

Donde se conclui que durante a primeira metade do seculo passado, as gentes de 

cor livre representavam aproximadamente metade da populagao desta Capitania e 

Provlncia: em 1802, 41% dos sergipanos eram de cor e livres (libertos e ingenuos); 

em 1825 subiam para 56% e para quase 64% em 1850 (MOTT, 1986, p. 139-150). 

Tais dados demogrdificos falam por si: a presenga de tao alta porcentagem de gen- 

tes de cor - seja escravos, seja livres, os primeiros totalmente explorados devido a 

sua condigao servil, os segundos, miser^veis pela sua posigao marginal numa ordem 

sdcio-economica dominada pela mentalidade e autoritarismo caracterfstico da escra- 

vidao - devia constituir urn motivo constante de medo e inseguranga para a minoria 

senhorial, receosa sobretudo porque conhecedora da fraqueza e vulnerabilidade do 

aparelho represser, constitufdo por urn numero reduzido de policiais mal armados, 

sendo extremamente d^bil e prec^rio o sistema carcerario de Sergipe (confira nos 

Relatorios Presidenciais os itens: "Falta de cadeias e prisoes", "A guarda-nacional", 

"Falta de condigoes materiais para equipar a guarda-nacional", "Falta de corpo poli- 

cial e sua agao"). 

hte quern tenha sugerido que Sergipe foi urn dos locais da Colonia onde as dis- 

tancias sociais e raciais entre Senhores e Escravos foram as menores (BEZERRA, 

1950, p. 156-157), havendo urn tratamento mais humano e generoso vis-a-vis a es- 

cravaria inclusive no tocante a alimentagao e ao vestu^rio (SOUZA, 1808, p. 17). 

Certamente que bons senhores, caridosos, existiram por toda a parte, mas em Ser- 

gipe, como no resto do pafs, a tonica do relacionamento dos fazendeiros com suas 

"pegas" era a da violencia posto que s6 o medo do castigo e que poderia manter 

submissa uma massa negra e mestiga, tanto escrava como liberta, explorada e for- 

gada a trabalhar de graga. Embora violentada e aterrorizada, temos numerosas evi- 

dencias de que os negros e gentes de cor eram vistos muitas vezes como 'Y/gres es- 

faimados que so tem de homens a figura", temendo-se que sua rebeldia viesse'"a 

acarretar desgragas incalculaveis... sempre a recear em urn pais de populagao hete- 

rogenea'i2). 

Vamos nos deter, neste artigo, notadamente na violencia dos negros e demais 

(1) Arquivo Nacional (doravante AN), IG1 105, fl. 126, offcio de Joao Simoes Reis, Juiz Ordin^rio de S. Cris- 
tdvao & Corte, 6/7/24. 

(2) AN, IJJ9, 300, mago 4, fl. 161, n9 55, offcio do Vice-Presidente de Sergipe, Manoel de Deus Machado, ao 
Visconde de Sao Leopoldo, 18/10/1827. 
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gentes de cor que se cristalizaram em movimentos coletivos. Conforme dissemos 

anteriormente, embora os episodios individuals de reagao a escravidao ou a opres- 

sao aparegam quase que diariamente na correspondencia das delegacias e demais 

orgaos policiais para a Secretaria da Presidencia(3), os movimentos sociais de revol- 

ta e contestagao da ordem senhorial foram mais numerosos em Sergipe do que se 

supunha ate entao, constatagao alias que vem reforgar duas hipdteses: primeiro, que 

o autoritarismo e crueldade no trato dos escravos e nas relagoes da elite branca com 

as gentes de cor foram, em Sergipe, tao reais e dram^ticos como os observados em 

outras regioes escravocratas; segundo, que embora reprimidos violentamente, os 

grupos subalternos tentaram reagir, inclusive coletivamente, contra a ordem espolia- 

tiva que os oprimia, reagao alicis tamb^m observada em outras cireas do pals. 

Tomando como referencia a primeira metade do s^culo XIX, pudemos ate o 

presente localizar 17 referencias a tentativas de revoltas por parte das gentes de cor, 

tanto de escravos como de pardos e pretos livres moradores em Sergipe. Algumas 

informagoes sobre tais movimentos, pelo visto, nao passaram de suposigoes, boatos 

ou falsas denuncias; outros revelavam por parte da populagao revoltosa iminentes 

desejos de luta, reforgados as vezes por solidos germes de organizagao grupal. Eis 

os locals e datas onde encontramos referencias a movimentos sediciosos de escra- 

vos e das demais gentes de cor (MOTT, 1976b, p. 25 e seguintes): 

Sao Cristovao (1808, 1815) 

Santo Amaro das Brotas (1827, 1828, 1833) 

Rosario do Catete (1824) 

Brejo Grande (1827) 

Vila Nova (1827) 

Maroim (1827, 1835) 

Laranjeiras (1835, 1837) 

Estancia (1828) 

Santa Luzia (1835) 

Nossa Senhora do Socorro (1837) 

Regiao da Cotinguiba (1809) 

Regiao do Vazabarris (1831) 

Vejamos o que nos revelam as fontes prim^rias sobre tais episodios. Vamos 

nos deter especialmente naquelas tentativas de sedigao que aparecem mais docu- 

mentadas, pois algumas das referencias supracitadas pelo visto nao passaram de 

suposigoes ou boatos, como por exemplo o que sucedeu em 1837 na prospera vila 

de Laranjeiras, onde o Juiz de Direito Domingos Martins de Faria participava ao Pre- 

sidente da Provincia que chegara as suas maos 

(3) Arquivo Publico do Estado de Sergipe (doravante APES), pacotilhas 68 a 76 (Corpo de Poh'cia), 208 a 214 
(Delegados e subdelegados)I474 a 475 (Polfcia Municipal). 
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"uma requisigao para serem presos indivfduos pronunciados por crimes 

de insurreigao de escravos em consequencia de sumario tirade pelo juiz 

de paz do povoado de Santana. Achei tao impolftica e tie falsa tal requi- 

sigao, que ordenei que nao cumprisse por bem de sossego publico desta 

comarca, pois que certamente e do maior escandalo urn processo por urn 

crime que nao existiu em parte alguma da Provincial. 

No manuscrito in^dito Apontamentos para a Historia de Sergipe^), encontra- 

mos referencia ao perigo de uma revolta no ano de 1809. O autor deste depoimento 

comega seus escritos com o titulo "desordem de pretos" Eis o conteudo de sua in- 

formagao: 

"No ano de 1809, tendo havido na Bahia uma insurreigao de pretos, nao 

ficou esta comarca da Sergipe ilesa, se nao de igual sucesso, ao menos 

de uma tentativa e muitos temores de que ela se pronunciasse. Em ses- 

sao de 25 de fevereiro de 1809, a Camara da Capital (S. Cristovao) rece- 

de u uma denuncia de que uma corporagao de pretos vagavam pelas par- 

ies da Cotinguiba, a onde furtavam, roubavam e insultavam os povos. 

