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Int:odu~:to . 

A muito tardia aboli~;~o da escravid~o no Brasil, ~eu 

longo processo da primeira lei de proibi~~o do tráfico negreiro 

de 1831, a que n~o pegou, atê a Lei Aurea de 1888 e , principalmen

te, as r;~ r aves conseqlt@_o_~;.ias solpre o passado recente e pl~esente do:t 

sociedade brasile1ra dos tres séculos de escravismo ~alocaram a -
trar.sic;llto do trabalho esc:-r-c;wo par-a-o-trabalho livre em l u gar pri

vilegiado de análise de boa parle dos cientistas sociais brasjlei-

ros, para n~o mE:nC:J.onarmos os pensadores que conviveram e combllt:e-

ra~ o escravismo. -
O processo de aboli.~o da escravid~o no Brasi l já foi 

anal.1.sado sob diversos ang1 . .1los : dos fatores politicoa-institucio-

nais, culturais , económicos e demográficos.& Do ponto de vista 

econOmico uma clivagem 1oi sendo aprofu11dada pela bibl.Lografia,:de 

! um lado a econornia cafeeira em expans•o no Sudeste na segun da me-

tade do sécL.llo XJX 1 exatarnente o periodo de c.Jesagrega~;;:{o d o escra-

vismo, de outro a economia <u;-ucare_ir::a do Nordeste em l"elativa es-

tagnaij;~o no mesmo periodo e com crescente> oferta de ·ror!ja de t r ·.:~-

balho livre. Para completar o quadro econOmico-socill d~s duas r~-

giOes ter1amos no Sudeste a presen~a de grand~ frontc~ra de terrao 

livres, a qual nem mesmo a Lei de Terras de 1850 teria conscQL!Jdo 

fechar, por sua vez, no Nordeste, uma monopoli~a;fto das tor·r·as 

agricultáveis pelos latifund1~r1os, especialmente sonhares d~ en-
• 

genho. Essa disparidade de quadros ecOnomico-sociais po1 si mesmo 

Já indica a regi~o que serà objeto privi l egiado de estudos . En-

quanto na economia cafeeira do Sudeste diversos di l emas e grandes 

possibilidades de crescimento econ~mico estavam em aberto, am-
·' 
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pliando-se o campo·de pesquisa d~s h~storiadores e c~entistas so-

ciais, na economia a~ucareira do Nordeste, além do monótono e len-

to ritmo de crescimento economico, teriamos uma antevista e tran-

quila transi;~o do trabalho escravo para o trabalho livre. Como7 

corroborando o descompromisso crescente dos proprietários nordes- 1 

• 
tinos com a escravid~o, têm-se destacado o papel dos representan-

tes dessa regi~o no Parlamento na aprova;~o das leis abolicionis- j 
~ 

tas. 
~ 

No Sudeste, ou mais especialmente no Oeste Paulista, se 

travaram as batalhas dec~sivas para a const~tui;~o da economia ca-

pitalista e~portadora nacional. Da pioneira e ~novadora Jniciativa 

do Senador Vergueiro na importa~~o de trabalhadorps livres euro-

peus -- formando colOnias de parcerias nas fazendas de café, na 

constitui;~o de empresas ferroviárias, nas inova;~e5 no benefecia-

mente do café e nas respostas dinâm~cas ao crescimento e contra-

;~es dos preços internacionais do produto resultaram na consolida-

;~o do principal núcleo exportador do arquip~lago d~ economias re-

gionais contidas no território nacional. O momento decisivo, como 

ja foi assinalado. da crise e supera;~o dos limites da economia 

mercantil escravista se verificou em torno da segunda metade da 

década de 1880. O desgaste politico do escravismo, 

estoque de escravos e a continua exp~ns~o da economia cafeeira 

exigiam uma solu;•o def~nitiva e ráp~da para o impasse reprasent~-

do pela sobreviv~ncia dos interesses escr~vis~a~. A viabiliza;~o 

do programa de imigra~~o massiva de trabalhadores it~lianos, efe-

tivada sob a dire~~o de importantes fazendeiros do Oeste Paulista, 

organizados na Sociedade Paulista de Imlgraç~o, e subvencionado 

pela provincia de S~o Paulo e, posteriormente, também, pela Coroa, 

2 
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levaram os fa~endeiros do Oeste Paulista, undécima hora , na 

I transmutar sua suslenta;~o à propriedade escr~vista em apoio dec1-

sivo à aboli~~o incondicional . E exatamente este pr·ocosso, este \ I 
momento dec1sivo, que tem atraido, com muita raz~o, a aten~~o dos 

• 
pr1ncipais estudiosos . Este seria, ent~o, o momento da gênese da 

economia capitalista exportadora , da substitui~~o do trabalho es-

cravo pelo livre, do trabalhador negro pelo imigrante europeu, da 

ccnsolida~~o de uma economia exportadora que muito rapidamente se 

diferenciaria e transbordar1a com investimentos on áreas diversas, 

inclu~ive e, principalmente , investimentos industriais . As revi-

s~es recentes acerca da impropriedade de se qualificar como traba-

lho ~ssalariado um complexo de rela;~es de produ;~o enfeiuadas sob 

o rótulo de colonato n~o desmentiram o papel central deste preces-

so na h1st6ria brasileira, ao tempo que permitiram estL1dos mono-

gráficos mais aprofu~dados das nuances da trans1i~O do trabalho 

escravo ~ara ~ livre no Oeste Paulista. 2 

• AlgL1ns estudos recentes, entretanto, tem destacado uma 

estratégia consensual dos proprietár1os de terras e escravos, bem 

como das elites dirigentes, sobre uma via de desescraviza~~o pro-

greseiva e criaç~o de mecanismos coercitivos para o eng~Jan1erlto da 

popula;•o livre m pobre na grande lavoura . Esta estr~l~gia foi 

atropelada pela abolic;ll!o incondicional e imedi~:~tc1 da &!3cn.wJ t.l~o 

as~egurada pela Lei Aurea . A vitória dessa via c p~quena~ r~~,~~~ 

dos interass~s escravistas est~o associados a Lima confluOnci~ dom 

movimPntos abolicionistas que mobilizavam a opini~o pública urba-

na, ao aceleramer1to do desgaste do escravismo em alguma~ provin-

cJas do Nordeste e Sul e, por fim , mas n•o menos importante, ao 

apoio doa fazendeiros do Oeste Paulista, os quais como Já meneio-

3 
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nado. adotaram a citada via, após a soluçao do seu urgente proble-

ma de oferta de for;a de trabalho através da imigra;~o européia 
l • 

subvencionada pelos cofres públicos. Vários estudos recentes têm 

se incumbido d~ resgatar a antiga estratégia consensual d~ deses-._ 

craviza~~o e coerç~o da populaç~o livre como forma de transi~~o do 

trabalho escravo para o livre em economias regionais exportadoras 

que nao contaram com a imigra;~o massiva de trabalhadores, ou nas 

quais a imigra;~o foi direcionada principalmente para a coloniza-

ç~o de novas áreas . 

O Nordeste A~ucareiro se enquadra entre as regi~es de 

econom1a exportadora cuja transi~•o pal-a o trabalho livrE foi fei-

ta na ausência da m5gra;ao massiva de trabalhadores eslranoeiros . 

Paradoxalmente este desenvolv1mento recente dos estudos sobre eco-

nomias regionais nao atJngiu profundamente a vis~o estabelecida 

sobre a transi;~o na regiao Nordeste. 

-
No clássi.co estLldo de Celso Furtado -- Formac;-~o Económi-

ca do Prasil -- a transi~•o do trabalho escravo para o trabalho 

l1vrfr é apresentada como um processo que poderia variar de uma si-

tuac;~o eH trem<~ em que as terr3s agriCL•l tàveis estivessem completa-

mente apropriada pelos latifundiários, onde port~nto, haveria ape-
• 

nas uma transformai•o fol~mal dos antigos escravos em asaoloriadoa, 

sem qualquer modificac;~o na dir.tribu1c;:l{o d~ r·enda :~u orqlmiZ<'IÇI.:(o 

da. produ;•o . A situac;:~o oposta seria a de existênci~ de grande 

dtsponibilidcde de terras livres e férteis, onde os ex-escravos 

tenderiam a abandonar as grandes propriedades e a dedicar-se à 

agricultura de subsistência . ''Neste caso, as modificac;~es na erga-

nt~ac;•o da produc;~o seriam enormes, baixando o grau de utiliza~~o 

dos fatores e a rentabilidade do sistema . Esse caso extremo, en-
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tretanto, n~o poder~a concreti=ar-se, po~s os empresários, vendo-

se prÁvados da m~o-de-obra, tenderiam a oferecer salários eleva-

dos, retendo por ess.;~ forma parte dos ex-escravos . A conseqüência 

última seria, portanto, uma redistribuiç~o da r enda em favor da 

m~o-de-obra . " ""Segundo o autor, no Brasil, n~o se apresentou ne-

nhuma das situa;~es limites, porém, a transii~O no Nordeste A;uca-

reiro se aproximaria do primeiro caso e a regi~o cafeeira do se-

gundo. O estudo da transi~~o do trabalho escravo para o livr~ na 

~egi~o c a feeira foge ao escopo do nosso traba l ho . 

Quanto ao Nordeste A~ucareiro, acreditamos que pouco se 

avanc:ou e m relaç~o ao estabelecido por Furtado em c;eu citado tra-

balho. As conclus~es e as premissas de Furtado vem sendo repetidAs 

em alguns dos mais importantes estudos acerca da regi~o no,~dasti-

na. Segundo o autor: "Na regi~o nordestina as terras de ut.l.lizafl'l'o -
agrt.col a mais fà~il já estavam ocupadas praticamente em sua teta-

lidade, à época da abolÁ~~o. Os escravos liberados qLte abandonaram 

os eng e nhos encontraram grandes dificuldades para sobreviver. Nas 

reg~~es urbanas pesava já um excedente de popula;~o que. desde o 

comc~o do século constituia um problema social. Para o interior 

economiA de subsistência se expandira a grande distancia e o~ sin-

tomas da pressllro demográfica sobre as te>rras semi-ltr .idas dC'l aQros

te e da caatinga se faziam sentir claramente. Essas du~s b•~ruit·~a 

limitaram a mobilidade da massa de escrE~voa recém··HberéldOHS n.:t rn

gillro a.;Ltcareira. Os deslocamentos se fa2~am de engenho para Rng0-
nho e apenas uma fra;~o reduzida filtrou-se fora da regi~o,• N~o 

foi dif1cil, em taj.s,condi~~es atrair e fixar uma rarte substan

cial ela antiga for;a de trabalho escravo, mediante um salário re-

lativamente baixo." •• \ 
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N~o obstante ter influenciado alguns dos mais inlportan-

tes estudos sobre a tra.nsi~:tto do trabalho escravo para o livre no 

Nordeste A~ucareiro, a vis~o de Celso Furtado, de c ontinuidade, de 

mudanc;a apenas formal n a organiza~~o do tre~ba l ho e distrib~ti c;:l;l(~ 
--- -

renda após a aboli~:o~ tem sido implicita OLI expiicitamente rejei-
-

tada por alguns autores que advogam algum tipo de ruptura repre-

sentada pela abolic;;~o da esc:ravidi;l(o . Normalmente esses autores n~o 

s~o exaustivos em suas referências ao proc:osso de transiç:1(o do 

~rabelho escravo para o livre n o Nordeste, porque centram suas 

atenc;:Eies no Sudeste ou porque seus enfoques, ao tempo que privile-

giam a regi~o Nordeste, colocam em segundo plano a anàl~se econe-

mica ou, mais especificamente, as rela~;Eies de prod~tr,;~io. Emilia 

Viotti da Costa e Caio Prado JOnior seriam exemplos do primeiro 
) 
I 

grupo de autores, ao relacionarem a abolit;lleo da escravidlleo com o 1 

aprnfundamento da estagana;~o econOmic:a da regi~o. Gilberto Fre-

yre, Eul-Soo Pang e Wanderley Pinho representariam o segundo grupo 

de autores."' 

' Martha Huggins é um caso especial dentro da corren~e que 

vê na transi~~o do trabalho escravo para o trabalho livre no Nor-

deste A~ucareiro como um processo de crise e reordenamento soc~al . -
A autora constrói o tema da sua tese, partindo da hipótese de que 

as autoridades pernambucanas teriam aJudado o~ senhores de ter-~as 

a obterem for;a de trabalho, criminalizando a marginalidade~ uma 

vez que a crescente popula;~o livre e pobre tinha condi.~es de 

subsistência independentemente da venda de for~a de trab~lho 

grandes proprietários, e que, portanto , a transi;lo n~o terJa 

aos \ 

sido 
1 

Um conflito social sem a interferência do Estado , como tem sido 

sugerido por diversos autores. 
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O papel do Estado, da repress~o policJal, da demanda dos 

proprietários por esta repress~o, da constrLrç~o de mecanismos le-

gais e ideológicos, da reelabora~~o de uma ética do trabalho ade-

quada à situaç~o de um mercado de trabalho livre, após o convivia 

secular com o escravismo, tem sido objeto de monografias enfocando 

outras regi~es do Pais . ~ Esses estudos partem da constata~~o da 

excepcionalidade da solu~~o encontrada pelos fazendeiros do Oeste ---· • 

Paulista~o_ contexto nacional. Uma economia exportadora insolita-

ÍÕente din~mica, com imensa fronteira de terras tér teis e adequadas 

ao cultivo do café, que contou com o auxJlio do governo local e 

nacional para subvencionar a imigra~~o estrangeir·a, exatamente em 

um rr.:Jmento critico rar~a sua e:{pans~o e extrem~\mente favorável do 

ponto de vista da oferta inter-nacional de trabalhadores e da re-

tra~~o de alguns dos principa~s países absorvedora= de imigrantes, 

gestou uma solu~~o d?cisiva para o seu crescimento. bem como para 

a redefini~~o e futura constituiç~o de uma economia nacional . A 

essência da soluç~o do Oeste Pauli~ta, consistia, como foi notado 

por observador-es con tempor·~neos, em que: " 1: •• • J á impossi ve l ter 

salários baixos, sem violênci3, havendo poucos braiOS e muitos que 

queiram empr-egá-I os. " Neste sentido a imig raç:~o "las si v a de traba-
• 

lhadores estrangeiros apresentava a solur,~o do dilema, OLr como di-

ria um representante paulista: " E evidente que pre-::isamos de bra-

;os[ •.• ] no intuito de aumentar a concorrência de tr~balhadorea 

e, mediante a l~i da oferta e da procura, de dimirruir o salário . ''' 

Para as demais regi~es do Pais inlplicitarnente e~ tem adotado dt1as 

premissas: 1) estagana;~o e/ou decadência econOmica, n~o gerando, 

portanto, grande demanda por for;a de trabalho; 2) oferta abundan

te .de for;a de trabalho a partir do acúmulo de um grande contin-
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gente d~ pessoas pobres e livres, ligadas aos grandes proprietá-

r ios de terras por lac;:os de dependência pessoal . Em algumas ver-

s~es tal contingente explicariam inclusive o desapego dos repre-

sentantes politicas nordestinos em rela~~o à continuidade das ins-

titui~~es escravistas e seu apoio às medidas abolicionista s . e 

Analisaremos essas e outras premissas comumente a dotadas 

pela historiografia no processo de transi~~o do traba l ho escravo 
• 

p~ra o trabalho livre no Nordeste A~ucare1ro, no nosso caso, estu

dêlndo especialm'=!nte as Lf~t-és sergip;nas1 Os nossos mat·cos tempo

rais =~o: 1850, 1888 e 1930. O primeiro é um momento privilegiado ---para a análise da história ec:onOmica brasileit·a. A proibi~;:l!o defi-

nitiva do tráfico negreiro~ a aprova~:l!o da Lei dP Terras, a canso-

lidac;:~o da economia cafeeira como o pr1nc:ipal nócleo exportador 

bras1leiro. Do ponto de vista do Nordeste, a décad3 de 1850 repre-

ser~ta ur.: momento de certo florescimento da agro-indústria açuca-

reira ell! deco:-ré'nc1a da liberalizaç~o das 1n1portaçtles britanicas 

pa ra produtores fora dos seus dominios coloniais . Na década se-

guinte~ ao lado da fugaz surto e~portadar algodoeiro, em decorrên-

cia da Guerra de Secess~o nos EUA, apresentou-se um ritmo mu1to 

le~to de. cr~isento da produ~~o ac:ucareira. Ao lado disso a pres-

~o dos p~e~u5 cais elevados dos escravos nos mercados da Sudeste 

~evítal1zou o tráfico inter-provincíal de eúcrava5. O ~cgunda mo-

Depto, 188?.$ ~arca a derrocada final da escravisma e a agudizaç~a 

de uma probll?l:ltftica comumente chamada pelo!i contempar~neos da "or-

ganiza;~o do trabalho", ou seja, coma criar mecanismos de subordi-

n2.c;:Jo do trabalho ao capital, quando o!5 elementos puramente acenO-

micas se mostravam insuficientes , vista que boa parte da populaç~a 

pobre e livre, manifestava relutancia na oferta de torça de traba-
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lho, uma vez que conseguia prover uma subsistência miserável, po-

rém independente da venda de força de trabalho para os grandes 

proprietários de terras. Por outro lado, o apelo aos mecanismos 

estatais coercitivos tornava-se dificil, uma vez que ~aderiam ser 

interpretados como tentativa de retorno à esc:ravid~o. Finalmente, 

o terceiro momento 1930 -- é um mal~c:o tradicional o na história 

económica brasileira. A crise da economia capitalista exportadora, 

a estruturaç~o de um novo padr~o de acumular;~o de capital a 

industrializa~~o restringida --, a definir;~o de uma nova composi-

~~o de forr;as politicas na direr;~o do Estado, a territorializar;~o 

do mercado de forc;a de trabalho. a definic;:~o da leyisla<;:ao de pro-

ter;:l!!o e disiciplinamento d.:~s relar;tfes contrat1.1ais entre trabalha-

dores e patr~es. 
• 

No capitulo I estudaremos em linhas ~erais o comporta-

mente da economia sergi('lana, a partir dP sua caracteriza<;:~o como 

mercantil-escravista. O desempf'nho da produr;~o de ar;úcar e algo-

d~o, os dois principais e quase únicos produtos exportados, que 

davam o caráter mercant~ 1 da economia, diante de mer·cados adversos 

para os produtores nacionais, o problema especifico da economia 

sergipana de n~o sediar a maior parte do capital mercantil envol-

vide na comercializar;~o e financiamento de suas exporta<;:~es e im-

portac;:tfes, bem como os problemas concernentes aos custos de tr~ns

portes e comercializa~~o ser~o relacionados à performance dessa 
• 

economia. • 

• o 

No capitulo II apresentaremos e discutiremos alguns dc:~

dos a respeito da estrutura ocupacional da pop~otlat;::fo escrava e li-

vre da Provincia e de sua distribui~~o pelas diversas regi~es. 

No capitulo III trataremos da resistência e desagrega~~o 
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do escravismo, tendo como base principalmente os dados demográf~

cos acerca da popula~~o escrava. D1scutiremos a tese apresentada 

por boa parte da h1storJ.ograf1a de que o escravismo no Nordeste 

teria ingressado, após 1850, num processo de esclerosamento e fá

cil substitui~~o do trabalho escravo pelo livre . nltas taxas de 

alforria, signficativa exporta;ao de escravos par·a outras regi~es 

do Pais, envelhecimento e aumento do percentual ele escravos do se

xc feminino, concentra;~o dos escravos remanescentes em atividades 

improdutivas, seriam algumas das caracteristicas Atribuidas à po

pula.~o escrava nordestina. 

No capitulo IV discutiremos a disponibilidade de traba

lho livre, especialmente sua utiliza;~o na agro-indústria ~~uca

reira e as propostas dos sEnhores de terras e escravos para o en

gajamen~o desta cresc ente popula~~o livre no merca1o de trabalho, 

bem como das dificuldades encontradas na implem~nta;~o das citadas 

proposta:;;. 

• No capitulo V estudaremos o comportamento da economia 

sergipana no periodo 1889-1930. A flutua;~o da produi~O aiucare1ra 

nun, patamar inferior ao alcanc;;ado nos úl times anos do regime es

cravJ.sta, as dificuldades no mercado interrlacional e nacional de 

a~úcar, a moderniza~~o da produ;ao, a redu;~o do número de enge

nhos, o crescimento do número de usinas, ser~o alguns dos aspectos 

~bordados. As exporta~~es de algod~o, sua ~stagna;~o e decllnio 

quando da expans~o da demanda interna nele produto representada 

pelas fábricas têxteis locais, também ser~o examinadao. A consoli

daç~o do capital mercantil sergipano, com a forma;•o de casas co

merciais con1 ampla atua;~o, da exportai~O da produ;~o local, à im

portac;;~o de uma gama d1versificada de produtos, do financiamento 
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dos produtores locais, da r'"epresentat;~o de bancos, seguradoras e 

companhias de navega~~o nacionais e estrangeiras, e, finalmente, 

dos empreendimentos industriais, bem como as limita~~es deste ca

pital mercanti 1 em conduzir um processo de diversi f icar;~o indLts

trial ser~o objeto de estudo. 

No capitulo VI abordaremos o "reordenamento do traba

lho'', ou seja, as tentativas de criar novos mecanismos de subordi

nar;:l!o do trabalho ao capital após a abolir;~o da escravid~o . Exami

nc>ren.os a legislac;:~o estadual e de diversos municipios sergipanos 

que tinham o propósito de "organizar o trabalho", bem como a le

gislaç:~o estadual refel-ente a terras e sLtas vinculat;:l:!es com o de

senvolv~mento do crédito, com a viabiliza;~o da imigrac;:~o estran

geira, com a proter;~o ao pat~imOnio público, com a ~ria;~o de no

vas fontes de tributa~~o, de gerar;~o de oferta de forc;:a de traba

lho para os grandes proprietários e, finalmente, com o arrefeci

mento dos movimentos emigratórios. 

No capitulo VII discutiremos o su,.-gimento de um movimen

to emigratório de parte da populat;:~o serg.ipana em dire;~o aos 

principais mercados de trabalho nacionais. As di·fic:uldades que tal 

movimento emigratório criava pétra o processo de "reordenamento do 

trabalho" ser~o destacadas, bem como a capacidade do agreste-ser

t~o de absorver um incremento populacional . Finalmente, as tenta

tivas de viabilizar a imigra~~o de trabalhadores estrangeiros como 

forma de contribuir com a r esc lut;~o do problema dtll "reorden01mem to 

do trabalho". 

' 
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CAPITULO I 
A CCON0:1IA l"lERCf-\NTIL ESCRAVISTA EM SERGIPE 

• • 

• 



I . A ECONOMIA MERCANTIL ESCRAVISTA EM SERGIPE 

1. IntrocJuc;:.:o 

• 

A economia mercantil escravista brasileira é o resultado 

do colapso da economia colonial , decorrente por ~ua ve~ do fim do 

exclus~vo metropolitano e da const~tuic;~o do Estado Nacional. O 

f~m do exclusivo metropolitano e a constitw;:~o do Est«do Nar.ional 

foi proposto e estimulado pelo "capitalismo ~ndustrial" em confli-

to com os monopólios comerciais estruturados no "antigo r·egin:e". O 

cap1.talismo industrial "requeria das ant:igas àre<ts coloniais não a 

produ~ào de mercadorias exóticas, mas de produtos prim?.r~os (ali-

aentos e oatl>orias-primas) ofert.;~do~ e"l larga es!:ala para re!JLtb:ar 

cs cestos ~~ -eprcd~ç~~ ~~ força d~ tr~ba!ho ~ barat~ar o c~~to 

c:os elementos componentes do capital constanta."J. 

A supera~~o da economia colonial levaria a r.onstiluiç~o 

• 

de economias capitalistas exportadoras, apoiadas ~o trabalho assa-

lariado. Entretanto, na primeira metade do século XIX, tlinto o po

der de difus~o do capitalismo industrial britftnico a1·a limitado, 

como o fato de a América Latina estar organizada ~m EstMdos Nacjo

nais, limitava as possibilidades e o interesse de jntBrv~ni~O di

reta dos capitais britanicos . As áreas colonias britlnJcas au

traa e~onomias em rápido processo de industrializni~O (EUA, por 

exemplo) eram os principa~s campos de atua;~o daquel~s capitais. 
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Quanto ao Br<.=~sJ.l, a intervenc;:l!o brit~nica dar-se-ia em Ltm campo 

vitQl, porém ao nivel internacional, --o tráfico negreiro. Oisso 

resultou a formac;ào da economia mercantil escravista exportadora, 

como etapa intet~mediária entre a economia colonial e a economia 

capitalista exportadora.2 

Vejamos agora~ quais seriam as condic;~es para o desen

volvimento da economia mercantil escravista: !)disponibilidade de 

trabalho escravo a prec;os lucrativos 2) existência de terras em 

que a produç:l!o pudesse ser rentàvel 3) condic;e:Jes de realizac;:ào, 

relativamente autónomas, porque dependem, em boa medida do compor-

tamento das economias importadoras. 3 Na realidade, M~llo ao expor 

essas condiçe:Jes refere-se a economia mercantil escravista cafeeira 

nacional, mas tal esquema pode ser generalizado para outras aceno-

m1as reg1onais brasile1ras. como por exemplo a economia ac;ucareira 

nordestina. E o que faremos, estudando r:larticularmente a economia 

a~ucareira sero1pana. . . 

Para compreendermos o ritmo de crescimento da econo~J.a 

m~rc~ntil ~~c~~vi~ta nn N~rdeste q~ucareirn é preciso termo~ 

mente a incapac1dqde dos produtores nordest1nos d~ ~terem suas 

posi~~es relativas no mercado internacional. A concorrência do 

a~ar de õet;;"nrab--:; europeu, protéijido por barreiras. al"fandegàrias 

õiOS principa.ls 

llfer.t:.àms Cl:tll'SUlnlit'k!C"eS r;:ra~ a~ ~== ta r .i fcs p:-oferenciais, sola-

_.... __ , ..., ,~r....,.,-'"n""~- OlliOIII"idles·tU..os, que ti vorll.CI cand i-pa>.r. ... .. ~.ii jlla\;........ J!i,pl5 ,...... _ ....... ~ ="" 

~1-""' nu::nroar.ntos E'lnl .t;jU.e' esse.;;; cs.qu~mas protec io;!t•:E!5 dl? ·ne~s,- .a:,p•e~lllõõl5 • _, 

n!b;:~.:~ ""f&.!l r.l!tY~rn. a:..omo por ;;;;:tzmp:~tc, n.c pud.Dd.c d;a 1 Grs;ndo Guen·a, 

de 1880 

t.~h• a iSbE:?r.t:ur..a <l::en•por~rJ.a do mercado fl~Clrt...-Amar-.icano aoo produto-

16 



e I 

I I 

• res brasileiros de a~úcar • 

O resLiltado da consolida~~o dcs?e mercado internacional 

compartimentado e protegido da concorrência de produtores exter-

nos a cada um dos segmentos do mercado, e da incapacidade dos pro-

- d~1tores brasileiros de negociar sua inserr;;~o privilegie~da nesses 

-

, 

.. 

mercados foi a queda da participa~ào brasiliera na produr;;~o inter-

nacional de a;Ocar. Por outro lado, 
a ag_ro-indústr_.i.a illõLIC:.arcira • 

passou nesse periodo, e mais especialmente após a década de 1870, 

oor uma revolu;~o tecnológica, com o desenvolvimento de maiores e 

mais eficientes usinas que se difundiam pelos principai~ centro~ 

produtores. Essa crescente produtividade e a massificar;;~o do con

sumo do ar;;úcar e:<igia e/oL.I permitia prer;;os menon;?s ao nival do 

consumido!- final, o que efetivamente ocorria, n~o obstante a pro

teç~o aos refinadores locais de açúcar, nos pr1ncipais centros 

consumidores int~rnacionais, tornando o ar;;úcar bruto a variedade 

padr~o do mercado internacional. 4 

Tabela I.J. 
Participaç~o do Brasil n: 
Internacional de A;úcar 

Proc!L.Ifõ:~O 

-------------------------------
Anos Brasil/Mundo h 

-------------------------------
1871-75 
1876-80 
1881-85 
1886-90 
----------------

5,7 
5,3 
5,3 
2 . 8 

----·--·----------

' 

• 

• 

i 1 de a~Qcar tam-d produ;~o nac ona ~ o declinio relativo ~ 

bém pode ser visto em termos da participa;~o do valor das exporta-

Po-ta~~ee brasileiras . t tal das ex • .,. Çl!les de a;:úc:ar no valor o 
• 
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Tabela I . 2 
erasil 
P~rticipaç~o de Alguns Produtos no Valor Total das Exportaç~es • 

--------------------------------------·- ------oec:e!nios Café Açúcar Algod~o em pluma ---------------------- --- -------------------1951-60 48,8 'l. 21.2'l. 6,2'l. • 1861-70 45,5 X 12 . 3% 18,3% 
1871-80 56,6 X 11.8% 9,.5/. 
1881-90 61.5 z 9.9'l. 4,2/. -------·--------------- -------------·-----------• 

Fica clara a tendência ao declinio relativo da partici

paç~o do valor do açúcar no valor total das exportaç~es brasilei

ras, contrastando com a tendência a elevaç~o da mesma participac~o 

no caso do café. E bem verdade que em termos de valor nominal 

houve um certo incremento, )á que o valor total do açúcar expol~ta-

do após ter caldo de 190,7 mil contos de réis na década de 1850, 

- • para 185,2 mil contos de ré~s na década de 1860, elevou-se para 

. 

"'"? 

' 

• 

232 1 9 mil contos na década de 1870, e finalmente, 240,2 m~l contos 

na década de 1880 . Tal incremento no valor nominal das exportac;:etes 

de açúcar, em conto= de réis, deveu-se ao aLtmen ta da qu:m tidad".! 

exportada, uma vez que o preGOo médio, em mil-réis, por tonelada, 

após ter apr-esentado, na década de 1860, Ltm peqqeno acr-éscimo em 

relaç~o à década anterior, iniciou um declino persistente em seus 

preços médios . Assim, de 160 mil -réis na década de 1860, os preços 

Para 138 mil-réis, na década de 1870 , e, médios do produto cairam 

880 Q ante ao pra~os médios em li-119 mil-réis na década de 1 · u ,....,. 

SLla queda foi mais significativa, pois de 16,40 bras-esterlinas, a 

libras em 1861_ 70 , decresceu para 14,0 libras em 1871-80, e atin-

O A desvalorizaçào cambial verificada Qindo 10,8 libras em 1881-9 • 

no periodo de amenizar, mas n~o de foi, portanto, capaz evitar 

18 
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queda dos pre;os médios do 

Tabela I .3 
Brasil 
Exporta~~o de A~úcar • 

a~úcar em mil-réis . , 

• 

----------------------
Decênios Quantidade----------------------------------------

Valor Pre~o Médio (et ton.) (ea 1.000 libras~ (eo 1.000 contos) 
( e~ libr.as) (en Gil-réis) 

--------------------------·--·----·------------1851-60 
1861-70 
1871.-80 
1881-90 

1. 214.698 
1.112. 762 
1.685 488 
2.021.394 

-------------------------

190,7 21.638 
185,2 18.307 
232,9 23.540 
240,2 21.907 

------------------
17,8 
16,4 
14,0 
10,8 

157 
160 
138 
119 -------------------------------------

Quanto aos produtores 
sergipanos de a;úcar, podemos di-

zer, numa primeira apro:d.maç:gcó, 
que estiveram SLtJeitos às mesmas 

detet-mina;~es gerais do mercado internacional de a;úcar sofridQs 
I 

por outros produtores nacionais 
' obtendo no entanto, um resultado 

relativ3mente mais expressivo em termos de aumento da produr;:ào, 

uma vez que a participa;ào de Sergipe nas exporta~Oes brasileiras 

passoLt de Lima média de 17,274 ~ em termos fisj cos (qLlantidade ex-

rortada) na d~cade de 1860 para 21,7~~ no perJorlo 1881-87. • 

E necessário esclarecer que, neste trabalho, definimos 0 

conceito de exporta;~es ~ergipanas como o total das vendas dos 

produtores da Provincia/Estado aos mercadus externos à mesma, quer 

sejam esses me,-cados localizados no Bl-aSiJ, qLtcr sejam no exte-

rior. Poder-se-ia argumentar que tal abrangência do conceito de 

exporta~~o superestimaria a participa~~o das exporta;~e9 sergipa

nas nas exporta~~es brasileiras . Julgamos n~o ser válida tal obJm' 

~~ J i nas compostas basicamen·te de ~~o, á que as exporta;~es serg pa ' 

e~;ucar e algodg(o, destinavam-se em boa parte aos mercados nacio

nais, particularmente, no periodo em estudo, à Bahia, de onde eram 

19 
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reexportadas. Compararmos apenas o volume das vendas sergipanas 

par6 os mercados estrangeiros com as exporta~Oes brasileiras para 

esses mercados, subestimaria si.gn~·ficativanJen te par t i c i pai; ao 

serg~pA11a, uma vez que na década de 1 850 , 81 /. d as exporta;~es ser

gipanas, em média, destinaram-se a mercados brasilei r os, n o perio-

do 1881-87, a participa~ao anual média dos merca dos nacionais nas 

e:<portac;re!> sergipane~s reduziu- se a 30,46/. , >.o 

Podemos obter uma aproxima~ào dos p r e;ou efot i v a ments 

receb.i.clo pulos produtoreo sergipanas de a;úc:ar a pa1 til~ dt:ls valo-

res oficiais das expot·ta;~es. Segundo esses valores, o pra;o médio 

por tone lada do a;úcar se1·gipano foi do 116 mi l -réiu, no oxercicJo 

de 185::- 53, irll.ciando no e:<et•c i cio seguin te Lima movjmr•nto de OIS-

cen;Zo dos pr ·e~cs até atingir • em 1856-57, 226 mil-rói~. Seguju-se 

uma redu~~o de pre;os, cont oscila~~es, até ser atingido em, 

1867-68, o pre~;o médl.o mcf\:amo ~~ " · para todo o per iodo enl ·~n tudo -- -'45 

mil-réis. A seguir assistiu-se a uma descida persistr•ntu doe pre-

;os médios até o exer cici.o de 187 2-73, quando o pre~n n1 AMto ciC:Oif 

A ri t d d ~ dL-5d• de 1870. dpr~~~nl~ria em 11 ""· t'li 1-r"'; s. seg Ll'l . i" me ? e "' ~. "' ~ 

uma pequena elevaçao nos pre;os médios o finalmente , nos i\nos en -

tre 1880-81 e 1887- 88, haveria uma brusca redu~~o do~ pr~;os n•é-

dios do aç~ca 1-, 0 5 menores até e n tlo atingidos , rem do..; 

exercicio de 1882-83 e l.885-B6 , 

lt . per iodo . .... acima do nivel geral desse ú 1.mo 

• 

• 
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T ii bc•l a I • 4 
Se1 q.ipe 
Expol"ta;~ea Médias AnLtais de A;ucar ~ 2 

------------
Per· iodo --------------

Quantidade 
Média Anual 

(em ton.) 

------------------------------
Valor 
Média Anual 
(em contos) 

Pre;o 
Média Anual 
(em mil-réis) --------------·-----------------------------------------1056-60 

1861-65 
1866-70 
1071-75 
1876-80 
1881-87 

16.633 
21.506 
16 . 010 
29 . 802 
30.098 
41 . 590 

2.790 
3.283 
2.937 
3 . 600 
4 . 459 
4 . 325 

167 
155 
190 
1~3 

150 
119 -------------------------------------------------------

A varia;~o na quantidade de a;úcar produzido vstava 

lacionada t~nto ao nivel médl.'o dos p•-e;o~ obtidom, ~amo ~oa f~to-

rcs c 1 imã t1coa (secas, chuvas excessivas aLI em rtcH·iodos iniitdacl'·'•'

dos). C poDaival encontrarrnos em periodcs de p~e;om 1nt•djom 8 leva

dos safras mediocres~ em raz~o dos fatores climàticom aclversoz, 

por OLttro lado, exercicios com pre;os bAixos poden1 apt·eaentar fJa-

fras excepcionais, justamente pelo transcurso favur~vol das ctGta-

~~cs clinoàticas. Assim por exemplo. 1870-71, ano de pr~ço rc!Qti-

van•"'ntc P-levrrln, apresr=>nt-ou uma safra r:liminuta (13.175 tcmolari.J\S), 

Os anos segul.ntes apresentar~am safras maiores, ~tingindo um m~Ki-

mo relativo em 1874-75 ( 39 . 167 ton. ) , j ustamentc com os mt:more& 
. 

preços médios por tonPlaua até então ver~ficadoo. ~m 1876-77 ~ G~-

fra foi ra:;:oável e o rre~o médio por tonclt~da o ntlliot· llLingidn no 

per!odo em estudo. () partir dai assistiriamoa a urnn ~1LI~.tda ,,., C'llllln

tidade prorJl,t:o:ida de i'\c;úc:ar, interrompido:\ com fiG ÇJI"tmd11e Ulllfrllu de 

1880 81 e 1881-82. Ern 1882-83 a safra ~cria r~dtJ~idn, 

4 t ~~mo• Ltm~ Gi\(r,, Dl>t?rcicio t>ogLtinte. 1883-B , encon t ~ "' ., o)(t:llpr .{ on<Al , 

com uma prodLt~ào de 86.191 toneladas de a;Ocar, contudo, davidc ao 

''deaabamen to" dali prec;os do at;:Lica•~ a renda produ:o.da, náo obetc:mta 

• --
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ter sido também excepcional, ficou aqtlém da esperada. ~ 3 • 

Concluindo~ o periodo-1881-87, apresentou um considerà-

vel crescimento na produçào a~ucareira sergipana, n~o obstante as 

safras redu::idas de 188~-83 e 1885-86. Em relac;~o a e:<portac;~o mé-

dia anual da década de 1850, o crescimento foi de 123,4%. Esse nQ

mero é superior à expans~o da exporta~~o brasileira do produto no 

mesmo periodo -- 87 ,6/., e também, qLie o crescimento da produfõ:~O 

~édia ar•ual pernambucana do periodo 
114,1%. Entretanto esse 

crescimento da produ;~o sergipana de a;ucar ocorr~u em un1 perlodo 

de baixos pre;os médios . A média quinquenal de preioa do a~~car 

exportado que se obtém dos registres estatisticos doa oxport~~~~s, 

para o citado periodo, foi a menor desde a décadA d~ lA~O. ~~ 

Um outro fator que parede ter jnfluerlciado na produ;~o 

de a;~car foi a expans•o da cultura algodoeira, Na segundl n1etadb 

da décaja de 1860, n~o obstante a média quinqLienal du pre;oa obti-

dos dos registras estatísticos das exporta;~es sergipanaa de aió

car seJa a maior verificada para o periodo em estudo, a exportaç~o 

médi~ ~nu~J r~iu 25,5% em rela~~o a média ~uinqL•enal 

metade da década, at1 ngindo niveis inferiores ao d~ segL•nda metade 

da década de 1850. Apare~temente os elevadcs pre~oe ofertado ao a 

produtor~s de algod~o levaram a uma corriua e•pecul~tiva par~ 

produc;tfo do me_;mo • A historiografia tem suposto qUGI o "bocm" da 

prodtu; :to algodoeira no Nordeste brasile>iro, MliU dl!Cildas dCI! 