Oficiou-se en tao em nome do Governador aos Capitaes Mores de Orde- 

nangas, para darem as providencias para coibirem os pretos revoltosos a 

fim de que nao aumentassem a dita corporagao temendo ficasse incon- 

quistavel como outra republica do Palmar" 

Dois meses apos esta sessao da Camara, como o Governo nada tivesse feito e au- 

mentassem as notfcias sobre atos aterradores dos negros, os milicianos de Sergipe 

encarregaram ao professor de latinidade, Inacio Antonio Dormundo, de representar 

perante o Senado que era publica a voz e a fama de uma sedigao ou rebeliao que 

pretendiam fazer os escravos da Comarca e outros que da Bahia vieram fugidos e 

que la tinham sido cumplices em tal delito. Rede agao imediata da forga policial con- 

tra tais malfeitores, dizendo que "alguns escravos foram presos como suspeitos de 

saberem e terem parte na sublevagao os quais confessaram o que sabiam e desco- 

berto o trama" Em vista disso, a Camara deliberou que todo escravo que fosse en- 

contrado armado "fosse agoitado no pelourinho", o mesmo ocorrendo aos que fos- 

sem surpreendidos depois das 8 horas da noite sem bilhete de seu senhor. Insistiu- 

se que nao permitisse o uso de "instrumentos ofensivos e perfuradores", tolerando- 

se apenas que os escravos usassem para cortar capim e outros misteres, de facas 

toradas sem pontas. Que os senhores de engenho e lavradores tivessem toda a dili- 

gencia e precaugao em fazerem recolher de noite em suas casas, a bom recato, to- 

dos os instrumentos com que se cultiva a lavoura*6). 

(4) APES, pac. 331, Offcio do Juiz de Direito e chefe de Polfcia de Laranjeiras, ao Presidente da Provincia, 
2/2/1837. 

(5) Biblioteca Nacional, Segao de Manuscritos, 19-4-13. 

(6) Biblioteca Nacional, Segao de Manuscritos, 19-4-13. 
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Apesar da existencia de minuciosa legislagao reprimindo o uso de armas, quer de 

fogo, quer de instrumentos perfurantes ou contundentes, per parte da escravaria e 

da ral6 miuda em geral, em certas ocasioes parece que os donos do poder se des- 

cuidavam de coibir tal uso, pondo-se em risco a seguranga da minoria senhorial. No 

sul da Capitania, na vila de Santa Luzia, por exemplo, informava o Capitao Mor local 

que 

"esta vila esta inteiramente perdida pelo geral uso de andarem os negros 

e mulatos cativos armados, pois um so senao encontra sem faca na ma- 

neira e a maior parte deles usam tambem de duas espadas viradas, a 

que chamam parnaibas, sendo muito poucas as senzalas dos ditos que 

se nao acham com tais armas e mais e que com a indulgente tolerancia 

de seus senhores'i7). 

Conforme se pode notar atrav^s da leitura da documentagao manuscrita e im- 

pressa, tudo faz crer que no segundo semestre do ano de 1824, Sergipe foi palco de 

grandes agitagoes socials. As localidades mais tumultuadas foram Laranjeiras e Ro- 

Scirio do Catete, situadas no centro da zona canavieira, a primeira sendo o principal 

entreposto comercial da Provincia durante v^rias d^cadas do s^culo XIX. Segundo 

as denuncias, o cabecilha das contestagoes era o entao Secretario do Governo, o 

pardo Antonio Pereira Rebougas, baiano de origem, rabula de offcio e acusado de 

perturbar a ordem constituida, doutrinando as gentes de cor e persuadindo-os 

que "todo homem pardo ou preto pode ser um general..."^. 

Quern d^ o primeiro alerta 6 o Tenente Coronel Manuel Rollemberg, senhor do 

Engenho Unha de Gato, membro de uma das mais influentes farrnlias de Sergipe 

del Rei. Diz que na manha de 27 de junho de 1824, "dolosamente apareceram na 

povoagao das Laranjeiras, varies pasquins cujo conteudo era: vivam mulatos e ne- 

gros, morram os marotos e caiados"^). "Maroto" significava tudo o que era do Rei- 

no, e "caiado" ou "caipora" a tudo o que 6 branco. O Arquivo Nacional conserva um 

exemplar destes pasquins: trata-se de um pedacinho de papel de 7x10 cm, escrito 

com caligrafia prim^ria e pena grossa, e o texto diz exatamente: "\//Va os negros e 

mulatos, morao os marotos e caado" Detalhe saboroso: este pasquim conserva ain- 

da no verso um pouquinho da cera de abelha que serviu para gruda-lo nas portas 

e lugares publicos. 

Esta outra carta, tambem anonima, datada de 26 de junho, vespera do apare- 

cimento dos supracitados pasquins, descreve com precisao o clima de agitagao e 

temor reinante na povoagao das Laranjeiras, o centro comercial mais importante da 

Provincia, onde residia o maior numero de negociantes lusitanos de Sergipe: 

(7) Arquivo Publico do Estado da Bahia (doravante APEB), mago 210, Offcio de Manoel Francisco C. Lima cl 
Corte, 28/6/1807. 

(8) AN, IG1- 105, fl. 126, Offcio do Juiz Ordindrio de S. Cristdvao, Joao Simoes Reis, ^ Corte, 6/7/1824. 

(9) AN, IG1 105, fl. 117, Offcio do Tenente Cel. Manoel Rollemberg ao Comandante de Armas, 27/6/1824. 
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"Senhor Governador das Armas: 

ALERTA. Uma pequena fafsca faz um grande incendio. O incendio ja vai 

lavrando. No jantar quo deram nas Laranjeiras os Mata-caiados, se fize- 

ram tres saudes: primeira a extingao de tudo quanto e do Reino, a quo 

chamam de marotos; a segunda a tudo quanto e branco do Bras/7, a que 

chamam caiporas; a terceira a igualdade de sangue e de direitos. Que tal 

alerta e bem alerta. Um tal menino R 0°) irmao de outro bom menino, 

fez muitos elogios ao Rei de Haiti, e porque nao entendiam, falou mats 

claro - Sao Domingos, o grande Sao Domingos. Nao houve manobra, 

Vossa Exa. tome cuidado. Os homens de bem confiam em Vossa Exa., so 

querem Religiao, Trono e Sistema de Governo jurado no dia 6 de junho 

de 1824. Alerta. Alerta. Acudir enquanto e tempo. Laranjeiras, 26 de junho 

de 1824. Philiiodinio"^). 

Na devassa que se procedeu contra o pardo Rebougas, ficamos sabendo de 

alguns detalhes mais sobre suas atividades revolucionarias, assim como relativa- 

mente as agitagoes ocorridas na vizinha vila do Roscirio, sendo que af o principal 

contestador era o Alferes Comandante da Companhia dos Henriques, o preto liberto 

Sebastiao Soares. Segundo depoimento jurado nos Santos Evangelhos do Alferes, 

Jos6 Suterio de Sa Junior, homem branco, morador no Engenho Porteira, era voz 

publica e notoria em Rosario que o crioulo de nome Fuao e o alferes dos Henriques 

Sebastiao Soares 

"tern convocado pelos Engenhos e Fazendas a pretos catlvos, para pelo 

Natal do corrente ano (1824) se levantarem contra seus Senhores e os 

matarem, convocando tambem aos pretos forros, animando de publico aos 

seus soldados que se eles o ajudassem no que pretendia, eles seriam feli- 

zes... Disse aquele Fuao que ele nao tinha mais gosto de servirno Regi- 

mento por ter sido muito mal correspondido dos Vassalos que execute- 

vam as Leis, e que nao pegava mais em armas a favor de Sua Majestade 

Imperial, e que havendo ocasiao se ia esconder. E sabe mais, ele teste- 

munha, por ouvir falar, porem nao tern inteira lembranga quern foi, e 

quern disse, que quern era a causa desta Revolugao e o secretario do 

Governo da Provfncia, o pardo Antonio Pereira Rebougas, que da todo o 

auxflio para e/a"(12). 

Outro denunciante, tambem jurado aos Santos Evangelhos, o Capitao-M6r Jo- 

s£ da Trindade Pimentel, branco, morador no seu Engenho Bolandeira, completou as 

(10) "R" obviamente 6 a inicial do nome de "REBOUQAS" 

(11) AN, IG1 105, fl. 119, pasquimde 26/6/1824. 

(12) Jornal Soldndo de Tarimba, Bahia, 1828, in: Biblioteca Nacional, 1-31, 13, 13, fl. 2, testemunha n9 3. 
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acusagoes informando que os rebeldes ja tinham escolhido quais os proprietaries 

que seriam primeiramente sacrificados, e que o Alferes Scares 

"animava aos sous soldados que eles haviam de serem felizes, em pou- 

cos dias o mostrava... e que a riqueza dos brancos desta terra era para 

eles" 

Informou mais que 

"sabe por ser publico que o Secretario do Excelentfssimo Governu ua 

Provfncia, Rebougas, e o motor de toda a revolugao da Provfncia, dando 

todo o auxflio para ela e apaziguando em sua casa a todos os revolu- 

cionarios e que este ja na Povoagao das Laranjeiras safra em mangas de 

camisa gritando em vozes altas, morram os brancos e queixadas brancas, 

e vivam os pardos e pretos, e o sistema de Sao Domingos, e isto pela 

festa do Santfssimo Coragao de Jesus (patrono da matriz local), e desde 

entao, comegou o rumor e maldade nos revolucionarios como e/e"(13). 

Mais tres testemunhas, tamb^m senhores de engenho, ratificaram as acusa- 

goes, acrescentando que o objetivo dos revoltosos era "se levantarem e matarem a 

tudo quanto fosse branco" e que o alferes Scares "andou convocando os cativos e 

pretos forros pela Japaratuba para na noite de Natal se acharem na Povoagao do 

Rosario para fazerem a revolugao e aclamarem a Republica..."(14). 

A impressao que se tem, ao ler a documentagao vinda de Rosario para a Capi- 

tal, no segundo semestre de 1824, e que o clima de temor de uma revolta dos ne- 

gros aumentava dia-a-dia. Em offcio de 26 de novembro de 1824, o Coronel Caspar 

de Almeida Boto, urn dos politicos mais poderosos durante vdirias decadas em Ser- 

gipe oitocentista, assim informava ao Presidente da Provfncia: 

"Tendo eu no meu offcio de 18 de setembro informado a V. Exa. acerca dos 

sintomas de rebeliao que aparece na classe preta, foi I/. Exa. servido me 

responder que a tal respeito passava a dar as providencias, e como os 

grandes casos urgem prontas medidas e ate este momento nao aparecem 

providencias a tal respeito, de novo levo a presenga de V. Exa. que o mal 

cresce a largos passes, e ja sem rebugo. Na povoagao do Rosario ha urn 

preto liberto de nome Sebastiao, alferes dos Henriques, que publicamen- 

te declare suas danadas intengoes, inflamando mesmo os servos a re- 

belarem-se, do que ja aparecem proves e nada duvidosas, passando 

mesmo armar alguns particulares e (se) V. Exa. nao toma as medidas 

(13) Jornal Soldado de Tarimba, Bahia, 1828, in: Biblioteca Nacional, 1-31, 13, 13, fl. 2, testemunha n9 5. 

(14) Jornal Soldado de Tarimba, Bahia, 1828, in: Biblioteca Nacional, 1-31, 13, 13, fl. 3 e 4, testemunhas n9s 
6, 7, 21. 
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cautelosas, decerto a desgraga aparega em curto espago de tempo. Na- 

mesma povoagao do Rosario e circunvizinhos ja aquela classe diz publi- 

camente que deve rebentar a desordem no dia do Natal, e outros como o 

mesmo Sebastiao, dizem que deve ser antes porque senao tomem algu- 

mas medidas. Toda a escravatura apresenta uma face carrancuda mui di- 

ferente do costume. As providencias dadas por jufzes ordinarios sao intei- 

ramente insuficiente e certifique-se V. Exa. que nada se podera fazer sem 

que todos os corpos coadjuvem a evitar urn mal eminente de maneira 

que I/. Exa. julgar adequada. Todas as povoagoes estao inteiramente en- 

tregues a descrigao, sem se conhecer uma autoridade que tenha vigilan- 

cia na polfcia. Nos corpos de milfcias ha poucas armas e nenhuma muni- 

gao, do que era preciso K Exa. mandar fazer algum fornecimento tanto 

quanto as circustancias permitirem. Tendo sempre em lembranga que o 

caso exige muita pressa"(15). 

Dez dias ap6s tal offcio, e o Sargento-M6r Barreto, "encarregado do sossego 

publico" quem oficia ao Capitao-M6r do Rosario, enviando um "Rol de acusagoes 

contra o alferes dos Henriques, Sebastiao Soares" Diz o acusante que>"o alferes 

perguntou a Felix Gongalves, seu vizinho, se Ihe pagassem 500 rs. por dia de soldo, 

se ele pegava em armas, ao que ele respondeu que nao pegava em armas contra os 

seus superiores ao que o alferes disse que a sua espingarda se nao havia valer e 

nem aos seus superiores e que breve havia de haver muito sangue" Disse mais que 

"Manoel Bade presenciou o Alferes Sebastiao dizer que precisava haver nesta terra 

muito sangue" A Margarida Beata, "mulher muito honesta", dissera com ironia que 

ela "pedisse ao seu Menino Jesus para que algo acontecesse, o que ele esperava, 

por que muitos nao haviam de ouvir o toque do sino no A/ate/"'16). 

Nao bastasse a agitagao da "classe preta" como a caracterizara o Coronel Bo- 

to, eis que nos ultimos meses de 1824, Sergipe e igualmente palco de uma seria 

crise politica decorrente dos movimentos republicanos da Confederagao do Equador 

(NUNES, 1973), levando inclusive a Corte nomear a 19 de dezembro outro presiden- 

te, senao com o intuito de afastar da Secretaria ao inquieto Rebougas, ao menos pa- 

ra apaziguar os animos. 