1860-70, tenha se verificado com a uti lizac;ll!o, b,~\11 i c .:lmrm t" dll tra-

baJ.ho livre. 

adequad~ls .no 

as terras do <li\Qr-I:\~Eitr~-1"0i"tltr.l n~b Neste sentido, e como 

do ~lgod~o, conc:luj.-se que a OHp<uHs:lto cli\ pro-cultivo ~ 

du~~o algodoeira n~o "d com a produc;•o do ac;O~ar . On teria c:oncorr 1 o 

dados t~c~es sergipanas nos levam referentes à~ expor 8 T 

• 

discordar 
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dessa hipótese. Se havia alguma dificuldade, e mesmo temeridade 

para os senhores de e11genho abandonarem suas culturas de cana e se 

dedicarem ao cultivo da nova fonte de riqueza da década de 1860, o 

mesmo n~o se pode dizer quanto aos pequenos lavradores que dispu

nham de alguns e5cravos e recursos monetários. Cbm base neste ca-

pital poder·iam arrendar OLt comprar terras no agreste-sert~o, ou 

mesmo tentar o cultivo do produto nas regi~es da mata. Com isso, 

possivelmente, os senhores de engenho perderam parte da oferta de 

r:ana par·a a moagem. A contrapartida desse movimento ·roi o a~1m1:1nto 

da produ~~o de cana~ apesar do declinio dos preios do a;Ocar ~x-

portado, na década de 1870, quando houve uma redui~O brusca no ni

vel de produ;~o de algod~o em decorrência do d~clinio dos eeu5 

pre;os no mercadn internacional. ae 

Os dados disponiveis nào nos permitem conclus~es segurag 

e detalhadas sob~e os mercados externos do a;úcar sergipano. Os 

documentos oficiais, como por exemplo, relatórios e men~agens dos 

presidentes da Provinc1a e os 1nspe r . · d · to es da Tesouraria Provin-

cia 1 , norma lon~rr ·e ~r o or.llctm ... t · f ape11as d "Udntidad~ "" v.2lor du. b Pt 'wdu-

tos e~p~rtados pela Provincia e os principais mercados absorvedo-

res da produ<;:ào sergipana em termos de valores agre~adcs, n~c in
• • 

formando os produtos que os comp~em. Na maioria 'dcG documentes, 

menciona-se V~lor das exporta<;:~es para outr~o apenas o ~ provinc:ias 

do Império e o valor das exporta~~es para mGrcados o a tranQI!'i r·os. 
o 

Como 0 a~Ocar IJOssuia um predominio absoluto no valor total dao 
o 

visto que, na década de 1870 metw produto eNporta<;:~es sergipanas, 

7 7'l. do valor total das eKport8;~rom, Participou em média .com 

periodo 1881-87 tal participa~ào foi ainda mais al~vada, 

no 

alc:an-

tot~l das exporta~~es, podemos deduzir os principais ,.ando 81'l. dCJ "' 
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mercados do a;Ocar sergipano a partir dos dados referentes aos va-
' 

Iores globais exportados para os principais mercados . Corno já dis-

semos, há Lima dificuldade adicional, que é a agrega;~o dos merca

dos em duas categorias -- mercados localizados no Império e merca

dos estrangeiros. Na década de 1870 a participa;ào dos mercados 

estrangeir-os e nacionais foi de aproximadamente 501. para cada um, 

no periodo 1881-87 os mercados estrangeiros absorveram 69
1

51. das 

exporta;~es sergipanas e os mercados nacionais 30,51.. AdicJonal-

mente, a categoria mercados nacionais diz pouco sobre o destino 

final da produ;ào sergipana, Ja que, a Bahia, que era de longe o 

principal mercado nacional para os produtores surgipanos, ora, 

prtncipalmente, um porto intermediário entre os produtores ssrgi-

panos e os mercados estra~geiros. L6 

O exercicio de 1872-73 é um dos poucua, no periodo em 

estudo, para o qual temos dados completos de destino de exporfa

~~o. Assim, das exporta;~es reQistradas pela AltandQga de Aracaju, 

a Inglaterra recebeu 1.575:962$000 réis, dos quais, 1 . 250:386$000 

r e-réis correspondentes a a~úcar branco ~ mascavu, 324:926$ réib 

terentes à algod~o em rama. Portugal, o segundo m~is importante 

mercado estrangeiro, recebeu 468:876$ réis, dos quais 443:692$ 

réis e~ Biúcar e 15:202$ réis em algod~o. O Urugu~i r~cabeu um to

tal de 16a031$, sendo 11 : 471$ referentes a aguardonta da cana o 4: 

530$ à açúcar branco e mascava. o total do a~úcAr BHpnrtRdo p~ra o 

exterior alcan~ou exercicio 1.6981608$ róia, o Algod~o nesse 
• 

1 l d ~s export~~~es, 3401128$ réis e o tota gera Q 

0 exterior, 2.060:869$ réis, ~Lianto aos AlfAndega de Aracaju , para 

mercados Valo- total das exportaçrea a elen destinadas nacionais o • 

atingiu 1.226:122$ réis, sendo 683:519$ réis para a Bahi~, 
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399:198$ réis para o Rio de Janeiro e 75:292$ para Pernambuco . A 

Bahia importoLr, prir1cipalmente, a~Qcar branco e nrascavo, no valor . . . 
de 424:412$ réis, algod~o em rama, no valor de 199:739$ réis, 

aguardente de cana• no valor de 24:551$ réis, e sal, no valor de 

18:514$ t•éis · PcrnarilbUco importou quase que somente algod~o em r a-

ma, no valor de 36:297$ réis e a~Ocar branco e mascava, no valo•-

de 38:781$ réis. O Rio de Janeiro importou, principalmente, a~Qcar 

branco e mascava, no valor de 369:579$ réis e aguardente de cana, 

no valor de 22:156$ réis. O Rio Grande do Sul importou, pratica-

mente apenas, aguardente de cana, pois de um totc>~l da 36:435$ 

réis, 37:8~9$ corresponderam a importa!f:res de aguardente. Glullnto a 

S~o Paulo, o total de importa;~es de 15:276$ réis dividiLJ-ae entre 

aguardenlm de cana (8:960$ réis) e a~Qcar branco e m~ec:avo (6:316$ 

• 
réis). Concluindo podemos afirmar que nesse exerc:!cio de 1872-73, 

de uma exporta;~o total de a~úcar, registrada p~la Alf.ndega do 

Aracaju, no valor de 2.537:697$ réis, 1.698:608$ (equivalante 

67X) foi destinada aos mercados estrangeiros. Dent1·~ eDses o prin

cipal mPrcado foi a Inglaterra, que recebeu ar;~rcar se1·qipano no 
• 

valor de 1.250:386$ réis (equivalente a 747. do a~úcar exportado 

para 0 exterior), Portugal recebeu a~úcar sergipano no 

443:692$ réis (267.) e 0 Uruguai uma quantidade infima 

valor de 

do a~;úcar 

· ondente a menos de 0,37. do total exportado para serg~pano, corresp 

0 exterior. Do a~úcar destinado aos mercados nacionais, no valor 

de 839:0B9 $ réi.s, equivalente a 337. das e:<porta~trea tott.dn dli "ç:ú-

car, 424:4121 réis destinaram-se à Bahia (ou 

tinado ao mercado brasileiro), 369 : 579$ réis (OLI 44i0 

ee ao Rio de Janeiro. o restante ficoLI ent,~e F'eranmbuco ca Sào Pã~~.r-

1 C c1 tar • Inglaterra recebendo 49,3X do o. amo se po e no , ~ tot-:~1 do 
• 
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sergipano e~portado f . i ' o~ o pr ncipal mercado para a produ-

c;ào da F'rovincicn, em seguida PÕrtLtg,;l, 17 
~ com , 5 /., B.ahia, com 

16 1 7/., e Rio de Janeir~o com 14,6Z . ... .,. 

O predomJnio da Inglaterra como mercado importador da 

produ~ào a~ucareira sergipana vinha das décadas de 1 840/50 , como 

aliás para 0 restante dos produtores nacionais. Tal posii~O se in

verteria na década de 1880 , com os EUA tomando a tradicional pre-

dominância britan1ca nas importa~~es de a;Ocar. Portugal com po-

siçres relativas oscilantes, aparece com certa constt\ncj.a como 

dos mercados externas dos produtores sergipanos dm açúcar .... m 

um 

O algodào foi o Ctnico produ t o capaz de superar, por um 

periodo muito breve, o predominio do açúcar nas exporla;bea sargi

panas, -:orno em outras provincias do Nordeste. A GuerrA de Secas-

s::ro, desorganizando a produ~:;::1!o Norte-Americana, produziu signif~-

cativa e~evaqào dos preços internacionais do algod:1!o e consequente 

febre de produ~~o em várias regibes do mundo , inclusive o Nordeste 

Brasileiro. Na exerc:icio de 1862-6.:>, os prec;;os médios registrados 

nas estatisticas de expo~tac;;~o da Provincia praticamente dobr~m em 
• 

relac;;~o ao exercic:io anterior, atingindo ?60 mil-réiG por tonela-

ca. No ex~rcic~a de ~863-64 se atingiria o pre~o m~ximo e a p~rtir 

dai uma queda com paquenos recuos que n~o afetariam a tend~ncia 

persis~te~nte declinante dos preços médio5 quinquenais . Em ter-

mos de preços nédios anuais, o s;.á~~~r.o foi atingido na primeira mtt' 

~~ ~a ~a~a de 1660• ~uando a ~x?Orta~~o de algod~o apre9entou 

~ ~e~~ signi1icativa a es~e incremento nos pro~os, porém o cllmax 

das e~portaçbes, ~ termos de quantidade e valor, 56 se verifica-
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ria na segunda metade da década de 1860, quando os preiOS médios 

já apresent~vam declínio em ~el~~ .. ~o i i t i • -·~ aos n ve s an er ormente atin-

gidos ...... 

Tabela I. 5 
Sergipe 
Exporta~~es Médias Anuais de Algod~o ao 

--------------------------------------------------------Período Quantidade 
Média Anual 

(em ton. ) · 

Valor 
Médio Anual 
(em contos) 

Prelj;o 
Médio Anual 
(em mil-réis) --------------------------------------------------------

1856-60 6 - 376 1861 ·65 
,:> 

IJ.25 471 1.018 1866-70 4.030 2.578 692 1871-75 2.839 1.436 446 1876-80 1.140 431 381 1881-87 1.862 633 3114 ------------------------------------------~-------------
A quantidade de algod~o exportada por Sergipe jamais re

tornaria, no período em estudo, e~os niveis dos dois primeiros anos 

da década de 1870, quando es~iveram acima de 5.000 toneladas 

anuais. Em 1872-73 inicia-se a queda para um nivel de 2.000 ton~-

ladas anuais de algodào exportado, acompanhando a tend~ncia de de-

cllnio dos preços registrado pelo valores oficiais de expo•·ta~~o. 

Em 1877-78 e 1878-79, verificam-se as quantidades minímas da ex-

portac;;~o do prriodo, certamente ligadas, também, às seca~ verifi-

cadas nesses anos, que reduziram $lgnificativamente a produ~~o ~1-

godoeira. Uma rea~~o relativa dos pre~j;os do algod~o fez com que 

sua produ~~o se recuperasse até atingir um nivel h/.1 lllgLir11ii .:II'10E'õ 
• 

n~o atingido, quando as exporta;~es chegaram a 2.856 tonel~daa em 

lBBl-82. Porém, foi esse exatamente o exercicio de menor prd;o do 

produto, no periodo em estudo, levando a ~m novo declinio na quan-

tidade expor·tada e oscilaljõ~O em torno de 2.000 toneladas anuais 

.. -· • 
• 

de 
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p•,portac;~o. :u 

Quanto ao valor das exportac;:eJes sergipana de algod~o, o 

periodo em estudo pode ser dividido claramente em três fases. A 

primeira correspondente à década de 1850 e pt-imeiros anos da déca

da de 1860, quando os valores totais das exportac;~es algodoeiras 

eram reduzidos, contribuindo com menos de 10% do valor das expor

tac;:eJes totais da Província. A partir do exercicio de 1864-65, de

vido ao nivel elevado de prec;os, que aliás havia passado pelo má-

ximo no exercicio anterior, inicia-se uma fase de expans~o da pro-

du.;:lfo, e pol-tanto , no valor das exportac;:eJes, nllto obstante a quedá\ 

pers1.stente no nivel de prec;os nos exercícios seguintes . Nesta fa-

se destacam-se os exercícios de 1867-68 e 1870-71, únicos noe 

qua1s o valor total das exporta~eJes de algod*o SLtperou o de •iú-

car. A terceira fase inicia-se no exercicio de 1876-77, quando a 

persistente queda dos prec;os será acompanhada, também, por queda 

na produr;:l!o. Consequentemente o valor das e:cportaçe!es de algod~o 

será reduzido~ fl:cando-se num patamar em tornb de 10X do valor to-

tal das exportac;eJes da Provincia_ ~2 

E possivel que boa parte do algod~o se1•gi.pano exportado, 

principalmente após o auge da segunda metade da década de 1860 e 

primeira metade da seguinte, tivesse como destino final n~o os 

mercados estrangeiros, mas mercados nacionais, espe~ialmente o da 

Bahia . o precoce desenvolvimento de uma indústria tàKtil algodoei

ra naquela Provincia, sem que se tivesse um grande desenvolvimento 

da cultura algodoeira em áreas próximas ao RecOncavo Baiano pode 

ter, dadas as conhecidas liga~~es comerciais de Sergipe com a Ba-

hia, levado boa parte da produ~~o local a ser direcionada ao su-

primento deste mercado. 2~ .. 
28 
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Fa;amos um balan~o do desempenho das expor-ta;~es globais 

sergipanas no periodo de 1850 a 1887, em confronto com o do Brasil 

e outras provincias. 

Tabela I. 6 
Brasil Q Provincias Escolhidas 
Valor das Exporta;~es Médias Anuais (em contos de réis) ~4 

--------------------------------------------------------Per iodo Brasil Sergipe Pernambuco Bahia S:1Co Paulo --------------------------------------------------------1851-60 95.592 3.002 10.833 12 . 039 3 . 791 1861-70 158.200 4.803 18.327 17 . 916 9.009 1871-80 202.668 5.231 18.793 16.598 24.984 1881-87 218.118 5.519 17.435 14 . 668 45.033 ---------------------------------------------------·----

Na década de 1850 a exportai~o média anual ser~ipana foi 

de 3.002 contos de rêis. No pel-iodo 1881-87 a média anual atingiu 

5.519 contos de réis, ap,~esen tando F portanto, Llrn a~réscimo de 

83,81. entr-e os dois periodos. Em termos de libr-.:ts este1~11nas os · 

valores foram os Geguintes : 339.346 libras para a década de 1850, 

e 466.942 para o periodo 1881-87, o que corresponde a um acréscimo 

de 37,61. nas médias anuais verificadas enLre os , dois períodos. 

Tais nt:1meros, isoladamente, e, principalmente, quando compar.:~do!:ô 

com as exporta~~es brasileiras, indicam uma estagna~~o da economia 

sergipaná, particularmente do seu segmento expor~ador . Assim, en-

tre a década de 1850 e o periodo 1881-87, o valor médio anual das 

exportaç:bes brasileiras, expresso em contos de ,~éis, croscou om 

1B~X. Essa diferen;a de rjtmo de crescimento fez com quo a parti-
• 

cipa,~o das exporta;~es sergipanaa no valor das exporte,~affi br-~ai

leiras declinasse de 3,14X, na década de 1850, para 2,53X no pe-

riodo 1881-87 . Entretanto, al~uns esclarecimantos ae fazem necea-

sàrios para uma melhor compreens~o desses nómeros , ~~ 
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Em primeiro lugar, o valor global das exportaç~es sergi-

panas, no periodo entre a década de 1850 e 1881-87 esteve, pra ti-

camente, determinado totalmente pelas exportai~es de a~úcar e al

god~o. A soma dos valores exportados dos dois produtos, correspon

deu a 91,4X das exporta;~es do periodo, O a;úcar, especialmente, 

teve um papel decisivo na determina;~o do valor tmtal das exporta

;eies. No transcot-rer do per iodo em estLtdo ele se aproximaria ela 

pi-oeminl:!ncia que tivera nas décadas de 1840 e 1850, na economia 

sergipana, eclipsando o algod~o, que como vimos, rivalizoLt com o 

a;ócar, em termos de valores exportados, apenas na segunda metade 

da década de 1860 e inicies da década seguinte. Assim, na década 

. de 1850, o a;úcar respondeu por 91,1X das exporta~~es sergipanas. 

Na década de 1860, em consequência do aumente das exporta;~es da 

algod~o, a participa;~o do valor do a;úcar exportado no total se

rla reduzida a 64, 76'1.. Porém, logo após teria inicio a t-ecuperaç:::Co 

de sua participa;~o no valor das exporta;~es, atingindo 77X, na 

década de 1870 e, 81X no periodo 1881-87. Essa elevaç:~o da parti

cipa;ào do n~úcar nas exportaq.~es sergipanas dPveu-se, em maior 

med1da, a queda dos valores das exporta;~es de algod~o que à ele

va;ro das do a;úcar, jà que a média dos valores do algod~o expor

tado declinou 58,5X, entre a década de 1860 e o periodo 1881-87, 

enquanto que a média dos valores das exporta;~es de aç:úcar cresceu 

39,l'l. ., no mesmo perido. 

Em se~undo lugar, a participa;ào do a;úcar e do algod~o 

nas exporta;ôes brasileiras, como Jà vimos, foi declinante ao lon

go do periodo em estudo . Assim sendo , na década de 1850, o aiúcar 

participou com 21,21. do total das exporta;~es, e o algod~o, na dé-

cada de 1860, com 18,3X. Na década de 1880, o açúcar respondeu por 
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9,91 flaa ounot·ta;~oo brn~iloiras, e o algod~o por 4,2%.. Portanto, 

p•r'A IO&ntot cu lllllfll i at• .,,Ja partJcipac;ào no valor global das expor

teçO 11 lwlleiloJ rtu!l, o!Uí euporta~;Cl'es sergipanas de ac;:úcar e algod~o 

rJovnr illm lo r o I ovado fot·tcmen tn seu peso no valo r das e:<porta<;:i::Jes 

- braui I o i l'i:lll d08t>oa produtos. Efetivarnente se ver i ·fi c: ou uma eleva-

-, 

• 

~~~~ nll parLJ1 lp~c;:~o das eKportaçbes sergipanas dos citados produ

tos no tot~l nAcional, Já que, na década de 1050 as exportaiOes 

~orQip~nam do u;úc:ar correspondiam a 14,8X do valor das exporta-

~~Bs br~oilctraB, e na periodo 1881-87, tal particip~;~o elevou-

ao a 20,7%., Dut~nl:o ao algod:tfo, na d6c:ada de 1850, o Vã\lor da.s eH

port~,ho~ ocr~Jpana~ correspondiam a apenas 0,2X dds ouportac;:Cl'es 

b,-,,r.~iluirl11S do pt··ndiJto, e no periodo 1881-87, a 5,6b'l.. E:ntret..nnto, 

tal elAv~ç~o 11~0 foi suficiente pat-a contrarrestar o declinio re-

l~tivo do nlond•o a a~úcar no total das exporta~~ea brasileiras, 

do for111a quo, como vimos, a participai~o das exportai~es sergipa-

nllli 110 Lotu'l nc.lcion.:~l foi declinante entre a década de 1850 e o 

PBI"iodo 188l-87. 2 7 

F.m tC?rc:eirn J ugar, a provil"'cia de Sergipe aprec;entou L'm 

desemp~nho r·elativamente superior ao das provincias da Bahia e 

Pernambuco em suas e:<portac;eJes. Assim, as exporta~eles médias 
• 

anuais aergipanas correspondiam a 27,7X das exporta;eJes pernambu-

canas e a 24,9/. das baianas, na década de 1850. No periodo 1881-87 

as euporta;~es sergipanas equivaliam a 31,7%. das exportac;:eJes mé-

di<U,; anuais pernambLICanas e a 37 ,6Y. das baianas . Há, contudo, um 

problema na comparac;~o desses dados, já que os mesmos se referem, 

no c:a1so de serg i pe, tanto às e>: portac;:eies destinadas aos mercados 

estr<1111geircJI!I, quanto aos mercados nacionais . No caso de PernambL1co 

e Bai1ia, os citados dados referem-se apenas às exportac;:eJes desti-
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n&dilli aae mor CQdoa out:rançteiros . Como já dissemos, a nossa . 
utili-

n dt&G CCI1Coito mplo do oxporta~~cs, para o caso de Sergipe, 

t1 •oiA •o no f•to de quo, na década de 1050, apenas 19/. das expor

tAÇb • mbdi~m Qnuais, ~ivoram como destino os mercados estrangei-

rn. Como ao OKportll~;t;os sergipanas, durante toda a segunda metade 

elo GéCLtlo XIX, c:urnpunltam-so b<:~r:>icamento elo a~úcar e a_lgod:1(o, eco

mo av prJncln~i& tnorcodo~ nacionais aboarvedores das exporta;~es 

provinciaJs eram; JJõihl.a, o t'lm segundo plllno Recife e Rio de Jane!-

ro, podomo& concluir que esaes mercados nacionais funcionavam, 

pl•incirJalmonto, como moras intermediários na exportai~o sergipana 

dQ •;óc~~ a ~lgud~o pnra o exterior. Nas d~cadaa seguinta houve um 

•Ltme~rttcJ aigni·fj.r.;ativo na participa<;;:tl:o rt:?lativa desses mercc11dos en-

t! 'llfl\J[;Ifl"tJf!l na rt~r"'fJI; ílfo da prodLtt;:~o sergip•ma, chegando no per lodo 

dtt 1881- 87 1 n 69 1 5/. do valor médio anual exportado. Porta11to, ~ 

posaivel que c Ç\Ltmenlo relativo das exportat;:~es sergipanas, quando 

confrontttdo com as; de Pernambuco e Bahia, sejam devidas em parte à 

redu;lo do papel dos mercados nacionais como intermediários na ex

portaç~o sergipana, acompanhada por ttma redut;:~o nas exportaç~es 

as d~R demais provincias dirigidas ao exterior, ao tempo em que 

ntBBmas aumentariam suas ~xporta;~es para os mercados internos. Tal 

po~sibilidade pode aer checada com a util!za;~o de dados das ex

porta~~es totais ( exterior e mercados nacionais) na comparaç~o 

com os valores totajs das exporta<;;~es sergipanas. ~e 

Utilizando-se os dados de exporta;~~s totais das duas 

rela· -principais provincias nordestinas, confirma-se o desempenho 

t1vamente bom das exportar,~es s;ergipanas, no per1odo em estLtdo 

neste capitulo. Assim, na década de 1850, as exporta;~es médias 

anuai.s de Sergipe equivaliam a 21,3/. das exportat;~es baianas . No 
• 
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perlodo 1881-07, tal propor~ao sofreu um ligeiro aumento, atingin

do 2~,3'l.. Quando comparadas com âs exporta~~es pernambucanas , con

flrma-s~ a ligeira eleva~~o relativa das exporta~~es totais sergi

p~nas. As sim, em 1866-71, o valor médlo anual das exporta~~es ser

gipanas correspondiam a 20,8X das exporta;~es totais de Pernambu

co; no periodo 1881-87, tal propor~:lto havia sido elev.ada para 22X . 

/ Resumindo: n~o obstante a forte influência do a;úcar e 
I 

algod~o na determina;~o do total exportado pela economia sergi-

, 

do 

pana, e do fraco desempenho desses prodLitos nas exporta;~es bras!-

!eiras, quando comparamos as exporta~~es totais sergipanas (merca-

dos estra ngeiros e nacionais) ' com as exporta~~es das províncias de 

Pernambuco e Bahia destinadas aos mercados estrangeiros, obtemos 

coeficientes mais elevados que os obtidos com a compara;•o das ex-

porta~~~s totais sergipanas com as exporta~Oes totais das citadas 

provincias. Isso significa que essas províncias estavam conseguin-

do mercados nacionais para os seus produtos de e:·:portac;:llo, compen-

sande ao menos parcialmente, os revezes nos mercados estranqeiros. 

A provincia de Se~gipe, possivelmente, também, participou desse 

movimento de conquista d~ mercados nacionais para seus produtos de 
~~ 

exporta~ll!o -- ac;:úcar e algodilco -- princip~,lmente , ·uma vez que n~o 

apresentou red·.Jc;~o no coeficiente de suas e>:p~rtac;:fles totais quan

do confrontadas com as duas principais províncias nordestinas; an-

tes pelo contrário. Como é pouco provável que.os produtores de al

god~o e ac;:úcar da P~ov1ncia tivessem um desempenho nos mercado$ 

internacionais superi~r ao dos produtores de outras provincias , 

devemos concluir que os mesmos , além de acompanhar o desempenho 

médio dos produtores nacionais nos mercados internacionais, esta-

--
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vam disputando os crescentes mercados nacionais de seus produtos . 

Porém, 0 que mais chamava a ateniao das autoridades provinciais da 

época era a necessidade e as vantagens de eliminar os portos na

cionais como intermediários nas exportaçOes sergipanas para os 

mercados estl-angeiros . A e>: porta«; ao di reta et~a uma .;~spir-c.\c;;ao das 
--

autoridades provinciais, acenada como a única poss.ibllidade de 

romper o monopólio das casas comerciais baianas na compra dos pro-- - - - ::...__ __ 
dutos locais, no fornecimento de bens importados e financiamento 

da prodLlt;~o. O crescimento dos mercados nacionais por produtos ex

portados pelos pt-odutores sergipanos poderia ser confundido com 

uma interrup~;ao na tendência verificada ao longo do periodo em os-

tudo neste capitulo de aumento relativo das exportat;~es diratas 

para o exterior . Portanto, esta tendência de m~iores expo t-ta;~es 

diretas dos produtos sergipanos para os mercados estrangeiros, de-

sejada ~elos governantes e elite sergipana, pode ter mascarado o 

mov1mento simult&neo e, possivelmente, menos intenso de amplia~•o 

de mercados nacionais par-a. os pr-odutos e:<portáveis ser-gip.anos . "'0 

o histor-~ador ser-gipano Felisbelo Freire analisando a 

situa;~o econOmica da Provincia , em fins do século XIX, assim c a-

rat:tet"i zou-a: 

''Entretanto, Sergipe per-manece um atraso, obatantu 
. 

suas forças pr~dutivas. suas excelentes condi;~~s naturais . S61LI 

comércio é dependente do da Bahia, sem comunicar-se diretamP.nte 

c:om i Por- falta de comunica;~es extern•s•'' "'A pra;as estrange ras, 

A seguir- tratando da comercializa;~o da produ;~o •~rico•· 

la da Provincia, de seu financiamento e auprim~nto dé mercadorias 

importadas, comentai 

''E aqui seja di to de passagem; as casas importadore.s de 
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açúcar, estabelecidas no E 
stado, têm sido uma das mais importantes 

causas da sua decadência 
agricola . Representado elas a fun;•o de 

bancos, porque seus diretores emprestam o capital 
aos lavradores, 

pelo juro excessivo de 2/. ao ê 
m s, compreende-se que o pre;o é por 

eles determinado, e n:lto pela livre concorrência no mercado , 

Ao mesmo tempo que s•o eles f 
~ os ornecedores do capital, 

s~o os compradbres das mercadorias . 

Dai duplos proventos . Imp~em 0 pre~o e o lavrador, nA 

pos~~~o passiva de devedor, entrega o produto de seu trabalho . N•o 

há liberdade de comércio." 32 

O fato de, em meados do século XIX , as exportac;:~e~ ser-

gipana~ serem feitas, principalmente, via prac;:a de Salvador, e que 

boa part~ das impot~ta~~es feitas pela Provincia também fo•sotn in-

termediadas por casas comerciais sediadas em Sal\•ador levava as 

autoridade provinciais a identificarem nessa estrutura de comer-

cializac;:•o uma das principaia causas do atraso da Provincia e de 

sua agricultura . No entender dessas autoridades o primeiro passo 

·· seria estabel ec:er a e:<portac;:~o di reta dos prodlltos locais para os 

mercados estrangeiros, com isso, esperava-se , se conseguiria tam-

bém a importa;•o direta das mercadorias fornecidas pelos produto-

res est~angeiros . Ou como dizia um Presidente da Provincia l 

"Se Sergipe remetesse diretamente para A Europõl todo~ os 

seus produtos, os navios que servissem para transportar ••tes gt

neros trariam e.n retorno aqueles que precisasse a Provinci11 cr nllo 

aconteceria 0 que hoJe se observa , que todos os gêneroe que pr•ci-

sa a~o comprados na Bahia em segunda e terceira m~o . IEI to t.l, 011 

obJetos de consumo seriam por esse meio comprado$ rn$iS bar~tos . 

Temos pois que atualmente os produtores de Sergipe sofrem por duas 

3~ 
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maneiras= primeiro vendendo 
05 seus géneros i\Os negociantes de ou-

tras Provincias que v~o vender para fora 
do Império, deixam de 

apurar· 
0 

valor que conseguiriam se o fizessem negócio direto, por

que os lucros dos que servem de medianeiros lhes pertenceriam e 

compram também mais caros os cbJetos de que precisam porque em lu

gar de comprá-los diretamente, v~o comprá- l os em segur1da mio. E 

objeto que deve merecer-vos o mais sério cLiidado, o acabar com es

te sistema prejudicial de comércio , fazendo-o convergir para a Eu

ropa e mais paises estrangeiros ." ::s::s 

Uma das pr·imeiras medidas concretas do Governo PrcvJn-

cial no sentido de viabilizar a exporta;~o direta dos prodL1tos 

sergipanos para os mercados estrangei1•os foi e concess~o d~ sub-

ver1;~o à Associa;~o Sergipense, empresa constituida por algun~ dos 

prJncipais produtores agricolas locais, tendo como obJetivo a re-

bocagem a vapor "'lOS portos da Provincia. Quando de sua cria;~o , em 

1855, a Associa~t:llo Sergipense recebeu uma subvenc;:lto anual de 30 

contos de réis, sendo 18 contos pagos pela Provincia e 12 contos 

pelo Goven1o Geral, além do privi::.égio de C){clu!:>!vidado por 10 

anos. Entl-e as vantagens que se esperava , traria a Associa<;~o Ser

gipense, estavam : diminui;~o do pr@mic das apólices de segurei aLt-

mente do número de viagens dos navios, já que os mesmos n:Co mai:n 

d~penderiam das condi;~es da maré ; aumento da .carga a ser tran&-

portada por embarcai~o; diminui<;:lto do número de naufrAgiOSJ 

do a~úcar e demai• géneroa do ox-principalmente: aumento do pre<;o -r 

porta<; !li o, d d e-~ do t r ansporte para o Império, com na raz~o a esp •• 

navega<;ao direta; e, din1inui<;~o do pre;o das mercadorias eetran· 

geiras importadas . ~4 

Com l.·ntuito de estimular a exportac;~o direOutra medida 
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ta para os mercados estrangeiros fol.· ~ 
q redu~~o da aliquota do im-

posto sobre o a;úcar 
exportado sem a intermedia~~o de pra~as na-

cionais. Porém, já em 1874, o Presidente da 
Provincia reconhecia 

que a diminui;ao da aliquota de 6X para 4X, além de ter contribui

do para a redu;ao das rendas provinciais, n•o teria favorecido 
os 

produtores sergipanos, já que esse desconto seria 

apropriado pelos exportadores~ que descontavam do 
pre;:o pago ac.J 

Produtor- o correspondente à ali 
1 

t d · 
qLo a o 1mposto sobre a exportaç~o 

destinada a outras provincias do Império, independentemente de 
o 

mesmo exportar ou n:1to para o exterior. ,.,. 

Paralelamente foram adotadas medidas de estimulo a n~va

ga;~o de cabotagern, ligando Sergipe às provincias da Bahia e Per

~ambuco. Além de passivais raz~es politicas para isso, havia 

constata;l1to da dificuldade de se conseguir que a maior parte daa 

expor-tar;fles provinciais fosse dirigida diretamente pan1 os merca-

dos estrangeiros e, principalmente, que com isso se obtivesse 

importa~~o direta de mercadorias estrangeiras. As redes comerciais 

consolidadas que interligavam casas de exporta;~o e importa~•o da 

Bahia com os principais mercados estrangeiros, a precariedade das 

instala;~es portuárias da Provincia, o reduzido mercado consumidor 

local e a incapacidade financeira dos comerciantes locais para in

gressarem no comércio de exporta;~o e importa;~o diretas, Justifi-

d vporta~~o e esp~ci&lmmnte, cavam a sobrevivência do sistema e en ?' • 

de Sa lvador . Neste sentido foram ~prov•de importa;~o, tia prac;a 

hi de navega~•o de cabotagem a v~por. das subvenc;ôes às compan a ~ A 

P·~ti d 1854 c~mp•nhi• Santa Cruz fazendo uma .. , r e , a ..,.,, '" ~' 
viagem m~nt!i\1 

canavieiras, Porto Seguro Q Caraveaos portos de Cc:lml..lnlll • I 1 héi..IS • 

las, na linha Sul e Rio Real, Sergipe, Cotinguiba, Penedo e Macei6 
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•c Norte, recebia subsidio de 60 contos de réis anualmente, pagos 

·~~~ pelo Governo Geral, 40 contes pela provincia da Bahia, 12 contos 

pela provincia de Sergipe e 8 contos pela provincia de Alagoas . Em 

1858 1 a Companhia de Navega~~o Baiana SLibatitLii a Santa Cruz e 

Bonfim. Ligando os portos da Provincia ao Recife. atuava a Campa-

nhia Pernambucana de Navega~~o a Vapor. ~~ 

O desenvolvimento da cultura a~ucareira atraira, entre-

tanto, desde a primeira metade do século XIX, comerciantes oatran-

geiros para Sergipe. A principal casa comercial estabecida r1a Pro-

vincia, mantendo sua primazia por algumas décadas foi a firmo ham-

burguesa Schramm & Cia, com sede na cidade de Maruim (Sergipo) e 

filiais em Salvador (Bahia) e Hamburgo. Em Sergipe Schramm c Cia 

aedicaram-se à exporta~~o de a;Ocar e outros produtos da rmgi•o, à 

importa;~o, financiamento da produ;•o dos engenho~ e outros esta-

belecimentos agricolas e, possivelmente, a própria produç•o de 

açúcar . 

Maruim foi escolhido, na segunda metade do século XIX . 

como sede das principais casas exrortadoras que operavam, princi-

palmente, com os produtores da regi•o da Cotinguiba, mantendo uma 

relaç~o de simbiose comercial com Aracaju, conforme descreveu o 

engenheiro Milner, em seu relatório datado de 1881: 

''Todos os produtos que vem do interior tr~zidoo por ani

mais ou em carros sao recebidos e depositados em tr~pictl&S n• ci-

dade de Maruim, situada a 16 milhas acima de AracaJu, donde n~o h~ 

estradas para o interior nem para aquela cidade , sendo •• ~nic•• 

comunica~~es por ágLia e dependentes da maré no estuário . 

Os mesmos negociantes a quem pertencem os trapict1ea e 

bacias para botes em Maruim, s~o donos dos trapiches e molhes de 
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AracaJ u , ~ também possuem ou mandam sobre as embarcai~es que fa=em 

o t ransporte entre as duas cidades . Eles r esidem em M.arL!im , onde 

os produtos s~o primeiro acumulados : mas tem pessoal duplo de caJ.-

xeiros e outros empregados em Aracaju . Toda a exporta~~o de Ar aca-

Ju , portanto, é primeiro exportada de Maruim para aqLle l a cidade; e 

toda a importaç~o de Maruim é primeiro importada por AracaJu . A 

causa deste comércio incOmodo e dispendioso é n~o ha·,er na bai:<a-

mar navega~~o em Maruim, onde ent~o só exista l odo a descoberto e 

em que os botes ficam encalhados, enquanto que na preamar só hâ 

profundidade suficiente para botes calando cerca de quatro p6a . '' ~~ 

Quanto ao porto e praça comercial de AracaJu, assim se 

descreve no citado relatório: 

'' O porto de Aracaju está bem suprido de molhes e trapi-

ches, com todos ~s cOmedes para carregar e descarregar navios; po-

rém, em virtude de circunstâncias especiais, os navios s~o mLlitas 

vezes ali detidos semanas e até meses esperando a entrada da sa-

fra . Dur • .mte a minha estada n& citJ.,.de, em Janeiro de 188! , 
• 

haviil 

Ol"dinariamente de 20 a 26 navios. O comércio ativo dura de Dezem-

bro até Maio , e às vezes até Junho . No resto do ano o comércio 
-· 

pouco , e faz - se por meio de vapores costeiros que ai tocam com in

tervalos quase regulares , levando o a ;ócar, etc . , par~ anhia 

Pernambuco . r ••• ) 

A maior parte dos navios que frequentam aDto porto on-

tram sobre lastro , calando apenas de 6 a 8 ' p~s , dP modo qLlm ~ pro-

fundidade d'água na barra n~o lhes oferece dificuldade a l guma 1 po-

rém quando carregados , calam de 10 a 12 ou mesmo 12 1/2 pés, e en-

t~o é necessário esperar ocasi~o favorável na preamar de águas vi-

39 

' 
• -



vas p~ra passar a barra e sem perigo. Ao aproximar-se o momento da 

saJda, os navios encamÁnham-se para o excelente ancoradouro Sltua

do perto do farol, onde cada um espera sua vez de ser rebocado 

barra fora. H~ um bom rebocador do governo empregado neste servi

ço, levando ordin~r1amente dois navios e fazendo duas viagens dià·

rias durante a maré das aguas vivas. Por ocais~o do comércio ativo 

acontece frequentemente n~o haver tempo para rebocar todos os na

vios, sendo alguns obrigados a esperar duas semanas, até a seguirJ

te maré de águas viva~. Os navl.os que saem tocam As vL•::es; no ftm

do, especialmente em ocasibo de muita ressaca, mas O ,-aro qu& so-

fram pre;uizo sério.'' 

Nas cidades de Estancia e Propriá e Vila l~ova lamb~m 

surgiram casas comerciais, algumas delas ligadas 
Ci"lpi laie o~-

trangeio•os, que se ocupavam principalmente da enporta;lo dos pro

dutos locais, comercializa;~o de produtos importados e do finan-

ciamento da p-oduç~o. 4o 

• Portanto, nao obstante n~o haver atingido o ob;etivo de 

com o aumento das c::xportaçeles diretas para os me1·cados ustrangcj

ros, trazer a importa~~o direta de mercadorias estrang~iras, n po

litica das elites locais de estimular o cooércio direto da Provit1-

cia com os mercados importadores de sua produt;~o 1oi relntivamento 

bem sucedida. uma vez que na década de 1850, apenaa l?X dau ~uae 

exportaç;fll:i?s eram destinadas a mercados estrangoiroo, l'llll"fi14U1lo no 

periodo 1881-87 1 atingiu-se 69,5% . Quanto às Jmport~:~çCioll dPvamor 

destacar: em primeiro lugar, as mercadorias nacionaiR nortj.cip~

vam, na segunda m~tade do oéculo XIX~ com aproximadam~ntc 20X do 

Valor total das impor'l.aC1e5 anuais médias da ProvJ.ncié\. E"m !'IGÇJLmdo 

lugar, as mercadorias estrangeiras, que participavam com oa rcs-
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tantcs 80% dos valores médios anuais das importa;~es, eram recebi-

das quase que totalmente através de casa~ importadoras localizadas 

em grandes praças nacionais. Assim, na década de 1850, apenas pou-

co mais de 2X das importa~~es de mercadorias estrangeiras chegaram 

diretamente à Provincia, tendo a maiorja das mercadorias estran-

geiras comer-cializadas na Provincia chegado nesta já despachadas 

para o consumo, ou seja, sua importa~~o fora feita por atacadistas 
• 

de outras pr-.:~~;as que as distribuiam no mercado nacional. No perio-

do 1881-88 houve uma eleva~~o na participa~~o das importa;~P.s di-

retas de mercadorias estrangeiras no valor total das mercadorias 

estrangeiras importadas pela Provincia, atingindo uma médja anual 

de pouco mais de 6X . Essa participa~~o ainda tao diminuta, nao 

obstante o crescim~nto das exportai~es diretas para o mercados pg-

tri'ngeiros, mostJ-a que as dificuldades para os comen:iantes loc.::~is 

importarem diret~mente eram intransponiveis. As redes comerciais e 

de crédito já estabelecidas em outras praças, o pequeno tamanho do 

• mercado local, "-'~S dificuldco.des dn seu porto, os elevados custos de 

tran~portc5, ~te., deve~ ter im~adido que os comerciante~ locais 

particioassem mais diretamente de um dos ramos mais lucrativos do 

capital mercantil da época -- o ~omércio de importa~~e~. 4~ 
• 

Mest~? tendo sua atua~~o direta no comércio de importa~~o 

bloqueada, o capital mercantil d<:~ Pro.vincia diverei1icou se no pP.

riodo em estudo . Além da apropria~~o crescente da comercjaJJ~a~~o 

dos produtos locais exportáve~s e o ~ · d f~nanci•mento da prodw;:~o, 

como tipicas casas comissárias , a distribuiç~o de mercadorias im

portadas, como agentes de grandes atacadistas de outras pra,aa, 

eram fontes de lucros decorrentes do funcionamento de uma economia 

mercantil-escravisa exportadora . A concentrai~O dos lucros nas 
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m~os desses comerciantes permitiu o cc-financiamento da mod~rnjza-

;~o produtiva da agro-indústria a~ucareira, ao lado de fornecedo-
• 

res de equipamentos e créditos ofic~ais e, tan1bém, a busca de 

aplica~~es alternativas em outros segmentos, devido as perspectJ-

va5 incertas de lucros naquela agro-indústria. 

, 

• 
• 

, 

• 

• 
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2 • Expans:to Ter r i to r i ai da Agro- Indústri.a Acpucareir·a 

2.1 Conquista e Ocupa~:to do Território. Pecuâria e Agri 

cultura de Subsist~ncia 

Em 1590 Cristóv~o de Barros, um dos membros da Junta 

Provisória que gov~rnava o Brasil, comar1dou uma expedi;~o mili.tar 

com o qbjetivo de astabelecer o dominio português na área qLlQ 

atualm~nte corresponde ao estado de Sergipe, onde, 

eHtavam djspLJtando com os franceses a •xtra;~o do 

te~po que a penetra~~o colonizadora e da cat~quese 

fr~a reve~es . Os objetivos dessa expedi;~o eram: 

oca 1 Ltsi tanos 

pi,ILI · br~.:~<.J. l 1 11.0 

j eaui ti c., so

a) C!limirHir' 

conco1· 1 éncia francesa no ap1·ovisi.onamento do pau-braeil e outrem 

produtos extrativos, b) proteger as frentes de expans~o colonial 

dos vales dos rios Jtap~cur·u 2 Real dos ataq1.1es indigenas , c) ob

ter m;J(o-de-obra através da "gutó'rra Justa" aoo indigenas ini11dgos 

dos portLlgueses, reduzindo-os a escravid~o, d) pos~ibilita1 a 

abertura do território correspondente ao atual estado de Sergipe, 

à coloniza;~o portuguesa nucleada na Bahia, particularm~nte, ~ e:c

pans~o da pecuária. ~2 Composta de três mil homens, ~ntre brancos, 

mamelucos, indios e contando também, com c:olonon dll fiL111fll o r~m·

nambuco, a traidos pela promessa de? escravizar os indJ goniA!ll du r·a

gi~o, pois ''sendo guerra t~o justa , dada com liccn~o do Cl-Roi, 

esperava trazer muitos escravos '', provida de material b6lico, in

clusiv~ pe~as de artilharia, essa expedi~~o deotruiu a renistCncia 

indigena,.;, matou 2.1100 nativos e escravizou 4 . 000. A pó\rtilh.o1 do 

butim colonial foi assim descrita por Frei Vicente Salvador : ''Al

can~ada a vitória e curados os feridos, armou Crist6v~o de Barros 
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alguns cavaleiros como fazem na Africa, po r provis~o de El-Rei que 

para isso tinha , e fez repartiç~o dos cat~vos e das terras , fican-

do-lhe de uma cousa e de outra muito boa porç~o , com que f e z ali 

urna fazenda de gado , e outros a seu exemplo fizeram o mesmo, com 

que veio a crescer tanto pela bondade dos pastos que dali se pro

veem de bois os engenhos da Bahia e de Pernambuco e os açougues de 

carne . " ~,. 

' 
Como resultado da conquista foi organizada a CapitanJ.a 

dP S&rgipe del Rei, ''assim denominada, por ter a conquiota resul

tado de iniciativa real, e, também, para diferencia-la d• Sergipo 

do Conde, localidade do RecOncavo da Bahia desenvolvida em torno 

do engenho fundado por Mem de Sá . '' ~·A distribuiç~o de terras pe-

los conquistadores entre seus companheiros foi quAntificada por 

Felisbelo Freire em 205 sesmarias, doadas entre 1596 e 1607 . Ter-

ras destinadas, principalmente, à criaç~o de gado , pois como asse-

gura aquele historiador sergipano : "Por esse tempo r1ominav.:. como 

principal explorac~o colon~al (em Serg~pe] a criaç~o de gado . Esse 

dominio verificou-se durante todo o século XVII e grande· parte do 

XVIII. 4 "' 

• A partir de 1637 e dura,te oito anoa, o território ••r-
g1pano foi alvo de disputa entre portugueses r holand••~•, J~ 

ficava estrategica~,te local1zado entre o 1mportanto n~cleo pro-

du~or de ac6car -- Pe.-nambuco, que estava sob dominio holondOs --
e o CEntro adainistrat1vo da colOnia portugues• - A 

guerra entre holandeses e portugueses atingiu o desanvolvim~nto 

dos rebanhos sergipanos, que "JA contavam, entllo , com qu4\troc:onlos 

currais, distribuidos por toda a extens~o do seu torritOrio a oito 
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de Sergipe, em 1623, comar1dada por Bagnuolo,'' além de oito mil ca-

beç;aa de gado que afllgentou para além do Rio Real, matara cinco 

mil • .,,... 

Além da pecuária nessa fase inicial da coloniza;~o ser-

gipana, desenvolveu-se uma agricultura produtora de alimentos, vi-

sande principalmente, o abastecimento do recOncavo baiano . A coroa 

portuguesa, preocupada com as crises de abastecimento de alimen-
• 

tos, criara uma legislaç~o obrigando os aenhores de engenho a 

f)lanlar mandJ.oca. Entretanto, "como e:<plicou Manoel FerreirL\ da 

camara, em 1807, ele n~o cultivava um só pé de mandioca par·• n~o 

cair no abüurdo de renunciar à melhor cultura do pais p~la pior 

que nele há". Isso era possivel, n~o obstante, os empecilhos colo-

Lados pela legislaç;~o metropolitana, gra~as ao desenvolvimento de 

uma agricullura subsidiária, produtora de alimentos, nas regi~es 

per~féricas ao recOnc:avo baiano, ao Sul e ao Norte, inclusive no 

Rio Real e interior de Sergipe dei Rei. 47' 

No inicio do século XVIII, podiam ser distinguidas qua-

tro regi~ea produtoras de farinha de mandioca em Sergipe; a) Ao 

Sul, em torno da Vila de Santa Luzia, onde se localizava o maiw 

importante núcleo de produ;~o, se~do esta destinada baaicamenta ao 

mercado baiano, b) Na regi~o do Baixo S~o Francisco, em torne da 

Vila Nova, suprindo esta regi~c e exportando os •Kcwdent•• parA a 

Capitania de Pernantbuco, c) Nos Vales do Vaz~-B~rriB o Sargip•, 

abastecendo os engenhos o núcleos urbanos da pr6pria r•;i~c. d) O• 

agreetes-sert~es de Itab~iana e Lagarto, neasa époc~, produtora• 

&ecund~rios. """ 

As correspondências do Governador Geral do Brasil com os 

capit~es-mores de Sergipe demonstram o caráter dependente • eubsi-



diário que tinha a agricultura produtora de alimentos em rela~~o à 

agro-indóstria a~ucareira, ao lado de um conflito de interesses. 

Enquanto as autoridade da Bah~a ~mpunhRm preios baixos farinha 

no mercado de Salvador, tentavam obrigar os produtores serg~panos 

a destlnar·en SLia produc;~o ex c 1 usi vamente para aquele mercado~ uma 

vez atend~das as nece~sidade locais. Veja-se, por exE.'mplo, essa 

ordem d~ Govcr·rlador-Ger-al: ''E porque se consta que ntuito~ lavrado-

r es e pe~so;.~s da Govern<:lnt;<:l dessas Vi l.:ts, tt'lm r e tido as í ar in h.:~~., 

atravessandn-as para fa:::erem sórdido J.nter~sse de as r·evenderem. 

Ordeno a V.S. que deixando a que necessário for para a sustent~ç~n 

dos moradores destas Vilas, as far;a embarcar sem demo1·a.'' ~Y 

Nas últimas décadas do século XVlil, o de~~t1Volvim~nto 

a agro-uuJQslrJ.u acoucat-eira, levou a uma reduc:~o na pr·odur;:to local 

de far1nha do mandioca. Os senhores de engenl1o de Sergipe também 

se recusavam a plantar a lrtvou.-a menos lucrativa da colOn~a en• 

prejuizo da ma1s lucrativa. O próprio algod•u tornou ~e uma alter

nativa mail.'i lucrativa para lavradores com poucos rE!curGOG, que n~o 

podiam construir engenhos e comprar a ascravariB e anim~lG neceG

sários ao empreend~mento. Como consequQnc~a desso redJrpcion•roento 

da produ;~o, Sergipe deixOLI dP ser importante exportAdor do ~li-

mentes. O recOncavo baiano pAssou a ser abaalecido, prJncip1.1Jmen-

te, por localidades baianas periféric~s, e o próprio l.lbn-Lor.imen-

to da popul~~~o sergipana passou por crises no século XIX, n~cor-

• 
rendo-so ~ importa~~es. 00 

Sogundo Caio Prado Júnior, na primeira metade do século 

XVIII, a agricultura colonial brasileira e5tava passando por um 
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periodo de crise, face à supremacia ecooOmica da mi.neraç~o , que 

absorveu as outras atividades económicas da colónia, e por uma ra-

z~o externa -- o pleno desenvolvimento do principio mercantilista 

do eMclusivo metropolitano, por parte das principais potências 

económicas européias, que deixaram em mà posi;~o, Portugal e sua 

colOnia. Especificamente em relaç~o à cana-de-açúcar , o desenvol-

vimento de sua cultura nas Indias Ocidentais, aliando mercados 

preterenciais, superioridade técnica e maior proximidade, trans-

formou o Nordeste brasileiro em produtor marginal. E verdade que o 

a;úr.ar continuava a ser o principal produto de exportaç~o da colO

nia, ao contrário do que a clássica vis~o de ciclos econOmicos 

pnssa nos levar a crer, porém os produtores norde~tinos de açúcar 

haviam perdido sua preeminência no mercado internacional e, inter-

namente, a colónia n~o era mais sinOnimo de açúcar . o~ • 

Porém, na segunda metade do século XVIII a decadente m1-

nerac;:llo n:!to podia mais ser acusada de "absorver" as atividi<des 

econOmicas da colOnia e , por outro Jade , mudam as condiçfles do co-

mércio colonial . A revolu;~o industrial que estava se processando 

na Inglaterra incrementou a demanda por produtos agricolas tropi-

cais que; posteriormente, deixariam de ser produtos exóticos das 

colOnias -- especiarias -- para se tornarem produtos de consumo 

difundidos entre as amplas massas urbanas de uma Europa que 5~ in-

du'Strializava e necessitava de alimentos baratoa. Enquanto iuso 

n~o se tornava realidade, Portugal procLirava se aproveitar dl!lfl 
• • 

disputas politico-econ~micas das grandes poténcias européiaa, 

transformando Lisboa em importante e ntreposto de produtos tropi-

cais. Nos óltimos anos do século, os principais concorrentes do 

Brasil sofreram golpes profundos sm sua produ;~o, em decorrência 
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d~s agitaç~es politico-sociais, que atingiram as Antilhas France-

sas e Inglesas, pt-incipalmente a revolta escrava em S~o Domingos, 

em 1791. 

No interior da colónia a situaç~o era de tens~o. A ln-. . 
conf!d~ncia Mineira fora sufocada em 1788, porém em vários pontos 

do Pais, começava-se a questionar as bases do relacionamento me-

trópole-colOnia. Portugal conseguira após 1796, equilibrar su~ b~-

lança Lomercial com os pai~es europeus, que fora deficitária por 

l~ngos anos. Porém esse equilibrio fora conseguido com a prodLI~~o 

brasileira, -- mais de 60X das exportaiôes portugLtenas provinlt~m 

do Brasil, enquanto que a metrópole ~cumulava déficits em roltt;~o 

à sua colónia, criando portanto, um solo fértil parn sem~~dL1ra 

de id~ias de livre comércio do Brasil com oG princ~paia merc~dos 

internacional~ ou seja, questionando o núcleo do sislema -- o a~-

clusivo metropolitano. E nesse ambiente que uma gera;~o de adnti-

nistri\dores coloniais, f ilhes das reformas pombali,H.Hl, tentarlXo 

aperfei~oar o funcionamento da economia e do relacionamento colo-

nial. Nesse e~for~o foram introduzidas inova~~es, fruto ~e conhe-

cimentos e avanços da agricultura de concorrentes ' dos prodlltor&$ 

brasileiros. "' 2 

No periodo, gra;as à revolu~~o industri~l, que tornArJa 

o algod~o a principal fibra têxt~l, o Brasil come;ou • axport•r 

esse produto, em volumes crescentes. O cultivo dq algodlto •• di~

seminou pelo Pais, uma vez que é menos exigente quanto ~ colcw 

clima, e, principalmente, exige investimentos inici~iz menormM do 

que a cana-dro a~Ocar, assim em 1790, 30X das importa;~cm inolao&e -daquele produto provinham do Brasil. Porém, jà ,,. década de 1930 a 

concorrência norte-amerJ.cana encerroLt esse ciclo de expans~o algo-
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doei r a no Pais • até que a GL1erra de Secess~o desorganizasse a pro

duc;:fo do Sul dos EUA e levasse a um novo "boom" no mercado inter-/ 

nacional do produto. e3 

Esse renascer da agricultura passou pelas lavouras de 

arrozJ anil e café. O a;Ocar também passou por essa fase de pros

peridade. As antigas regi~es produtoras de PernambLlco, Bahia e Rio 

de Janeiro se reanimaram e novas áreas iniciaram ou consoljdaram o 

cultivo, como por exemplo, S~o Paulo e Sergipe . e4 

Podemos afirmar, com relativa seguranc;a, que foi niJI se-

- gunda metade do século XVIII que Sergipe deixou di? aer, apena~a, 

uma área subsidiária, fornecedora de alimentos e animais parA o 
• 

• 

Recóncavo Baiano~ convertendo-se numa área da expans~o da agro-in-

dústria açucareira baiana. Para o século XVII e, provavelmente, 

primeira metade do século XVIII, uma boa descri;•o da economia 

sergipana seria a seguinte: 

''Esta capitania fica no distrito da Bahia de Todos os 

Santos, e pelos moradores dela foi conquis~ada e povoada, está em 

on~e graus da banda Sul, e a terra é muito fértil, e de grandea 

várzeas, pelo qUe há nela muitas cria~~ea de vacas, de éguas, mui-

tas mandioeas, e pescarias e podem-se fazer muit~s engenhos poi~ 

que até agora n~o hà mais q1..1e dois come.-ados." .... 
o primeiro registro ~obre engenho de a;úcar .m, s~roipo, 

é 'de 1612, quando haveria apenas 1 engenho na ragi~o, •m 17~6 ••

riam registrbdo3 46 engenhos. Há uma certa concord~ncia antre ~• 

fontes quanto a expansllto do n~1mero de engenhos tuargip.:mo1il entre o 

final do século XVIII e inicio do século XIX, Em 1796 seriam 140 

os engenhos sergipanos, 146, em 1802 e 148, em 1807. A partir dai 

etro apresentados dados divergentes e/OLI imprecisos, até que em 
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1823 a matricula dos engenhos da Provincia de SergJ.pe fornecesse o 

número de 347 engenhos, ou seja, um crescimento de 147,9X entre 

1798 e 1823, no numero de engenhos . Número significativo, se le-

varmos em conta que na Bahia o crescimento foi o segLlinte: de 260 

engenhos em 1798 para 500 em 1820, ou seja um crescimento de 

92~3X. E em PPrnambuco a variaç~o entre o numero de engenhos apu

rados 0m 1795, 296 e o numero estimado em 1818, 500 engenhos, foi 

de 68,9'l.. .. ... 
De 1823 a 18~•4 haverá um novo sal to no .,,,mero doa ongt!'-

nhos serg1par1os, que passa dos citados 347 para 666, ou aruja, um 

crescimento de 91 , 6X, num periodo de 21 anos . Entre a~ décaMQs de 

1S40 e 1860 haverá um novo crescimento no numero de engGnhos em 

Sergipe, chegando-se, provavelmente , ao número máximo atingido am 

1 toda a histúriB de Sergipe . Mott apresenta dois nu,neroo para o to-