Infelizmente, a documentagao consultada e omissa sobre o que passou nos ul- 

timos meses deste agitado ano de 1824: a sedigao programada para o Natal tudo 

faz crer que nao se concretizou. Em fevereiro de 1825, novamente, o nome do ex- 

secretclrio Rebougas aparece nas repartigoes publicas: num offcio datado de 17 de 

fevereiro diz o Juiz Ordin^rio de S. Cristdvao que na noite do dia 9 p.p., desconheci- 

dos soltaram dois foguetes de ar na cidade, um sobre o palacio do Governo, outros 

(15) APES, pac. 125, Offcio do Coronel Comandante Sebastiao Gaspar de Almeida Boto ao Presidente Sil- 
veira, 26/11/1824. 

(16) APES, pac. 474, offcio do Sargento-Mdr Agregado, Pedro Muniz Barreto ao Capitao-M6r Jos6 da Motta 
Nunes, Rosario, 5/12/1824. 
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sobre a casa do ex-secretcirioO7). Poucos dias depois, Rebougas, o grande Ifder da 

luta pela igualdade de sangue deixa Sergipe acompanhado de seus servigais: do 

crioulo Joao Crespo e do africano de nagao Gege, Jos^ Antonio e de dois escravos, 

Abraao, africano e Quit^ria, crioulaO8). 

Em margo de 1826, novas agitagoes da escravaria: em Santo Amaro das Bro- 

tas os escravos de diversos engenhos se levantam, insuflados, segundo se dizia, 

pelo alferes dos Henriques, Sebastiao Paiva Noronhat19). 

1827 ficou marcado na histdria de Sergipe como o ano da principal revolta ne- 

gra. A 30 de setembro, espavorido e tremulo, assim escrevia as pressas ao Vice- 

Presidente da Provfncia o abastado Hermenegildo Josd Telles de Menezes, senhor 

de vdrios engenhos na freguesia do Rosdrio; 

"Neste momento, escapo por milagre de Maria Santissima, de ser vftima 

do furor de um partido de escravos Nagos meus do engenho Porteira, Ca- 

raibas, Maroim, Taverna, Varzea, Sftio, Santa Barbara, de cujo ataque fica 

um meu filho a expirar e tres forms meus vizinhos, e dois escravos nao 

nagos que foram defensores de minha vida, mulher e filhos. Se acham 

nove bem maltratados, alem de dois suponho mortos. Passo a V. Exa. esta 

participagao e logo quero dar providencia pois desconfio que estavam re- 

colhidos nas matas de que vive cercado e suponho voltarao na seguinte 

noite'i20). 

No dia seguinte, outro senhor de Engenho, Josd Pinto de Carvalho, envia a 

Capital da Provfncia mais detalhes sobre a sedigao: 

"Exposigao sucinta de um senhor de engenho: Era meia noite quando me 

bateu a porta o Sargento-M6r Joao Pais d'Azevedo, dizendo-me naquele 

momento fora avizado que os escravos dos engenhos Sftio, Periperi, 

Unha de Gato e Vargem estavam sublevados como ja na povoagao do 

Rosario, e que ja se sabia de dois senhores mortos, posto que com a pres- 

sa nao perguntara quern eram os infelizes. Eu recomendei ao Capitao Mi- 

guel Francisco Pereira ali fosse reunido todo o homem liberto, com o fim 

de formar um ponto de forga para ao amanhecer socorrer o ponto ataca- 

do, visto que a desgraga se ateava. Intelizmente, porem, nao ha armas, 

nem mesmo para o pequeno destacamento que alf se acha. Retirei-me 

para o Porto das Redes a fim de fazer as participagoes necessarias a to- 

(17) APES, pac. 381, Offcio do Juiz Ordin^rio de S. Cristdvao ao Presidente, 17/2/1825. 

(18) APES, G1-603, Passaportes. 

(19) APES, pac. 381, Offcio do Juiz Ordin^rio de Santo Amaro das Brotas, Manoel Rodrigues do Nascimento, 
ao Presidente, 13/4/1826. 

(20) APES, pac. 174, Offcio do Coronel Comandante Manoel Rollemberg d'Azevedo Auciolli, ao Vice-Presi- 
dente, 25/3/1827. 
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dos os pontos, entretanto V. Exa. determinara o que Ihe parecer mais 

acertado em tal apuro"^). 

No mesmo dia, o Juiz Ordin^rio de Rosario, Jos6 Rois Vieira Andrade informa 

que alem dos engenhos supracitados > "vai gragando ja pelos engenhos vizinhos o 

contagio destruidor e ja com muitas mortes"^22). 

Mai recede a noticia, o Vice Presidente de Sergipe, Manoel de Deus Machado, 

mobiliza a soldadesca da capital, envia-a para auxiliar os atacados de Rosario e 

Santo Amaro, mandando a Corte um oficio dando noticia dos acontecimenW23). 

No dia 3 de outubro, o Coronel responsive! pela Cavalaria da 2- Linha informa 

ao Vice-Presidente que ■ "tendo-se retirado dos ditos engenhos as familias dos pro- 

prietarios o Sargento-M6r Hermenegildo Jose Telles escapando as carreiras, ficou a 

maior parte de suas familias feridas" Completa esclarecendo que-"a comogao dos 

escravos so se declarou no Engenho Pati, fugindo para os matos os ditos escravos 

que se achavam culpados. Ao amanhecer de hoje, no lugar dos Outerinhos, beirada 

de Japaratuba, em uma casa, foram atacados os moradores pelos ditos escravos da 

comogao, onde assassinaram tres pessoas e ficaram dois feridos mortals" Conclui 

com a informagao de que as tropas tentaram prender os revoltosos mas "encontra- 

ram grande resistencia e que para se poderem defender foram alguns mortos'i2^. 

Outro document© esclarece que na luta foram mortos 12 ou 14 negi^o, "porem tern 

muito negro dentro dos brejos que julgo nao se dara fim a eles esta no/te"(25). 

No dia seguinte, 4 de outubro, chega a Capital uma carta em que se dizia o 

seguinte: 

"Ontem tiveram fortune os homens das Ordenangas de encontrar na Ma- 

te do Cambui, junto ao Engenho das Cruzes, com um partido de escravos 

sublevados, dos quais ficaram mortos de 16 a 20, inclusive uma escrava... 

O batalhao marchou para ir estorvando as comunicagoes ou reunides dos 

sublevados naquelas matas... Os sublevados mataram ate hoje de 8 a 10 

pessoas, entre homens, mulheres e criangas"^. 

O proprietirio do Engenho Unha de Gato, o Coronel Manoel Rollemberg d'A- 

zevedo Auciolli dava mais detalhes, escrevendo ao Vice-Presidente Machado no dia 

(21) AN, IJJ9, 300, mago 4, fl. 145, n9 50, Carta do Senhor de Engenho Jos4 Pinto de Carvalho, ao Vice-Pre- 
sidente, 1/10/1827. 

(22) AN, IJJ9, fl. 148, n9 2, Carta do Juiz Ordin^rio Jos4 Rois Vieira Andrade, ao Vice-Presidente, 1/10/1827. 

(23) AN, IJJ9, fl. 148, n9 2, Oficio do Vice-Presidente Manoel de Deus Machado ao Visconde de S. Leopoldo, 
2/10/1827. 

(24) AN, IJJ9, fl. 151, n9 51, Carta do Coronel Jos^ Rodrigues Dantas Mello ao Vice-Presidente, 3/10/1827. 