tal dos engenhos sergipanos em 1840 : 433 e 344, obtidos renp~cti-

vamente, do Relatório do Presidente da Provincia de 08.03.18~2, e 

de um cficio do Presidente da Provincia, WenceslaLI de Oliveira 

Bello ao Ministério da Marinha . Supomos haver uma subeatima;~o no 

número de 344 engenhos sergip.:~nos em 1840, isto porque tal número 

está abaixo do número da matricula de 1823 (347) P. muito abaiHO do 
• 

número apresentado para o ano de 1838 (445). Portanto, •• o nC1m•ro 

de 433 engenhos, em 1840, esti·1er mais próximo da roAlid~dg, to

riamos um novo periodo de crescimento no montant~ do~ uno~nhoc 

sergjpanos até • década de 1660, quando , em 1863 etinoiu-•~ o to

tal de 750 ~ ou seJa, um crescimento de 73,2%, ~m vintg w trOu 

anoe. ' 

Eoges eng~nhos iam se localizando nos vales dos pequenos 

rios sergipanos, que além de fornecerem água para suas divereas 
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necessidades, eventualmente forneciam for~a motri=, e também, o 

que era muito importante, forneciam meio de transporte mais barato 

e seguro, numa época em que eles eram precários e de alto custo . 

Estar localizado próximo a um rio navegável era uma vantagem con-

siderável, pois, "Uma barca ordinária, com cinco homens , podia 

conduzir, de uma só vez , 20 caixas d~ açúcar , que ser~o necessá

rios 120 bois e 40 pessoe~s para a condu~:tto por terr a . ""'-r 

Por outro lado as condi~~es naturais de fertilidade dos 

5olos e clima colocavam barreiras à expans:tto dos engenhos além de 

certos limites a Oeste . O Nordeste Brasileiro possui uma faixa li

torGnea estendendo-se do Rio Gr ande do Norte à Bahia de largura 

variável, com solos férteis e c l i ma úmido e quente, condiç~es fa-. . 

varáveis ao cultivo da cana-de- aiúcar . Para além dessa faixa o 

clima se torna semi-árido e o solos s~o ma~s pobres , impedindo o 

cultivo, em larga escala, da cana-de-açúcar , og Em Sergipe esta 

faixa possui 175 quilometras no sentido Norte-Sul e, no máximo, 50 

quilom~tros no sentido Leste-Oeste , comprePndendo por volta de 1/3 

da superficie total do atual estado de Sergipe (em torno de 7.000 

km"'), sendo assim descri ta po.- um geógrafo pernambucano : "Os pe-

quenos rios que vêm do interior como o Serg~pe, o Jacarecic:a, 
• o 

Vaza-Barris e o Piaui, a cerca de 20 ou 25 quilOmetras de distan-

cia da fo~ encontram as suas antigas vàr~eas afogaJas. invadidõs 

pel o mar, e se transformam em majestosos cursos d ' agJa com de=enas 

c1e :ne::r as c:e Ia.-ç•..:r-a. Temos ent~cr os mangues penetra"do larqaJII.ent~ 
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A maior parte dos solos da ~ena da mata sergipana s~o 

classificados como Pod~ólico v 
1
. 

- erme ho Amarelo , solos cuja fertili-

dade n~tural é baixa, requerendo 
.adub~c;;~o, cal age, controle de 

eros~o nas encostas e irriga;~o, tendo em vista um aumento de pro

dutividade. Uma variante desse tipo de solo s~o os Podzólicos Ver

melho Amarelo Equivalente Eutróf <co, q1.te • apresentam média e alta 

saturaç~o de base, menor acide~ e pr de ' esen;a minerais primérios 

facUmente decomponiveis. Apresentam de média a alta fertilidade. 

Na zona da mata sergipan8 esses solos podem ser encontrados nos 

municipios de Arauá , Itabaianinha, Rosário do Catete, JaparatLtba, 

Carmópolis e Capela. Outro tipo de solo de elevada fertilidade é o 

Vertsol, solos argilosos, presentes nos vales dos rios Sergipe e 

Cotinguiba, principalmente, nos m1.micipios de Maruim e Rosário do 

Catete. Apesar de sua fertilidade natural, esse. tipo de solo apre-

senta algumas limitac;;fleG, n:lro podendo sor trabalhado nos periodos 

chuvosos, pois fica encharcado e pegajoso . No periodo seco, resse-

ca-se e fendilha-se, tornando-se extremamentE duro. "'0 

Quanto ao clima, apresenta condJ.c;e!es ideais para o Cl.tl-

tive dá cana-de-ac;:úcar, clima qLtente, com precipitar;eles plLtviomé

tricas em torno de 1 . 400 mm anuais, apresentando duas estai~es b~m 
• 

delimitadas, um periodo chuvoso correspondente ao outono-inverno e 

um periodo seco, correspondente à primavera-ver~o. Essas estaçOes 

be_m delimitadas permite que a safra de cana e seLt aproveitamento 

industrial se processe de setembro a marc;:o, e·que nos outros meses 
• 

se fa10a a prepara .. :!lo dos solos e o cultivo da lavoLtra . 

f Sendo erigidos nos vales dos rios ser-Os engenhos oram 

gipanos que formam 6 bacias hidrográficas . .,.._ Ao Sul a bacia do 

Rio Real e do Rio Piaui, ambos desaguando na Barra da Est~ncia, 
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onde se localizava 0 po t r 0 do mesmo nome _ ' de onde era exportada a 
prodLt~~o aiucareira do s Lll. Ainda no Sul a bac•a do Rio • Vaza-Bar-

ris, onde se localizam os municipios de Itaporanga d'A~uda e S~o 

Cristóv~o. O porto localizava-se na barra de S:l(o C': .. istóv~o, de on-

de era exportado o açúcar ~: ·oduzido nos dois 
. 

citados municipios. 

Ao c:entt-~ a bacia do Rio Sergipe, que com se1.1 afluente Cotinguiba 

e oLtt~os permitia o escoamento da produ;~o da principal zona pro-

dutora de a;úcar da Provincia. Ao Norte 

compreendendo outra importante área de 

a bacia do Japaratuba, 

produ;~o açucareira. Sua 

barra era muito precária tornand 1 • o-se ego impraticável para a na-

vega;~o devido ao a;oreamento. p · or J.sso promoveu-se a interliga;~o 

do Rio Japaratuba à foz do Rl.·o s ergipe (Barra do Cotinguibal atra-

vés do canal oo Pomonga, que ligava o Rio Pon1onga (afluente do Rio 

Sergipe) ao Rio Japaratuba. Com isso tornou-se possivel o desen

vol'~imento dos e11genhos localizados no Vale do Rio Japar·atuba. Por 

fim ao extremo Norte a bacia do Rio S~o Francisco, cuja produ;~o 

a;ucareira era reunida no porto de Vila Nova . 

Para fins desse estudo div~dimos a zona da matp sergipa-

na em duas. A primeira, tradicionalmente conhecida como zona da 

Cotinguiba, compreende os municipios cortados pela• bacias hidra-
- ' 

gráficas do Rio Sergipe e do Rio Japaratuba. Essa era regi~o 

mais importante na produ;~o a;ucareira da provincia, graç;-as a fer-. . . 
ti,lidade dos solos, clima adequado e possibilidade de transporte 

da produi~O através dos citados rios , navegáveis, nas marés altas, 

a~é os municipios de Maruim, LaranJeira5 e Riachuelo, onde o a;Q-

car era acumulado em trapiches, e posteriormente, 
remetidos psra 

Aracaju. A zona da Mata Sul sergipana compreende os municlpios 

cortados pelos rios das bacias hidrográficas do Real, Piaui e Va-
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za-Ba~~is . Os seus 1 so os , geralmente ~ , s~o mais pobres que os da 

Cotinguiba, ou est~o locali•ado 1 . 
- s em oca~s relativamente distantes 

dos rios navegáveis, 0 q d 
ue ificultava o desenvolvimento da produ-

;~o aiucareira . Foi , ent t t re an o , a regi~o pioneira na coloniza~~o 

de Sergipe e a segunda mais importante zona na p~odui~O do a;úcar . 

Possuia dois portos, o d E tA e s ~ncia, na barra do Rio Real e o de 

8~° Crist6v~o, na barra do Rio Vaza-Barris. Quanto ao agreste-ser

t~o, delimitamos t r ês regi~es: a do Baixo Slo Francisco, compreen

dendo os municipios sergipanos cortados pela bacicl hidrográfica do 

Rio S~o Francisco, tendo como porto escoador de sua produ;~o Vila 

Nova . O agreste-se~t~o de Itabaiana, englobando a regi~o Centro-O

este da Provincia e finalmente, o agreste-sert~o Sul, compreenden

do os municipios do Sudoeste da Provincia. 

Em meados do século XIX os engenhos de a~úcar penetraram 

além das áreas da zo~a da mata, adentrando pelo agreste, onde tan-

to o custo de transporte para os portos litor~neos, como a possi-

bilidac'e de pet•des das safras em anos de spcas ou estica mais pro-

longados, amea;avam sua sobrevivência econOmica. Ao que tudo indi-

ca, na maior parte do tempo, a rentabilidade esperada, mesmo des-

ses engenhos marginais, era maior que a das cul t•.trau de Lllimentos, 

algod~o, oLt pecL1ària, visto que eles persistir~m por pr~tic~mente 

todo o periodo em estudo. E verdade que n~o dispomc3 de trabalhou 

sobre a estrutura patrimonial, rentabilidade econOmica, técnicas 
• 

produtivas, ~ti\izai~O de m~o-de-obra, etc . , que pudessem aer uti-

lizados para a compara;~o dos engenhos sergipanos da zona da mata 

com esses ehgenhos agrestinos, bem como compara-los com outras 

unidades do Nordeste e demais regiees a;ucareiras do Brasil e de 

outros paises. e2 Entretanto, como podemos ver no tabela abaixo, 
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n~o obstante a dificuldade de estabelecer tendências, já que hà 

omisse1es de dados em re.lac;:~o ao· número de. engenhos em diversos mu

nicipios, para diferentes anos, podemos concluir por uma relativa 

estabilidade na distribuig~o dos engenhos entre as regi~es da Pro

vincia, visto que a zona da mata (Mata SUl e Cotingu iba) possuia, 

em 1856, 609 engenhos, ou seJa , 81,5/. do total . Em 1875 tal pro

porç~o estava em 85/. e, 82,8/. em 1881 . Provavelmente esta estabi-

!idade na distribui;~o dos engenhos entre as diversas regie1es da 

Provincia reflete uma alterac;:~o na participac;:~o na produc;:~o total 

de a~úcar, pois os engenhos da zona da mata, particularmente os da 

Cotinguiba, estavam passando por mudanças em seu aparato técnico-

produtivo. A introdu;•o de mlquinas a vapor estava aumentando 

capacioade produtiva dos engenhos, e como veremos, estas se con-

centravam na zona da mata. 

Tabela I. 7 "'"" 
Engenhos--de Ac;:úcar em Sergipe 

--·------------------------------------------------ número de engenhos/i\nos 
Regi~o/Munici~io 1856 1875 1881 

--------- .. ·------·---------------------------~------- 373 266 347 
1. Cotinguiba .. . 

10 nd 8 
Banto Amaro 

73 !52 90 
Laranjeiras 

21 24 21 
Socorro 

60 42 37 
Rosário 

( *) 35 nd 
Riachuelo 

130 61 79 
Capela 

57 nd !53 
Divina Pastora 

22 17 21 
Maroim 

n d 35 38 
Japaratuba 

236 130 189 
2.Mata Sul 

' 70 nd 4·8 
Estt"!ncia 

7 nd 53 
Espirita Santo 65 30 nd 
Santa Luzia 

nd 40 nd 
Arauá 

56 50 60 
ltabaianinha 

4 10 13 
Br.o Cristóv~o 55 
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Itapor-anga --34- na -15 

. 3. ~gr-este-Sert. S~o Francisco 75 
ProprJ.à 13 34 

Vila Nova 
23 13 11 

I lha do Ouro 
52 nd 23 
nd o nd 

4.Agreste-Sert~o de Itabaiana 29 
Itabaiana 

16 19 

N.S. das Dores 
29 16 13 
nd nd 6 

• 

S.Agr-este-Sert~o Sul 34 41 
Lagarto 
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Pequim 
34 5 37 

Riach~o 
nd 22 nd 

Sim~o Dias 
nd 11 16 
nd 3 6 • 

---------------------------------------------------
Total 747 466 648 
---------------------------------------------------

Hà um consenso na historiografia quanto preeminGncJ.a 

dos plantadores de cana, e dos senhores de h t engen o, em par .ic~lar, 

na estrutura fundiária do Nor-deste a;ucdreiro. Esses aparecem, ex

plicJ.ta ou implicitamente, comr:> detentores do virtual monop6lio 

das terras agricultáveis da zona da mata. Is110 n~o obstante a di-

vis~o da historiografia em correntes divergentes quanto a caracte-

riza~~o da natureza da propriedade fundiária no Brasil ColOnia, --

propr-ied~de feudal, provida de elementos feudais, propriedade alo-
.. 

dial, etc. Mais ainda, por ter sido historicamente a primeira for-

ma de propriedade de terr-a no Bra~il, e talvez por ser, nos nossos 

dias, uma das express~es do latifQndio, e dos conflitos pela posse 

da terra, a propriedade canavieira é tida como a introdutora e 
• • 

perpetuadora de uma certa estrutura fundiária excludente. Assim, 

PO~ exemplo, Albe~to Passos GuimarBes diria: 

''Fixar-se-iam nos engenhos todos os designios da nobreza 

territorial, neles se concentrar-ia toda a for~a do monopólio da 

terra, toda a resist~ncia contra a infiltra~~o das formas "ple-
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-~é~~s'' de propriedade. Ali a Metrópole 

muito tempo, principalmente entre 
05 

haveria de encontrar, 

grandes senhores, os 

por 

seus 

pontos de apoio e a mais completa 
c:olabora~~o para a empresa colo-

nial" •• 

Nelson Werneck Sod é r , por outro lado, afirma que no ini-

cio do processo de coloniza~~o a terra era abundante e desprovida 

de "valor", sendo doada a larga pela Coroa portuguesa, até que, 

praticamente n~o existindo mais terras livres, o modo d~ produ;~o 

~screvista entre em colapso, levando no Sudeste a um avan;o -- as 

rela~Ces de trabalho livre -- e no Nordeste a um atraso -- a ser-

vid~o. Acentua o autor que apesar da divergência de resultados do 

colpaso do modo d~ produ~~o escravista , o que havia de comum em 

todo o pais era o fechamento da fronteira de terras livres, era 

eniim, a total apropria;~o pelo latifúndio das terras agricolas. 60 

Caio Prado Júnior ao destacar o papel central da grande 

propriedade na economia colonial, sublinha o engenho de a;úcar co

mo protótipo do latifúndio. Ou em suas palavras; 

"O tra;o essencial das grandes lavouras é, como Jà afir-

mei, a • 1 rga escala. Cada unidade produtora, conJu-explora;ao em a 
' 

e numerosos trabalhadores, constitui-me 
gando áreas extensas 

como 

coletiva do trabalho e mesmo espRciali
uma usina, com organiza;~o 

za;~es . Isto se observa em particular na produ;~o tipicA da agri

. ar onde o engenho, com seu conjunto de 
cultura colonial: a do a;uc ' 

máquinas e aparelhamentos, forma uma 
verdadeira organiza~~o fa-

bril." 

e cificamente à extens~o das propriedades 
Referindo-se esp 

açucareiras, diz o autor: 
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"O engenho abrange d 
gr_~n es áreas -- de uma a q~1atro 1 é-

guas de terras, e mais ainda 9 na ahia, --·exploradas em parte di-

· retamente pelo proprietário, cedida noutra 
lavradores que se 

obt-igam a moer sua produc;:~o no engenho do proprietário . " .,.,, 

E comum, na historiografia, a transposi;~o da estrutura 

fundiária do Nordeste açucareiro, das décadas da segunda metade do 

século XX para todo o passado da regiâo . E como se essa estrutura 

fundiária tivesse sido estabelecida, de uma vez e para sempre, no 

5 &culo XVI, isto n~o obstante, por vezes, os mesmos a~1tores, terem 

estudado a evolu;~o histórica da economia açucareira, sua trans-

formag~o de engenhos banguês em engenhos centrais e modernas usi

nas. VeJa-se, por exemplo, a argumenta;âo de Manoel Correia de An- , 

drade: 

[ ] O dominio da grande propriedade, com baixa produ-" . . . 
e r estrita utilizac;âo, é um fato que domina a vida tiv.:'.dade rural 

d indigenas forams escravi-brasileira desde o século XVI, quan o os 

t ras a fim de que os colonos zados, mortos e expulsos de suas er ' 

·· e de m~o-de-obra para · desenvol-
portugueses dispusessem de terras 

... 11 

ver culturas de exportac;do. 

"Formou-se 

sistema que garant.iu 

Primeiro século de coloniza;~o, assim, no 

d a terra e dos tr~balhadoros 
0 monopólio 

um 

aos 

seus descendentes e 
primeiros colonizadores e a 

que conseguiu-se 

manter, através de 

dias atuais," "' 7 

modificac;:Eil'?S pequenas 
modernizadoras, até os 

• 

Gilberto Freyre 
V A essa imutabilidade da estrutLI

também "' 

colónia aos tempos atuais . 
ra fundiária nordestina, da 

Rei'erindo-

se ao latlfOndio a~ucareiro 
bL•cano no século atual, pernam • ' 

diz o 

autora 
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"Entre nós 
~ _essa C:Ltltura .-.-

grande e em prej ui zo dos . --
por extens~o se tem feito à 

l.nte r esse gerais' da reg. :1l l. o . Em Pernambuco 
ela ocupa 3/4 da zona h c amada "da 

Por outro 

mata" · 

l 
. a mais fértil d 

ado · t o Estado . " 
' Cl. a como exemplo de critico d~ ~ realida-

de sacia 1 da reg i~o A .P . de F' l.gueiredo, 

"A • mal.or parte do 

que a retrata assim : 

território d e nossa província" -- es-

c revia Figueiredo em 1846 
' na mesma revista O Progresso, referin-

do-se a Pernambuco -- "está dividida em grandes propriedades, 

tragnten tos das antigas sesmarias 
' das quais mui poucas h~o sido 

subdivididas."""o 

Celso Furtado é menos explicito sobre esse ponto, porém, 

concorda com os autores . Cl.tados quan to ao predomínio dos senhores 

de engenho, na posse das terras aproveitáveis para 8 lavoura, pelo 

menos no periodo em torno da 

Poh;, segundo o mesmo : 

aboli~~o da escravid~o e depois . 

"[ ••• ]Na regi~o rras e uti l iza~~o nordestina as te rj 

agricola- mais fácil já -estavam ocupadas praticamente em sLta to ta-

lidade, à época da abol i~~o. Os escravos 1 iberados que abandonaram 

05 engenhos encontraram grandes dificuldades para sobreviver . 
[ . . . 

) Os de:slocamentos se faziam de e:-~genho para engenho e apenas 
uma 

frac;~o reduzida filtrou-se fora da regi~o . " •• 

Mesmo estudos recentes que tem revisado vários aspectos 

das teses clássicas sobre a história econOmica do Brasil, atém-se 

a essa idéia. Assim, por exemplo, P. Eisenberb afirma que: ''Embora 

05 
Plantadores de cana posSI-tissem a maior-i<;~ da zona da mata , bem 

Pouc:o a utilizavam produtivamente . " 70 No mesmo sentido, Vera Fer~ 
lin1 caracterizou a gênese e evolu~~o da estr-utura fundiária do 

Nordeste a~ucareiro da seguinte for-ma: 
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''A doa;~o de terras vinculadas a cláusulas de aproveita-

menta atendeu, no Nordeste A;ucareiro, a pedidos para o erguimento 

de engenhos. As cessOes ioram geralmente de extensas glebas, e os 

colonos que desejassem desenvolver lavouras de cana haviam que ar-

rendar ou comprar terras aos titulares . 

Em geral as extensas sesmarias iniciais eram desmembra-

das por arrendamento ou vendas, contudo a preeminência do engenho 

r.o processo produtivo acabava por manter, explicita ou implicita-

mente, a vincula;~o inicial da propriedade.'' 7~ 

Stuart Schwartz, de forma indireta, concorda com os au-

· tores anteriormente citados, quanto a estrutura de posse de terras 

no Nordeste a;ucareiro. InJ.cialmente mostra Ltm mapa de parte do 

RecOncavo Baiano, onde se delimitam as propriedades agricolas, 

chamando a aten;~o para a auséncia de peqLtenas propriedades entre 

os engenhos. Por outro !ado, as pesquisas do autor levam-no a con-

cluir que os investimentos em ~erras, pelos senhores de engenhos 

eram mui to elevados, maJ.ores mesmo que em est:ravos, ao contrário 

do que diziam os autores citados e muitos outros . Ainda segundo 

Schwartz, a propriedade de escravos era difundida entre vários es-

tratos d~ popula;~o baiana, os lavradores de cana, por eMemplo, 

an •mais, mas , só excepcionalmente, a propriepossuiam escravos e • 

dade, sem vincules, da terra . Assim senc!o, ".a terra era o núcleo 

da existência do lavrador de cana, determinante de sua rela;~o com 

o engenho e de sua posi;:llo social . " ?'2 • 

• o 

Eisenberg, como os outros autores acima citados , quando 

d de cana de Pernambuco po~suiam afirma que os lavra ores é\ maior 

documen-parte das terras da zona da mata, n~o nos fornece provas 

tais para tanto, mas apenas duas hipóteses alternativas sobre as 

• -. 
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necessidades de terra dos plantadores de cana , a partir dos dados 

de produc;~o de a~úcar. Dai o autor deriva a quantidade de cana ne-

cessária à produ~~o do a~úcar , a área para o cultivo da cana e , 

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

terras para culturas de alimentos , chega a conclus~o que os plan

tadores de cana, em Pernambuco , utilizariam 192.075 'hectares, em 

uma primeira hipótese, ou 295.538 hectares, em outra hipótese . Co-

mo, segundo o autor, apenas 37,5/. da área total da zona da mata 

pernambucana (15.000 ~-m2) podem ser utilizados para o cultivo de 

cana, e supondo-se que as outras lavo1.1ras só pudessem utilizar a 

mesma área, conclui que os agricultores de cana de Pernambuco 

uti..lizavam de 33,4/. da á1·ea CLlltivável (primeira hipótese) 

451 2/. da mesma ( segunda hipótese) . 

Evidentemente ng(o se pode confundir 11ivel de utiliza~~o 

das terõas agricultáveis com n!vel de utiliza~~o das propriedades 

agricolas pelos lavradores de r.ana . A n~o ser que, como fez Eisen

berg, suponhamos que virtualmente , toda a árP.a cultivável da zona 

da mata estivesse sob a propriedade dos lavradores de cana . 

E aqui reside a questg(o: ~eriam efetivamente, na segunda 

metade do século XIX, os cultivadores de cana o monopólio das ter

ras agricultáveis da zona da mata ? Recentemente o controle, por 

parte das usinas, das terras cultivá veis em Pernamb1.1co, parece ser 

495.206 próximo do absoluto, pois as mesmas possuiam, em 1966 , 

hectares, ou 45,3/. da área total da zona da mata . Na microrregi~o 

da mata úmida tal propor~~o chegava a 55,3/. . Isto sem 

propriedades dos fornecedores de cana para as usinas. 

• • 

falar nas 

.,. ... Entre-

tanto, n~o nos parece adequado transpor esses dados para o século 
. .. ~ • ~ o \I"' • • ~~~ .,. J\ L'-· ~ ~y ' ,•t• ..-. '• ,. "" .... ..!' • ' • 

"'"• ;"'x í: x ;· '~u ' an té';.i~r~s ·; .. e .. atrib~.i r aos cultivadores de cana-de-ac;úcar, 

ól 

• • 
• 

-· 



em geral, ot.t aos senhores de engenho, em particular, dessa época o 

mesmo nivel de controle da propriedade fundiária. 

O nosso propósito é apresentar indicies de que pro- \ -
priedade a~ucareira n~o monopolizou a posse de terras na zona ~a 

~ 

mata sergipaoq . explicar as razOes da g@nese e desenvolvimento 

dessa estrutura fundiária exc@ntrica;'do ponto de vista dominante • 

na historjografia, e analisar as implicacOes para a transi~~o do 

trabalho escravo para o trabalho livre dessa estrutura fundiária. 

As análises clássicas sobre a g~nese e desenvolvimento 

da agro-indústria a~ucareira brasileira, e nordestina em especial, 

se centram no estudo das fontes pernambucanas e baianas, a partir 

d~s quais se general~zam suas conclLtsOes, implicita OLt explicita-

mente, para tojo o Pais . A bem da verdade, em alguns momentos, au-
• 

tores consagrados chamam a aten~~o para o caráter especifico da 

documentai~O que est~o usando e das conclus~es a que chegaram. ad

vertindo que tais conclusOes n~o se aplicariam a todas as regi~es 

da agro-indústria brasileira. AntOn~o B. de ~astro, por exemplo, 

ao advogar o predominio dos engenhos reais grandes unidades 

movidas a força hidráulica -- declara : 

- ''Cumpre advertir, no entanto, que o que acabamos de 

afirmar aplica-se, de preferência ás principais zonas produtoras, 

delas' 0 recOncavo baiano. Areas menos favoe em especial à maior 

recidas e de import~ncia secundária, empregaram com muito mais 

freqO~ncia, pequenos engenhos de tra~~o animal. De acordo com o 
• 

Padre Vieira os engenhos do Rio de Janeiro eram, em sua maioria 

meras engenhocas, ••como ali s~o chamados, sendo que três deles n•o 

h g rande tanto em tamanho como em chegam a icua 1 ar a um engen. 0 .,., ., . '· ' "'~~· • ,.,.,. ·.• ... ' ··•·· , ... " 1 'C 'l•l~jo':·.w)~l ., • 1 ~-~ 1 , ~t• ,I ' * •I f· •.. 1 1 

randimen te.". Seguramente, algo de similar poderia ser di to a res-
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peito de Sergipe." .,.,. 

A compara~~o com os engenhos do recOncavo baiano já ha

via levado observidores do ~éeui~IX a destacar 

do tamanho menor dos engenhos sergipanos. Assim, 

algLtns aspectos 

Dom Marcos A. de 

Souza afirmou: "S~o muito ativos os moradores de Sergipe, por que 

com vinte cativos fazem maior quantidade de a~úcar do que muitos 

ricos lavradores do RecOncavo da Bahia com os enfraquecidos braços 

de cem esc;-avos" .,..., 

A professora Maria da G. S. de Almeida, estudiosa da 

- história económica de Sergipe, em alguns de seus trabalhos tem 

• 
de~tacado que a estrutura fundiária sergipana n~o acompanha o pa

dr~o considerado normal de grandes propriedades a;ucareiras que 

chegam a prati~amente monopolizar as terras cultiváveis da zona da 

• 
/ mata no Nordeste Ac;ucareiro. No seu entender, em Sergipe, ~eve 

• 

'4: -· 

• 

"ter havido[ ... ] desde muito tempo, uma quebra de relaç~o entre 

propriedades extensas de áreas e esse tipo de CLil tura . " 77 No en-

tender da citada autora as raz~es pera o surgimento e consolidaç~o 

dessa peculiar estrutura fundiária foram: 1 . pequena extens~o ter-

ritorial de Sergipe, e de sua zona da mata em particular, 2. gran-

de número de engenhos de açúcar localizados nessa área, 3 . dimen-

s~o relativamente pequena das sesmarias distribuídas em Sergipe 

nos séculos XVI e XVII, 4. acentu~da partilha dessas saomarias da-

da· a sua utiliza~~o inicial como lavouras de subsistência que n~o 
. 

requeriam grandes propriedades, 5 . pequena capacidade de produ~~o 
• 

industrial dos engenhos levando ao fracionamento das propriedades 

territoriais com a constru~~o de novos engenhos . '71!1 

Luiz Mott afirma terem os engenhos de a~úcar sergipanos 
• •• ••• # t:, ' . . . ' 

um estilo de pequenas empresas domésticas, e ao confronta-los com 

• • . . -
• 

' ... ... 
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• 

os ~ ~h~a e ~rna~buco conclu~ que n~o passav~m de banguEs . Ain-

da const.at.a. o Cl.t:aelo autor, a inexist~ncia de "engenhos reais", 

na cap~t.nl.a no século XVIII e a tardia introdu~~o do vapor como 

força motri: nos engenhos sergipanos . Outro indicador do menor ta-

.anho dos engenhos sergipanos, segundo o citado autor , seria a 

for~a de tra balho escrava desses, bastante inferior a média dos 

engenhos do RecOncavo Baiano e Pernambuco. 79 
• 

Orlando Dantas -- escritor e usineiro sergipano -- tam

bém afirmou que o processo de subdivis~o das sesmarias sergipanas 

levara a constituiç~o de uma estrutura fundiária, onde as proprie-

da::les de quatrocentas a setecentas tarefas eram consideradas óti-

mas para a lavoura canavieira , ao 

O tamanho dos engenhos de açúcar de Sergipe foi assim 

caracterizado pela Professora Maria Thetls Nunes : "Em sua quase 

totalidade, foram pequenos e médios os engenhos de Sergipe colo-

nial, como comprova o baixo nt:1onero de escravos que possuiam, e; o 

que dizem os testamentos da época . SO durants o Império surgiram 

engenhos maiores , com grande escravatura, a exemplo do Engenho Pe-

dras, possuindo ~29 escravos em 1866 . N~o existiram na Capitania 

de Sergipe grandes potentados, donos de imensos canaviais como em 

outras Capitanias Nordestinas . " Eu. 

Se os estudiosos sergip•nos afirmam qLle propriedade 

• 
fundiária a;ucareira nesta regi~o foi muito menos concentrada do 

• 
que no restante do Brasil , e que propriedades de 121 a 212 hecta-

res podiam ser consideradas ótimas para a constitui;~o de enge-

nhos, fica patente o contraste com a vis~o, provavelmente un~nime, 

da historiografia nacional sobre a estrutura fundiária açucareira. 
III r .,. •' •. "'• - "'""'"" • ., • • 

Entretanto, para avançarmos nessa discLlSS~o é necessário que obte-
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nhamos J,ndicios mais seguros so_br:e_. a estrlttl..lra fltndiária da agro-

indústria a~ucareira sergipana . 

Na segunda metade do século XIX, em decorr~ncia da Lei 

de Terras de 1850 e do seu regulamento de 1854, foi criada a Re-
-

Rartit;~o de Terras Públicas, nomeando-se "funcionários para medi

las, ordenando-se aos Juizes e delegados de policia que informas-

s~m ao governo a existência de terras devolutas nas diversas pro

vin~ias. Os párocos foram encarregados de processar o registro de 

terras e remeter os livros respectivos ao governo central . " o:z 

Pode-se dizer que a delimita~~o das terras devo l utas n~o 

ch2gou a ser feita por várias .razôes, que v~o desde a resist~ncia 

dos proprietários de terras, o desaparelhamento de setor público e 

a dissocia~~o ~o problema da imigra~~o com quest~o fundiária . 

Mesmo o registro paroquial das terras privadas foi lento, permeado 

de resist~ncias e talhas nas informa~ôes . a 3 

"Em Sergipe existem dezoito l ivros referentes a esses 

assentamentos . [ ••• ] os dados s:1!o sumamente incompletos e em sua 

maioria omitem: valor, limites, dimens~es , forma de aproveitamento 

e situa;•o juridica.'' Possivelmen t e, e~· raz~o dessàs deficiências 

de infqrma;~es . ainda n~o se tentou utilizar sistematicamente es

ses livros como fonte de estudos da estrutura fundiária dos prin-

cipais municípios a;ucareiros ser~ipanos do século XIX . Portanto, 

lan;aremos m~os de outras fontes disponíveis para tentar vislllm-

• 
brar a estrutura fundiária da agro-indústria açucar eira sergipana • 

• 

O Relatório Pimenta Bueno traz em anexo as r espostas aos 

questionários d1rigidos aos lavradores da Província de Sergipe . . . -· ........ • • • . ' .. . ... ... .. .. ' 
Apesar do oficio, enviado pelo secretário do governo, ser dirigido 
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aos lavradores da Provincia, os questionários respondidos e publi-

cados no citado relatório, referem-se apenas a propriedades de en

genho de ac;;Licar, num total d~ 24 engenhos. As questeres referem-se 

a : identificac;;~o da propriedade, tipo de forc;;a motriz , localiza-

c;;~o (freguezia), utilizac;;~o de força de trabalho-- discriminando 

quanto ao sexo e condic;;~o Juridica (livre ou escrava) , espécie de 

cultivo, última sQfra, área ocupada -- com plantac;;~es, com campos 
' 

e com matas, porto de embarque dos produtos, di•t~ncia qua os pro-

dutos percorrem por terra, distância percorrida emb~rcados . Os 

questionários est~o respondidos com relativa precis~o, permitindo 

um tratamento estatístico . Chegamos à área total do Qngenho atr•-

vés da soma das áreas cultivadas, áreas de campos e áreas de ma-

tas . Os questionários respondidos referem-se a engenhos localiza-

dos nas freguesias de S~o Crist6v~o, Itabaiana, Laranjeiras e Cam-

podo Brito (1 engenho cada), Maroim (2 engenhos) , Divina Pastora 

e Riachuelo (3 engenhos cada), Socorro (4 engenhos) e Itaporenga 

(8 engenhos). A distribuic;;~o, qLlanto a euper~icie dos engenhos po-

de ser assim resumida . 

1.8 
1881 

... 
• 

Tabela 
Sergipe 
Area de AlgLms Engenhos de Ac;;úcar .. .,. 

----------------
Area (em tarefa) 
----------------
até 
300 
600 
900 
mais 

299 
:599 
899 

1 . 199 
de 1 . 200 

---------------------
N: d6l Engsnhos 

---------------------
4 
5 
8 
5 
2 

-------------------------------------
Total 24 
-------------------------------------

• 

f • • .... - ..... - ~-~ .. ~)" .. ..... ., 't&.l ..... •• "'' '•" ·- • ,, VI - "'( • • o(\. • 

A área média dos 24 engenhos é de 756 , 9 tarefas, 

--

•• 

• • 

' . 
me-
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• 
diana de 712 tar·efas e a moda de 749,:5 t~r-efas. A pr-imeira indaga-

ç•a qLte nos surg8 é se essa amostr-a 5aria r-epresentativa , jà que 

se refere apenas ?. 24 engenhos, quando a Pr·ovinc.i.;~ por.~<,l lia nessa 

mesma época 724 engenhos de a~Qcar·, E possivel que uma amostra 

maior- alterasse os resultados, porém , devemos lembr-ar que esses 

númer-os est~o um pouco além do que Or-lando Dantas corlSJderou c:omo 

ótimos para os engenhos de aiúcar -- entr-e 400 e 700 tQrefas -- e 

4m pouco aquém da àrea estimada pela Profesmora Marja B.S. Almei-

da, pal~a o Engenho Pedras, em meados do século XIX -- 924 tarefas, 

e de acordo com as c.aracteristicas gerais de propl~iadades peque·• 
. 

nas, quando confrontados com o célebre latifúndios açucareiro& 

baianos e pernambucanos, atribuidas por LLtiz Mott . m, 

Quanto a distribuic;~o geográfica dos engenhos da amos-

tra, 22 est~o localizados na zona da mata, e apenas 2, das fregue-

sias de Campo do Brito e Itabaiana, localizam-se no ag~este-ser-

t~o, sendo portanto, a amostra mais represemt.ativa doa conge.nhot; da 

zona da mata qLte dos engenhos da Pr-ovincie. como Ltm todo. Por- outr·o 

lado, em 01..1 tras fonte!:>, encon tramas referOnc ias a engrmhos com 
... 

áreas muito maiores. E o caso dos cinco engenho& do municipio de 
• 

La.gc;.rto, q~ote possuiam, ~m 1875, segundo SJUa Cé;me~r.:~ MLtn.i.cJpiil, Ltm.n 

área d~ 4 léguas, oLI seJa, aproximad~mento 17.~24 hectare~, ou 57 . 

499 tarefas, o que daria uma área média d~ J1,600 l:arefol~ por ~n

genhu. No livro de registro de terras de Vila Nova, h& o registro 

de um "quinh~o", locali:r<ado no engenho Conc~?iç;~o, com mais de meia 

légua. l~ortanto, a julgarmos por ess~~ tostemunttos , seriam os en-

gel1hos localizados no agreste-sert~o m zonas secttndári•A na produ-

~~o de ~iúcar, na P~ovincia de Sergipe, no século XIX, que mais se 

apro:cirnariam da imagem clássica de latifúndios que preservaram as 
• 
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dimensOes das antigas sesm~rias. enquanto que o engnnhos da zona 

da ma ta se «~ ssen t.;w iam sobre propriedades tu'ld iá r i .:~s qw? pi;>.ssa r.am 

por um pr·ocesso r.:!lat5.Yelmente intenso de fracionamento, estando . . 
longe de mon~polizBr as terras cLtltivêveis da regiao. Assim, se a 

méd~a de 756,9 tarefas por engenho, ~sto é, 229 hectares, for efe-

tivamente representativa do universo dos engenhos da zona da mata 

sergipana, os 536 engenhos existentes ness~ regi•o em 1881 ocu-. ' . 
pariam 122.744 hectares, ou 1.227 quilometras quadrados, em torno 

de 201. da área total da zona. .. ... 
• 

Quanto a utiliza~•o das terras dos engenhos, tt':.'riarnos 

que, em média, 16,7'/. dessas seriam cLtltivadas, 67,5:1. c:orreapondiam 

a campos e 15,8/. a matas. A área C!.ll tivada eu .. a Lttilizada tanto pa-

ra a cana como para outros cultivos, como ma:mdioca, feij:l<o mi-

lho. Apenas em Ltm questionário se especifica a área destinado ao 

cultivo da cana e a de outras culturas -- o Engenho Vassouras, lo-

calizado na freguesia de Divina Pastora, que utillzava 150 tat-efas 

no cultivo de cana e 10 na de ''mandioca, etc.''. Chama a aten;~o o 

fato de que a maior p.:~rte das terras dos eng<!!nhos !le consti tl.tam de 

campos, enqLtr.n to que a parte ocupada por matils P.!5tava reduz i ela a 

vma propor<ii!!o semelhante à área cultivada. !Portanto, p!i!lo menos 

nas áreas apropriada~ pelos engenhos, a zona~ cta mata 

mais propriamente, uma zona de campos. Esses campos d~vern corres-

pender n~c apenas aos pastes propriament~ ditos, mam também, pos-

sivelmente, a antigas áreas de matas devasta~ao para o apl-ovisio-

namanto de madeira e lenha para cs enga11hos m que nlo eram Lttili-

~adas em cultur·as devido a menor fertilidad~, releva inadequado , 

tliF,ti\'nc::i~.:~ doe; engenhos, etc:. A e:{isténcii:l ~ lima propor-c;;:l<o t~o 

8lli!Var.la dE:: ten-as desmatc:~das nos engenhos e«plü:a, por um lado as 
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- p~eocupa~Oes d?s nutoridades e senhores de engenho com o abasteci-

menta de wuas caldeit-as, e per outro lado, a elasticidad~ da ofer-