(25) AN, IJJ9, fl. 151, n9 51, Carta de Francisco Correia ao Vice-Presidente, 3/10/1827. 

(26) AN, IJJ9, fl. 151, n9 51, Carta de Manoel Rodrigues do Nascimento ao Vice-Presidente, 4/10/1827. 
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15 de outubro: diz que ao todo foram mortos 17 negros, prendendo-se 4. Calcula que 

o numero dos fugitives passava de 40 e que encontravam-se debandados depois da 

reagao militar. Diz que um escravo do Sargento-Mor Hermenegildo confessou esta- 

rem os escravos de muitos engenhos coloiados para o levante e que "a providencia 

do Altfssimo foi que nos livrou de sermos hoje vftimas daqueles malvados" Diz que 

os negros mataram mais 3 pessoas, um pai e dois filhos e que os comandantes dos 

Distritos estavam avisados para prenderem todos os escravos que nao apresentas- 

sem licenga escrita de seu senhorf27). 

Dia seguinte: offcio do Tenente Coronel Manoel Rodrigues do Nascimento, do 

Quartel do Cabral, informando ao Vice-Presidente que 

"esta mais pacificada a sublevagao dos escravos. Tem cessado a fuga 

que continuavam a fazer do poder dos donos. Os ultimos que me consta 

que fugissem foram oito, do Tenente-Coronel Jose Leandro; nao se sabe 

de reuniao dos ditos, os quais existem fugidos, andam dispersos aos 4 

ate 8, e estes mesmos vao sendo perseguidos quando ha notfeia deles e 

continuam a serem presos e mortos, cujos numero destes excede a 30 

(mortos). Na cadeia da vila de Santo Amaro se acham dois que para all 

mandei, e os mais que se tem prendido pelos lugares circunvizinhos a es- 

te, os que os tem prendido tem entregado aos proprietarios sobre o que 

ja tenho advertido que devem recolher a Cadeia. Consta-me que ao ama- 

nhecer hoje deram uns poucos em casa de uma mulher velha alem da 

Missao de Japaratuba, estragaram o pouco que possuia, e Ihe deram bas- 

tantes pancadas. As providencias que V. Exa. mandou dar tem aproveita- 

do muito porque animou aos proprietarios que estavam inteiramente es- 

morecidos, destruiu os subievados e aterrou a muitos escravos que de 

certo se teriam reunido a eles se nao temessem as forgas que se tem 

empregado nesta causa. Neste momento me avisam de certo mato a on- 

de ha escravos e mando correr'i28). 

7 de outubro, novamente o Vice-Presidente de Sergipe escreve ao Visconde de 

Sao Leopoldo, na Corte, narrando que sobre a "comogao sediciosa de escravos de 

aiguns engenhos da Cotinguiba" ainda nao podia dar noticias certas, razao pela qual 

"vai levando ao conhecimento de V. Exa. as noticias que for tendo sobre tao impor- 

tante objeto" Refere-se a > "energia com que se trabalha em sufocar a fafsca do in- 

cendio que e sempre a recear se ateie em um pals onde a populagao dos pretos e 

(27) APES, pac. 174, Offcio do Coronel Manoel Rollemberg d'Azevedo Auciolli, ao Vice-Presidente, 
5/10/1827. 

(28) APES, pac. 125, Offcio do Tenente-Coronel Manoel Rodrigues do Nascimento ao Vice-Presidente, 
6/10/1827. 
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escravos excede muito a dos brancos e livres, o quo espero por esta vez felizmente 

se consiga"^. 

8 de outubro: o Capitao Mor Jos6 da Mota Nunes informa que no municipio vi- 

zinho de Divina Pastora corre a noticia, "qi/e nao sei se verdadeira, que 15 escravos 

tinham fugido para as bandas de Itabaiana" Rede que percorram as milfcias e infan- 

taria os engenhos Cambao e do Brejo, a fim de aterrorizar os negros que pretendes- 

sem se sublevarf30). 

A prdxima noticia referente a rebeldia dos negros e datada de 16 de outubro: o 

Tenente-Coronel Comandante do Batalhao 125 informa ao Vice-Presidente Macha- 

do que>"ainda existem muitos escravos dispersos pelas matas da Cotinguiba, reuni- 

dos em pequenos grupos que so podem ser presos de corso por milfcias e ordenan- 

gas dos lugares a onde aparecem inesperadamente e estes mesmos dispersos po- 

dem ser muito prejudiciais em assassfnios e roubos" Diz o Tenente-Coronel que di- 

rigiu-se com seus homens "por muitos engenhos a fim de aterrar a escravatura, mos- 

trando-lhe a forga que se destinava contra os amotinados" 

Completa informando que soube estarem embarcando no Porto das Pedras, 

em hora noturna, alguns escravos amotinados para serem vendidos na Bahia, para 

assim evadirem-se das penas impostas pela Lei em que sao inclusos. Em vista de tal 

informagao, mandou uma patrulha a Barra e prendeu com efeito quatro escravos 

pertencentes ao Sargento-M6r Hermenegildo Jos^ Telles (aquele primeiro senhor de 

engenho que dissera estar vivo por milagre de Maria Santissima), escravos que fica- 

ram presos na Cadeia da vila de Santo Amaro. Diz que foram embarcados outros 

escravos no Porto de Maroim e que os senhores, a fim de nao perderem o dinheiro 

dos negros sublevados, os agasalham, "o que pode vir a ser de um mui funesto 

exemplo" Diz ainda que necessita policiar mais a povoagao do Roscirio, "donde sur- 

giu o conciliabulo, isto desde ja ate o mes de Janeiro, devendo-se estacionar af um 

destacamento por evitar as Calendas do Natal, de que muitas vezes se valem para 

maus fins a escravaria" Que se policie mais as barras para se evitar a passagem e 

venda de escravos criminosos. E conclui dando sua opiniao sobre tais acontecimen- 

tos: 

"Tenho inferido de tudo o que tenho visto e ouvido e da confissao de al- 

gum aliciado, mas que de fato recusou entrar na trama destruidora, que 

os negros de nagao Nago tinham formado de acordo entre si o desfgnio 

de uma guerra servil cujo piano era massacrar todos os brancos, princi- 

piando pelos senhores, e ficarem de posse do terreno, pois para isso ti- 

nham aprestado armas, fundas, couragas, peitos de armas, etc., projeto 

que so foi desfeito facilmente pela forga oposta, por ser terem enganado 

(como dizem) com o dia aprazado ou o que e mais provavel, por se terem 

(29) AN, IJJ9, fl. 151, n9 51, Offcio do Vice-Presidente Manoel de Deus Machado ao Visconde de S. Leopoldo, 
7/10/1827. 