ta de a~úçar à ~l~va~~o d~ aeLts ore~o~. Terras menDM ·férteis, 01..1 

com !ocaliza~;~o menos vantajt~sas. nos limites da propriedade, po-

diam ser colocadas em uso, sem grandes ~nvestimentos e com relati-

va rapidez, já que estavam desmatadas, sempre qLte se v~rificasse 

uma eleva.r;~o do pret;o do a,c;úcar q1..1e JLtst.i.·Hcas::~e a utilizttc.:~o des-

sas terras menos produtivas, ou simplesmente de tet·ras colocadas 

em pousio, esperando-se momento mais adequado para serem cultiva·· 

das. 8
"' 

Voltemos agora a quest~o da gênese e evolur;~o da estn.1-

tura fundiária set~gipana, e de s u a zona da mata em par·ticular. Li-

lian Salom~o estudando as do~~Oes de sesmarias em Sergipe consta-

tau que no periodo de 1590 até fins do século XVIII, 41/. das ses-

marias possuiam a dimens~o pe até meia légua. Por outro lado, 251. 

das sesmari~s possuiam áre~ de 3 léguas, sendu ger~lmente destina-
• 

das a criac;~o de gado. Finalmente, conclui a au·tai-a qw: : "As di-

mensees das propriedades variavam de acordo cem as po~G~~ dos ses-

meiros e em fun~~o da localiza~~o das terras. Con~tatamos que 

aquelas mais afastad·as do 1 i toral geralmente en:11n mais r~xt!:!nSê\5, 

utilizadas principalmente para a pecuária. (,.:,) Apew•r dffi encon-

trarmos fazendas de gado com dimens~es vari~des desd~ 200 bra~as 

até 12 e 30 léguas, no.tamos que, a grosso modo, apresentam-se bem 

maiores quando comparadas às agro-industriais, especialme11te em se 

tratando de doa~eles postet~iores à e:<pLtls:«o elos holandesc"s." -Yc 

o aproveitamento das terras s~rgipanas com o cultivo de 

cana-de-ar;úcar dar-se-ia, inicialmente~ de forma lenta . Sendc.. o 

primeiro engenho de a~6car sergipano de 1612, mais de um sécaJlo 
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depois·, !.sto é, em 1724-3\.1, o seu número seria de 25 engenhos, al

canc;ando 46 em 1756 . Na segunda metade do século XVIII, ocorreu, 

corno Jà vitnos, um renascin1ento da agro-indústria a;ucaraira brasi

le~ra. A Capitania de Sergipe se integraria nesse movimento expan

sivo, como se depreende da evolu~~o do número de engenhos, que so

be para 140 em 1798. Num intervalo de 42 anos, entre 1756 e 1798, 

foram construidos 94 engenhos, possivelmente, concentrando-se nas 

últimas décadas do século a edifica;•o de novos engenhos , Porém 

esse ritmo se aceleraria mais ainda entre o final do século XVIII 

e as primeiras décadas do sécLtlo XIX, já que, entre 1798 e 1823, o 

número·de engenhos, em Sergipe, ascende a 347, ou seJa , um acrés

cimo de 207 novos engenhos em 25 anos, o qqe dai~ ia Ltma média de 8 , 

28 engenhos construidos ~ cada a n o . Esse movimento de multiplica

;~o dos engenhos ser-gipanos, a t ingiu seu climax na década de 1860. 

Em 1862, ser-iam a30, os engenhos sergipanos, que representa em re

la~l!:o a 1823, um crescimento de 483 novos engenhos . DLt seja, em 39 

a11os, tet·-se.-ia con stn.tido, em média, 12,39 engenhos, por andr. em 

Serg~pe. ResLtmidamente, poderíamos afil"mar qLte a t:n:pans::Co da 

agro-indústr-ia açucar-eira sergipana se verificou , concentradamente 

no periodo de 1798 a 1862 1 qLtando o número de engenhos passa dt> 

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

do processo sustentado de cresc i mento do 1111L1mero de ongenhos em 

Sergipe .... J. 

A questl!:o a responder agora é: jâ tendo sido, provavel

mente, boa parte de suas te1·ras parti 1 lia da$ entre sel:lm€~i ros, OLt 

ocLtpadas por posse i ros, quando do i n icio da expan s•o a;ucareira, 

em Sergipe, em meados do século XVIII, qual o efeito dessa expan

s~o sobre a estrutura fundiária, e , por- ou'tro lado, da estrutut-a 
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fundiárin sobre ~ pr6pr·ia ~xpans~o da agro-indústl·ia açLtcareira ? 
/1 ....__-..,.. __ 

A nossa~1ipótese ~que tendo sido as mell1ores terra& pa-

rn. o cul t1.vn da ca.na-e~:::-açúcar apropriadas pol- Ltm requrono circulo 

de proprietários de e11g~nhos , no recOncavo baiano, ou estando su-

Jeit;as ao fornecimento de canas a um engenho vizinho, havia uma 

press~o de dP.manda sobre essas terras pr6pri~s ao CLtltivo da ca-

na-de-ac;úca.r. Sendo estas terras escassas, em raz~o da ilpropriar;l!Co 

de grandes parcelas pelos senhores de engenho, e por ostarem limi-

tad~s por fatoras naturais, tais como, fertilidad~, topografia, 

clima, localizaç~o, etc., os seus pre,os t~ndiam a elevarem-se, 

E5sa cxpans~o atingiu , como vimos~ as terr·as de Set yipe Oal l~8y. 

Turras quu com~;a t·am a ser partilhad~s hA quase dois séculou, 

torr·as fnrAm, como vimos, utilizadas ini~ialment~ com Q pocu6ria 1 

agr-icu1t:twa ele &LtbsistC>ncia , algodlto e fLtmo. Se supw;wrmoo qur> <IS . . 

tet"t '<l!>l f1~rt01iG l ocal i;:::adas na zona da mé&tõl scrg.ipnnn atJng>.ram 

prec;of> elavatlos, dado a sua poss.ivel utilJ;:m;:~o na prcduç:ro do 

a~;tJc:tu-, os t~r· .i a resolvido o eni.gma da ori~ern dos roc:ur.[IOU J.n.i c.i~i.u 

pltra a c:onstruc:~c' de eng~nhoe pelo!'. se.nhorr.b cfl• tl!rr·au liOrgJ p111noo. 

Vcmdrndo pAr'l:u d~ sw.m val ioeas t~rr.ls, podl!:'r 1 Mm tr Am1 'fnr·mn-1" !1M - ---
cnpltal inicial, que com o crédito forn~cldo por tornrrc1/trlloo 

LJFtlflllo•~, per·mJ tit-ló.\rn a comprll du oscnwcnll, anj main, 

dm; u•cJI t.lcit'1t> tJ (\ aqLtiedc;,·;'.íct dos utr.11Sil irJG t' mnqt.t1 n l llrnCJtl i nd.lupnn-

1JH• IHJVtll< rr11•111bro• di!\ pt-inc:ip•ll c~1mc'lc.l•l ~gr·.lc:ol ·t dll rnl()nJ.:~ -- no llt•

tli HH"r•., rhr tmqr•nltc. Cumo sLtpo15t.lmP.nL~:~, o\'li.l pAr t·u1> cJc10 t "rratl fr@t: in --.. _ .. -
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natJas e vendidas pcloto propr·iatárJ.os sergipr.nos: da zona da mata, 

5er1.am adqui ridas por lavradores , senhores ~e engenho, ou outras 

pessoa:; de posses, com inten;;:i!.ru de i mplanta r- e11genhos de aç:úcar- , 

única dtividade qLI~ jo.tslJfiLGria a cómpra de tarra~ va l iosas, esse 

-do núrnero de engenhoy. 

A Professon:~ MC~ria T. Nunes discute o or-igem doa cnpi-

tais responsáveis pela constru~~o dos enqenhoo ~ergipanos da ue-

guinte for-ma : "Uma indagaç:lto vem aos estudioe.os da expane.i\to cona-
o 

vie1ra ocorr·ida em Sergj.pp a partir da segur1da metade do wécLtla 

XVIII[,,.] Qual a origem do~ capitais [ ••. J n cria~~o da gad~, a• 

cul turo!\l'il de.t sLtbrad.st~nc:ia li? do ·f t.tmo [ • • • J n;~o 'Lmriam po;,;aib:ll i ta.do 

a 1'\L.t.Hnulact~o dos célpi tais nece:.sários ilO crcocimc·nto verificado 

~r1lro 1724 e 1798, qtlando o nómero de engenhog passou de 25 p~ra 

140. 

• Acreditamos que eGses capit . .:li& tenh.arn aido r.losloc,odot di\ 

9Qhld, ondA a poasilJilid~de de ~lipans~o dos cMnavJai~ paloL solos 

otll'!rlundos du Roc:ónc<:IVO se encontravA l.l.mJ tlldll; 1.11 ~m d•~ew& j41 r·o

lllt;!G;al·(:)m 8 c.li:ll" t>.incd.IJ cJ111 t!'SÇJot.:•mPnto ~nto o r-ul tivo inintt'rrLtpl.o rlc.• 

elo .1.11!1 u é c: ul o c. • " ..,. "' 

SngLtntJo f.it;tu~ttr-t.: 1 " ( . .. ) ~m 1701, t-llt.J m11vn- " tll•Q 11111 in

rlivlduu potJ.I.l\ .:\rlquit·ir um angonho " in:i[ uu· 411 upc::r11çt.lo C:t!m 1'11'1.1-

11&1'1 um torr.o do c~pi tn.l nctcaCJIII.IrJ o, obl oruln o 1" lot111t o c:nm c:om•r 

t:i1'111tu11 nL• instiht.i.t;t'll1l1 P.mprm;t;,dorllu" ""' • J)nul.hr:llmQa nquJ • ~o

CIUtDIIIf:ldn llf~ CApl tíll prórJI"ir:l pol l"<l fllflCII\r !IIII .fi\JOIIIII'l riO AÇ~II'"r• flllC•' 

jlt"'nv,;tVl•lnH,IItll e~1 1:ii1Vo! 'ftli"C\ uo ,:~lr:anc:a t1r.11.1 Ao:Jrir:ul tu!"falll ~ C:l"io."UJrJr·ne 

• 
llWt U.l.flt\IIO!l, ;o. 11:to t•sw qur• 110 dás f t :zc•a mn cJ par I o rJI! pro,, J.r•d•do 

tl11 tiH'r-6 1 , n1,vtwbmrJu-a ero c•pil:al-·dJnhoJ.ro • irwrot indo IIli cnn -
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. 
tru~lo de ~rtg•rlhns. Resta saber se a própria valoriza~~d das ter-

ras propicias ~o cultivo da cana n~o viabilizariam ~ adiantamento 

de capJ.t-ais pelos comerciantes e instituic;eles de créclito aos pro-

prietár·io!l das mesmas. Sem rejeJ. tat- liminarmente tal hipótese, sLt-

pomos que as dificuldades de execuc;:l!o das hipotecas sobre os enge-

nhos limitavam os montantes emprestados, de forma que se a ânica 

garantia fornecida pelo candidato ao empréstimo fosse hipotec.• 

de 5uas terras, possJ.velmente o lJ.mite do crédito seria bem 1nertor 

que os 2/3 do investimento tot~l h ~ no engen o, apontados por 

A disponibilidade de terras para a constru~•o da novo~ 

enge11hos era dwetacada como vantagem económica, como s~ poda v~r 

nesse e>,nt:tncio pLtbl :l.cado no jor-na l "Corre,i.o Sergipen'3e". 

"C.,. J o e.•ngenho compreende entl-e gt~andl!' purr::lfo Cr.icJ de.• 

terrae que d~o mui bem para se levantar uma OLttra propt·iedade in-

• l~l!to P.HC 1 u ~mos a possibilidade de quG> parte.- c.loa angenhCIB 

sergipanntio tenham re:;ultado de simpJ~s apJ·oprioçi'Yo do lcrr.asa, C>t.l 

eep~cf~l rto per1odo de 1822 a 1850, qu~ndo uxtintc o rnQintr: da~ 

DeGmiilr la~ 1 a pt1<,~Se passou "' ser a ún~c;1 form,l 1111' aprr1pr J ,,r;~o ln .1-

c ial cJe Lerl~tl!!l. Apenas .a~.: h amo~; pouco provlwal quo •11 J a t l fi'-1":'01 te r-

é prnvttvnl rJLIU "' t:'1mprt1 ti' li 11w1 1.1nçn tt•rthnm n.Ju~ o'AIIi 1ut mnu pr.it~r.J

PiliÜ1 Lltt l1Cr.1s~CJ à.t1 tc.•rr·as cmd~ forüm r:o,n•.tr·ttidl"liS oc I'Hllt«•ntlull .-"'''JJ-

-
ht:ll r1oc1n 1 tliJ l"omrH ,'\da~ d.e iln 1:.1 gos IU!!lnlcl roa nu poat~oou·oc U vo "• 

• 



sido feita .sob w esbulho dos dJreitos, ou :.upostns direitos, de: 

antiqos proprietár.ios. mesmo porq~•e, na miriade da legisla~;~o co-

lonial sobre cerras, sempre se podia encontrar contradi~~es que 
• 

benefic~asse uma das partes envolvidas. C n1ais, o aparelho buro-

critico colonial n~o era muito eficaz no registro, delimita;ao e 

confirma~;~o das sesmarias concedidas 1 de forma qtle havia larga 

margem para o uso do t•·áf~co de influência, corr-up~;~o e legitima-

~~o de situa;~es consumadas. Ye 

Por outro lado as partilhas sucessOirias for·i'm fontes im-

portantes de fracionamento das proprtedad~a ag•·1co1As, coloc~ndo 

como uma das p1·incipais preocupa;~es dos sem~or~s de engenl1o a 

p~rpetua;ao da propriedade, tendo em vista a partlbilidade legRl 

da heranc;a. A legislaç:~o pot·tuguesa previa quro, por morte de um 

dos cônjuges ca.sados em regime de comunt111fo di!' bens -- a formr.. mais 

comum de mat~imOnio -- metade dos bens do CKi~l seriam herdado~ 
• 

pelo cOnJuge sobrevivente e a outra metade d~1ioida segundo a se-

guinte fórmula : 2/3 divididos em parteA 1QU~s entre os herdeiros 

g~do ~n1 testamento sagundo a vontade do te~t1~or, bo11~fici~ndo ~~-

ess~s fracionamentos podla-·se recorrer 11 dum:; rl'ormt~ll dGI virtnlloo 

da propriedade: o morgado e os bens de cApeJ~. Oe 010r~adue w~t~von1 

• 
nuJeito~ à confirma;~o régia e. em Portugal. or~1n gornln•~ntg atri-

buidt1r. à nobn:!;:a. As r:oncessl!les de mnrgarJc•!il nr.trJ p.-r-o!.: tlnt tor o.ldo 

nt.tml'!r·or,<l\s 110 Bl"anil, e, fin~.>lmP-nt~Y foi <AUCJlidb t~m 1L~3~. 011 bfl!nn da 

• 



naJo her-deiro, com o enr.at-go de man tew a capela OL\ IJolg.:>r as missas 

P.x.igidas !"elo testador. A capela n~o foi~ enln:;otanto, uma forma 

eficaz de manter ~ntacta a propriedade, quando assim n~o d~sejavam . . 
os her·deiro~. F1.nalmente , os própr·ios herdeiros podiam chegar a um 

acordo para a manutenc;ã:o da propriedade, tendo em vista que A par-

i:.ilha, pr~ncipalmente se esses fossem numerosos , e a propriedô\de 

n~o muito extensa, poderia 1nviabilizar a perntanéncia dez mesmos 

no circulo dos senhores de engenho . Entretunto es~e tipo de acordo 

estava submetido a uma tensBo dificilmente contida. A dito~~o peG-

soal do ~ng~nho pelo senhor , os procedimentos conlábei~ t"Udimenta-

res ou inexistentes, sempre levariam alguns dos herdeiros o se 

senUrem dl"!:.f.::llc:Gdos E'nt set.ts rendimentos monetários e/ou t'lt.aht•] 

soci~l . De forma que eram comuns as aç~es de parlJ. lh~ de b~ns ti-

dos pro indivisu por herdeiros. levando finalment11 se fracionamen-

Al.nilindo novos proprietários cnm recurso!S I? crõditCl rara 

a compra do terras e constru~~o de engenhos, viabjlizRndo a co11-

V~ts~o de.antigos agricultores e criadoro9 voltadoo pnra o ~basltJ-

cim!.!nto du mei'C.ldo interno da colOnia e:~• &cnhol cu rln engl!lnl•c., 

expans~o d.:~ .a(Jro-indústria ac:ucareira, AO J <iic.JO duu pGr U 1 hno cu

cOsll"rJas fJ.zanam consolidar no final do t'lé-catl 'u xrx , nm llt11 ttip~~>, 

<DO<;: latlfOmlios, ne~uc;i,rlot> dm> doac;O~• d11t1 tJCJDmnritts tJ JJOrlllll\llldQilo 

por !léculos a 1io. Pelo meno:> ""' Sergip;t], como vtmoG, oa C:OniJt>nho• 

tral AVlltn 11 t..o t.a lldlldl!, ou quol'ie to te. li do C: e, dGSI l11rr~t tlA ~cm li dA 

Ce A nOt>$.n h i pó taaa de pcqucn~ clC tcmc:to tcrl" l to r" i41 dos 



. 
engenhos de ac;:IJc:~r· serg~panos, na segl•nda metade do st;>CLI lo X I X, e, 

princl.palmar'lte. da n::ro mor.opoli::a~;~o d<\s ter:·as pela cc:~méldol social ----dos senhor~~ de enc;;anhcs e lê'vnadores de cana esti v-= r· correta. 

conforme os indlc~c~ que aprcse~tamos, abre-se a neces~~dade de 

estudo ee u~a prOblemática muito raramente estudada para o Nordes-

te A~õucar·eiro: a transic;::l:lo do trabalho escravo para o trabalhu 1~-

vre. A vis~o dd estrutura fundiària nordestina, em meados do séCLI-

lo XIX. por boa parte da histor~ografia, pode ser resum1da em ter-

' 

l 
mos do t:Jodelo de Evsey Domar , como a de esgotamento de te1·ras li-· 

vres e crescimento da populaç•o lJvre sem acesso à propriedade de 

terras. Nesta sl tuar,;:l:o:o .;. transi~ll!o do tt·e~tJall'lo escr-avo par•,:~ o tra·-

balho livr·e se daria de ·forlli-<1 tl-anqLtilci\ e com pc:~ql.ll;:~nos custes, uma 
' 

vez que os trabalf1c:1dores livr~es iriam tomando us lugares deixados 

pela decl5.nante populat;;~o escr~av.;~ . ""e 

Porém, a historiog:-afia tem C:lpr·asentAdo es5a hipótene da 

monopolizac;:l!o das terras pr-odut.i.vas da Zona da 11ata NordPstin~ J'le-

los senhor-es de er.genho com um caráter- al<iomátic:o. Rarolmente se 

apresenta indJ.cio5 seguros da efetiva m~nopolizaç~o das terras por 

aquela camada social. O que tentamos mostrar ne~te capitulo ~que, 
• -

pelo menos para o c:e~so de Ser·gip~ há f~rtes indiSios de qua os 

senhore• de engenho nCo possuiam o vir-tual monopólio dRU tcrr~G -
- - -- - -
p~quena parcela da m~sma. Pos~ivelmente das trerr·au main f~r· tllj_o, 

porém: "'"t;r·r~to mcmc:a:~ férteis podem ser utiUzAdm; J)Ara ~~ agr·ü:ul hr-

c:!al, Bl.IIJoitotJ ndo c:om a c:mplor-ac:~o do t'Xtrativismo anim,"ll te) vogo-
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tal. Assim co:nprl:'t'..,de-se porqw::: o~, senhorEs de rmgtml1o r.l"f i rmavam a 

existência de abunc!ante m;'c-de-obra l.ivr.; ao mer;mo t~o:mpo qlle ro-

clamavam peia su" eo;c:.asse:: e pela necess.J.dat:iE de 

trangessE>m a po;Juls.;~o livre ao traballlo. 

leis que cons-

"17 
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NOTAS 

. . .1. l'l~;>i lo. Jo~o Me~nu~l Cardoso de. O C::~pi.tal ismo 7.:,~rdio. 
Cuntrtbl•tr.:3o s revis::;o cr1t:ica da formii~~oe do de.<::.en\'01 vin.entc, da 
econw1~~a bras;.~eirc;. S~ro Paulo; Brasili~nse, pags . q4-.c;5 , SotJre a 
e>conomJ.a colon::..:U \ide: Novais, F. A . Portw:Ji'!l e Brasil na Crise 
do ~ntigo Sü·t.ema Colon:..al. ( i777-160S) . Sào- rau!o : HUCITEC, 1979. 
San tos • Ro:1a 1 do t·lar o'"' dos. O Ras-cunho da Nat;:~o. Format;~o, auge e 
ruptura da eccnom~a colcn4al. Tese de Doutoramento em Econ~mia . 
lE/UNICAMP. Campinds, s/d . 

2. Mello, J . M. C . de op . cit. pags. 36 a 72. 

3. Mello , J . M.C . de op. cit. pag. 58 e seguintes . 

4 . Sobre o protecionismo aos refJ.nadores d~ 
Eisenberg, P.L . Nodern~zac:ào Sem Nudan~;:a. ,q J.ndústria 
em ·Perr.afl:buco. 1840-1910. RJ.o de Janei~o : Paz e Terr.;q 
Universidade Estadual de Campinas, pag. 50. 

aif:út:ar cf. 
a(;ucareira 

Campinas : 

5 . Fonte : Eisenberg, P. L.,op. cit., pag. 47. 

6. Fonte: IBGE . 
I. Repertório Estatistico 
90. 

Séries Estatistj.ca~ Retrospectivas. 
do Brasil . Rio de Janeiro, 1986. . . 

Vol 
pag. 

7 . IF.rGE. Séries Estatisticas Ret1·ospectivas. Vol I. R!'i1-
pertório Estatistico do Bras i l . Rio de Janei~o, 1986, paq 90 . Os 
valol-es tot.::üs das e>:porta.;fles est:lio el<pl~esSCDs em valorE's n~o de
flacionados. Em libras esterlinas, também n:!to deflacionL~dos, os 
valol-es s~o os segLiintes: 1861-70 18.307 mll Ubras, l87J.-1BBCJ 
23.540 m1l ll.bras e 1881-90 21.907 mil libras. A quest:l(o da des
valori zaç:!(o cambial como mecanJ.smo de p1·ote~~<o e estimulo adequado 
aos interPs ses da economia exportadora nOI-destina foi estudado por 
L:;ff 1 NathanJ.el H. Desenvol\-imento econdmico e- desl.l]llaldadeo regio
nal: orJg.?ns do caso brasileira. Revista Bra~i.leira de Economia, 
j.om/ma.r .; 1972, pags . 3-21 . O autor propéc que a Jndependenc:ia 
politica do Nordeste Brasileiro, e consequentemente a ado~~o de 
politica cambial e monetária independentemente do C~l1tro-5Ltl seri~ 
benética aoE:. produtores nordestinos. Para uma crit~ca deG!iil posi
c:;~o vide CAno, w .• Raizes da Concentraç:~o lnt411.1Strial om Sl{o P.r~ulo. 
Sll!o Paulo : Oifel, 1977, pags. 101- 105 . Para cos dados anuaJs 1'1~11?
rentes a e1•porta~~o b1·asileira de a;Ocar, nm periodo ~m di•cLtGsào, 
Vide rabela A.4 (~nexo Estatistico) . 

e. Fonte: IBGE. Séries Estatisti.c~ Rotr'O('I!'ectic:au. Vo. 
I, doe. cit., pilg, 90 • 

9. Par·s dados anuais vide Tabola 1.4 (AneNo Est~tlwlico) 

1 o . !=' {.\1''"' do\';\ r.l os 
11~~io11ai$ a emtrangei~o~ 
A.2 (AnYNo E~tatlatico). 

cl).nu.:üa sobre ii< pã;~rU.cipc:~~~o 
naEJ el<po,.-·t .. ,c;:eses se ,·cni pan,11a, 

do~ mer~,;,ac:fom 

vide T;.\btr.ll e. 

11 . r~~~• os dados anuais vide Tab~la A. l (AncKo Eat~tis-
1:1t:n) . 
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12. Fonte: Tabela A.1 (Ane~~ Estatist~co). 

13. Vide Tab~la A.1 (Anexo Estatistico). Sobre a safra 
de 1893-84 assim se pronunciou o Presidente da Provlncia em sua 
Fala de 10.03.1885 :" Cumpre deixar aqui declarado que a safra do 
at;úcar de 1883 a ~99.q foi .espa.<tosa e sem igual na provinc:ia, se
gundo se podo verJ.fl.car dos dados e:üstentes. 

A qu-'lntidade em quilogramas do ac;Licar que foi exportado 
monta a 86.190.653 · 

_ c!>. C<>lct.tl~ndo-se semelhante quc.ntidade ao prec;o de 10$000 
ou 13~ r~l.s o quJ.lograma subiria o valor do a~úcar exportado d 11. 
492:080!1.000 

Abatido o valor oficial de que trata o estatistico na 
~mport~nc:ia de 6.672:710$108, resulta uma diferen;a para m~nos da 
1mportanc1a dP 4.819:369$892 dos quais tirados 02 6X de dire1tos 
dá a quantidade 289 :16l$5593 em que a r·eceita do aiúcar foi infe
rior por lerem bai:cado os prec;os desse gênero a quase à metade do 
valor do e:,ercicio de 1882-83. 

D1sto resulta o q~e acima ficou exposto1 que foi espan
tos<~ a s.;lft~a de ac;:úca:1r ele 1883 a .:i.B84, e t:jLte, t:1ntt~et,mtc1, n'tc.1 deu 
o resultado esperado ~m razào da diminui;ào sensivel do re~pactivo 
pn:!I(<:O. 

14. Vide os dados anuais referentes a Sergipe na Tabel~ 
A.l (Anexo Estatistico). Cf. IBGE. Séries Eslatisticas Retrospec
tivas Vol. l, p<:~gs 85 e 90. Para F'et~nambuco c:f, Elsenberg,P,L. Mo-· 
derni:za.rào sem f'lr.Jdam;:a.s, op. cit. pag 44. CàlculCJs rneLts. 

15. Segundo Andrade, M.C.t '' O seu curta ciclo vegetati
vo [ do algod•oJ requeria apenas poucas limpas ou capinas, corlse
quentemente, nZ!o ocupava br-aç;:os durante todo o ano como oc;orr i a. 
com o a;(tcar. N•o havia~ assim, vantagem em adquir1r egcravos a 
pre~os elevddos para que eles trabalhassem apen•a durantp algum 
tempo , ficando inativos vários· meses, sem produzir e consumi.ndo 
alimentos. Dai a cultLtra do algodoe~ro na segundA metade d~ nâcul~ 
XIX qua::.e n~o usai~ o tn~b.:\ll;o escr-avo:;,, s'='roJo pr ~ 1'c,w.Lvel pc"HJc.u a 
mor.,.dores a5 ·fain-'lo agricola5> mesmo quando a procura dG> bt"AI,;Ob 

tornou-se grande e a m~o-de-obra, insu'f.i.cJenle, f}rovr:~eoLt a 1\&CIIn
sl!o dos naltlrios cõlté mi 1-réis diários." A Terrf.l o o 1-/omeom no Nor·· 
deste. 2• edit;~o .. S:to PaLtlo : BrasiLiense, 1964, pog. 91. 8.1.no•r, 
P.I ~LribLti.u an surto algodoeiro da década de l86D um bloqLtOlP 11a 
P-Kpansl:.l(o iilr,:ucer·r.ir<~ , tanto em termos qur.~nt1tcll1.ivoa., pfllEt cJ,ir;pL.tL.t 
de b:.,-ras p01rn o cLtltivo, quanto em termos qtJalitEd iVCJf• 1 p!'ltt in
terru pi;~O d"' .i nves timen tos n,;t meU o •-n i zac;No dos Ohr,)ltr1 hc:.Jfl CiLII' C•IJ t·~
ri.a ocorrendo desde"' dt~cadiil dC:? 1850. AinrJ.n Ufllt;)Linc.JO o cJ,t;;,ltlt1 ttL.t·· 
tot~J " l:'~'te atr~\st~ ne Revolt.u;;;lfo Ind1..tstrial do Ar,:t:w~ot· ntl Ntll"rlr•R•lm 1 
pr·ovoc:c'ilt:lo p~:>l.~ ê'\ 1. ta do .iJ god:à'o ~ v a :L repr!1'srmd o. r IAm "lwrttl .lt·,·ql" 
qt.l<lhdn O lJr,;t!;d, 1 ten 1:~1 r ·oc: Ltpc:~F'cllr S!R<.I l U(;).;lr 11r.:l n\t!l"f~:.trttJ lill.tndil-11, 1\ 

p;Jrti t" do t:tlt i.rno qll.11t·l:e 1 do séc.:. X I X." Cf. .D(:!»eiii'C:J I vimromtCJ l"r.cmt':!t
(11 l.c:o l'i1 E1··oJ t.t(;:.'l:a Urb.nmt. 1'".. I"RitnpnJIS~~~o . S~!o Pm.tl o 1 Nt1c: J.cmttl, 
1974·, pQ~5· 29J.-~93 ~~~r• uma criticA d~mL~ •xplj~~~~c vlclm; Cano, 
W, R~il~~ ~a Coh~,mntr•~ld lndLtatrial em S~o Paula, lll~ dG J~neirn/ 
FiNo I"IALtlol [LI·f't;t J,~ 1977, p.:.tgs. c:o9-10J. 

1/,;~, o papol da tJald.a como porto lntermedi'l.rlo cfoo rJt'odu
\.t·JI·c• •111 y.ipano~l fui tald l.;mte, com tend~ncia t.'C dt!cl inio, »n lun

"/9 
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go da ~enunda metade do século XIX, sendo fini\lnt!:!nte s~tbc;t;i.tLtido 
pelo R.Lo ~e Janeiro né:l déc.;~da de 1890. Cf. t"tlmeida, M.G.S. de, 
Serg~pe. und~mentos da ~ma Economia Dependente. Petrópolis : Vo
z~s, P-'~9. l ~6; I.'J.d~ também: ~la toso, Ka tia M. de Queirós. l'lah.Ld: u 
c~da.de ao ..,.,.. l'ê>.dor e s..,u mercado no século XIX. S~o Paulo: Hucj
tcc~ Sal~.;rlo!-: Secretar~a Municipal de EdLtca.;~o e CL•ltura, 1978 . 
Matoso, l,at.La M. de QueJ.rós. Bahia.. Século XIX. Uma. provinc.La no 
lmp~rJ.o. RJ.::l de Ja~eiro: Nova Front~ira, 1992. Nasrimento, Iolandil 
Mao-l.il do. O Comérc:1o do Cabotagem e o Tráfico !nterprovinc.Lal de 
Escraw:Js em ~a 1 vador ( 18{50/ 1880). Disserta;~o de t1estrado ;.!pr-esen
tada ao lnst.Ltuto de Ciências Humanas e Filo•ofia/UFF. Niterbl . 
1986. Ou&nto a participaçào do açúcar- no valor total da~ eHporta
ç'?h~ sergJpanas vide Tabela A.1 (Anexo Estatlstjc:o) . DLt<~nto a par
t.Lcl.paçào dos mercados estrangeiros e nacionais n~ absor~ào dos 
produtos sorgipanos vide Tabela A. 2 (Anexo Estatisttco) . · 

17. APES G&eo, RelatOr1o do Jnspe~or· da Alféndega de 
Ar-acaJu, 26.08.1873. Cálculos meus. 

18 . Cf, Eisenberg, P. L. 
M.G.S. de Sergipe . FLtndc>.mentos de 
cit., pag 177, 

op. c i t, ~ 11ags. 
um.;t Econamia 

41-50 . Alm~idn , 
Dependente . op. 

porta«; res 
CD) 

19. Para dados a n uais s obre valor e quantidade das ex
sergipanas de algodào. vid e Tabe l a A. l ( Anexo Estatisti-

20. Fonte: Tabela A. 1 (Anexo EstaU.stic:o) , 

21. Cf. Tabela A.l (Anexo Estatist~co) 

22. Cf. Tabela A.1 (Ane:<o Estat.lstilco) . HA ~1m E-•rro no 
r-egistJ·o do~ valores das exportac;e!es sergipana~ elo algodZ'Jo que se 
tornou "clbssico". No Relatório do Presiderrte da Pr·ovJ ncü1 dE: 
03 . 03.1879, página. .57, houve um erro dE? imprl!s~~o, &lrlbu1ndo-se o 
valor de 2. 774 contos de réi!;t às exportace!es S'-'rCJJ.panlll'"• dt.> cllgo
d~o. no w:en:icio de 1887-78. Tal erro fo1 rrprolfu;:ic1o pnr Pim&'nte~ 
Dueno em ~eu Rel~tório sobre Preferêncic de irw;êldoa o,,,.,._, l;:gt.r · ~rJn 
de Ferro na F'rovinci~ de Sergipe (1881, cf. Fonl,.r> 01'ic:iL\ja), por· 
Felisbt"lo Frt'ire na sua 1·-IJ.stória de SP.rgipEl, pnr- Hollor 1'\r UC! r,,
varr.:-a, "'" "O Algod~o em Sergipe", sendo rupe1Uch• 11 p.-H· tJ.r d.t~ I nm 
eotudos r~canteG. Entretanto . no Relatório d~ Inup•tor dt1 T~toOLII"A
ri.a rr·ovincial, aneko ao cit~do relatório do PrLtl'lic1rml" dn f•rov1n 
cla (:.l~m nuoH"rllt;;~co de p~tginél<n). enc.ontrmno!il •O v.:~lor vorrl~~rl••irn 1 
274 corr Lm. dt! r!dia. N!llo nbatr..mte ter :n.i.do ttta rt:'pntJ do , • .,,w torro dt 
tWc gr-o~~~iru que qLtalquer testP. da cntnpntj~ttli~M~Ao do• v~laras 
d~n UKportA~~Pa ~Gu5nalari~ ~ sua distor·r~o. 

23. Ern eutudo sabt~o o a l gnd~o o i~dO~tri~ tONtjl b~i""'' 
,,., irma-mc' 1 11 ( •, •) cl) rt l:l f.H!IÇJI.tnda metAde do ltÓCII;lt:l XJX r 1\1 Blll1.i41 
r'"" um J1!lH'JLln>no produtor dt'l .rtlgodl.'(o, mJ CCIIOfJd~r r.~o:Jn r nm C'llli.tt.rt toc.lru; 
,,,, provinc.;lal'l clcr Nordrmta C1Lte õl supar~<Jv.:~m (IF't•r· • t.::~mbLtc:o, M.u ·~nh"<o , 
I 'Ar-.111 t.'IL~ ,., A 1 JI9C:Iílfl) • 

1.'•) " m;•ttét"ict-rrima para <IS f~brJ.c,1!1 do tccidoo c>rlt 

UI lu11da, r••H !Jrllndo J1"'rl a, de oL•tra5 Prov.l.nr.~IHl, n~(U 
r.or1utJ tu.l tJCJ o algcrl?tu u<1 BAhj "'• portante~, Em Tulc•r 

t!ll~ t,,, vr•ndu 
dr.tr1rmirwn l6.' 

00 



para o"oum~nto da nómero dessas fábricas . '' R~rerindc-s~ esp~cial
mcntc .'Is r~l<~r.rto6 comercl.<~ls de Serg:l.pe> com il Bahia afirrn.a c " A 
Comp"\nhlã de Nave~.ou:~o B:.uc\na veio estreitêo\r cada ve:: mais as n:!
lac:e!e-, contere 1ai s cn tre a B.;;hia e outras Po·ov.tnc ias do Nordeste, 
espe~ialmente Scrg1pe e Al~gods. No porto de Aracaju, possuia assa 
COffií1,Jf1hio'l lJffi trapl.Ch:;>, de on::Je quase \:odo alood:llo e:-a tra:!ldc, em 
se.ts navios ~ vapor. para a capital desta Po-~vincia . Até chEgar ao 
porto scrgipano, os custos de transporte do algod:llc Ja o~çavam em 
$'760 (novecentos (,! sessenta n~is ) po1· at·roba. isto no «n.:. de 1868. 
'' Cf. Al;odéo e T~xtJ.l na B4hl.a, in: Bahia. ~ecretari~ do Planejn
mento, Ciéncia. e Tecnologia "A Inserçi!o da Bahia na F.volur;~o Na
cionc\1. la Et~p~ 1850-1888 . Atividades PrJdutivas . Volume 2 . S~l
vador· . 1970, pags 197 e 119. Sobre a -ndóstri~ têxt1l baiana ver 
também: Stein, S. Origens e Evoluç~o da Indústria Té;:til no Elra
.:.il • .!BSC'-!951..~. Rio de Janeiro : Campus, F/79, pags 35-37 . Suzigé.~ol, 
w. lndú.r,tr~a Brasilc~ra. Origem e D<:>st:mvolvimento. S:Jco Paulo : Bra
siliense , 1936, pags. 126-130. 

24. Fonte : Tabela A. 3 (Anexo Estatistico) . 

25. Fontes : Vl.de Tabela A.3 (Ahexo Estatistico). Ds va
lor-es foram conver-tl.do de contos de r é is para librr.\s msto r~u lléiEl 

utili~ando-se a taxa cambial méd i a anua l da p r~a;a do Rio do Janai
ro. Cf. lBGE. Séries Estatistic a s Ret r-ospectivas. Vol . l. Rio rfe 
Jan~jro, 1986, pag . 63 

26. Cf. Tabela A.3 (Anexo Estatistico), Para a 
paç~o do algod~o e a~ucar no valor total das exporta;~es 
nas, vide tabela A.l (Anexo Estati st1co) 

partici
ser·gl.pa-

27 . Cf. Tabela A.3 ( Anexo Estatistico) ~ A.l (Anexo EG
tatislJco). Para o valor das exporta;~es brasileir~s r aqócar e 
algod~o, vide: lBGE. Séri~s Estatistl.cas Retrop~sctivas. Vol. 1. 
Rio de Ja"ciro, 1986, pags. 85-86 e 90. 

8 C f T • 1 A - ( An!,!XO E,;ta ti &ticrJ) ;;: • • <OtuE' a • "'. 

2?. ct. Tabela A.3. (Anexo Emtatistico). Sobru n nmpli
c;:t'o doe;; mercados n.:~c:icmais pa~a. os produtos. m:portacl~· p~l~u pr~
vlnC:i..1G nordC!sl in.lo;., e st.1ac;; ll.m~tac;.etes ':'ld'.~. Cano, I. "' :1'111' r. a 
Cann:. nl re.r:;~"fa Indu..r;trié:ll em S:;ta Paulo. roo do ,Jan~lro ;. G:-<o r'.utln; 
l~tf(,!l. 1,_,77 , pog. 93, E:i!:ie?llberg . p, L . Nod:_rnJNu,;"~ iJOtn Nt.•d,,n~tl. 
'"'i 1 J · · p e Terr-· Campl.nas: UN!CAI1P . .t?:i'l, fii<OII· :"1(1-~3. " O re êliH?lt•o: a? · "'" . · r t 
os rhdCHJ obtidos rro; r·elatélri.on do Mu1.i sU!rlo th F.1:r>t1Cit 11 ro mr n-

j ~ d P~rnambu.:.o a cone lLtO~o rfc qw• n•, nltti'"C~HltJ .. , 
r . ::am' p.:~r<'l r:J r. H oJ e - . . ' . ~ c m on tlil r '' pr•,.-d;;l rlo!1 
ll<IC: j Ollill ,. I::.' IS l.:IVollm Cií' amp 1.1. ando de for mil < O (J · . . • 

· • J ,,., t.. J . o e Ltrn<.< V(?Z que, na dóc.;~d.:.\ rJe j 0/(1 Pll mru·c:Adu 1 
mr.t r.;H r ' eo I .~ngr 1 

•. _ • • d '< r t:w~r.lolii t:otilitl rhJiiÍil l"'t"CJ
t'!Sll· .nrJr.' .i I"C10 I""L'f)l C>'lt.:!Tli.õ\1 F.lm ::!J. . -7Y. ci.\Ei O, po ., .. •-

i I ' 1 d .l"181-E'7 78 ?EJ/.. Pan.1 o ~:aatl dn D.dlill, mli r r-. v nr .n tJ 1111 pe:•r o. r.1 ~ ' ' - . i L . 
1 1 I I d m ~ orioem conrjr·m,ilm a l;r.•ndCir1r. •'·' .~rJ ~Limr>t1 '' ilf1 ll to r; r t.\t n~:; 1.' f•IG!:· •• - · • L; , 
n..ol n L i v1·, dt;r,, "'"' " r.:nr l n~ " '"r Lcm<d o , c::ompl?nr;Ltndo tlu ml"'lll1'"l ~!fl1 IJ<;\1 ·c' , ~ 
• 1 J rft ~t 1-~nM~t o~CJ!!! Aa!!lim, n.:1 dnrw:fdl cfl-l Hf,H), •:Alil •.1r .-lfH C rt r I\ niPI~" (.c.\ .~ .. ~ f'_.IC, • q •rtt;.'."· " t (. t 
pbrt111,r111~1 r~.,,..,~ cu 1118 1~c.:1dos tl~ Lr•.::~ngei.r '''i r(}prPoc:>r1te~r .. ,m ~-~ ./J. ; d~ o-
1 LI 1 I!Hpnr\ ll!j(J pnt" P~•ta fll~cwinc.ia, 11<.1 clé.•r-Co~dil t lr-> 1010, 6,, \1,.,, 1 , 110 
p11rJ ti!JO 1 E1Ú1-P7, l)'r', 41"~. Cf. O,lllio, Cf·'C::/S~Pl.ANll~r.. ~ Inr,:~r·t;l'lrl ~CI 
lJahill '"' l.vr)llll;~o Nt!lclor;.-;~1 •. t."l. etapõ\: 10::10-.t8ll'7. \ • .q, Galvt~clo:>~l 
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1978, pags.37 e 40. Alme~d M G 
da:de de est~r aum"!ntand a, · · ~· ~é com ceticismc a I10S:üibi li-
ra nas décadas de 18_)o a 1mport~~cl.a do m~rcado do R5o de Janej
Entretanto, c1. própJ'ia '~u~ l~BO, ressaltando o. pr-edomlnio da Bahia . 
particir>ac:~o relativa do ~~"'' de~ons~ra com nume1·os o aumQnto da 
tive d~ Bdhia entre ~o de ~ane1ro, ao lado do declinio rela
dutores "'P.rg; p' anos sos prJ.ncl.pdJ.S mercados nacionais pai" a os pro-

-· - • em que contudo a h b · f ac;ada nQ::;se perinde Cf S . ' egemon1a <n.:~na ocse ame-
p~ndente. Petrop~Ll.~· V.- ergl.pe: Funda.mento.s de uma economia de-

. · o,es, 1984, pags. 146-147 . 

30. Ou alternat t . d ~vamen e qL•e as outras p-ovincias nor·des-
ll.nas epend1am em menor d ' . . grau as exportat;~es de açúcar ~ algojao 
que SP-rQ~pe. A Bah1a , por e~emplo t· h d~ -· d · · f · • 1n a uma pauta ~ e:tportac;tles 
m<u s 1 vm·s1 !. ... ada. Na década de 1870 · · 
-- 61. do vc\lo d o r.I~;Ucar cor-respondl.a a 
~~·~· · r as exp~1·tactles baianas, o fumo a 32,71., o cafb a 
~~é-~À ~n:!~~~~oda ~,~:1., e 0 cacau a 2•9~1.. Cf. Beh~a. CPE/SEPLAN-

. . .,. a a 1~a na Evolu~ào Nac~ona l. 1• etapa 1850-89. 
At~v1dades Produtl.vas. Salvador 1979 p~ 8? Cál 1 • , ... g ~ . C:l.t os me~ts . 

lis: 
31. Freire, F. História de Sergipe. 2 .• ediç~o. P~tropo

Voz~s; Aracaju: Governo do Estado de Ser~ipe, 1977
1 

pag. 63, 

32. Freire, F. op. cit ., pag . 64. 

33 . Relatório do Pt~esidente da Prov1ncia de 05 . 03.1860. 
Um historiador sergipano atribui a alguns dispositos legais o~ ra
zeles par-a a ir•il:lic;:~o do seu comércio direto com os mercados es
trangeiros: ''Quando a Carta~Régia de 28 de Julho de 1808 dividiu 
as capitanias da colOnia em capitanias de portos-francos e de por
tos-secos, criando nas primeiras as Juntas de FazEnda, Sergipe foi 
classificado como de porto-seco. E, como a le~ de 20 de OL!lrubro 
de 1823 estab.,.le!ceu que os dire~tos nac:ion<:ds dcs c; nc:r-os. de e);

porlaçilo fossem cobrados nas Junt.:;s de porta:.-franccs, Ser·gip~, 

apesa1 de possuir sua junta de Fazenda ( insti tu ida em :7.5 de setem
bro de 1820) teve de ficar na dependência da ~hie par~ a arreca
daç~~ de direitns rlos ~~nerns por ela e~~ort~o~. f•~g~rlo dc:s~ 

forma, su.;~ si tuac;~o financeira grandemente prejudi't:.;~d ;'I. •· Sl'lbr inho. . . 
Sebr~o. Lauda~ da Hl.s~ôria de ~racaju. Ara~~ju: si~,1Ç54, p~g. 25. 
Sobre o c~pel da Bahia como pra~a intermedi~rJ• no c~m~rcic exter
no da Provinc~a e as tentativas das autorldadPS loc~l~ d~ ~limi
na-la, enquanto tal, v~de: Al~eida. M.G.S. ~ O.rra d~ Cotin,ul~ e 
c A;ucar. 1040118~. CG~un~cac~o apresentada .a V S1~p0 1o de H1s
tór1D do Nordeste: UFS. Aracaju. 1973. O Relat6~1o do l" V1CC'-Prc
!Hd:ontl':! ela Prov.Lr.cl.a, datado de t)l..03 • .:.S73 car.u:tC<>rlO:i'l d.rt r.oCjlui•l to 
~o-rm~ a inte~111ed.áac;:to cC<~J<?n:lal de oJt'a!!õ pra~óls o oua~ concoquên
cfa~ ~~n~~CAS ~,..- a Provincl.a: ·p~ca~tora de pracioGo• oCn Pro•, 
aJ•J•o IZllt'li.:rr ~sJI!IQ t1 no cl»tra.tlgeiro , os seus produto~ tn111 •qucle 
G~~to~ por ~~ter~dia de lutr~s pra~~s, OrGnd~ con~ulllirlorag do 
,;1!-,fM!-"'O'!ll !l!'r.trar.:get rns, •-eceb-=-os ~ta.s prac;:as vi::inht'l<.; . 

St!r9 i r-o 1111:ro t.cHll cor..l!rcio di reta, e e.t.t; tudt•. 
S111.ce!ZC' r,ot.t<! a r!quc.-a dest.a ProvlncJ.s nl'ro I ho pertc:-nc.f'; 

n• Vl!'nda do seus pt·odut.c:. Jlf"f"e o qve IJBnha o ca.prac1o1· quo dirc-t;j&
~·lo u•tpDrta para outrns Pt'ise~; na col!ll)ra ~O!> obJctc'il quo con:;;o
c~ ~de o tanto (1uanto ganha aqc.alo& que i• f'lt"ttil dlratAn• ••LCI o 
11~ rcvmldo. &r-rgipe ponJe senpre. • 

• 



• 

ta~;::w de 
144-145. 

34 . San tos, L . A. 01 . .· 
Me5trado ~pr J.gdrqt..J.<a lk·uc:arei.ra e Ct-~se . Disser-

• esentada na UFF, NirerOi . 1979, pags. 

35 . Relatório do Pre~id-nte 
~ da Provincia de 02.03.1874 

36. Segundo 0 Pres·c 
de 03 0' 1371 · " A p~rm l. ente da Pt-ovJ.ncia, em seLt relatório 

· ~ • • .:meneia da~ rela '" _ . com a Bahia, continua A ser • ~we~ conterciaJ.s de Serg i pe 
dos nosso!;; produtos par·a aqu!l~aLt~a ~ a deriva,.~o da maior pa r te 
sam no c ré di to~ e no ~tàbi to ~ P ~t;a e essas rela~ eles qLte , r epol.t-· 
menos modificadas facilitan! n .o ~erao t•o cedo destu i das ou pelo 

'"o ass1~ a concorrA ' ~ados . '' Sobre a navega~~o d · ~nc1a para novos mer-
SEPl.ANTEC- CPE . A Inserc•o d: ~2~~tagem_na Provinci~, vide : Battia , 
- 18".0-188". Atividade~ p d t~ a na EvolLll;:•o Nac1onal . 1 • Etapa 

- •-o u J.vas Vol -. Sal d 1978 
140. O Relc.t6t·io do Pn=sidente d · • ·-· va or, , pag . 
va : "Com o feito de au· il _ a Provincia de 08 . 03 . 1852 afirma

A ~dr a navega;~o e o comér · d p i 
fel votada a resolu~~o No - 17 d . c1o a rov nc~~ 
o governo a contratar med. ~ t o ano ~róxJ.mo passado, autorizando 

J.an e subsidJ.o de 1~ a 1!'i t d '-i o ~stC~.belecimento da co · . - ~ c:on os e r.: s, 
munJ.ca;~o a vapor entre esta provincia e a 

da Bal1ia com uma companhia que ~ t i se ·~t 
f'm " A Com anh · B . "' prOJ<> a organizar para esse 7 • P l.':' aJ.ana de Navega~~o a Vapo1~ pclt"ece ter tido na 
ll.n~a para_A~a~a~u LI~ dos seus trec hos mais lucrativos , já que '' em 
18651 .e!~ foL d~~obr1daga d e uma viajem ao Gul , dando-se-lhE, em 
substJ.tU~i•o ma1s Lima ao Norte até AracaJ'Lt duran~ · .• da f " E ' • •. e os mesE'.> ~ 
sa ra. sta mesma companhia organizou a n<:wegac;~o a vapor no f(io 
S~o Francisco. Bahia . SEPLANTEC-CPE. op. cit ., pag . 140. Quanto à 
Companhia Fernambuc:ana de Navegag~o a Vapor, em 1880, o Presidente 
da Provincia declarou que: "até poucos anos atrás, eram desconhe
cidas as Vi\ntaqens resultantes da navegac;~o da Companhia Pernarnbu
cana, mas que já se notavam algumas vantagens, em vista do recente 
liUOJento das transac;e1es comerciais com PernambLtco . " Relatório do 
Presidente da Provincia de 01.03 . 1880 

37, Além de Schramm E Cia, em 1870 1 estavam estabeleci
d(lo rta F·rovincJ.a a c.asa Shew~nd Gumesp & Lia, a ~lm<A c:asa c:omr:wc:J.i.-11 
de Lioboa. Cf . Fala do Presidente da Prcvincia d~ 04.03 . 1070 1 ci
tAda por Saritos, L. A. op . cit . pag . 23 . Sobre ~ c~Ba cr1m~rc:ial 
Sc:hrQmm e Cia vid; tarnb&m: Campos, Ped~c M~acyr . Br~~il-AlA01M11h~, 
em: Holland~\, Sét~gio Du.u·qLte de:- e Campo!'l, Pet:lr·o 110L\C"yr . J/.tr:.t·órr~t. 
Gcnal rla C:ivil iz~c::!!o f.irii!Sileira. Tomo l T, /l, Yolumt.•, Sll!o Pm.1l01 
DUal

1 
1974

1 
pago. 222-225, Bahia. Sepl.:~nt~c./CPE, A lnt'lcW<;31u d.a 

Dahia 11a Evolu;•o Nacional . 1•. etapa' 18~0-1889. A~ivid~dnn l~ro
diAtivas. Vol. 2. SAlvador, 1978 1 pag. 7~. ~n1 1~.10.L882 o Jornal 
"Snr gip!?" publicou o !!r.>c;JU:tnte Bnúnc-io: " F. Oti:o Sr:hram~l CJ C. Th . 
Slade. Faze m c1ente qu~, tnndo rasolvido o ~~u c.hwfc, o Sr. Adol
IJho 13c:hr•.:unm em t·lambut~gn, rE>tir.ar-se do!:'. nei:J~Ic·tor~ c:omt•rt;ill;\9 1 um 
Vi rt~lclo de I>LI<'I idarie ô.\Vt':lnt;;adc::\J au firmasc 

A, sc:t1 rnmm & Cio, em M~roim e Scl·tran1m 1 W111Jw & Ci~, na 
ftolüo~~, dai>c.;~m de t:'xitj.r·. (~a mesma~ c:a!!l;al~ t..nnU.n~tl\111 l\ gir<lr, cum o 
n1r1~n1D capital, s~b ~~ firmas dol 5çhf"~t~m & Ciab em M~rginl, 
~lc ln '1(11111 ~ st.-•.rltl 11{ Cio , no .F.Ir~Mi.;~ . Temos 0\drn l t i.d~:~& c; amo lill'ld.oil l Sr~, 
J. l3udotn•do Sc:t11 ,.mm, Sn.'l . Lul.z 8chmidt . torH.iCJ I!Hl!l.t r:fc:,m.Lciliu cm 
11Mtrtlnt, ar· 9 , c.w . llom~chk~, Grs. F t·. Fr~n:an, tendo G'LI d~micilio 
na llAili". Pod1.mdo q<.loalql.lr.t" r:log aóc.ios LISé\r doiiC rpopoctiv~~ rirmaa 
~ociola. o Sr. c. 1·h. 5tada fic:d dirigindo oa n~góc:io~ da nncoA 
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aoênc.ia l?nl H.~õ~mbLtr.ç;o. l'laro~m. B.;;hia, 10.11).1882. No jt{ cj tc:~do rel,'l
tó:jo F"imenta Bl.lendv. afirm.;.-se que, na safra dp 1880-81, as duas 
prlnclp&1S c~sas exportadoras sediadas no municipio dP Maruj.m se
ri.:t.n: Schr<"lmm ~ C~a. que teric:-m compre.do na m!õ:'5ffii:l safra, 175.500 
s;~cos ele at;úcar e ~.ooo fardos de algod~o, e, Joaqt.tim Rodr·igt.tes da 
Cru::-' Ql.te l:t~t ia compradv 14.500 sacsas de açúcar, 1. 200 far-dos de 
dlged~o ~ 1.000 coutos secos e salgados. 

::0:8. Jornal "Set-gipe". Aracaju, 08.11.1881. "Relatório do 
Engenheiro Mi!r.or". CEMIC-UFS. 

39. idem, ibid. 

AQ Jorn~l''O Ph 1'' d ., · - aro • a cidade de Estftn~ia, de 
12.10.1879, ná o sag1~inte an~nci~ : '' Atenc~o- l.F . Sta~l, estabe
lecido nesta c1dada à rua 25 de mar;o, tem a hnnra de avisc:~r ao 
público e princip.:llmf.-nte aos senhores proprietários, l<wr· .. tdores e 
negoc::l.antes, qt.H? sua c:.;tsa, rne1diante Ltma peqt.tena c.:omit~s;tio, rocebe 
todo e qualquer gt•nero que queiram exportar ~ ver1dM, n•c ~6 para 
os mm cadü5 de outras pt-ovincJ.as 1 como p.:~ra lliS da Et.:rclpa e Am~ric:a 
do l~orte, dos quc,u.s manda vir, por- sua ordem e conta, Qénr.ros 1 f~
zendas e qualque,- encomenda. 

Que a mesma casa saca const.antl'tmerlt!i! r.obr,i:! a pra~«\ do 
Br~hja c. prazo OLt a vista~ c:ompr., a(i:úcar E!m ~<1\C:Of:l m1 a gran<?l., <?<l·· 
god:to, c::ot.tros, ti c: um e cereais; asaim c:: o mo ve.mcJo panos, co~Jre ·to
re3, sacos de algod~o da melhor qualidade, fabricado~ r1uma das 
princ::ipai.;; fébric:as daquel"' pt~a~;a." O mesmw J!cornAl, em GLté\ edJ.~tto 
d~ 14.12.1079, traz o seguinte an~ncio de Souu:a 8< IJ~m:Xoo.: " Os 
ab.;a:<xo asainados, decl.-aram aos senhot·es traJM.c.he.i r·c1-;; de>ste muni
cipJo c> cl;;;o Vila!> de Santa Lu.:ia e Espirita $?nto, CJt.te contint.nm a 
comprar n~uc~res dvpositados nos seus trapic::~s, mas prot~st~m ~b 

recebé-J.o~-; c.:onledo Ci'.da saco o peso legal." ffiinc1.r. f!CJ mes111o Jornal, 
110 ~d~~-n de ~0.11.1879, há um aviso da abor~Jra da c~aa t:om~n~a
rla d~ ApolOnio Rocl1a LeitE, que comprava a ~inhelro OLt ~~qLte os 
produtos da r·egi~o, especialmente o açücor. ITuanto A Propritt, s~
ria " o antn:posto do comércio da pr-ov.int:..i.a c.um Luuu o Vdlt! dc1 S. 
Fr~ncisco, a~sim c::omo é a praç~ comerc.ial do algod~o, do orro: a 
cPreais." Cf. Vieir.:~, Firmino R. EstudaiS Sobre n Pr·ovincia de Sor·· 
gipa e s.nuo Melhor.:~mentos. Rio de Janeiro. TotP· C·iMz•tlt de Not.:.
cias. 1881, pag. 19. 

41. p 81-a os dados anuais sobro dcallno doA uHportl•Ç~~~ 
di:J Provinc:lo, vJ.de Tabela A.2 (Anexo Estt•tisitlc;o). l'ltra r.•SI d~r.lcrt 
On\.1;:11!!1 f,nbn' procod&nt:ii-'1 das importaçtl€.''!1 da oProviru:t~, vidll T"IH.!lil. 
A.~, (Aili~I<CJ F.:91.:otttllltic:rJ). 

42. Nt.tn&s, M. -r. Sergipe Co.lan.üll 1 Al"•'lt:n.1 Lll Un iv•·•rP~.i ~I li
do Fede•r~l rt~ Sergipe~ Rio do Janniro~ Tampo ltt•neile.Lro 1 lYU9, 
IJIIr.Jlil. 2tl -~6 . 

4~. Salvador, Frai Vjcente. f/f~Corl~ 
c;:-to, l"iulhclttllntt'l1toL•, p.;~g, 336, .;~puc.l NL.tnr?t~, M."ll. 
np. cit. po1q. 27 

44. Nttne~, rr.T., np. cit., paQ. 27 

cJ O [I /'"(UI .iJ • fo'"' Citl ~ -
Se: r o i. ptJ Col ,., n .Üil J , 
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·75. Fre~re. F. /<listóri"!!. de Sergi.p~:>. 2 .. edl.Ç~o . 
lis: va~es· Ara~aJ·u· 6 ·· • · • over-no do Estado de Ser-gipe 197"/, 

Petr6po·· 
p.;>.g. 9~. 

Nunes, 1'1. T. , op. c i t. , püg . 30 ' 

126. 
46 . Freire, F. Histór~a de Sergipe, op . cit., pags. 128, 

47 •. Ct • Castro, A . B. de . Escravos e Senhores nor. 
~ho~_do Bras~l. tese de doutoramento IFCH-UNICAI1P, 1976 , 
14-lt. Schhlart:: , S. Segredac. Jnternoc; E h c · 

Enge
pag. 

· , d c 1 • 
1 

- - • .ngen os e .:;scr.!!vos na 
cJ.eoa E: o.on.La • S~o Paulo: Companhia das Letr-as , 1988, pag . 

So
~·53 . 

48 . Nunes, M.T., op . cit. pag . 118. 

49 . Nunes, M. T., op. cit ., pag. 120 

50 . Nunes, M. T •• op.cJ.t,, pag 121. Almeida, M. G. S. de. 
Estrutlcra de Produç::t(o: fl CrJ.se de Alimento!;! • .in Revh; t.:o do Inati
tutc Histórico a Geográfico de Ser-gipe, n. 27, 196~-1978. 

51. Pr·ado Júnior •. Caio. Histór':> E ... · d "' 11 -~, conumJ.c:a o "'r"tllj;l . • 
Sllto F'aul o: Br•asi 1 il':!nse ~ J. 965, paga . 81-82 , Sc:hwartz, 8, Segn:tdos 
Internos, op.cit, pag . 342. 

347-!.48. 
Colonial 

52. Sc: hwartz , S. Segredos Intet~nos, 
Navais~ F .A. Port~rgal e Bras.Ll na Crise 
(1777-1808) . Si.'<o Paulo: HUCITEC", 1979 , 

op, c i t., p.agc. . 
do Antigo Sistc:m~'l 
cap.IV. 

B3 . Schr'llartzy S. Segredos Internos, op. cit., pag. 348 . 
Para St.rg1pe dtapomos apenas dos d:tdos referf'ntes à eJ<pol~t.'lr,:~o !lr~ 

algCJd::fo pC?lA IJ.:;r·r~ do R1o S~o Francisco. Tais dadoc; m<u .. tram Lima 
pequona e::portar;:O'!o, em termos de quantidade • um<• rr•édi.:~ dr? 16,7 to
neladas anL•ais no periodo de 1837-38 a 1840-41, cAindo em SC!QIJlda 

rapidarro~nt~ até qu~se desaparecer em 1850-51, e em t~!·mas de v~

lor, zeguindo a mesma tendência . Como n~o conhecemo!õ di1dOii anh:
rlore• ~ ~êc~da dH 1830, n~o podemos mensurAr B parci~1pa;~o dus 
proclulorea sergipar1os no ''boom'' algodoei•o do final do w6cLrlu 
XVll I. Porónl, f ica r:lara a reduc;:~o da produc;::!fr) do .JlQmlt(u no Vnla 
do S~o 1:r.:mc: isco após a década de 1830. Cf. Re 1at6rio r;rJbrCJ prtHt•
r~nr.:in de tra~;c.dos para estrada de 'feorro na Provincill dr! GllrÇ/1P• 
aprr!sr.mtaJo ao Ilm . e Exm. sr . Concelheiro Pedro Lui;: l ,or~irl\ cJo 
SoL•~a MJni~tro e Sacretàrio de Est~do do~ NagOrio• rln "''c icLtltLI I "~ , 
ComérTJ.n e Obri\15 PLrblic:as por Francisco Antonlo Pimont" T•utlrro. lHo 
de Janai.rn , TypoCJrarhia Nar:io11al, 1881. pi.lg. Hl. F.!'lliJ t 't~ l.:~tr'Jrio 110 
conntJ tLri f'm um doa mais lmportante~j Flpc:m l1lH1on do Dt..l~. l:ol.iut.lc:,lfi 
oconamico-socjais clm Provlr1cia de Sorgipa. 

t:i4, F'r ntJo J~rt1itlr ~ C .o\ :I. a, H i ... t:~1r lit f"c:.ont.>m.i.rA r.ln f.lr'".1< J l. 
arcn l'mllm L!r·asilicmno, 1•765, pag. EJ6 (l <:il!.o b "n<•ft..(lb> nt.H,~.(o 
1r1IIL\). Nrlo L<.~ o l")l"•' o é\L\tc1r r1 ~1a menc:J.ona 8PrgJpr:! tl'nl; t•rt CJ1!l prnciLttt11""f.'ll 
d•J o.~r,l~tc·at· , 11 :llc1 ul1'1t:.•nt~~, en\ FCJrmaç;/tto do .'3r.nE·.il Cor,tr'nrf1CH1!lnr.o. RZio 
r' 11lc11 l ) r·~1r.~il.iL•I1 till, l.986 f1o!I!J· 144 C:L <J.üob>a<..·r~ob> ndi~~'lo l 9•l :' l Vi).

lL•nuu•l'Jo• tlrt u<ld!J~I tle Villlcn.:~, em ''Re~:opJ.le.c;l:(o do Noth:.\~w SotE.•t·o· 
Pllllhm,, ,~ Llc"i"l!l.llic:d!l" (1802), .;~firma que Scruipa po!S!illtiil cmt:'Jo 
lo1rJ untJL rllm'!. 
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55. Doculilento escrito no principio tlo século XVII, co
plado por Adolpho Varr1h~gem, Revista do IHGB, temo LXII. Ano 1900 , 
parte 1, pag. 12, apud. Nunes, rl.T. Sergipe Coloni•l, op. cit.

1 põlgS. li 7-118 . 

56· Par·.;. os dados sobre o núnrero de engenhos sergi rr.~nos 
vide o levc"lnt~-:mento em fontes primár1as e secundàr.tas fS!itos por 
Mott, L.R.B. Sergipe Del Rey. Populat;:~a. Economia e Saciedade. 
Aracaju: FUNDESC, 1986, pags. 135-138. P<~ra a Bahla, cf. Schr-iar-tz, 
S . op. C:lt. pag. 343. Pa;-a Per·nambt.rco, EisPnberg, P.L. Nodern1Zc1-
t;::!lo sem Ntlliança. Rio de Janeiro: Pa:- e Ten-a; Campinas: Universi
dade Estad\.<al de Camp1nas, 1977, pag. 147. Evldcmlenrenle n~o há 
relac;:lo d:~.rota entre o n(rmero de engenhos e o volume do prodt.u;::lfo 
de ac6car. Para a &ahia, Schwartz afirma que os novos enq~nhos 
sun1itl'Js entre o final do século XVI I I e primeiras cl(•cadds do sé
CLtlo XtX eram menores que os do século XVII. Ainda segundo ~sss 
autor, a produc~o média por engenho baiano entre 1796 e 1811 s~ri~ 
de 1.500 arr~obas, m~tade da produç•o estimada par Ar1tnnil mrn fins 
do sécLtlo XVII. Schwartz, op. cit.,loc. ci.t. 

57. R~latórto do Engenheiro Jo~o Blo~m ao Preoidentv da 
Provinc.ta. r.f'•FS, pacotilha 847, apud, Alme.u.la, 1'1.8.8, dt~. Nota 
Pré!l·ia Sobre ~1 Propriedade Cana\'ieira em Sergipe (Sóc1.1la XIX). 8c
pa1"sla dos Anais do VIII Simpósio Nacional dos Profosaoraa Univer
ait~rio~ de HistOria ( AracaJu. Setembro de 197~), pag. 503 

58 . And,~ade, 1'1anuel Corre1.a de . A TPrra e o 
NordL-'s-te. S:lto Paulo: Livl~aria Editora CiéncJ.as Humanas, 
1980, pags . 11-21. 

Homem no 
4"' edi~:llo, 

39. Andrade, Manuel Correia 
1-/omr:'!m •. • op.ci t. p.'lg .20. 

de. A Ter ri/. 

60. Universidade Federal d~ Sergipe/ Secret•ria de 
neJamento do Estado de Sergipe. Atlas de Sergipe. Aracaju, 
pag. 1 11 . 

61 . Atlas de Sergipe . op . cit., P~~. 27. 

o 

Pla-
1'179, 

62. N,, realidude na historiogr-t~fiíl eillri'JipllnM hil llpl'nlllll 
um e~tudo oobre t.un engenl10 de acúcar, a partir dCI frmtnu pr•tmtl
rlas: !Urnaid~1 , M. G. S. u~ . UmA Un1dade Açuc.1nrirlt l'llll Eit•t·(Jipn · ·- O 
Cnqan/1o Pc-.:dnu;.. S!iipara t.-t dos Anais do VT I I !Jl.mpóultl Nl't:- 1 cm .ai Ut11i 

Profevcc:wes UnJ.venat.'trl.os de Histór·ia, C"r&\CttJLI - fhllt•mbnl dtt 
197 5) . 

Tout:l 0 acorvo cJo tP-a\:amentos;, inv''ll t:ltriou l' pt•m :onwoa, 
pr·ovr'llirml~;~~ cJi> dtver·..,,;~s ctJIMtrr.:et'>, act.lnlUlttcl<:'t no flrqLllVP dtl l't:Jd!!!t" 
oJtJclic::lt!i'lLJ, 11111 Arac:aJLI, U"'peram por IJStLtdt1'"> rrJ.niG!rrl/d·tc;tlfll, 

(J:": , Frtrltm;: iU:J6 t< 187:'1 -- f'llm"1.ic1A, M. n. 13. Nflt,~ F'n'•l'ill 
1.r;/u·t ,, Prorr.i.f"cf.::rde t'l!õ=llc:ari?.Í/'.:1 em 5'PI-(JlpC' (!Jt\c~t}O XUU,. op. t:it. • 
llU:IJ ••• l~rtl<~'LÓI'io 1-':imt?l"lla Due•no, dcJc. cit •. UtilL:ollllC')fl IIP1'11t1D tJ 

nt'rrnr>r n tloo liiii"IC:!I'IItoa <:~tivt:JR, dcpre. ando u'l Llr1 too o mar lo· 

'-o 'I. IJuim.,r i'IE'11, A 1 bcor·to Pas&os. 
fútul iCJ. D"' ~dJ~~u. Rlu d~ Janeiro: Pnz a 

• 

(l,,,,tro St'•.;ulnr.; rio /.atl
Tt:!rr-l\ • J 9flt , lli\Q. 6''. 
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ed i çâo. 
65 . Cf . Sodré. N lO:. Forma;;::tc Histór~ca elo 

RJo ele Janeir·o; Bertrand Br~sil, .l987, pags. 
'8 r .?os i 1 • 

71, :?48 . 
1-.::. 

66. Prado JC:micr, Caio . Formac:!to do 
neo. 19• ediç~o. S~o Paulo : fkas.iliense, 1986, 

BrasJ.l ContE>mpor~
pags. 143 e 1'15. 

mo. Sllro 
67 • Andrade, Manoel Correia de. ~gricul t.ura e Cc>.pi t.?.l is

PALtl o; C~ênc ias Humanas, 1979, pags . 19 e ~0-21 . 

68. Freyre, Gilberto. ~ardeste. ~spectos ela influ~ncia 
da cana sobre a vida e a paisagem elo Nordeste do Brasil. 4" edi
;~o. Rio de Jane~ro: José Olympio, 1967, pags. XIV e 117. 

69, Furtado, Celso . Forma(f:~o Ec:onomica do Brasil. 16• 
ediç~o. S.Paulo : Nac:~onal, 1979, pag. 138. 

70. Eisenberg, P.L. f'íodernizac:Jo Sem Nudanç:a, op . cit., 
pag . 148 . Uma exceç~o nesse consenso acerca da dimens~o territo
rial dos engenhos nordestinos pode ser encontrac.l il em obra rer.ente: 
''[ ... ]Onde estavam os grandes latifundiários do aiócar de que fa
la a historiografia brasileira? Al iás, na mesma época, e tBmbém no 
Recóncavo, os sele ~ngenhos que compunham a fortuna fundiáriA da 
fan1ilia Rccha Pita ocupavam 3.624 hectares. Portan t o, eram enge
nhos com 518 hactares em média, que valiam ~os Roc l1a Pita a fama 
de serem os mais ricos proprietários de terra do Recóncavo! Em 
1981 1 quando a familja Costa Pinto vendeu sua usina de a;Qcar~ , as 
terras dos engen~1os Bom Jardim e Bom Sucesso~ que d integravam, 
tinham, raspectivamente, 174 e 320 hectarE's." Mattoso, Kat.1a M. de 
Que-irós, Llahia SécLdo XIX. Uma provincia no império. Rio de Janei
ro: Nova Fronteira, 1992, pags. 462- 463 . 

71. Ferlini, Vera L.A. Terra, Trabalho e Poder. S~o Pau
lo: Drasiliense, 1988, pag. 169. 

72. Schwartz, S.B., op . c:it., pags. 249,344, 1.86-187. 

73 . Eisenberg, P.L . Nodernizat;;!J.o Spm Mttd~1fl~ll 1 op. c~t., 
pag. 149. Corroborando os seus cálculos o autor cita r1a r1ota JO, 
págJ.na 164 as observar;óes de Tollenar~ e Koster •obr·e o nivC'l tlt.' 

t "li ~ '., propriedades com CLlltlvo por p~rto do~ L~nho-u 1 za;ao uas suas 
res de enl)cnho. 

cife: 
::19, 

7'1. Cf. 1"1elo, 
Instituto Joaquim 

Mário L~cerda de. D 
Nabuco de Pesquisas 

Açácn r o o 
Sociah1 r 

Homum . 
l97B, 

7 ' 8 ~ i•lar·cos A. de. Nomól"i.Et Sot1re ,.., Ccilpi (·i'lni.él 
(J, Ol.t •• a , d t 11 t· ·• 

Sr.! r(} ipe1 1 

á t..llp~·~· . 
f I " "'a papuJ,;v·~p. pro u o.s & mc-t 1Cir"<':lmt:n olJ1 .-e o;r (.,(<!( LtnC "'Ç <> 1 >" • - f. 

2~. odiç~o. AracaJu ! IBGE/DEE . 1944~ pag. ~a . 

de 
ql.la 

(lr i r. d1ula 
7 7 • IH meida, M. da G. s . de . Nota Previr.' 

Col/lrHi.ft.irdl am S'c>rgipi::l (século XIX). An.:1.1.t> 
!;obre! 

do VJ II 
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sic Nacional düs Professores Univers1tàrios de Histór~a 
(Arac~ju.S~t~mbra de 197~). S~o Paulo. 1976, p~g . 499. Alé~ desse 
estL•dc, v1.de cutr-os trab<1lhos da m2so11a autora: Uma unidade Aç:uca
reira. em Serg~pc -- O E.'lgenho Pedras. Anais do VI I I Simpósio Na
cion.;;.l do!!! Proíes~ores Univers:Ltários de Hist6r~a (Ar-acaju-Setem
bro de 1975) · S~o Paulo. 1976. Estn.1tura de Froduc::to : a crise de 
alimentos na Provlncia. de Serg1.pe (1850-18ó0)

1 
em Revista do Ins

tituto H1~t6rico e Geográfico de Sergipe, n.27, 1965/1978 . Araca
ju, s/d . PP· 15-40. O Sistema de Prodw;~o nos Engenhos Bangv:és. 
Ensaios EconOm:Lcos e Sociais. Aracaju, V.1, n.1, Jul/Dez 1987, pp. 
199-208. 

78 . Almeida, M. ? · S. de . Nota Prévi:.a Sobre a Proprieda
de CanaFieira em Sergipe (Século XIX), op . ciL, pag . 499-500 . E~
senberg também afirma que a tecnologia de pradw;=:o de açúcar e 
transporte de cana limitava o tamanho dos engenhos, levando a mul
tiplica~~o de seu número, quadro que somente seria revertido no 
final do século XIX. com o SL1rg1.mento dos engenhos centrais e usi
nas, aumentando a capacidade de produç~o de aoúcar e dispondo de 
ferrovias próprias para o transporte da cana, possibilitando, por
tanto, a reduc;~o do número de unidades pt-odultoras . Entretanto o 
autor n~o t~ra conclus~es acerca da influênci~ desses fatores na 
evolu!õi!I'O d.;. estrutura fundiária da zona da malt.il pernambucana . Cf. 
Eisenberg, Nodernizaç:~o Sem Nuda.m;:a 1 op. cit.~ pag. 148. 

79. Cf. Mott, L . R.B. Sergipe Del Re~-. Populaç::ti!o, Econo
mia e Socieda.de . Aracaju: FUNDESC, 1986 pags . 140, 144-45. 

BO. "Essas sesmar~as, no processo hlist6rico, foram sub
dividindo- se pela lei natural da ocupa~~o da terra, com o cresc~
~ento demográfico, a ampliaç~o das familias e a demanda de ocupan
tes, em propriedades que variam de área, entr-e qt.latrocentas ... e se
tecentas t~refas, medida equivalente a 3 .0~ metros qua~rados. 
Condir;Oes 6timas para a lavoura canavieira, pelc:o uberdade da terra 
propiciad.,; por um volume pluviométrico variá~l de 1 .. 200 a 1 •. 800 
milimetros cúbicos de água . " Dantas, o. V. Vi.IJI~c1 Patrutrcal de Ser
gipe . Rio de Janeiro: Paz e Terra,_ 1980, pag . 118 . 

81 . Nunes, Maria Thetis . Sergipe CoDonial I, op. cit ., 
p;o.gs. 134-135 . 

82 . carvalho, J.M.de . Teatro de So~rass A 
perial. S:!o Paulo: Vértice; Rio de Janeiro: !Editora 
Tribunais: IUPERJ. 1988, pag. 94 . 

83. Carvalho, J.M.de . op . cit . 

pol J.tica 
Ravista 

im
dos 

84 . Sarrtos, Maria Nele dos. A Viloii ale Santo Antt>nio I! 

AJ ma!' de I tabaiana. no séct.ilo X I X ( 1850-lBBB). Dissartar;::t? d~ Mes
trndo apresentada ao IFCJ-1-UNICAMP . Campin.>~a, 1J984, pag . 38. Segt.m
do a autora, que utilizou no citado traball1o wegistro de terras de 
ll«baiana, na mesma pt1ginat "Realizar o estuctn ele 1.1m.!1 estrutur.n 
69rária com omisst:les des•~ tipo, é tarefa dj~icil e frustrante. 
lli1'1cil porque a c.olet<~ e a manipula~~o dos dados u~o em Sl. m~sma 
morosl!s. FrL1stran te porque os resultados cal huC!lo!! conduzem mu~ to 
m•lo p~:~r.a uma descri~lro do que para uma intt?r"reta~'lo" · Vasconce-

88 
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1os. 1'1.fl. ~ outros Pncontn;\ram 1<;1 livros de registres de Lerr<~s no 
APES, além dn ... u,na pacotilha ~voll.•mc 842) com 543 dOC:llllll?l1tos pélra 
tin~ de regisLrO de terras das freguesias do Espir~to Santo, N.tl . 
de Guadalupe da CJ.di'>de de tstôlncia e Vila de Santa L~•z1a. C·f . Vas·
concelos._ ~.M . e outros .4rro1.:"Jmento dC!s Documentos .-.C!bre Registro 
de Propr H?" ~de TerrJ. tor.J.al em Sergipe. Comunica~:Yo apresentada no 
VIII ~~mposJ.o ~acJ.Onr\1 das Professores Univer$J.tários de Históri>~. 
AracaJc. Se~emw~Q de 1975. nimeo . Os regJ.stro3 paroquiais das ter
ras dos w.unJ.cipJ.os de ~o Cristãv:3'o, Pacatuba e Vila Nova foram 
estu~ados por Santos, Lourival 5 . e Vergne, MarJ.a c.s. Not~s sobre 
o~ 1 ;.v·ras de ~egJ.stro de terras das \'i las de Pacatuba 1 da cid ... -..de 
de_~o Cn.st.óv~o e: da Vila Nova no século XIX. Arac:aju: UFS-CECH. 
lnJ.cl.ã~~o à PesquJ.sa, s/d . 

96-106. 

85. Cf. Relatório Pimenta Bueno, doe. cit . 

86. Fonte: Relatório Pimenta ~ ,ueno, doe: . c: i t. ' pags . 

87. Cf.Dantas, O. V., op . cit . pag . 18, Almeida~M.G.S. O 
Engenho Pedras, op. cit . , pag . 280, Mott, Luiz. R.D . , op . c:it., 
pag. 140, 144-45. A tarefa em Sergipe equivale a 3.025 mretros qua
drados, portanto, um hecta~e equiva l e a aproxin1adamente 3,3 tare-
fas . · 

88. Cf. Relatório Pimen ta Bueno, doe:. cit . Oficio da Câ
mara Municipal de Lagarto ao Pre sidente da Provinc:ia, 11.07 . 1875. 
APES 6~1311 • Santos, Lourival S . e Vergne, M.C.de S . Apontamentos 
para o estuda da Estrutt.1ra fundiária de Vila Nova (~éculo XIX), E)m 
Santos. L.S. e Vergne, M.C. ele S . Notas sobre a estrt.1tun:: fundiá
ria da VJ la de Pacatuba., Vila Nova e Cidade de S::.to CristéJ,·i!Jo no 
s~culo XIX, op. c:it., pag. 39 . Andrade, Manuel C. de . A terr~ e o 
Homem no Nordeste, op cit . , pags . 1136-1.88 descreve o~ Pngenhos do 
agreste-sert~o como "Engenhos pequenos, com uma moenda de madeira, 
movidos quase sempre a trar,~o animal -- bois ou cavalos -- e ex
cepcionalmente a água, e que em vez de ar;ácar, produziam rapadt.lra 
ou aguardente.[ ..• ] E o ciclo do a~ácar [ .. . ]se processaria com~ 
se fosse uma miniatura distanciada no te~po e no espa~o, d~ civJ.
lJ.ra~:l(o canavieira da regi:l(o da Mata." No que SC!' refen1 aos enge
nhos do agreste-sert:3'o sergipano, pelo menos em um ~apacto, ales 
n~c oram miniaturas da civilizaç8o canavieira da r~Qi~o da M~t~ -
a eJ,te"s~o da propriedade fundi~ria. Schwartz t~mbém c~r~ct~riz~ 
os engenhos localizados mais para o interior, dist~nt~o dn cost~ 
como, em geral, menores e n~o t~o bem capitaliz~dos, o ilrcnndo ~cm 
cu~tos de transportes mais elevados. Cf. Schwartz, S. op. cit., 
pag. 92. 

89 . Deve-se dizer qúe esse indic~ de utilj,zaifto do tar
ras com cultivos pode ser considerado.elevado, quando ~a compar~ 
com ao ;Lnfo,~ma~t!1rr.s de rol.l lõ1narE' . SeÇ)LlhdO esse observmlr.Jr", c:m lllllôl 
comarca Lid~ como muito cultivada, em PernôltnbLico, em J.9l6 1 a rar
ticipm~lo ds parcela cultivada das ter·ras aeria de 4 1 16%, O citado 
;1uLn1' c:hi'.'ClOLl a es;se número gr.meral.Lzando sllo!\~ obsC'rVa!jo:Ch~•"> do Enao
nhn BalQado, no qual, cultivava-se 300 Jeiras du uma ~r~• total do 
nr1g~nt1o dw 7.000 jmiras, ou seja$ 4.3X. Cf. Tollena1·e 1 up . cit., 
p!laQ. 71-76. 
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90. Salom~o, L. da F. As Sesmarins de S?rgjpe Del Rey. 
Dissertaç~o de mestrado apn~sentc.da ao Departamento de Historia do 
IFCS da UFRJ. Rlo de J a neiro. 1981, pags. 59. 111. Uma exce~~o no 
qL•adro g~~al de s~smarias relativamente pequenas em Sergipe, se1·ia 
uma de 30 léguas, doada em 1669, entre os rJ.os Vasa- BarTis , Set-gi
pe e S~o Francl.sco> concedida a cinco pessoas e. destinada, sinto
maticamente, à pecuárl.cL Por outro lado, e11tre o!>! benefici~rios 
dessa sesm.;u-ia .estava Cristóv~.:> de BLtrgos, ex Ouvidor Geral do 
Crima durante muitos anos, · ~overnador Geral, e poster·iorme11 te, De
sembargador . E possivel que com tantos cargos importan tes OCLipados 
na adml.nl.stra~~o colonial, esse senhor 'tenha influenciado na deci
s~o do Governo na concess:llo de t:1(o vasta g,estanrla . Cf. Salom:l!o, L. 
da F. op. cit., pag. 67. 

135-138. 
91 . Cf . Mott, L . R.B . Sergipe Del Rey, op, cit., pi\gs. 

92. Nunes, M. T. Sergipe Colonial ! 1 op. cit . , pag. 137. 

179. 
93. Schwartz, S , 8. Segredos InterriiDs, op. cit., pag. 

94. Cf. Almeida, M.G.s. de. Nota F'~ltia sobre a • • • op. 
cit . pag ., 497. 

95. Ruy C. Lima analisando os dive~os dispositl.vos da 
legisla~:1(o sobre sesmarias no Brasl.l Colonial e os mecanismos do 

• prccess o de registro e confi1·mac;~o delas assim concluiu : "Nos pro-
prl.os quadros da época, todavia, a legisla~~o e o processo das 
sesmarias s ·e complicam, em.:.ranham e confundem, sob a trama inven
clvel da incongruência dos textos, da contradi.;::l!o dos dispo:iti
vos, do defeituoso mecanismo das reparti~~es ~ oficies do governo, 
tudo r·eun.ido m.tm amontoado constrangedor de ó.lividas e tropeç:os." 
Lima, f1. c . F'eql..u::r,a rtistória Te,-ritorictl. do /Bre~si.l. SesmC~rüu:> e 
Terras De~roll.rtas, .q ... edi.<;~o . Bras! li .a: ESAF, .l9EJS, pi'lg. 4·6. 

Sobre o esgotame11to das'terras devo]ut~~ nos munj,cipios 
de Santa Luzia, Est1itnciol'., Lagarto, Santo Am.:H'1X1·, Propriá a ltatbaia
na, vide oficies das respectl.vas CAmaras M~micip~ia, no ano do 
1829

1 
citados por Almeida, M. G.S. de. Nata Pnl!via ::;obre <1 .. • op . 

cit . ,pag. 494. Sobre a posse i legal de terras. vidD o mesmo traba
lho, pag . 495. 

pa.gs . 
c i t ., 

96 . Cf. Schwartz, S . B. 
243-244 . Almeida, M.G.S. de. 
pag . 496. 

Segredag Internos. 
Nata Prél'h1 sobra 

cp . 
• •• 

c:it., 
op . 

97. Celso FLtrtadrJ além de apoiar "' ttese QLla~t? Ltn~nimt~ n.u 
histo J~iografia do monopóliL1, pe los engenhos c!IJ? a;t.:u:;;w, da~s terr.:~a 
d~ zc1na da m<~ta, trart!ilmitc urna imagem de imLitilb.iUdê':\de secular dll 
agro-j,ndt!.tst r·ia ac;ucare.lt"a nordestina qlte, noSI lh•recc: , precise::~ ~..ew 
rl!lntivi::~dCI . Cf. FUI-tC\dO, Ce l so. Formi:l.r;lto L:a:onómic., do ere!"il I 
cp . cit., pag . ~3: ''[ ••• ]A economia açucarclra do NordeGtc brasi
leiro, c~m efeito, resistiu mais de tr~s sérulo~ à~ mnis prolong~
da• d~preas~es, logrando recLtperar-se sempre ~uc o permitiam as 
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. condJ.I; e,es de •"E'rc.;1do <:''{terno sem sofrer nenhuma mod i f iL· ar; :!lo es t ru
tural sJ.gnl.f:.!:a~iv.a." 

99. C::f. Domar. Ev~ey. The CQuses of Sl,;werv or Serfdom: 
A hipothe~is. Journal of Economics HJ.storv. 30 (1). March 1970. 
pp. 18-32. Lago, Lui:: A. Car-.-ea do . O Sun;;1mento da Escr .. 'll'ió~o e a 
Tra.'iElr>:~o para o Trc:balho Livre na Bras~z: Ll.1l modela teórJ.ca sJ.m
ples e 1..Jil)C;. vis:lto de iongo pra;:o . em, Revista BrasileJ.ra de Econo
mia . Rio de Jarre1ro. Vol. 42, n . 4, out. /dez . 1988, pags. 317-69 . 

• 

• 

• • 
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Capitulo II 
Trabalho E~cravo e Trabalho Livre 
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Trabalho Escravo e Trabalho Livre 

1. Disfribui~~o da popula~:o ~scrava 

serl)ipanas 

entre as regi~!> 

n util~~aç~o da m~o-de-obra escrava, reinvenç~o d~ am-

presa merc~ntil colonial, se generalizou por todos os s~tore& e 

regi~es do Brasil colonial e imper-ial. Mesmo em regi~es ~/ou ati-

vidade!: onde se supunha roà:o ter havido o emprego da m)o-de-ohra 

escrAva, osta foi efetivamente utilizada, como domonstranr estt1dos 

recente~. Também tem ficado patente caràter ''democràtico'' da 

posse de escravos. com o predominio dE grande número dll pE>qur.no~ . -
propriet~rios de ~scravos, sendo os planté~s de centenas de escra--
voo, antes exccç~es aue a r~grd . ~ 

Em Sergipe, como no resto do Pnis, a propriedade do o•

cravos se dL1undLU por todas ~s regi~eo o atividndeo oconOmica~ da 

Prov1nc i a , porém, como veremos, n:&o de forma homogOnoa. Vojamoc 
• 

distrLbULÇ~O da popula~~o eocrava da Prov1ncia, cm 10,0, o 1~çamo• 

nloumas infarêncins Gobre •10 relaç:Oe• entro liO "tivid r1o~ oc:onOilli

cas prcduminontgs nas diversas reQJOee ~ poaco clo u•crnvoa. 
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Mata, especialmente na regi~ d . . 0 a Cot.1.ngu.1.ba q~te possui a 39,09/. dos 

escravos s~rgipanos, em seguid · . a Vl.nha a Mata Sul com 22,60/. dos 

escravos. Juntas as duas re ·~ 
· · 9.1. es da Zona da Mata Seg1pana possu.1.am 

61.69/. dos escravos, estando os restantes 38,31/. divid1dos entre 

as tr~s regi~es do Agreste-Sert~ E elO . sses dados se tornam mais Sl.-

ginificativos quando confront d a os com a distr•bul.·c;~o d~ 1 ~ • cl ~ popu ac;:Qo 

livre e com as atividade e~onómicas predom•nantes ~m • ...- cada distrito 

e/ou regi:to. 

A popula~:to ll.'vr d p 7 e a rovincia se distribuia de forma 

menos concentrada entre suas regi~es. A Regi~o da Cotinguiba 

suia, em 1850, 24,49/. dessa popula~:to, menos portanto, que a 

pos-

Mata 

Sul -- 29,011., o Agreste-Sert:to Sul com 19,761., o Agreote-Sert~o 

do S:to Francisco com 2? 91'' ~' lo' e . . finalmente, o Agreste-Sert~o de 

Itabaiana com 8,51/.. Portan~o, as duas regi~es da Zona da Mata 

possuiam 53,50/. da popula~~9 livre, e as três regi~es do Agreste

Sert:to 46,50/. . 

Es~a distribui~:to relativamente homogénea da popula~:to 

livre da Provincia entre suas diversas regiDes contrasta com a 

c:oncentrac;:to relativa da populac;:to escrava em certos distritos e 

regi~es. Podemos estabelecer uma hierarquia na diutribuJv~o de cs-

cravo~ entra as diversas regi~es da Provincia,: atrav6e da rgl~c;:~o 

populac;:to escr~va/popula~~o livre, que expres~~ o Qrau do concon

tr~~~o da propried~dG de escravos em sua distribuJç~o gooQrAficR, 
• 

e corrPlacionar este coeficiente de propriedade o~crova com Ds 

~tivJd~des QconOmicas desenvolvidas, à época, nos diatritom o/ou 

A Rcgi~o d~ cotinguiba destacava-se quAnto n distribLii

Ç-0 d• pr·opriedod~ escrava . Nessa regi~o a r~l~~~o popula~~o as-
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crava/popul~~~o livre era de 0,54 -- ou s~ja, havia 54 escravos 

para cada 100 habl.tantes livres. Nenhuma outra regi~o da Provlncia 

se aproYi~ava des~e indlce de concentraç~o da propriedade escrava. 

Tal fato se devia inequivocamente à cor.centra~~o da principal ati

vidade econOmic~ da Provlncia , na época, a agro-indústria açuca

reira, que til"lha encontrado nesta regUto as melhores condic;:tles pa

ra o seu desenvolvimento. Dentro da Cotingul.ba os distritos que 

apresentavam as mal.s altas relaçoes popula~ào escrava/popula~~o 

ll.vre eratr.: Divl.na Pastora (1 ?4) ·- . Socorro (0,94) e Rosário 

(0,771 . Os que apresentavam as menores relac;:~es populac;:~o escra

va/populac;:l!o livre eram: Santo Amaro (0,21), Maruim (0,33) e CCipe-

la (0,39) . Deve-se sublinhar que mesmo os distritos que apresenta-

vam indices de concentrac;:~o da populaç~o escrava menores que a mé-

dia da Regi~o Cotinguiba, possuiam indices maiores ou semelhantes 

aos dos distritos das demais regitles, inclusive os da Mata Sul . 
• 

A Regi~o da Mata Sul , que em 1850 possuia mais habitan-

tes livres que a Cotinguiba, tinha muito menos escravos, o que se 

reflete ná relac;ao pop1.1lac;::tro escrava/populac;::ro livre de 27 escra-
. 

vo~ para cada 100 habitantes livres . Isto se c:<plica pela existên-

cia ao lado da agro-indústria a;ucareira, da vast~g ~reas de $Qri-

' 
cultura de subsl.stência e pecuária de baixos r~ndimontos. A~ t~r-

ras adequadas ao cultivo da cana s~o menos oxten••• na M•ta Sul do 

que na Cotl.nguiba. Na realidade s~o pequena1:1 m11nchas om um meJo do 

terras de baixa fertilidade natural, sendo que algumas dessa~ m~n-

chas encontram-se em locais distantes dos rios naveQáveis, el~van-

do ~asim o custo de tr;.,naporte . Por isso a agricultura de 91.\bsis-

tência e pecuària, que constituíam as aLividad~s econOmicas doQ 

primeiros coloni~~doros de Serglpe del R~y, foi substituída p~la 
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~ cana-de-a'õúcar e recebeu o estimulo de;. vi:u.nhantpa d~: mercados con

sumidores, em ~rau menor que as da Cotinguiba. Portanto, um menor 

desenvolv~~ento da agro-indústri~ a~ucareira e, possivelmente, me

nor~s rend~mentos da agricultura de subsistência e pecLtária, ex

plic~m a rique=a relativamente mais baixa da média da popula~~o da 

Mata Sul, quando comparada com a Cotinguiba, expressa em termos de 

propriedade de escravos. 

Os distritos que possuiam as menores relac;efes popular;~o 

escrava/populac;~o livre, na Mata Sul, eram: Espirita Santo (0,09) 

e Itabaianinha (0,14). Esses índices de propriedade escrava s~o 

inferiores à média dos distritos do Agreste-Sert~o Sul. Boa parte 

da popula~~o livre desses distritos, provavelmente, se dedic~va a 

agricultura de subistência, pecuária, pesca e extrativistno; com 

nivel de rendimento t~o ba1~o, que n~o conseguiam comprar o que 

era a forma mais difundida e das mais ambicionadas de rique=a -- o 

escravo. Segundo info1·mac;eses das respectivas c<t\maras municipai5i ao 

Presidente da Provinica, em 1854, havia 200 estabelecimentos ru-

rais classificados como "sitias" em Espirita Santo, destinados à 

agricultura de subsistência, produzindo cereais -- milho princi

palmente. Essa produ~Bo era vendida nas vizinh~ri~P~ atr~v~· da 

• 
feira de Priapu, e também exportada para os m•rcadc~ mart~neJos 

baianos. Em Itábianinha existiam 25 fa2enda!!l de g~do o ~O •itio~. 

O exceder1te de sua produ~~o de cereais era comerciali~~do nos mu

nicípios vizinhos, inclusive municipios baianoo. Oe ang~nhoA oxis-
• 

tent~s naeSPS di•tritos certamente eram pequenoa e Lttili~~v~nl pou-

coe ~ucravoa. se supuaern1os que 2/3 dos escravos drs~es dintritos 

'fos'Qium U'til l::ados nos engenhos de c.1;t:tcar·, cor,cll.d.riamos que, em 

m~dia, os 24 snganho~ de Espirita Santo, em 185~. utilizariam B 
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14,4 escravos, na ffif)Sma 

t>poc.a. :s Os distritos que apresent~v~m · - - maJs alta rela;âo popula~~o 

escrava/pqpula~~o . livre er~m·. s~ - .. o Cristôvâo (0,58) e Est~ncia' 

(0,29), JUstamente os pr1ncitla15 nu'cleos d.~ •. ~gro-1ndústria a~uca-

re1ra da Mata Sul . 

Segundo os dados do Mapa da PopLlla;~o da Pr ovincia de 

1850, a reyi~o do Agreste-~ert~o do s~ ~ "' oo Francisco apresentav~ uma 

t"el a c; :lo ~opul ac;:~o escrava/ popu 1 a~:.o 1 i vre de O • 36. Esses dados de

vem ser vistos com reservas . Para uma reg1:.0 qu• 5~ dedicav~ mai• 

à agricultura de subs1stência e pecuária e , secundariamente 

agro-.indústr ia açucarei r a, parece pouco prováve 1 qLle houves:.e iiCU

mulac;~o de riqueza suficiente para explicar ~ compra e n1anuten;~o 

de um eEitoque tl!lo grande de escravos , visto que aB 13 . 006 li'Scravos 

da rogi~o signficariam 24,14'l. do total de escravo~ da Provincia . 

Adicionalmente, um levantamento 1ndepcndent9 feito quatro ~noo de-

poili atribuiLI à cil.:\da regi:Io apenas 2.6'72 L•sc:ro~~vos, corr~spondcm-

tc>c;; a 8 1 30/. dos eGct avos da Provincia . S•gundo cala último levan-

t~man t.o, a rela-. te o popula.:!o ezcrav~/popul.açaro lJ vro ••ri41 cf11 O, J 6 

li& ragirto do Agres t:c:J-Se'i-t~o du S:to Fr.anc.foc:o -- " m&not 11nt.ru "" 

n>gil'1es da F'rovinc:ia -- "' possivelmontu m~d ta m1d•• I" 'udm" dM r· ot~-

UdlltJe do que a oblid" do levóO\ntament.o dr.t 10!1(1. 4 

o Agreste Sert~o de! 1 tabaiano~~ l:&~rn!Jf:ft• 11pr oaontnu 11m11 n:r

l•~ro popul~c;~o eocrAva/populQ~ao livre rQJativftnlunlo l~vAcln. Cnm 

dAdoll dic;ponivlliD apunnr. ptwa o exten11o dl ot.rilo dt? I te~llc-iarw, tse-

liiJr"il'l di! o,3o. 1al !ntlic• tJ sL1p11'rior lln d/\ MiiiiM•Oul n pl\rl'l'o' pouco 

cwnn41t 1 vel com a ll'atrulLWô\ uconOn1it:il tJ.:\ rc•Q1to. NA d.:.-r.l'ld,, uu J0!.\(1, 

$100a reoJ.tío I! r a oc:upada por 1.1m.a agr ic:u I lu r a do I.Ub 1 tOnr: 1 O p -
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cuàr-J.<>, bc.>m como pelo c::utt 1 v 0 d 1 o a godào , utili~~do princ::lpalmcnt~ 

na inoústr;.a do~éstl.c::a de tec;d - cs grossos ~ redes. A pro:am1dade 

da Rcgl.~O da ~otJngul.ba, certa~er.te criou mercados para a agric::ul-

tura e pecuá~ia do Agreste-Sert~o - contigua, bem como para a sua 

prod~~~o artesanal . e 

No Agreste-Sert~o Sul a relac;:~o populaç:~o e~:;c rava/popu-

la~~o l1vre era de 0 , 15 . O diEtrito que apresentavam a mais altos 

indice era Sim~o Dias (O 211 Poss ·v 1 t • · • J. e men e o Mapco da Popula~~o da 

Provinc::1.a de 18~0 subest ~ J.mou a populaç:~o escr~va desta r-egJ.~o . Pa-
• 

rece-nos que os dados obtidos do ·1~pa da p 1 ~ • - opu aç"o da Provincl.a 

referente ao ano de 1854, s~o maJ.·s t campa .!veis com a estrutura 

ec::onOmJ.ca da regi-o . Segun do e s t e ~ltimo os maiores i nd ices de 

propriedade esc r ava se enc ontra r ia n os distritos de Riac::h•o 

(0,32), Boquim (0,30) e Lagarto ( 0 , 27) ; indic::es seme l hantes ou 

acima do médio da Mata Sul. Nesses distritos, além da agricultura 
. 

de subisistência, desenvolvia-se a pecuária e a agro-~ndQstria 

a~ucareira. Laga~to, por exemplo, possuia , em 1854 . 18 engenhos, 

143 fazendas e gado e um n ómero i ndefinido do sitias . Nos domais 

distritos, com re l ai~es poptJla~~o escrava/popula~~o lJ.vre me11oros 