(30) APES, pac. 150, offcio do Capitao-M<5rJos<§ da Motta Nunes ao Vice-Presidente, 9/10/1827. 
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acelerado no rompimento, aproveitando-se da ausencia dos dois bata- 

Ihoes nessa cidade... Apesar de se ter cortado a cabega da Hidra da 

conjuragao, como em outro offcio fiz ver a V. Exa., e com o aparato de 

armas e prospecto aterrador que procure! infundir nos animos dos que 

pudessem ainda ter intengoes sinistras, e nao obstante se achar atual- 

mente aparencia o mal sedado, contudo nao me parece este negocio de 

uma face tao serena, que nao exija da parte do Governo a maior solicitu- 

de para o future, porque estes tigres esfaimados que so tern de homens a 

figura, tendo-se debandado na sua derrota me consta terem-se dispersa- 

do por vdrias partes, assaltando casas, matando sem piedade e roubando 

e levando consigo para as brenhas muiheres brancas e talvez para diante 

engrossando o seu partido e contaminando a parte sa, poderao causar 

maiores danos, enfim acarretar desgragas incalculdveis. A dor que me 

causa a rufna em que se me figura ir submergindo a Patria me tern feito 

falar demasiado..."W). 

A ultima notfcia desta revolta negra 6 dada pelo chefe do Governo que ofician- 

do a Corte, pela terceira vez, diz: 

"E com a maior satisfagao que tenho a honra de participar a V. Exa. que 

a comogao de escravos de varios engenhos da Cotinguiba que tanto ter- 

ror tinha incutido nos animos dos habitantes da Provmcia, em conse- 

quencia das instantaneas e fortes medidas que em pronto empreguei, se 

acha inteiramente dissipada... Para evitar, contudo, a aparigao de iguais 

acontecimentos, sempre a recear em urn pals de populagao heterogenea, 

tenho estabelecido nos pontos mais convinhaveis, novos destacamentos 

alem dos que jd existiam e dado todas as mais providencias que parece- 

ram adequadas a manter a tranquilidade publica e velar na seguranga 

dos cidadaos"(32\ 

Nao era sem razao que o Comandante do Batalhao 125, Manoel Rodrigues do 

Nascimento, embora concordasse com o chefe do Governo de que com a persegui- 

gao dos revoltosos, a morte de alguns e prisao de outros, se tinha "cortado a cabega 

da Hidra", nao obstante no future poderiam os negros "causar maiores danos e des- 

gragas incalculaveis"(33). E foi o que aconteceu. Terminadas as festas natalinas e as 

folias de Reis (6 de Janeiro), os destacamento estacionados no distrito do Ro- 

(31) AN, IJJ9, fl. 161, n9 55, Offcio do Tenente-Coronel Manoel Rodrigues do Nascimento ao Vice-Presidente, 
16/10/1827. 

(32) AN, IJJ9, fl. 161, n9 55, Offcio do Vice-Presidente Manoel de Deus Machado do Visconde de S. Leopoldo, 
18/10/1827. 

(33) AN, IJJ9, fl. 161, n9 55, Offcio do Tenente-Coronel Manoel Rodrigues do Nascimento ao Vice-Presidente, 
16/10/1827. 
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sario retornam para a Capital. Em margo de 1828 e o nosso ja conhecido senhor do 

engenho Unha do Gato, Manoel Rollemberg d'Azevedo que escreve ao novo Presi- 

dente Provincial, Inacio Jose Vicente da Fonseca, informando que 

"neste momento recebo uma carta do Tte. Cel. Sebastiao Caspar Boto, 

em que me diz que urn escravo seu, de nagao nago, denunciara que os 

escravos desta nagao, seduzidos pelos escravos do Engenho Mato Gros- 

so, se acham em transcerto de uma sublevagao muito breve, e que o dito 

escravo nao sabia o dia porque os outros desconfiavam dele, e como 

agora chega notfcias de a poucos dias teve arrebentado uma sublevagao 

de pretos na Bahia, nao duvido tenha havido alguma correspondencia dos 

escravos daquela com os desta provlncia, achei muito do meu dever em 

imediatamente fazer esta participagao a V. Exa. para que de aquelas pro- 

videncias que Ihe parecer mais justas. Entretanto, mandarei logo por urn 

destacamento na Povoagao do Rosario e vou oficiar a todos os Coman- 

dantes de Companhias para terem todos prontos em seus quarteis. Para 

a primeira (companhia) vos lembro a V. Exa. que o batalhao de meu Co- 

mando so tern 20 armas. Deus guarde a V. Exa.^34). 

Alguns dias mais tarde o Comandante do Batalhao n9 127 fornece mais alguns 

detalhes sobre o reinicio das perturbagoes da escravaria no distrito do Rosario: 

"Neste momento em que me chega a noticia de que os escravos de na- 

gao Nago dos engenhos Mato Grosso, Maria Tellis e Periperi vieram se- 

duzir a escravos do engenho das Porteiras, para uma sublevagao nos 

dias da Semana Santa e que nao seria como a primeira (sedigao de ou- 

tubro do ano passado) porque tinham muitos escravos que entravam neste 

partido ate crioulos, recebo offcio do Sr. Comandante do Batalhao ng 

126... No enquanto recebo ordem a este respeito, fago postas patrulhas 

rondantes, por julgar muito preciso o se evitar a comunicagao dos ditos 

escravos, (isto) de inteligencia com os mais senhores e comandan- 

fes"(35). 

Aos 26 de margo o Presidente Fonseca recebe mais esclarecimentos sobre o 

que acontecia na Cotinguiba: 

"No dia 22 do corrente chegou aqui (em Maroim) urn homem vindo da 

Bahia e da noticia de ter aparecido ali uma sublevagao de escravos em 

(34) APES, pac. 174, Offcio do Coronet Comandante Manoel Rollemberg d'Azevedo Auciolli, ao Presidente, 
25/3/1828. 

(35) APES, pac. 174, Offcio do Comandante do Batalhao 127 ao Presidente Inacio Jos6 Vicente da Fonseca, 
s/d. 
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numero de mais de mil, e que sendo batidos, se retiraram para o lugar 

denominado Cabula, a onde continuavam a serem perseguidos segundo 

as provideneias dadas. Hoje os avisos que junto remeto a \/. Exa. para 

ver, posto que eu tenho ouvido dizer a muitos homens que de tal suble- 

vagao pouco ha que recear, contudo, eu penso mui diferente, e julgo que 

o caso merece muito cuidado da parte do governo, determinando em si- 

lencio medidas cautelosas. No dia 1g de outubro ultimo apareceu neste 

termo uma nao pequena fai'sca de semelhante mat, que felizmente se su- 

focou porque todos os libertos eram unanimes em defenderem-se. Pouco 

depois daquele acontecimento comegou a gragar entre o povo e por toda 

a Provmcia, urn diabolico cisma, chegando a persuadir-se a classe parda 

que a classe branca a queria escravisar, e desprezando-se a prinefpio es- 

te boato, chegou a ponto de ameagar a mais triste cena, que por fortune 

vagarosamente se foi dissipando; entretanto aquela classe ficou tocada 

duma descofianga que a meu ver merece muita atengao no presente ca- 

so. Eu sei que nada escape a penetragao de v. Exa. mas julguei do meu 

dever levar a presenga de V. Sa. a participagao refer/da'^36). 

No dia seguinte, 27 de margo, o Presidente Fonseca oficia a varias autorida- 

des, entre elas ao Cel. Rollemberg, ao Capitao-M6r de Santo Amaro, ao Juiz Ordina- 

rio de Santa Luzia e Estancia, instigando a que tomem prontas medidas de preven- 

gao contra a sublevagao dos negros em consequencia das revoltas ocorridas ha 

pouco na Bahia(37). 