-- Sim2o Dias (0,18) , Campos ( 0 ,161 e Geru (0,19) pre>dominavam 

pec::Ltária e a lavoura de subsistência. Campos, ror e:.~omplo, om 

1854, possuia apenas um engenho de a;úcar, um ~1t1o e ''maja de ~O 

fazendas de gado" , enquanto que 3im~o Dias, na mesma época, pote~ 
• 

suia 2 engenhos, 4~ fazendas de gado e ''intlmero9 sities'' · O prp~o

ntinio cl? pecuària, 11esses e noutros distritos da Provincia coloca

va Ob9tácu l os ao daaer1volvimento da lavoura, vo~ que o gado era 
• 

criaclo cm campos n~o cerc•dos, sendo os lavt adore~ ob t•igado~ a 

cercor 09 pPquenos terrenos utilizado& para a lavour-a, o que au-
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mentava os custos d~ produr,~o. principalmente te-ndo em vista o ca-

r â ter i t.i. ner·anle das ro.- s d 
~a • ado o esgotamento da fertilidade na-

tural dos solos e/ou 
orecariedade do direito de posse dessas ter-

ras pelos lavr?dorE's .• 

• 

2. Estrutura Ocupacioanl da Popula~~o Escrava Sergipana 

(1872-1887) 

Para analisarmos a estrutura ocupacional da popula,~o 

escrava ser-gipana, na segunda metade do século XIX, dispomos de 

três fontes principais: o Censo de 1872 e as matriculas de escra-

vos de 1873 e de 1887 . Comecemos com o Censo de 1872. 

Os mapas de apura;:~o do Censo de 1872 agrupavam as pi~o-

fJ.ssetes em certas categorias ocupacionais. Fizemos alg1.1mas adapta-

~;fles nesses agrup.:>mentos com o intuito de tornar mais clara a es

trutura ocupacional da popula~~o escrava da Provincia. 7 

• 
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t.~~!"O OE D 'IV~ NTAÇAO 
nnn~ . ' ... lN.)MtA 

UNICAMP 
• 

SERGIPE 1S72 
Categor·ie~s Ocup<1C:ion<>is da Popul.&ç:Xo E5crava 

• 

Grop<omen tos 

1. Profissionais Liberais, proprietários e outros 
religiosos, J~i~es. advogados, notários e escriv~es, procurado
res, ofic~ais de Justi~a. médicas cirurgi~es, farmaceuticos, 
parte~ros, professores e homens de letras. empregados públ~cos, 
militares, capitalistas e proprietários 

2. Maritmos e Pescadores 
3. Industriais e Comarciantes 

m<onufaturadores e fabricantes, comerciantes, guarda-livros e 
ca1xel.ro5 

4. Artes~os de Profiss~o Declarada 
costureiras, canteiros, calceteiros, mineiros, cavoqueiros, 
operários em: metais, madeiras, tecidos, edifica~~es, couros e 
peles, tinturaria, vestuários, chapéus e cal~ados 

5. Agricultores 
lavradores e criadores 

6. Criados e Jornaleiros 
7 . Servi;o Dornóstico 
e. Sem Protiss~o 

• 

VeJamos como se distribuia a popula;~o escrava sergipana 

entre e~sas categorias profiss~onais, em 1872 . 

Tabela II .2 
SERGIPE 1872 

Estrutura Ocupacional da Popula~;:to Escrava • 
. ----------------------------------------------------------------

Grupamentos 
Total 

----------------------------------------------------------------
1. Profjss~es Liberais, Proprietários e outros 4~0 (( 00,0181~)) . '• 2. Maritmos e Pescadores . t o ( o. 00/.) 
3. Industriais e Comerc~an es 1 876 ( 8 ~1Ql 

nrtes~os de Profiss~o Declarada • ,~ h I 
4 . 12.559 1 (~5,lJl/.l 
5 . Agricultores 943 ( 3,73/.l 
6. Criados e Jornaleiros 2 , 573 / (11,19/.) I 

7. Servic;o Doméstico 4 , 688 h20,76/.l 
e. Sem Profiss~o • --------------------------------------- -------------------------

o prir11eiro grupamento é o das profis~~e~ liberaia, pro-

pr"J.&tt.lrioo • outros, compreendendo as divers.il!i pro1'is!:it:le• libl':.'-
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rais, fl.tncionâ.~l.OS públicos ( empregado<; públicos, ju.!::os, ofi-

ciais d~ JUsti~a, militares) e capitalistas e proprietários . Pru-

ticamente n~o encontramos, por raz~es óbvias, escravos nesse gru-

pamento. foram recenseadas, dentre as acupa-;e:Jes do gr-upamento, 

apenas 3 e~~ta~~us~ sendo uma na paróquia de Rosâ.rl.o e duas na de 

Vila Nova. • 

O segundo grupamento é o de maritmos e pescadores . O 

Censo de 1872 regl.strou, par-a toda a Provincia de Sergipe, apenas 

31 escravos com profiss~o pescador e 9 maritmos . Tais números s~o 

subestimados, pois como podemos ver em Relatórios do President~ da 
. 

Provincia havia um nómero bem maior de escravos pescadores e ma-

ritmos. 
• 

Tabela II.3 
Censo Maritmo da Provincia de Sergipe ~o 

-----------------------------------------------
Anos 1872 1875 . --------------------------------------------------
marinhel.ros e 
livres 
estrangeiros 

mot;os 
500 
200 

76 escravos 
remadores no porto 
fivres 542 
estrangeiros 38 
escravos 

arraes do porto 
Uvres 
estrangeiros 
escravos 

pescadores 
livres 
estrangeiros 
escravos 

75 

45 
13 
11 

140 
8 

14 

776 

655 

69 

162 

765 
54 
10 

26 
44 
nd 

nd 
nd 
nd 

352 
8 

30 

829 

1 . 452 

nd 

390 

----------------------------~-------------------

Enl 1872 havia 162 escravos empregados em profiss~es qLie 

podari•m leva-los a serem classificados como maritmos e 14 poGca-

e acr•vos q1.1e poderiam ser classif!cado5 como doros. Em 1875 os - ~ 

• 

ma-
10.l 

• 

• 



ritmos eram 10 (!' os oescad.':l:-e:s e;-a;n 30. 

O terce~ro gn.tpamento d e ocupa~~es compreende os pro-

priet~ric~ de est~belecim~ntos manufatureiros e comerciais . Em 

Sergipe. nenhum escravo foi assinalado como pertencente a essas 

categorias profissionais. Claro que a própri.a definic;~o das 

gorias em que se subdividia o grupamento -- manufatureiros e 

cate-

fa-

bricantes, ~ • comerc:iante~ vedava limina,~mente a inclus~o dos es

cravos naquele. Porém há algumas profiss~es que, possivelmente, 

poderiam ter levado os recenseadores a ficar em dúvida, como por 

e:<emplo, o pequeno comércio e tr.o>.nsportes quitandeiros e car-

reiros, por exemplo . O fato, porém, é que n~o houve, em Sergipe, 

escravos enquadrados nesse grupramento . 11 

No quarto grLtpamento -- artes~os com prpfiss~o declara-

da-- inc:luimos os chamados "operários" nos diversos segmentos pro-

dutivos, os artistas e as c9stureiras, que no mapa de apurac;~o do 

Censo eram classific.o>das numa categoria especial do grupamento de 

trabalhos manuais e mec~nicos • Esse grupamento correspondeu a 

. 
8,31% da popula~~o escrava total . Nesse grupamento destacam-se as 

costureiras, com 60 , 87% do próprio grupamento, ou ~,06X da popula-

c;~o escrava . Quanto aos ''operários''• hoje os ola&aificari~mos como 
• 

artes~os. Espalhados pelos diversos segmentos d• ~tividade d~ 

transformaco~o e constrLu;:~o c i v i I, correspondJ.am a 37, :58Y. do grupa

mento, e a 3,12% da popula;~o escrava. N~o foi a•sinalada a pr•

&en4;a de "operàrioG" eE~cravos apenas néls ocupaç-e:Je!'ll de c:Dntl!'iron, 

calc:oteiros, mineiros e cavouqueiros, tinturaria e cal;adoB. Os 

''artistas''• em se tratando da popula;~o escrava, provDvelmP.nte 

ar«m artes~o$ de pericia reconhecida OLI de profise~es de m~ior 

rao~on~abllidade e tradicionalmente valorizada~, como por exemplo. 
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os mestres- de-ar,úc.;>r. O número destes seria, seg.undo o Censo, 29, 

isto é, 1,.55/. do grupc;mento .... ,., 

O quintu grupamento é o que registra a maior parte dos 

escravos da Provincia . Trata-se dos agricultores, No Censo esse 

grupamento foi subdividido em lavradores e criadores, Nenhum es-

cravo foi classificado como criador, reduzindo-se, 

grup~mento a lavradoreS. 13 Em Sergipe, 55,61% da popula~~o escrava 

foi enquadrada na categor~a de agricultores, enquanto no Brasil, 

como um todo, tal rela~~o atingiu 53,77'l. . Sergipe foi a provinciA 
• 

que apre,.entou a mais alta •·ela10~o escravos empregados na agricul

tura/total de escravos entre as provincias do Nordeste . Enquanto a 

média para a Regi~o Nordeste foi de 42,001., a das províncias do 

Nordeste açucareiro, exceto Sergipe ( Paraibci, Pernambuco, Alago

as, e Bahia) foi de 45,34% • A Província nesse aspecto eproxima-

va-se das caracteristicas apresentadas pelas províncias do Sudes-
• 

te, onde e~ média, 54,097. da populac:~o escrava era empregada na 

ogricul tura • .._..,. 
. 

O sexto Qrupamento -- criados e jornaleiros -- apresenta 

uma dificuldade insol~vel quanto à detini~3o do seu caràter ocupa-
• 

c.umal, j~ que o Censo reW"lliu ntl.Qa llnica ca~oria uma gama grllnd~ 

de ~si,., ... is ati v .idades. Enquanto cri ado~, supor> tõtmcn to, pr~11tam 

SErviços pes=oais aos seus senhores ou a pessoas def>ign~das ~r 

ess~; sob a dentx!!inac;:to de jornaleiros potom es;tllr llbnm;idoo 
• 

desde ~ravos •ganhadores•, trabalhando no comOrclo ambulante, 
• 

tr&nspart-.ndo pessoas ou l'!ercadorias, até alugados por ~Puts aenho-
• 

ntr; • aQricultores, etc. Em Sergipe, tal gn.q~arnento corref'pondou a 
• 

3. 737. da popu 1 ac;a'o esc ravoa. enquanto qur;o a "*tJi ii. nac ion s 1 foi de 

6,257. da populaç:Jo ,o5crava. A méd~a da r"QCJl:llo Nordc;oste 1o.i um pou-
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co maii elevada q~c a nacion~l. 6,44X. A regi8o bras~leira que 

apresentou maior partlcipaç•o relat~va dos esçravos criados e jor-

nale~ros na populac:ao escrava foi o Norte, com 11,88X e, em segui

da, o Centro-S~tl, com 8,987. . Exatamente por agregar categorias 

ocLtpac~onais t•o heterogéneas esse grupamento n•o permite que ti

remos conclusOes dessa comparai~O entre os indices de su• partici-

pa~ao relativa na;. diversas regi~es do Pais . Um indice relativa-

mente elevado de participac;;~o desse grupamento na populac;•o escra-

va pode estar ligado ao número elevado de criados, ou seja a difi-

culdade de penetrac;:1to do trabalho livre nesse segmento do "merca-

do'' de trabalho, ~ndicando um certo enrijecintento do escravismo e 

seu aspecto improdutivo. Por outro lado esse mesmo indice elevado 

pode estar explicado pelo alto número de jornaleiros , esct·avos 

alugados por seus donos por jornada, demonstrando uma flexibilid~-

de do escravismo em criar um ''mercado'' de trabalho, onde o traba-

lho escravo vai se amoldando às oscilaçOes da demanda . Ou ainda a 

autonomia obtida pelo escravo, principalmerttc nos centros urbanos, 

em disputar no mercado, inclusive com os trabalhadores livres, o 

seu emprego diário . 10 

o ~étimo grupamento, cdnstituJdc polo• eucrnv~• ontprt,O~ 

dos nos servi~os dcmésticoa, apresenta o moOLtnd~ lugar untrm o~ 

rém bem diat ... nte mm t•nnoca num~ri-que mais empregam escravos, po • 

d to dos agricultores-- o moior utill~ador d ~•-coa, c grupamen · 

crnvos. Em Sergjp~ a r~rtJcipa~~o rPlatJv~ d~eoo eogmenlo nu totnl 
. 

d~ populeç~c escrAV$ , em 1872, foi da l1,47X, pr•tJc•monto iou~l • 

m~dia nacional, que foi dA 11,61X.~• 

Fin~lm~nt•, no o1tevo grup~mrntc ast~o ccmput~d~a ou vn

., · .am pt 0 r J.se:lo" . Em Sergipe esse qntplilrn~nto •tlngt~• 4 . ~61 
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pe~scas, cu seJa, 20,~~/. da popula~~o escrava. 

As matriculas de escravos de 1873 e 1887 s~c outra im-

portante ~ante pa~a delinearmos a estrutura ocupac~onal da popula

i~o escra~a. Tendo abrangido virt 1 t · ua men e toda a popula~~o escrava 

da Provinci~, as matriculas s~o nesse aspecto SLlperior ao Censo de 

1872 ...... Vejamos os dados quanto a estrutura ocupacional . 

Tabela II.4 
Sergipe 1873-87 
Estrutura Ocupacional da Populac;ao Escrava ..... 

------------------------------------------------Prof~sseJes 1873 1887 --------------------------------------------------------------
Agr.ic:ul tores 28 065i' ( 85 11 / 
A t t 

. ' /.) 15.387 ( 91 , 18/.) 
r is as 2 976 ( • 9,02/.) 1 . 067 ( 6,32/.) 

Jornaleiros 1 146 ( 3 • , 47/.) 3~3 ( 2,09/.) 
Servic;o doméstico 214 ( o 65"') ' ,. o ( o. 00/. ) 
Sem profiss~o 573 ( 1,74/.) 68 ( o , 40l0 

--------------------------------------------------------------
Total 32.974 (100,00/.) 16.875 (100 , 00/.) --------------------------------------------------------------• 

Sal ta aos olhos o brusco e intenso c:resc:lmento da rarti

cipac;:l(o re:lativa dos agricultores na estrutura OCLlpacional da po-

pulaft~O esct·ava s~rgipl:lna, jà que no Ciõ'n\Oo de 1672., esses consti-

tuiam 55,97/. da populAr,~o escrava , e na matrill:ula de 1873 pcUIIUiram 

a 85,111. do total. Tal difer·enr,a, em um I'IGpi.!ÇO do tempo t~o C:Llrto, 

sO pode ser atribuid~ a mudan;a de critérioo ~or part• do• R•nho-

res ao responder o questionário do Cen•o de ~72 • malrJcul~r ••ua 

escravos . A mAtricula ~e escravos foi um rcg~lro cJvll dr carAt~r 

nacional da popula;~o ~mcrava, mas tambónr, t~~ha diver••s implica

c;~ua leg .. 'li~> e tribul~lril:ls, por exemplo, ntto rtt• podifl lf1Ql:lr OLl vem

dar a~cravos n~o n1atr!culados, jà que a mmtr~cUlG ore a provn lr-

gal d~ c:ondlr,~o servil . Por outro lado, ~ m~tricLtla d~ encravoa 
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dos para s~rem beneficiado!; pelo "Fundo de Emancipac;~o", neste 

sentido é provável que: os senhcres fizessem declarac;Oes sobre a 

aptid~o ao trabalho de seus escravos de forma a valori~á-los , evi

tando declarac;e:Jes !:amo "sem profiss;llo", ou ocupaçe!es que pudessem 

depreciar economicamente seus escravos, como por exemplo, serv~c;os 

domésticos. Também como indutor de re~istros na matricula de es-

cravos de prof~ssOes valor~zadas temos o art . 3° parágrafo zo da 
. 

Lei do Ventre Livre que prev~a a arbitragem judicial no caso de 

desacordo entre o senhor e seu escravo quanto ao valor a ser pago 

pela alforria deste . Declarar na matricula que o e~cravo n~o pos-

suia aptid•o para o trabalho, ou que se octlpava de atividades pou-

co valorizadas, seria abrir um flanco para decis~es judiciais al-

forriando escravos a um prec;o considerado pequeno pelo senhor . E 

por último, mas n~o menos importante, a aboliç~o da escravid~o, 

como dissera o Imperador Dom Pedro II, em 1866, seria uma quest~o 

de oportunidade. Evidentemente os senhores de escravos se estriba

riam na g~rantia constitucional do direito de propried~de privada 

para assegurar a inviolabilidade desta, ou exi·gir indenizaç:ro, 

caso de deci~~o politica de abolir a escravid:lo, em eituaç~ee 

pecificas, ou em geral . Nesse sentido a matricula do escravos 

ria também, uma confirma~~o tácita pelo Estndo do dir•ito d~ 

priedade, e os senhores aproveitariam a oportunidndrt para 

zâ-la die~nte do aparolho estC~tal . 

no 

es-

pro-

Uru lltHE'mrlo c:lar·o na mudança de rótulo do ror·m., ,:, 111\lori-

zar· os ~scravos, em rela;~o ao ~Ll& 

cr·~scin1anto do núm~ro de o~cr~vo~ t~ndo como !872 1 é u ~mpantosd 
• 

NC) Censo de 1872 foram compLlt~doa parA tod~ ~ prof h•s:Xo '' .;~rti&tll". 

~rovinclo!l, MIJ~na• 29 artistas . Supomos qLlc ~aa• rót~lo tora l!fnUco 
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utill~ad~ somente para art~s~os de maior pericia e ocupa;~es de 

tradic~onal prestigio, como por ex€mplo , os mestr es de a;úcar . Na 

matricula de 1873 o n~mero de escravos reg~strados como tendo a 
. 

profiss~o de "artista" chegou a 2 9 • 76, enquanto que todo o grupa-

mento de artes~os com profiss~o d 1 ec arada , que inclui costur eiras, 

''operários'' e artistas, atingira, no Censo, o número de 1.869 el'l-

cravos. Se acrescessemos esse número d e 31 1 39/. 0 que é a diferen;a 

percentual entre o total dos escravos matriculados e recense<~dos 

em Sergipe, chegar~amos a 2.456 escravos . Cone 1 Llimos, portanto, 
• 

que provavelmente todos os escravos artes~os da Provincia. compu-

tados no Censo de 1872 e mais outr os foram classificados na ma

tricula como artistas.i• 

Um comportamento diametr almente oposto verificou-se com 

as categorias jornaleiros e servi;os domésticos. Na matricula de 

1873 foram registrados 214 escravos empregados nos servi;os domés

ticos e 1 . 146 jornaleiros, ou seja, 4 1 12'l. da popula~~o escrava. No 

Censo de 1872 foram computados 843 escravos no grupamento de cria

dos e jOI"nafeiros e 2 . 573 escravos ernproÇJados "nos servic;os domt>s-

ticos,·ou seja, a mbos os grupamentos perfaziam 1~ 1 22/. da popul~~~o 

escrava computada no Censo. Logo, houve, no curto eapa~o do tompo 

entre o Censo e a Matricula de escravo•, um& redu~to significntiv~ 

do número de escravoa dBclarados como empregados n••••• grupamen-

tos. 
• 

E finalmentlf, quanto .aos et~cr:-avos" sem profis!lla!o", ••-

ri.am apen~s ~73 n~ matr·icula de 1873• ou ••Ja , 1 1 74X d• popul•~~o 

Gacr~va, enQuanto que no Censo de 1872 forem computedom 4 . 061 ••-
• 

cr•voe , ou 20,33X do• escr~vas recenseados . Há ume clare subesti

mll)t;lfo, rul matricula, doe evc:r.!lvos; sem profi••::.o, pois segundo os 
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dru:Jos contidos nela, os escravos com idade até um ano scn.am 531, 

d~ 1 a 7 anos ~e r ia~:~ 5 · 406. Portem to, se os sen horea tivessem na 

matricula .de todos os se>us E-scravos com idade até 7 anos declara·· 

do-os como sem pr·otissa:o , o número desta categoria elevar-se-J.a 

5.937. ou seja,' 187. da populac;~o escrava, percentual próximo ao 

verificado no Censo de 1872. Novamente aqui se verifica uma onud?n

ça de crJ.térios dos senhores com o intuito de tornar, aos olhos 

dos aparelhos do Estado, mais valorizados os seus escravos . 20 

Concluindo podemos afirmar que o Censo de 1872, para a 

Provinc:ia de Sergipe, n~o obstante suas omissr:les e n~o ter sido 

r ealJ.zado em 5 paróquias , pode ser considerado uma for1te n1ais se-

gura de informac;~es ?cerca da estrutura ocupacional da popLila~~o 

escrava que os dados publicados da matricula de escravos de 1873, 

na medida em que o Censo fo~nece dados na:o viciados pelas tentati-

vas dos sP.nhores de valorizar os seus escravos diante do aparato 

estatal. 

Por outro lado, se compararmos a estrutura ocupacional 

da popula.~o escrava da Provincia com as de outraG prov inci.:1s, 

concluiremos que tanto os dados do Censo de 1872, como oa da ma-

indl.·cam que Sergipe possuia uma populn~~o escrava trlcula de 1873, 
• 

essencialmente d n ~ ~gricultura, uma vez QUGl se drdL•:oirmos emprega a ~ ~ 

do montante da esc rava os declarados "!Iam profill•:<o", no pop~1l a~~o 

C
a F'rovincia de Sergipe ~o~~ui~, •~gundo os Censo e na matricula, •• 

dados do 

C::lll tLW a , 

de ~ua pop~tl a~l!to escrava emprmc.iJ&té.Jtl n" Censo , 69~5% .. 

d •dos da matricula, 86,6X. Q~canto noa e eegLtndo os "' 

do Canso, Smrgip~ estaria em 6~ 1wgnr entrei' ol\!S provinci.ns qlle 

Propor~~o da popula~~o escr·av~ smprog~d.n apr"~nntav•m maia elevada 

1 , 0 aos dados da matricula, Sergip~ o~ri~ ne agr· icult~ra . Fm re a~~ 
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colocado em ~egundo lugar, abaixo ap~nas do Espirita Santo. E pos-

sivel que a c.:Jlocaç:!o de Sergipe, c=m segundo lugar entre c>9 pr-o-

vinc~as que relativamente ma~s empregavam seus escravos na agr~-

cultura tenha SJ.do devido, em parte, ao sub ragistro de escravos 

sPm ocupaç:!o na matricula, entretanto, destacamos que tanto os da-

dos do Censo, como os da matricula nos levam a concluJ.r que em 

Serg~pe, como nas demais provincias do Nordeste A~ucareiro, era 

elevada a participac;~o dos escravos empregadi!S na agricultura. As 

provinc:tas que apresentavam baixa proporc;:~o d!a popL1lac;:llo escrava 

empregada na agricultura eram as do Nordeste do Algod~o e Pecuária 

(Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte), Amazonas, Rio Grande do Sul e 

o municipio da Corte. Portanto n~o se pode a~ibuir aos senhores 

de escravos e terras do Nordeste Ac;ucareiro um desinteresse pela 

sorte da escravid~o no Pais, uma vez que, s~~stamente, eles ha-

viafll ,resolvido seu problema de supr~mento de m:llo-d~-obra com a po-

pulc;~o iivre local, e estavam vendendo parte sign~fJ.cat~va do seu 

es~oque de escravos para os cafeicultores da5 provincias do Sudes-

F:1naltil€fl~, vej~ os dados da 1:!-:;riculê. de 1887, quan

to. ,a, es~:-utura ocuoacional da popula;:.ro escrava de Sergipe. 

~;0 obstante a alta propor~~o da pcpulaç~o escravA cm

pregada na agr1 cultura
1 

na provincia de Ser~~o, &llngid& cm 1073, 

em co~paraç~o com outras provincias, tal re~a~~o ~ufr~u novo ~n-

DE'VIit-
t ti ·ndo em 1867 a 91,1BY. da pupulaç•o escr~va. cremen o, a no1 • 

aos destacar· que ecsa foi a única categoria de ocupaçl!Wo da popula-

ç~o ~scrava que apresentou elevaç~o em sua participa~~o relativa 

no total da populac;~o escrêlva pro·.rinciill, a& demais .aprc!:>entnram 

d 
• A i por exemplo, os jornaleirofi o o~ e~cravofi Dem pro-

ro u~ues. se m · 
11)9 
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Uaal'lo tlv•ram rrc.lLu;owe am c~••a J.l diminutall po~rtic:JpaçOa~ nõJ po

pulllç:to C!lli::rava dA Prllvlnc1A, bom como o art.intaa . Quanto .actõ u.-

Sax.ayon.:lrioa, n:!o mnia exilst.1.am, om 1887, crJanc;aa e eacr•··IO!i õllci

ma de 60 anos, ~ · compre~nmivel o virtual das~parecimento d~ssa ca

tegoria nos reglstros da m~tricula de eacravos, principalmente se 

for correta nossa hJ.pOteses da tendênc.1.a dos oenhores a declarar 

alguma ocupac;~o para seus e&cravos, proferindo as mais valoriza-

das.~2 E passivei que os escravos artistas tivessem melhores con-

di~~es de obter gratuitamente ou comprar suas alforrias devido a 

qualiticac;~o dos seus trabalhos. E finalmente, os escravos empre-

gados nos servic;os domésticos, de uma participac;~o n1uito reduzjda 

em 1873, chegaram a zero em 1887 . Possivelmente há alguma subesti-

ma~~o nesses números de escravos empregados nos serviços domésti-

cos, pP.las razoe~ que Jà apontamos, porém a continu.1.dade da ten-

dência declinante de participac;~o dos escravos domésticos na popu-

lac;~o escrõva, pode indicar uma maior facil.1.dade de obtenc;~o de 

alforrias por parte dos escravos com esse tipo de ocupa~~o. Apenas 

estudos esp~cificos com base nas cartas de al1orrias poder~o es-

clarecer esta quest~o . 

Independentemente da possivel te>ndencJ.a dolõ senhores de 

escravos sergipanos a superestimar o nLimero doH escravos emprega-

dos na agricultura, através de declarA~Oes de e s cravos empregados 

nos servi~os dom&sticos, OLl incapacitados para o servi~os agrico-

la, como agricultores, há um dado que ~orrobora esta tend~ncia ao 

aumento da participa;~o dos escravos empegados na agricultura na 

populaç~o escrava -- é a evoluç~o da popula;~o e~crava urbana e 

rural antr~ as duas matriculas. Em 1873, os escravos residentes no 

110 



meio urbano eram 3.514, ou seja, 10,66/. da popula~~o esc1·ava da 

Provincia, enquanto que os escravos re~identes no meio ru1·a1 eran1 

29.460, i~to é, 89,34/. da popula~~o escrava. Em 1887 1 a popula~~o 

urbana era de 1.271 (7,53% do total) e a rural era de 15.604 

(92,47X do total).=3 

Esse declin1o da participai~O da popula~~o escrava urba-

na no total de e~cravos poderia ter sido ma1s acentuado se n~o ti-

vesse havido, entre as duas matriculas, subdivJ.s•o de municJ.pias, 

e a consequente classificaç~o das sedes dos novos munic.lpjos como 

zonas urbanas. No periodo o municipio de Riachuelo foi de~memhrado 

do de Laranjeiras e o de N. S. do Socorro foi desmembr~do do da 

Aracaju. Vejamos os dados para alguns municipios da Provincia. 

Tabela 1!.5 
Provir1ciA de Sergipe e Muni~ipios Escolhidos 
Popula~ao Escrava Urbana 24

• 

----------------------------------------------------
1873 1887 

----------------------------------------------------
Provincia. 3.514 (10,66/.) 1.271 ( 7,:i3/.) 
Aracaju 329 (21,42/.) 122 (6ll,67X) 
Laranje1r,;u; 501 (16,3:5/.) 120 (14,35/.) 
Maroim 487 (33,91/.) 144 (18,02/.) 
Rosllrio 79 ( 4 , 1.'13'l. ) 116 (l J. 1 74'l.) 
Capeltt 415 (12,68/.) 67 ( 4,311.) 
EstancJa 613 (22,98/.) 169 (J -·,t.:Sf.) 

Propr· i l\ 182 (14,57:1.) 93 (1!.i,J.2:t.) 

Itabainnll 66 ( 1,997.) 53 ( 9,~61.) 

Lti\ÇJarto 105 ( :S,98'l.) 34 ( fJ' '10:1.) 

Sim:to D!llll 9:5 (13,91'l.) 3~ (l0,7Jf.) 

----------------------·---·---------------------------• 

o m~tnt..lpio de ArEICliJU 01prveumlol1 um 'IL•mrmto IHI pt~r•t ic:i 

p~;~n ctE1 pcpL.Ila~~o aacrav~ Llrbllna no toLlll dn popL1la~~o ~•crAVA 

rmlnr Hl73 ~ 1087, de 21,112/. pilrll 66,6'n,. lEJto dovP.Ll-•11, nm 

m•dldt\, I'IIJ -t 01 t 0 de 1201 1873 é\ popul"~::.o do !llllnJc.lpto iru.: haH· 

onll'lo pt~~rt•qu:i" tJo Nossa Senhora do Socorro, poutaricrmonto 
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formada em municipio. Em 1887, as popula~aes escravas dos dois mlt

nicipio foram computadas separadamente, ficando patente. portanto, 

a predomlnância dos escravos u~banos no municipio de Aracaju, o 

único na Provincia a apresentar tal caracteristica, o que n~o é 

surpreendente, v~sto que as atividades rurais eram dimlnutas no 

municipio da Capital da Provincia, n~o havendo importantes enge

nhos de a~úcar, ou qualquer outro estabelecimento agricola de 

maior rendimento. Por outro lado, no núcleo urbano da Capital es

tava o prlncipal porto da Província, as atividades politlco-admi

nistrativas e culturals de uma cap1tal provinc1al, bem como uma 

certa concentra~~o de atividades artesanais . 

Outros municipios que apresentaram eleva;~o na partici

pa~~o relativa da popula;~o escrava urbana no total de escravos 

foram: Ros~rio, Propriá, Itabaiana e Lagarto . Quanto Rosário, 

Itabaiana e Lagarto, os seus aumentos na participa;~o da populaç~o 

escrava urbana no total de escravos aparentemente estiveram liga

dos ao desenvolvimento das atividades urbanas contrastando com 

uma participac~o inicial muito diminuta (4,031. para Rosário, 1,991. 

para Itabaiana e 3,981. para Lagarto, quando a média de toda a Pro

vincia fora de 10,661.) levando ao final a participaçbes relativA$ 

da populaç~o escrava urbana acima da o1édia provincial. No c••o de 

Propriá, ao contrário, apresentara, em 1873, uma p~rticipaç~o da 

popula~~o escrava urbana acj.ma da média provJ.ncial, m e1n 1887, te

ve um aumento em sua particip~;~o relativa d~ popul~~~o oscrava 

urbana. E possivel que a estagna~~o das atividades rurnin, ao lado 

de u1na certa e~peciali=a;~o nas atividades Ltrbanaa -- ar· tomanaj~ e 

com•rciaia -- tenha levado a ~sse incremento. 

Oentra os municipios escolhidos, os que aprms entaram re-
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·du.;tlo na participac;;~o relativa da populac;;~o escrava urbana, foram: 

Laranjeira'S , Maruim , Capela , Estancia e Sim~o Dias . S~o munic ! pios 

que, com ~xce~~o pe Capela, apresentaram em 1873 uma proporc;;~o de 

e scravos urbanos acima da méd i a provincial e , n~o obstante a dimi-

nu~c;;~o em suas propor~~es escravos urbanos/total de escravos, con-

t inuaram a apresentar as ditas proporc;;~es ac~~a da média provin-

c~al . O caso mais notável de reduc;;~o na partiripac;;~o da populac;;~o 

escrava urbana foi o da município de Maruim, ~nde, de 33,91% em 

1873, chegou- se a 18,02;( ern 1887 . LaranJeirs:s; também apresentou 

u~a significativa redu~~o em sua popula~~o escrava urb~na entre aG 

duas matriculas ( de 501 escravos para 120) que n~o foi refletida 

na proporc;;~o escravos urbanos/total de escra~s , dev~do a reduc;;~o 

da popula~~o escrava do munic!pio em decorrê~ia da criac;;~o do mu-

nicipio de Riachuelo, desmembrado do primeiro. 

Ressaltamos que e?sas al~era~~es nas proporc;;~es popula

c;;~o escrava urbana/populac;;~o escrava total se deram e>m meio a Ltma 

redu~~o na populac;;~o escrava, no per!odo 187J-1887 . Com excec;;~o do 

• 
município de Rosário, a elevaç~o da participa;~o dos escravos ur-

banos foi acompanhada de uma reduc;;;lto no total de escravos urbanos . 

A maior elevac;;~o proporcional da populac;;~o e~rava urbana foi ve

rificada no municipio de ItabaHma, que de 1,'99'l. de sua popLtla~~o 

escrava, em 1873, passou para 9,56'l., em 1887. EntretAnto, Pm ter

mos absolutos, Itabaia.na possuia, em 1873, 6cb escravos no núcleo 

urbano e, em 1887, essa populac;:<o foi reduziti;l a ~3 escravos . 

N~o podemos portanto aceitar a tese de maior import~ncia \ 

relativa da populac;~o escrava urbana no Nord~te e da tendência ao 

seu aumento no9 últimos anos do regime escravist.l' em consequência 

da ~etagna;~o de sua agricultura exportadora. A popula~~o escrava 
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. urb~na nordestina era proporcionalmente mais elevada que a do Su-

deste b~as~leiro . Os dados do Censo de 1872 e matricula de escra-

vos de 18\3 compr~vam essa afirma~~o . Porém que houvesse uma ten-

dência ao aumento relativo da parcela urbana desta populat;~o, ain-

da está sem demonstrat;~o. Pelo contrário há indicies de uma dimi-

nu~c;:llo, mesmo em termos proporcionais, dt~ popul aç:g(o escrava ~trbana 

da- regi:tfo. Os dados apresentados por Jaime Reis acerca da e>eporta-
--~ 
ç~o de escravos da regi~o da zona da mata pernambucana e do muni-

cip40 do Recife nos parecem significativos. Enquanto. no periodo 

1873-87 os proprietários de escravos da zona da mata pernambucana 

venderam anualmente o equivalente a 0,41. da popula~g(o escrava da 

regi~o, os poprietários de escravos do m~tnicipio do Recife, no 

mesmo periodo, venderam anualmente, o equivalente a 3,51. da popu-

laç~o escrava do mesmo municipio.''"" Quanto a Sergipe, especifica-

mente, vimos que em primeir9 lugar a participaç~o da populat;~o es

crava urbana no total era, em 1873, de 10,66/.. Tal indice é seme

lhante ao indice médio da regi~o Sudeste do Brasil (10,22/.) e 1n

feior a média da regi~o Nordeste (14,211.), embora muito aba1xo do 

obtido na provinca do Rj.o de Janeiro (4,20/.), Em segundo lugar vi

mos que houve, no perido entre as duas matriculas de escravos, Ltma 

tendência a "ruralizat;llfo" da populaç~o escrava, Jil que a mesma foi 

reduzida, em 1887, a 7,53F. do total, caracteristica atribuida 

parte da bibliografia apenas às din~micas regiOes cafeeiras e 

ao ''estagnado'' Nordeste brasile~ro. 2~ 

E dos Escravos na Agro-Indústria Açucareira 3. mprego 

Vimos que há uma tendéncia, entre os estudiosos da 

por 

n:llo 

h is-
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tória econOmica de Sergipe, a destacar a reduzida extens~o terri-

--torial dos s~us engenhos de açúcar, quando comparados com a vis~o, 

quase unanime na historiograf~a brasileira . de assoc1ar os enge-

nhos de a~úcar ao lat1fúndio, desde a época colonial até os d1as 

atuais, quando as usinas substitu1ram os engenhos bangOês. Da mes-

ma forma, um outro asp~cto do tamanho reduzido dos engenhos sargi-

panes que tem merecido a aten;:~o dos estud1oscs é o pequeno pl.;an-

-tel de escravos. Tentaremos analisar essa v1s~o dos rcdu~idcs 

planté1s de escravos dos engenhos sergipanos, à lul de estudos • 

"clássicos" e reviseles recentes sobre a propriedade de escravos no 

Brasil. 

Mott, tendo como parametro a Bahia , assim descreve Ser-

gipe: 

''Sergipe, a menor das capitanias, apresenta muitas seme

lhan~as com sua vizinha-rica, a Bahia, no tocante à sua ecologia, 

estr~tura demográfica, especialila;:~o económica e caracateristicas 

sócio-cu! turais. N~o obstante, em termos da estrutl1ra interna d.a 

agro-indústria açucareira -- tamanho dos engenhos o pcpulaç~o es-

Sergl.pe apresenta-se hem diferente da Bahia crava neles ocupada --
• 

e de seu Rec0ncavo. 27 

Adiante 0 autor mensurará esta diferença d• S~trgipe em 

relaa;~o a Bahia e Pernambuco . 

"Na :::ona rL1ral, os engenhos de SeTgJ pe, se comp<~r&~dos 

• 
com os da de Permanbuco, n~o pil'ssavam de bangtl!!!s C •• Bahia e mesmo 

.] Nos meados do século passado numa antostra de 58X 

existentes em S~?rgipe (447 unidades) , a méd:W1 foi de 
• 

doe anger1hos 

20 escravos 

por t i feriar aos cAlcules feitos propriedade, média bastan e n para 

b 11.28 c RecOncmvao da Sahia e Pernam uco. 



• No mesmo sentido afirma Almeida : "N~o se pode associar 

os engenhos sergipanos do século XIX aos proclamados engenhos nor

destinos ~o século XVI e XVII , de terras abundantes , exigentes de 

muitos capitais e de abundante m~o-de-obra. Os grandes engenhos 

reais empregavam uma m~o-de-obra de mais de 200 pessoas e podiam 

obter mais de 10.000 arrobas de a~úcar por ano. Poucos engenhos em 

Sergipe se enquadram nesse modelo do engenho que se sup~e modelo 

de produ~lo do açúcar bras~leiro . ''2• 

Em seguida a autora apresenta dois cálculos quanto a mé-

dia de escravos empregados, por engenho , na Provincia de Sergipe. 

O pr1meiro refere-se ao exercicio de 1856-57. Com base nos dados 

da popula;~o escrava da Provincia , do número de engenhos existen-

tes e supondo-se que estes utilizassesm 2/3 dos escravos, chega a 

autora a conclusi:fo que, em média, os engenhos sergipanos, na data . 
citada, utilizariam 30 escrpvos. O segundo apresenta média de 

escravos ut11izados, por engenho, em diversos municipios da Pro-

vincia, no exer-cicio de 1857-58, bem como o número de engenhos 

dos referidos municipios . As médias de escravos empregados, por 

engenho, nos municipios sergipanos, oscilam entre 5 escravos, em 

Santa Luzia, e 32 escravos em LaranJeiras . Com base nos dados 

apresenta dos pela autora , podemos calcular a m'édia para a 

cia como um todo, em 21 escravos por engenho.~o 

o relatório do Presidente da Provincia, de 1863, 

que, em 299 i 'd d utilizava-se um total de engenhos em at V1 a e, 

Provin-

ii firma 

7 . 120 

pessoas, das qLlais, 1 . 484 livres e 5 . 636 escravas . OLI seJa , c e~ da 

engenho édia aproximadamente 19 escravos . O rela-empregava , em m • 

tório do P , ta Bueno de 1881, a partir das respostas engenheiro 1men ' 

de 22 senhores de engenho, mostra o emprego de 650 pessoas nos ci-
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t•dos engenhos, sendo 486 escravos e 164 livres . Ou seJa , em mé-

dia, cada engenho empregava 22 escravos.3~ 

Portanto, tudo ~ndica, que na segunda metade da século 

XIX, o engenho médio serg~pano, empregava em torno de 20 escravos, 

sendo poucos os grandes engenhos . 3~ A quest~a é saber se o n6mero 

de 20 escravos por engenho, na segunda metad~ do século XIX, seria 

muito inferior a média verif~cada em outras regiCles a~ucareiras do 

Bras~l. Abaixo relac~onamos alguns dados sobre a média de escravos 

por engenho, em diversas regiCles do Bras~l, no século XIX. 

Tabela 11.6 
BRASIL 
Número Médio de Escravos por engenhc~3 

------------------------------------------------
Local data escravos 

-------------------------------------------------
Sergipe 
Campina~ (SP) 
Guaratinguetá(SP) 
Iguape (SP) 
Itu (SP) 
Lorena (SP) 
S~o Sebast~~o (SP) 
Sorocaba CSP) 
RecOncavo Baiano 
RE;!cOncavo 
Rio Fundo 
Rio Fundo 
Sergipe 

Ba~ano 

(BA) 
(BA) 

Est~ncia (SE) 

1802 89,0 
1804 21.2 
1804 12,1 
1804 20,0 
1804 24,8 
1804 46,0 
1804 32,1 
1804 19 , 4 
1816-17 ((a) 65,5 
1816-17 ((b) 96 , 0 
1816-17 ((a) 59 , 0 
1816-17 ((b) 112,0 
1819 54,0 
1825 52,0 
1840 55,0 
1850 20,0 
1851 55.4 

Sta Luzia e 
Pernambuco 
Pernambuco 
Serg~pe 

-----------------------------------------------