Tais medidas ja tinham sido tomadas no dia anterior, pois conforme noticiava o 

proprietclrio Antonio Rodrigues Montes, "nds nao devemos num caso de perigo espe- 

rarmos por ordens do Governo porque em casos tais estamos autorizados para pro- 

curarmos meios uteis a desfazer uma manobra^). Participa ainda que de fato sao 

novamente os escravos Nago que pretendem se sublevar e que os escravos do Bh- 

gadeiro Barros d que sao os oraculos dos demais. 

AI6m da remobilizagao dos destacamentos e alerta geral dos senhores de es- 

cravos e dos responsaveis pelo sossego publico, nao conseguimos encontrar mais 

informagoes de como terminou tal agitagao programada para as quadras da Semana 

Santa. A unica referenda relativamente a sedigao da escravaria neste ano de 1828, 

subsequente ao mes de margo, trata do que ocorreu na vila de Estancia, no sul de 

Sergipe, onde os brancos, notadamente de origem lusitana, em grande numero, "ti- 

nham saido da povoagao por temerem alguns insultos e roubos por parte dos escra- 

vos, desordens comuns nos dias das festas do A/a/a/"(39). Para se evitar funestos 

(36) APES, GL613, Offcio do Comandante de Maroim, Jos6 Pinto de Carvalho, ao Presidente, 26/3/1828. 

(37) APES, GL134, Offcio do Presidente Fonseca a vdrias autoridades municipais, 27/3/1828. 

(38) APES, doc. n. class. Carta de Antonio Rodrigues Montes, senhor de engenho, ao Capitao-M6r Jos6 da 
Matta Nunes, Santo Amaro, 26/3/1828. 

(39) AN, IG1, 289, Offcio do Comandante de Armas ao Conde de Lages, 31/12/1828. 
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eventos, o President© fez marcher para Estancia um destacamento de tropas da 1§ 

Linha, ficando a\ estacionado at6 o final das festividades natalinas. 

Rare 6 o ano em que uma ou mais autoridades municipais do interior de Ser- 

gipe nao requisitassem auxilio do governo provincial no sentido de impedir agitagao 

e revoltas por parte da escravaria na §poca do Natal. Sao frequentes os comentarios 

como estes: "Por se acharem proximas as festas de Natal tempo em que de ordina- 

rio aparecem desordeiros a intranquilizar a paz dos cidadaos e ha suspeita de suble- 

vagoes de africanos"^. O Comandante- do Batalhao n9 125 dizia assim: "Para se 

evitar as Calendas do Natal, de que muitas vezes se valem os escravos para maus 

fins", que se mantivesse estacionado o regimento na povoagao do Rosario at^ o 

mes de fevereirot41). O Coronel Boto dizia ter dado ordens para as Patrulhas percor- 

rerem a regiao da Cotinguiba a fim de se "evitar qualquer barulho que possa aconte- 

cer entre as escravaturas como acontece por vezes nestas ocasioes de festas"^. 

0 juiz de paz de Simao Dias notificava ao President© dez dias antes da noite de Na- 

tal: 

* 
"E necessdrio conservar-se de continue forga de tropa destacada aqui a 

fim de ativamente policiar a freguesia, principalmente quando ha grande 

concurso de povo. E costume nestes pequenos povoados, principalmente 

no Natal e nas mais festas consecutivas, ajuntar-se inumera gente em 

cujas ocasioes longe de reinar entre os concorrentes aquela fraternidade 

e harmonia que sao devidas, pelas mais das vezes ou quase sempre tra- 

vam desavengas e nao pequenas desordens, de sorte que por experiencia 

propria posso afirmar que nao ha memoria de haver passado uma destas 

festividades sem funestos acontecimentos"^). 

Simao Dias contava por esta 6poca com cerca de 546 fogos (freguesia), com uma 

populagao aproximada de 3 mil pessoasf44): para socorrer esta localidade contra 

eventuais comogoes sociais, o President© envia dez milicianos: 1 cabo, 1 inferior e 8 

soldados^45). Evidentemente que Simao Dias como as demais freguesias e povoa- 

goes da Provfncia contava com contingentes prdprios de homens encarregados de 

policiar o territdrio: milicianos, guardas nacionais, inspetores de quarteirao etc. O re- 

forgo solicitado parece ter mais fungao de atemorizar eventuais revoltosos, como se 

(40) APES, pac. 383, Offcio do Juiz de Paz de Maroim ao Vice-Presidente, 10/12/1835. 

(41) AN, IJJ9 300, Offcio do Comandante do Batalhao 125 ao Minist^rio da Guerra, 16/10/1827. 

(42) APES, pac. 382, Offcio do Coronel SebastiSo Gaspar de Almeida Boto, ao Presidente, Rosirio, 
14/12/1829. 

(43) APES, pac. 384, Offcio do Juiz de Paz de Simao Dias, Francisco de Paula V. Gatto, ao Presidente, 
15/12/1837. 

(44) APES, pac. 386, Arrolamento dos povos da Freguesia de Simao Dias em 1839. 

(45) APES, pac. 384, Offcio do Juiz de Paz de Simao Dias ao Presidente, 15/12/1837. 

Estudos Economicos, Sao Paulo, 17(N9 Especial):111-130,1987 127 



REBEUOES EM SERGIPE 

pode ver no episddio da rebeliao servil de Roscirio em 1827, do que propriamente 

servir como exercito de luta efetivo contra forgas amotlnadas. A freguesia de Ma- 

roim, por exemplo, possuia em 1835 por volta de 955 fogos, com uma populagao 

aproximada de 6 mil pessoas. Nesta ^poca, em Sergipe, os escravos representavam 

entre 20 a 25% da populagao total da Provmcia, de modo que, quando menos, a es- 

cravaria de Maroim deveria atingir por volta de mil a 1500 individuosf46). Nas v^spe- 

ras do Natal, o Juiz de Paz de Maroim comunica ao Presidente da Provincia que "o 

tempo nos anda ameagando ao menos alguma insurreigao de escravos, como bem 

coligi, duma parte oficial que five de urn inspetor de quarteirao", porem, com a che- 

gada do reforgo de 10 pragas, como seus competentes cartuxames, diz o Juiz que 

"estou certo que poderei afiangar a V. Exa. nao terei nada a recear das paries dos 

insurgentes" completando que jci dera ordens aos chefes de quarteirao para ao pri- 

meiro sinal de revolta, estarem prontos e comunicarem a sede da freguesia(47). Inte- 

ressante notar que no offcio anterior, de 10 de dezembro, o Juiz de Maroim alegando 

o receio de "desordeiros" e "sublevagoes de africanos", solicitara ao Presidente urn 

reforgo de 20 pragas permanentes: quando chegam os 10 supracitados, d^-se ple- 

namente como satisfeito e tranqiiilo de que a paz serdi inalter^vel. Como a presenga 

de 10 milicianos armados de espingardas conseguia inibir a insurreigao de centenas 

de escravos, 6 que ainda nao conseguimos descobrir, considerando-se que certa- 

mente nas noites da semana do Natal grande parte da escravaria devia afluir para 

as ruas da vila, alicis, como ainda acontece hoje em dia com a populagao dos inte- 

riores de Sergipe, para a qual a Festa de Natal e sinonimo de ajuntamento de povo 

no oitao da Igreja, comendo, bebendo, dangando descontraidamente ao som de uma 

"banda de pife" Tudo isso regado com muita cachaga e pouca claridade, pois os ar- 

chotes, lamparinas, velas e fogueiras que iluminavam a praga da matriz mal permi- 

tiam aos transeuntes distinguir por cima das bancas e barracas das."negras de ta- 

boleiro" seus quitudes e beberagens. Num ambiente particularmente descontrafdo 

pelo excesso de bebida, com muitas sombras e escuridao, numa sociedade onde 

apenas 1/4 da populagao era branca, os 3/4 restantes sendo negros e pardos (des- 

tes, 1/4 composto de cativos), nao § fcicil acreditar que apenas a presenga de 10 es- 

pingardas ou carabinas fosse suficiente para confer os excesses ou rebeldia da 

massa explorada. A falta de coalescencia entre a escravaria, constantemente mina- 

da pelas traigoes e desergoes (como mostramos no episbdio onde os escravos na- 

gos rebelados sao traldos por escravos crioulos), o medo da repressao posterior 

(perseguigao pelos matos, ameaga de ser baleado, prisao e castigos no caso de 

aprisionamento), em suma, a inviabilidade de sobrevivencia apbs uma eventual ma- 

tanga generalizada dos brancos e dos senhores da terra e, a meu ver, o que inibia a 

massa escrava e a grande maioria da populagao de cor de aproveitar-se dos mo- 

mentos de reuniao, como no Natal, em que eram em mbdia 3 vezes mais numero- 

sos do que os detentores do poder, para concretizar seus projetos de sublevagao. A 

(46) APES, pac. 297, Relagao dos Fogos das Freguesias de Sergipe no ano de 1835. 

(47) APES, pac. 383, Offcio do Juiz de Paz de Maroim ao Vice-Presidente, 21/12/1835. 
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presenga de 10 millcianos, com suas espingardas, alem de resolver pequenas "de- 

savengas e desordens", como dizia o citado Juiz de Simao Dias, devia servir como 

uma esp6cie de "aide-memoire" para a populaga: que o uso de armas, seja bran- 

cas, seja de fogo, era privil^gio dos donos do poder e de seus lacaios, e que o ferro 

e o fogo estavam sempre prestes a perseguir, ferir e matar quem pretendesse suble- 

var a ordem constitufda. Sobretudo no episbdio da revolta escrava de 1827 isto fica 

bem demonstrado: em documento jb citado, dizia o Tte. Cel. do Quartel do Cabral 

que com a sublevagao servil, os senhores de engenhos estavam "inteiramente es- 

morecidos" mas que com a chegada do reforgo policial haviam conseguido animar 

aos proprietarios e "aterrar (aterrorizar?) a muitos escravos que de certo se teriam 

reunido aos sublevados se nao temessem as forcas que se tern empregado nesta 

causa"^. Agora e o Comandante do Batalhao n- 125 quem retoma a mesma ar- 

gumentagao, informando que dirigiu-se com seus homenS'"por muitos engenhos a 

fim de aterrar a escravatura, mostrando-lhe a forga que se destinava contra os amo- 

tinados"^. Terror, alias que se infundia nao apenas pela ostentagao das armas, por 

parte dos organismos encarregados da repressao e policiamento, mas inclusive por 

outras agencias institucionais, como por exemplo, pela religiao catblica, assunto, di- 

ga-se de passagem, ja tratato por outros autores. Os famosos "Sao Jose de Botas", 

presentes em toda igreja por Sergipe afora, eram o sfmbolo da autoridade e poder 

do senhor de engenho e do proprietario de escravos em geral; Sant'Ana e bem o 

sfmbolo da Casa-Grande, dobrando o pessoal da senzala atraves da obediencia e 

resignagao,suportando os sacrificios desta vida na espera de melhores dias na futura 

(COSTA, 1966, p. 249 e seguintes; HOORNAERT, 1977, p.251 e seguintbs). Vamos 

concluir este ensaio transcrevendo urn episodic que o franciscano Frei Antonio de 

Santa Maria Jaboatao, autor do famoso Novo Orbe Serafico Brasileiro, relata como 

tendo acontecido em Sergipe nos inicios do seculo XVIII: tal episodic reflete, de ma- 

neira viva e sugestiva, como a religiao foi manipulada em Sergipe com o intuito de 

manter submissa a forga de trabalho servil, inculcando nas mentes dos escravos que 

a fuga ou a rebeldia era nao apenas urn crime mas urn gesto imoral e pecaminoso. 

Diz o franciscano: 

"Nao deixaremos de repetir, por ultimo, urn milagre do nosso Santo Anto- 

nio, tambem em beneficio dos seus devotos. Fugiu ao Coronel Domingos 

Dias Coelho, morador nos distritos da cidade de Sergipe del Rey, urn pre- 

to, escravo seu, levando em sua companhia duas pretas, escravas tam- 

bem de outros senhores. Com estas se foi arranchar no centro dos ser 

toes da Jacoca, aonde viveu alguns anos fora de todo o comercio de ou- 

tra gente. Ao princfpio, como I he davam o campo, os matos e os rios do 

Vaza-Barns, e ao depois, com rogas e lavouras que plantava, vestindo-se 

(48) APES, pac. 125, Offcio do Tte.-Cel. Manoel Rodrigues do Nascimento ao Vice-Presidente, 6/10/1827. 

(49) AN, IJJ9, fl. 161, n- 55, Offcio do Tte.-Cel. Manoel Rodrigues do Nascimento ao Vice-Presidente, 
16/10/1827. 
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ele e as concubinas com os filhos que delas ali teve, de peles de veados 

que apanhava em fojos e a flecha, e os curtia. Valeu-se o seu senhor, 

depois de outras diligencias, sem efeito, de Santo Antonio. Eis que apa- 

rece ao negro urn Frade la nesse recondito em que se achava, e com voz 

repreensiva, Ihe pergunta: Negro, que fazes aqui? Respondeu ele, que es- 

tava ali por nao se atrever com o servigo do senhor, que o nao deixava 

descangar. Seja assim, ou nao, disse o frade, vai-te embora daqui. E en- 

quanto o negro se nao poz em caminho, o Frade o nao largou, pondo- 

se-lhe sempre adiante e repetindo: Negro, vai-te daqui. Veio enfim o ne- 

gro e o Frade adiante dele ate a casa do homem, de quern era uma das 

pretas, que entregou. E detendo-se ali algum tempo, foi aviso ao Capitao 

do Campo que o prendeu e entregou a seu senhor, como tambem a outra 

negra, a quern pertencia, fazendo Santo Antonio este beneffcio ao seu 

devoto e sendo tambem a causa de se livrarem as almas destes misera- 

veis escravos das contfnuas culpas em que caiam" (JABOATAO, 1912, p. 

56-57). 
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