A primeira conclus~o que podemos tirar dessa pequena 

amostra do número médio de escravos utiliz~os nos engenhos de 

ac;:úcar brasileiros, na primeira metade do sél.tulo XIX, é que n~o 

existe apoio, nos dados, da v~s~o do engenhm médio como uma unida-

d Centen ~s de escravos sob m comando e que aglomerava ~ 
patriarcal do 
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senhor; ou sob as ordens tir8nicas de uma fábrica devoradora de 

escravos . Grandes propriedades, empregando de 100 a 150 escravos e 

as maiores em torno de 300 sç constituiam em exceo;:Oes que foram 

descritas pelos viajantes e cronistas, cuJas impressOes ainda re

verberam nas anâl~se de histor~adores e cientistas sociais.34 

Nas primeiras décadas do século XIX, o Recónc.avo Baiano 

era, possivelmente, a área de maior concentrao;:~o de propriedade 

escrava no Brasil. O exame minuncioso de ricas fontes primárias 

levaram Schwartz a concluir que o senhor de engenho baiano possuia 

em média 65,5 escravos, mas que comandava, indiretamente, os plan

téis de escravos dos lavradores e outras pessoas livres dependen

tes do engenho. como por exemplo, feitores, artcs~os e moradores, 

com isso elevando a média dos escravos empregados nos engenhos a 

96. Isso nos coloca um problema para a compara~~o dos dados. As 

informa!pOes para as outras regUles n~o s:l!o t~o detalhadas , em al-

guns caso, se chegou ao número médio de escravos por engenho, sim

pl,~:!smente div~dindo-se a populac;:llo escrava pelo número de enge

nhos . Em outros, os dados se referem a escravos por engenho, n~o 

se esclarecendo se se trata de escravos de propriedade do senhor 

de engenho, ou da totalidade de escravos empregados no engenho . 3
e 

A média de em torno de 20 escravos por engenho, na pri

meira metade do século XIX, parece ter sido comum em áreas cujo 

desenvolv~mento da agro-indQstria ac;ucareira remontava ao século 

XVIII, como s~o Paulo, por exemplo . 

Quanto a Sergipe, as médias obtidas tanto através da di

vis~o de 2/3 da populao;:~o escrava pelo número de engenhos, como o 

de uma fonte que parece ser mais detalhada e precisa -- o mapa de

monstrativo da popula;~o e freguesia da Vila de Santa Luzia P Es-
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tanc~a -- indicag nOaeros relat~vamente elevados . Em 1802, o plan-

tel aéé1~ ce escravos por engenno seria de 89,0 . em 1819 tal • nur.1e-

ro estaria re~u~~do a ~4,0 e, e• 18~5, para a Vila de Santa Luzia 

e Est~nc~a, ser~a de 52. F1nalmente, em 1851, o plantel médio de 
• 

e5cravcs por engenho, na Provincia de Serg1pe, seria de 55,4 aG

cravos. Certamente que esses números precis~m ser vistos com as 

devidas precaucOes . Como resultam de uma divis~o da popula~~o ~e

crava supostamente empregada nos engenhos da Provincia/Capit~nia 

pelo número de engenhos e:ustentes nos anos indicados, est:.'!o su-

jeitos a tr~s fontes de erros -- a avaliac~o da popula~~o escrava, 

o número de engenhos e a participa~~o da popula~~o e•crava empre-

gada nos engenhos no total de escravos. Tentaaos minimizar esses 

erros, recusando alg1..ms números que nos pareceram absurdos , sempre 

que dispunhamos inforamagOes para anos próximos que pudessem ser 
• 

comparadas e eventualmente Gubstituir os dada& que foram recusa-

dos. Assim, por exemplo, o número de 89,0 escravos por engenho. na 

Capitania de Sergipe, em 1802, nos parece muito olevado, visto que 

está muito próximo ao obtido por Schwartz, em 1816-17, para o R•

cOncavo Baiano. Nessa época Sergipe era uma kea dE! expans~o d.a 

economia a~ucareira 'da Be~hia . E po1..1co prová-qal quGI om engamho• 

sergipanos já apresentassem um nivel de riqurPza .acumulada , ou que 

tivessesm obtido crédito suficiente para a cmnpra de um plant~l 

médio de escravo:; t~o grande. A série de dildlll!l sobre o número de 

engenhos de Sergipe, apresentada por 11ott, nas sugere que o número 

destes, para 1802 (146 engenhos), foi subestnmado , pois, em 1809, 

jà seriam 200 os engenhos sergipanos e, em 1W17, 300. Ou seJa, em 

quinze anos mais que dobraria o número de an!jjenhos da Capitania. 

Se o número real de engenhos, em Sergipe, foi~e mais elevado do 
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que o apresentado para o ano de 1802, teriamos um plantel médio de 

escravos menor. O plantel médio de escravos, por engenho, na Capi-

tan~a/Provinc1a de Serg1pe, em 1819, ter~a sido de 54 escr~vos, na 
• 

Vila de Santa Lu~ia e Estância, em 1825, seria de 52 escravos, 

mantendo-se esse patamar em 1851, quando o plantel médio, por en-

genho da Provincia, seria de 55,4 escravos . Portanto, até que dis

ponhamos de estudos mais especificas, n~o podemos concluir qu~ os 

planté1S médios de escravos dos engenhos ~ergipanos, na primeira 

metade do século XIX, fossem mu1to pequenos, em confronto com os 

con~~neres de outras regi~es a~ucareiras do Brasil. Certamente, em 

média. o plantel de um engenho de a;úcar sergipano, era menor que 

0 de um engenho baiano e pernambucano , mas n~o tanto quanto algu-

ma~ afirmaç~es dos estud1osos da história económica sergipana nos 

quere~ fazer crer. Ao afirmar que o plantel médio de escravo dos 

enoenhos sergipanos, na primeira metade do século XIX, era reduzi-- . 
do 05 autores citados têm em mente um pradr~o que as p~squ1sas de 

scnwartz, por exemplo, demonstram n~o ser t~o grande quanto se --
i~~nava ·ou se afirmava. Os números dos plantéis médios de escra-

-
vos dos engenhos sergipanos que obtivemos se situam abaixo da mé-

dia ba1ana e acima das paulistas A segunda metade do século XIX 

ass~stiria a uma redu~~o significativa desse nõmero. 
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Tabeli> II. 7 
Sergipe - Diversos Municlpios 
Plantel Méd~o de Escravos por Engenho3o 
----------.----------------------------------------------
Munic~p~os 

LaranJeiras 
Divina Pastora 
Ma ruim 
JaparatLtba 
Rosár~o 

Capela 
Jtaporanga 
Esplr.ito Santo 
Est~nc~a 

Lagarto 
Sim~o Dias 
Vila Nova 
Propriá 

plantel mé dio/ano 
1857/58 1875/76 

32,0 
24,0 
27,0 

n .. d. 
n.d. 
n . d . 

28 o ' 14,0 
18,0 
19,0 
17,0 
24,0 
13,0 

17,2 
n.d. 
n.d . 

23,0 
26,9 
18,3 

n . d. 
n.d 
n . d 
n.d. 
n . d. 
n . d 

20,5 

20,0 
26,0 
37,3 
24.6 
31 ,o 
21,7 
43,7 
7,8 

31,0 
18,9 
37,9 
12,5 
23,3 ----·---------------·-------------------------------------Sergipe [21,13] [19,20] [21,66] 

---------------------------------------------------------
Dl.tas caracterlsticas dos plantéis mê:dios de escravos por 

engenho, em Sergipe, se destacam : a) a reduc;-:to brusca e forte dos 

planteis médios de escravos, na segunda metade o século XIX, quan-

do comparada com os valores da primeira metade do século e mesmo 

dos pr~meiros anos da década de 1850. b) a es1abili~a~~o do plan-

tel médio em torno de 20 escravos por engenho na segunda metade do 

século XIX • 
• 

A reduc;~o do plantel médio de escrawcs por engenho, em 

Sergipe, e mais especificamente, a concentrac;ac dessa mudan~a na 

década de 1850 se e>cplicam pela confluência de trés fatores: 1. a 

continu~dade da expans~o no nómero de engenhos da Provlncia. 2 . O 

f~• do tráfico negreiro internacional com a elevaç~o do preço dos 

escravos no •ercado interno e incremento no tráfico interprov~n-

cial. 3. A reduç~o do estoque de escravos da Arovlncia em canse-

qu@n~ia das epideeia5, especialmente as da Colera-Morbus. 
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. . Os primeiros anos da década de 1850 assistiram ao climax 

do mov~mento d~ expans~o dos engenhos, na Provincia . Em 1838 have

ria 445 e~genhos, em Serg~pe, e, em 1858, já ser~am 769 engenhos, 

ou seja, em vinte anos 324 novos engenhos teriam sido construi

dos. A popula~~o escrava n~o cresceu no mesmo ritmo. Por um lado a 

interrup~~o do tráfico internacional de escravos fez secar uma 

fonte tradicional de abastecimento de m~o-de-obra das diversas 

economias regionais brasileiras, por outro lado, a concorrência 

pelo aqu~si~~o de parte dos estoques remanescentes de escravos, 

elevou os preços internos dos escravos e revitalizou o tráfico in

terno. Logo ficou claro que as economias a~ucareiras n~o consegui

riam competir em igualdade de condi~ôes com as economias cafeei

ras, por exemplo, na compra no mercado interno de escravos . Dai a 

generaliza~~o, nas provinci~s do Nordeste A~ucareiro, de impostos 

sobre a exporta~~o de escrayos, que entretanto, n~o conseguiram 

estancar totalmente a saida dos escravos dessas para o Sudeste. 

F~nalmente, na década de 1850, e com menor intensidade na de 1860, 

a popula~~o escrava da Provincia sofreu o ataque de epidemias, 

principalmente a Cólera-Morbus, que dizimaram parte dela . ~7 

Quanto a estabilizaç~o do plantel médio em torno de 20 

escravos por engenho, durante os últimos anos ~a escravid~o, n~o 

obstante a reduç~o da popula~~o escrava, precisamos de maiores in

vest1ga~~es para responder tal quest~o, OLI mesmo contestar os seus 

termos. A partir de alguns indicias contru~mos nossa hipótese ex

plicativa para tal estabiliza~~o do plantel médio de escravos por 

engenho em Sergipe. 

supomos que no século XVIII, quando da expans~o da eco

nomia açucareira em Sergipe, os engenhos que foram erigidos na en-

122 



-

t~o Capitanl.a, dispunham de um plantel reduzido de escravos . As 

despesas com aquisiç~o de terras, animal.s e e~1ipamentos del.xavam 

poucos rec.ursos para a aqL.Iisic;~o de escravos, mesmo consJ.derando-

se a possibilidade de obtenc;~o de crédl.to para os investim~ntos 

iniciais para a l.mplantac;~o de um engenho . Por isso os novos se-

nhores de engenho, estabelecJ.dos em Sergl.pe, necorreram à popula-

~~o livre da regl.~o como fprma de suprir s~s necessidades de 

m~o-de-obra, utilizando mecanl.smos de coer~~o extra-econOmica . E 

possível que a descri~~o da compra de um engemho, nas margens do 

Rio Real, provavelmente no lado sergl.panos, feita por Tollenare, 

em 1817, corresponda a problemas e solu~Oes e~ontrados no século 

XVIII e inicl.os do XIX. Segundo o autor: 

"Um francês, de nome M. Hullin, colll'jlrou recentemente, a 

40 léguas daqui, [Salvador-BAJ na margem do rác navegável chamado 

Rio RPal. uma propriedade cpm meia légua de ~ente sobre o rio e 

uma e meia légua de fundo (seJa 2.000 Jeiras) por 12.500 francos 

pagáveJ.s em sete anos . Há ali uma casa habitâl(el, um engenho de 

fa~er açócar com quatro tachas; terreno pr6prtio para o plantio da 

cana necessárJ.a, 40 caixas de açúcar; todo o Uerreno está desbra

vado. M. Hullin n~o tem dinheiro para comprar os 50 ou 60 escravos 

necessários ao cultivo da propriedade, mas, aDi n~o falta caboclos 

ou lndios semJ.-civilizados que pode alugAr pm 12 soldoe di~rios . 

Eis ai recursos que n~o ser ).am encontrados em S:lo Domingos, ondll o 

pior negro é avaliado pelo menos em 300 franat5 por ano nou enge-

n h os • ":se 

Que conclus~es podemos tirar da co~ra de M. Hulll.n? Em 

primeiro lugar 0 prec;o do engenho, salvo alg~ erro tipográfico ou 

de informa~~o, foi muito módico, se comparadD com o engenho Salga-
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do (em Pernambuco), descrito pelo autor e avaliado em 500.000 

francos. E verdade que o Rio Real n~o era comparável, em termos de 

produ~~o a~ucare1ra, aos pr1ncipais núcleos de Pernambuco, e que 

os engenhos de sua área seriam necessariamente menos valorizados 

que os pernambucanos . Mais ainda, a superfície do engenho Salgado 

era de 7 . 000 jeJ.ras, enquanto o engenho de M. Hullin possuía ape

nas 2.000 jeJ.ras. Por outro lado, boa parte do pre~o avaliado do 

engenho Salgado devia-se ao seu cap1tal cJ.rculante ( 200 . 000 fran-

cos). Mesmo pesando-se todos esses fatores, podemos concluir que 
• 

relativamente, o engenho de M. Hullin teve um pre~o reduz1do, n~o 

sendo, entretanto, consideradas as circunstancias de sua aquisi-

~~o: execu;~o de hipoteca, partilha de heran;a, hasta pública ou 

compra livre e desembara~ada . 

Outra conclus~o que podemos t1rar é da importância do 

crédito: o valor do engenho só seria quitado em 7 anos . E final-

mente, a possibilidade de obten;~o de m~o-de-obra livre, a pre;os 

considerados atrativos, pelos que nll!o d1spunham de recursos para a 

movimenta;~o de um engenho. Se supusermos que os pre~os dos escra-

vos no· Rio Real fossem equivalentes aos pre;os estimados 

cravos do Engenho Salgado, concluiriamos que para comprar 

dos 

50 

es-

cravos, necessários ao funcionamento do engenho , M. Hullin gasta-

Ou Sej a, muito mais do que lhe custara o engeria 45.000 francos, 

nho."'• 

Felizmente, pa~a M. Hullin, constata Tollenare, que era 

possível obter m~o-de-obra a pre~os reduzidos, fornecida princi-

palmente gemi-civilizados e caboclos . 'Infelizmente, papar- indios 
• 

t ~ descreve os mecanismos de obten~~o dessa m~o-ra nOs, o au or- n~o 

de-obra, 0 que n~o deixa de ser intrigante, pois em várias passa-
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9ens o autor chama a atenç~o da existência desssa massa imensa de 

popula~~o pobr~ e livre. porém ociosa, que se recusava a trabalhar 

e que possuia condi~~es de subs~sténcia asseguradas com um minimo 

de esfon;:o.""0 

A nossa hipótese é que para obter ~sa m:to-de-obra d. 

populai~O livre os senhores de engenho tinham que recorrer a meca 

nismos coercitivos, com a ant..téncia ou partici~tac;::to da administral' ---
~~0 colon~al/nacional. Porém esses mecanismos tinham custos, in-

clusive politicos, dai a preferência revelada por todos os que 

dispunham de recursos pela m~o-de-obra escrav~. Com o tráfico ne-

greiro funcionando a pleno vapor, na primeira> metade do século 

XIX, foi fácil obter escravos a prefõ"OS relati~amente baixos e fi-

nanciados pelos negreiros . Dai a expans~o da populac;::leo escrava, em 

Sergipe, que de 19 . 434, em ~802, chegou a 56.!i:ó4 1 em i856, e a es

tabilizac;:~o, em torno da década de 1850 1 do plantel médio de es-

cravos por engenho, num nómero próximo a 50 . ros acontecimentos da 

década de 1850: fim do tráfico negreiro, redu:;;:to da popula~t:leo es-

crava, em consequência das epidemias, revital~zac;::to do tráfico in

terprovincial, ameaçando drenar parte da popt:tDaç:l(o escrava local 

e, finalmente, 0 inicio de uma fase de pre~os declinnntem do ac;:ú-

' car no mercado internacional recolocaria para os senhores de enge-

nho sergipanos, e sua elite politico-adminisbrativa vários desa-

ftos, entre os qua~s destacava-se a quest:ro 1!2 cons;eguir suprimen-

to de m:ro-de-obra, qt..test:llo espJ.nhosa, n:leo obst!an te a 

que supomos, secular da elite sergipana no Sf!IJI trato . 

expel"iência, 

... .. 
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Notas 

1. Sobre a utili~a~ao da m~o-de-obra escrava em ativida
des e/~u regi~es tradicionalmente consideradas como utilizadoras 
exclu~~vas go

1
:rabalho livre , como por e:cemplo o sert~o nordesti

no, v1. e : a l.~a, D. S. de. a Declln1o da Escra\' id:Jo na Paraiba. 
1S50-1B~B. Jo~o Pessoa: Editora Universitária/UFPb, 1979 . Mott, L . 
R._ B. E_ trutura Demográf1ca das Fazendas de Gado do P1au1 Colo-
nl.al: Um caso de povoamento rural centrif c·· 1 ""0 1979 ugo., 1.enc1.a e Cultura, 
vo · ~ • • P· 1196-1210 . Para o Sul do Brasil vide: Cardoso, 
Fernando Henr1.que . Ca.pital1"'mo e E'"cr-~··· J'd"'o B -1 M di 1 • - - ~ y • "' no r as 1 G r J. o na • 
O negro na r.oc1.edade escravocrata do Ri.o Grande do Sul. 2• ediç~o . 
Rio de Janeiro: Paz e Ter~a 1977 I~nni ot• i A ., t f • • ~ , e~ v o. ,..,s ,. e ·amor oe;o 
do Escrav·o. Apogeu e crise da escra\'atura no Brasil NerJ.dional. 
S~o ~aula : D1.fel, 1962 . Sobre a estrutura de posse de escravos no 
Bras1.l v1. de: Luna, F. V. e Costa, I.Oel Nero da. Posse de Escravos 
em S:Jo _Paulo no Inic1o do Século XIX. Estudo EconOmicos, vol. 13, 
n: 1, JaneJ.ro-abrJ.l, 1983, pp. 211-221. Sch1vartz, s. B. Segredos 
Internos, op. c1.t. 

2. Fonte : Mapa Estatistico da Popula;~o Livre e Escrava 
da Pro':'incia de s7r·gipe no ano de 1850, em: Fala qt.te diright ~ As
sembleJ.a LegJ.slatJ.va F'rov1.ncial de Sergipe na abertu~a de sua ses
s~o ordinária no dia 11 de janeiro de 1851 o Exm. Sr. Presidente 
da Provinc1.a Dr. José Amancio Jo~o Pereira de Andrade. S:llo Crl.sto
v~o. Typ. Provincial, 1851. Sobre os inquéritos demográficos pré
censitários da Provincia de Sergipe, vide: Mott, Luiz R. S. Sergi
pe Del Rey. PopLila.fiZ!Io_, Economia e Sociedade. Aracaju: FUNDESC, 
1986, pags . 85-88 e Silva, Joaquim Norberto de Souza e. Investiga.
ç:~o Sobre os Recene:eamentos da Popular;::to Geral elo Império e de Ca
da Província de Per Si Tentados Desde os Tempos Coloniais Ate Ho
je. MemOmia Anexa ao Relatório do Min.J.stérl.o do Império. 1870. 
Edi~~o Fac-SimJ.le. S~o Paulo: IPE-USP, 1986. No citado mapa da po
pulaç:~o da Provincia, cujos dados estamos utilizando, há Llm erro 
de soma . No municip1.o de ItabaianJ.nha, segundo o mesmo haveria 914 
escravos do sexo mascul1no e 654 do sexo feminino, sendo o total 
de escravos 1.548. Ratificamos essa soma, porém é possivel que o 
erro tenha sido cometido na transcriç~o e/ou impress~o do 1napa . 
Assim sendo, a popula~~o escrava do municipio de Itabaianinha se
ria de 914 ~omens e 634 homens, com o que ae ''fecharia'' o mapa de 
acordo com os sLib-totais nele estabelecidos . Porém, muito mais 
grave que esse pequeno erro de cálculo ~/ou transcri~~o é a diver
gência com outro inquérito censitário realizado na Provincia em 
1854. Segundo este último a populat;~o da Provincia de Sergipe se
ria de 100 . 192 pessoas livres e 32 . 448 escravos, totalizando 
132 . 640. Cf. Mapa Estatist1.c0 da Populaç~o L1.vre e Escrava da Pro
vincia de Sergipe por Comarcas, Distritos de Subdelegacias e Ouar
teir~es(Recapitulat;•o). APES Pacotilha n. 287 . Transcrito por San
tos, Lenalda A. op . cit . , pag. 47 . Esta pacotilha do antigo Acervo 
Geral do APES foi desmembrada em outros volumes de acordo com a 
classifica~~o de Fundos atualmente adotada pelo APES. N•o conse
guimos locali~ar este documento nos voluntes correspondentes à an
tiga pacotilha 287. 
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3. Cf • Almeida, M.G.s. de. Estrutura de Produr;::J.a: l'l Cri
se de ,qlimento~ na Pravi.nc~a de Sergipe (1855-60)

1 
op . ·cit . pags 

17-21. Certamente fo~ pensando nesses engenhos funcionando com 7 
ou 10 esc~avos que Mott caracterizou os engenhos sergipanos como 
''pequenas empresas domésticas••, Entretanto, como o prOpr~o autor 
c~tado demonstra, este n~o era o plantel médim de escravos nos en
genhos sergipanos nos sóculo XIX, oLl mais pr'ecisamente na segunda 
metade do século XIX, quando os dados s~o mais abundantes. Por ou
tro lado os conceitos de engenho méd1o e/ou pDantel médio de es
cravos por engenho, nos impedem de generali~zr afirma~~es d~ste 
tipo, ve: que, está implicito nesses conceitos, a ex1sténcia de 
ma~ores engenhos e/ou plantéis de escravos. 

4. Cf. Mapa Estatistico da Populac;~a Livre !:! Escrava da 
Provincia de Sergipe por Comarcas, D~stritos de Subdelegacias e 
Quarteir~es (Recap~tulac;:~o). APES Pacotilha n. 287. Transcrito por 
Santos. Lenalda A. op. cit •• pag. 47 . As possiíveis SLlperestimac;~es 
de populac~o escrava contidas no mapa de 1850~ estariam nos muni
c~pios de Vila Nova, que segundo este documen~o teria 8 . 0~5 escra
vos, mais do que Laranjeiras (5.054) e Capela (~.155); bem como no 
de Porto da Folha que possLliria 4.275 escravas. Qucõnto a Propriá 
os números apresentados nos mapas de 1850 e Jm54 s~o relat1vamente 
próximos -- 1.206 e 1.016 respectivamente . F~ncisco c. Teixeira 
da Silva tratando da escravid:to sertaneja, e w'tilizando os dados 
do municipio de Porto da Folha tenta expl1car da seguinte forma 
t~o elevada populac;:•o escra~a, depois de rec~ar a poss~bil~dade 

dos escravos de Porto da Folha se assemelharem aos de Cametá, ca
pazes de manter uma economi.:~ pr6pr1a e um cálcrulo de organizar;:!l'o 
da sua vida social bastante autónomo : " Este pe>rfil do trabalho 
escravo de tipo comercial talvez possa ser e~licado se prestarmos 
mais aten~:J.o ao grande rush [grifos no orig~rel] algodoeiro que a 
regi~o conheceu entre os anos cinquenta e conRco dos setenta. 

-Para nós esta é uma quest~o ainda ~o resolvida e a es
pera de um corpo documental mais rico." 

Nos parece qLle o autor n~o tendo t.ialo aceGso ao Napa da 
Popula~•o Livre e Escrava da Provincia de Se~ipa (1854), n~o obs
tante o mesmo ter s1do reproduzido na disserb~~o de mestrado de 
Santos, Lenalda A. (op . cit.) e que esta foi apresentada na mesma 
Universidade dois anos antes da defesa da dms~rtac;~o do citado 
autor, aceit~u sem reservas os números conti~~ no Mapa de 1850 ~ 
tentou explicar t•o grande popula;:!l'o escrava cromo consequência do 
''boom'' algodoeiro. Porém o autor for~ou exce~iv~rnRnte sua expli
car;•o. Em pr~meiro lugar antecipando explici•m~nte, para a décad~ 
de 1850. e implicitamente para décadas anter.imres. o "boom" algo
doeiro que sO se verificaria após meados da ~cada d~ 1860, Jà quo 
o grande número de escravos a ser explicado, no rnun1cipio de Porto 
da Folha. fo1 reg~strado em 1850, • Em segunCb lugar é poss1vel 
que a ec~nom1 a do municipio sertanejo de Porto da Folha tivesse 
sido impulsionada pela eJ<pans•o algodoeira de fins do século XVIII 
e inicio do século XIX, porém os dados dispo1iveis para a Provin
cia n:leo autorizam tal afirmar;:llo . Cf . Silva, F.C. Teixeira . Campo
neses e Criadores na Formaç:2io Social da NJ..sérna. Porto da Folha no 
Sert•o do S2io Francisco (1820-1920). Disserti~~o de Mestrado em 
HistOria apresentada ao ICHF da UFF . Niterói •. 1981, pags . 172-174 . 
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. 5. Em 1861 • antt~s portanto de ser t:~tingida pelo "boom" 
algodoelro, a camara Municipal de Itabaiana informou o seguinte ao 
Presidente da Provincia : "Este municipio por ventura o maior dei\ 
Provincla de Seroipe , é seguramente tamb~m um dos mais pobres, 
formado de terrenos de cat1nga [s.ic] e naturalmente pouco férteis 
n•o pode oferecer a agr1cultura atrat1vos e abundantes colheitas~ 
a sua agr1c~ltura é infeliz, pequena ·e pouco vantajosa, n~o sabe~ 
mos se por .alta de algum poderoso auxiliar que descobr1ndo a 
propriedade e especial1dade da terra, asse~ure ~os agricultores 
uma seguranca de remunerac~o aos seus trabalhos . [ • • . ] 

Os legumes como sejam o feij~o o milho e a mandioca fa-. . . 
zem a ~r1melra ocupac~o dos lavradores do termo, e deles é que tl
ram mu1tos sua subs1sténcia, po1s as mais das vezes é daqui qLae se 
abastecem mu1tos mercados da Provincia . " Câmara Municipal de !ta
baiana, em 21.~2 . 1861. APES ~1~o3, apud Santos, M. N. dos . A l'ila 
de Santo Antôn1o e Almas ••• , op . cit . pags 123-24 

6. Almeida, M. G. S. de . Estrutura de Prodw;::Jo ••• ,op . cit . 
pags_16-23. Sobre as_r~la~~es pecuária/lavoura vide, por exemplo, 
ofic1o da Camara Mun1c1pal de Campos ao Presidente da Provincia , 
datado de 20.02.1874 : " [ •• • ] que os gêneros qLae neste municipio 
s~o cultivados s~o os gêneros de primeira necessidade, e depois o 
algod~o herbáceo . Que n~o hà estabelecimento algum rLiral neste mu
nic:!pio. 8Lle a proda.ar;:~o daqueles géneros n~o cheg.am para o consLl
mo, e a do algod~o tem variado d e 20 a 12 mil arrobas. [ , .. J Que 
dificuldades com que tem lutado aqui [ilegive l J pequena lavoura é 
n~o se ter ainda conseguido da Assembléia Provincial, o que já es
ta COmara pediu em posturas, a divis~o de certos terrenos próprios 
para a lavoura para serem cultivados independentes de cercas. Esta 
salutar providência traria a vantagem de ser abastecido o mercado 
dessa v1la com viveres de seu municipio sem precisar recorrer a 
outros como acontece, e de aumentar a cultura do algod:lo, cuja la
voura é a única neste mun1cipio capaz de aumenta-lo.'' APES s~~3~o· 
Sobre os conflitos pec1.1aristas versus lavradore5 e pequenos cria
dores de porcos vide: Silva, F . C . T. da . Camponeses e Criadores na 
Formaç:;Jto da Nisér1a,op . cit . Disserta~~o de Mestrado em História, 
U. F. F. ·1981 

7. Censo de 1872 - Sergipe . APES- Acervo Geral Pacoti
lha 286. Esse documento n~o está atualmente disponivel para p~s
quisa devido ao seu péssimo estado de conserva~~o. A Professora 
Beatriz Dantas gentilmente nos emprestou a sua transcr!~~o desse 
documento . Adotamcs, com algumas modifica~~es o Agrupamanto das 
profissOes registradas no Censo de 1872 feitas por Libby, Douglas 
C . Transformar;::lto e Trabalho em c.rma Economia E:.cre.vis::Jtr!il. Ninas GtJ
rais no Século XIX. S~o PÇ~Lalo : Brasiliense, 1988, pllgs 35-38. 

8 . Fonte: censo de 1872 - Sergipe . APES- Acervo Geral• 
Pacotilha 286 . 

9. Censo de 1872- Sergipe- APES- Acervo Geral, Paco-
tilha 286. • 

10 . Relatórios do Presidente da Prov!ncia 
Legislativa de 04.03 . 1872 e de 01 . 03 . 1875 

Assembléia 
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. 11 . Censo de 1872 - Sergipe - Apes - Acervo Gera l , Paco-
tilha 286 . 

12. l:.ibby discutindo a categoria "!lperàr~os" utilizada 
no Censo de 187? cr~t~c t 1 d · . . - • a a enoml.nafi~o, afurmando a predominan-
cl.a do artesanato no sete · d t · r l.n Lls r1.al, e que p:arte das pessoas em-
pregadas_nesse setor eram escravas . Porém af~rma que em M1.nas Ge-
r ais ex~st1a um n~nero ra- ~ 1 d ' ~ ' . . . -OC\ve e verdadel.·rlV3 operários especl.<~-
li-ados e sem~-especl.all.zados , princ i palmente na minera~~o e in
dústrl.al t~xt~l fab~1.l. Cf . Ll.bby,D . C. TransfClirmar,:~o e Trab.~lho em 
uma. Econom1.a Escrav1.sta, op cit pags ""5 'T.L s 1 i . · • , . .;;, -""'· e exc: u rmos os 
engenhos de açuc:ar, que alguns consideram, me~o antes de trans
formarem-se em engenhos centrais ou us•nas -tab 1 · t f . . . ~ • ~ e ec~men os ~-

brls; as fábr~cas s6 foram ed1ficadas em Sermipe f' 1 d '·-1 X 
1 

X · .i . • ,.. , no 1.n a o s .... 
C:Ll o e ~n c1o do século XX . Portanto, podemos classlfl.car como 
artes~os todos os empregados na indústria de !ransforma~~o regis
trados pelo Censo de 1872, em Sergipe . Quanto a ausênc~a ~os re
gistras censitários de 1872 de escravos empre~dos como carre1ros 
e barque1ros , podemos constatar uma d~ferent:a em rela~~o ao de
monstrado por Schwartz para os engenhos do r~õncavo baiano, no 
periodo co~onial. Nesses últimos os escravos ·=m essas ocupaç;eles 
era~ valor~zados e correspondiam a 8/. das oc~var,~es declaradas dos 
cat1vos em arrolamentos de inventá r-ios. Os dêulbs do Censo de 1872, 
refer-entes a Sergipe, sugerem que o trabalho livre . nessa época 
havia praticamente expulsado o trabalho eo;~O!C\vo deste segmento 
ocupacional . Cf. Schwartz (1988 : 108) 

13. Nesse particular os registro do Censo de 1872, em 
Sergipe, est~o de acordo co~ a vis~o por tan~ tempo repet1.da da 
pequena presença ou completa ausência do escrãlvo nas economia de 
cr~atório no Brasil, Já que n:rto houve qualquer registro de escra
vos ut~lizados diretamente no criatór1o, ao cmntràr1o , por exemplo 
do municip1o para~bano de P1an~ó, onde, em 1~6, 30 escravos (3 . ~/. 
do total) eram vaqueiros . Entretanto , como Já mostramos, a presen
~a dos escravos nas regi~es do agreste-sert~m era menor que n~s 
regiees da Zona da Mata Serg1pana, porém n~o ~ra desprezivel . Cf . 
Galliza, D.S . de . O Declinio da escravidlto n.n Paraiba, op. cit . , 
pag 87-88 

14 . Para Sergipe o indice de 55,6D foj encontrado a 
partir da soma dos mapas de apuraç~o do Cens~ de 1872, por paro
quias, ex~stentes no APES. Com esses mapas clugamos a o número de 
12.559 escravos ut1lizados na agricultura, euma popula~~o escrava 
total de 22 . 582 escravos. Conrad transcreve ~ publicat:~o do Censo 
de 1872 um total de 11.907 escravos trabalhamo na agr1cultura, em 
Sergipe, o que levaria a um percentual de 52.~3/. da popula~~o es
crava total, indice um pouco inferior ao que chegamos utilizando 
os mapas do Censo porém, acima do indice de ~das as dema~s pro
vincias do Nordeste . Cf . Conrad, R . Os Oltimas Anos da Escrav1d~o 
no Brasil, op . cit. pag 361. Slenes apresenta os percentuais da 
populaç;~o escrava ocupada na agric ultura, por províncias, conside
rando apenas a populaç~o escrava ocupada, OLl seja subtraindo do 
total da popula~~o escrava os ''sem pr-ofiss~d''. Segundo esses dados 
Sergipe seria a provinc1a do Nordeste com maticDr relac;-lll'o popula~~o 
escr,lva ocupada/popula~~o escrava trabalhzndo na agrl.C\.lltLlra, 
atingindo mesmo um percentual acima do de S~ Paulo, tanto com os 
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dados derivados do Censo d 187~ 
trJcula de 1873 Cf S e 4 • quanto com os derivados da ma-

a cit · 
79

· Ienes, R.W . The Demography ~nd F.conom~cs ot. 
'' dP • 187~ '' p:g L • Sobre o erros nas agrega~Oes de dados do Cen-
&o e -• v 1 e 1bby , D. C . Transformaç~o e Trabalho . •. op . cit . 
pag 38 e ~ata 12 Cpág1na 65) . ' 

15. Cf . Conrad, R. Os I:JltLmos 
Brasil. op . c i t . , pags 360-361. 

anos da Escravatura. no 

16. Cf. Conrad , R . Os últimos 
Brasil . op. c i t ., pag 360 . 

anos; da Escra\'atura no 

17. Foram matriculados, em Sergipe , em 1873
1 

:2.974 es
cravos, enquanto que o Censo de 1872 computou 22.623 escravos . Co-
mo n~o foram recenseadas as paróquias de Itabai N s d o 
Camp do Br1t p t b .;~na, · · as ores, 

o 0 • aca u a e Capela, podemos aJustar a populaçao es-
crava computada no Censo ad , 1c1onando a esta a popula~~o escrava 
matr1culada nos mun1cipJos de Itabaiana (inclui a paróqu1a de Cam
po do Br1to)~ N . ~.das Dores, Capela e metade dos escravos de Vila 
Nova ( o mun1cip1o posSI..tl.a duas paróquias: Vila Nova e Pacatuba. 
Somente a par6qu7a de Pacatuba n;lto teve s~1a populac;:~o 
recenseado.) . . com 1sso chegaremos ao segu1nte rt?sultado : 22.623 
+3 . 308 (Itaba1ana)+ 775 (N . S.das Dores) + 3 . 272 (Capela) + 596 
(metade da popula~ao escrava de Vila Nova) o 30.574 . Esse resul
tado reajustado do Censo de 1872 corresponde a 92,72% da popula~~o 
escrava computada na matricula de 1873, portanto, conchümos que 
nas paróquias sergipanas nas quais o Censo de 1872 foi realizado, 
houve uma omiss:l!'o de em torrio de 7/. da popul a;~o escrava . Para uma 
est1mativa ligeiramente diferente, usando outro procedimento, vide 
Slenes, R. O que Rui Barbosa n~o Glue~mou: Novas fontes para o Es
tudo da EscréH'id:!to no Século XIX. em Estudos EconOmicos . IPE-USP. 
S~o Paulo. Vol . 13, N:1 1 Jan-Abr 1983.pp 117-149 . 

. 18. Fonte : Matriculas de escravos. 1873 - Diretor1a Ge
ral de Estatistica. Relatório Anexo ao do Ministério dos Neg6c1os 
do Império, de 1875. 1887 - APéS G~e~q. Vide Tabelas A. 6, A.ó . l, 
A.6.2, A. 10, A. 10 . 1 e A. 10 . 2 (Anexo Estatistico). 

19. Utilizamos aqui os dados publicados da matricula d~ 
escravos de 1873 (vide nota acima) . E possivel que os manuscr1tos 
da matricula possuam um espectro amplo de pr'oficseJC!s, como por 
exemplo, 0 de "operários" computado no Censo do 187:!. Teria ent~o 
s1do mera coincidência que quando da agrega;~o dos d~dos parA pu
blica~~o as diversas profiss~es artesanais tenham sido colocad~s 
sob o val1oso rótulo de "artista"? 

20. Parece que este comportamento dos ~enhores de escra
vos sergipanos n~o se verific~u em todo o Pais. Em Campinas (SP), 
por exemplo, Slenes encontrou nos manuscr1toa da matricula os es
cravos com menos de de~ anos, sempre com a declara~~o de sem pro
flss~o ou sem 1 ndica~~o de profiss~o. Se o comportamento dos se
nhores de escravos sergipanos tivesse !:ildo comum entre os senhores 
de outr~s prov1ncias, isto ~ . se sempre tjvsssem uma tendéncia a 
•tribu1r nos registras da matricula ~•ma ocupa~~o para se~•s e~cra
vo•, prefer1ndo as mais v~lori~adas, os dados das diver~as pro~in
ca~s, embora n~o reflctis~~m a real estrutura ocupac1onal d~ popu-
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la~~o escrava, poder~am ser ut~lizados, com as devidas reservas, 
para comparaç~es entre as d~versas provincias . Cf . Slenes, R.W. 
Th= demagraphy and ecanomic~ . • . op . cit . pags 79- 81 110-111. 

21. Os daqos sobre a participa~~o da m~o-de-obrs escrava 
agricola no total da populaç•o escrava, pbr provincias, no Censo 
de 1872 e matricula de 1873 encontram-se em Slenes, F(. The demo
graphy and ecanamic~ •. . ap. cit., pag 79. Para a vis~o do dPsinte
resse relativo do Nordeste qLtanto à sorte da escrav1d~o no Bras1l, 
vide Cont-ad, R. O"' /Jltimas Ana~ da E.scravat.un;~ na Bras~l. op. cit . 
, especialmente o capitulo 8, ''As provincias na véspera do aboli
cionismo11. 

22. No quadro estatistico enviado pelas autoridaclas fa
zendárias do municip1o de Campos informa-se terem sido matrjcula
clos 250 escravos. Entl-etanto todos os dados sobre a popLtlac;:~o es
crava do mLmlcipio (sexo, ldade,estado civil e domicilio) apontam 
uma populaç~o de 205 escravGs. Provavelmente houve um erro na in
formac;:~o do total da populac::Xo escrava. Quanto ao item profiss~o 

declara-se apenas a existência de 137 esrravos de profiss~o agri
cola. Atrlbuimos, portanto, aos restantes 68 escravos do mun1cipio 
o qual1ficat1vo "sem profiss:llo" . Cf. APES G"' ....... 

23. Fontes : 1873 . Di r e toria Geral de Estatistica . Rela
tório Anexo ao do Ministério dos Negócios do I mpér io , de 1875 . Re 
latório e Trabalhos Estatisticos apresentados ao Ilm . e E>,m . Sr . 
Conselheiro Dr . Jo~o Alfredo Correia de Oliveira . Ministro e Se
cretário de Estado dos Negócios do Império pelo Diretor G~ral In
terino Dr. José Mar1a do Couto em 30.04.1875. R1o de Janeiro, Typ . 
de Pinto, Brand8o & Comp. 1875. 1887 : APES G"'a19• Retificamos o 
que supomos ter sido um erro na impress•o ou transcriss:llo dos da
dos ela matricula de escravos de Sergipe de 1873 . No Relatório da 
D. G.E., anexo ao Relatório do M1nistro do Império de 1876, temos 
para S~rgipe uma populaç~o escrava urbana de 4.910 pessoas e rural 
d e 28 . 064, totalizando 32 . 974 escravos . Entretanto, o municipio de 
Itaporanga, segundo essa fonte possuir1a 876 escravos no m~io ur
bano e 61 no meio rural, e o municipio de Nossa Senhora das Dores 
possuiria 678 escravos no meio urbano e 97 no meio rural . Tudo 
indica qLte houve uma invers~o nos dados quando de sua transcri;•o 
para quadros estatist1cos ou quando da impress•o do citado relató
rio , uma vez que esses mLlnlcipios n:1to possuiam grandes árt.'o1S Llrba
nas, sendo antes tipicos mLinicipios dedicados as ativJ.ctades agri
colas . No caso d e Itaporanga, local izaclo na regi•o da Mata Su l, ao 
cultivo da cana-de -a;úcar, e no de Nossa Senhor a das Dores, loca
lizado no Agreste- Sert•o de Itabaiana, ao cultivo do algod~o , pe
cuária e agricultura de subsistência . Aliás, diga-se de passagem, 
que se os dados apresentados no Relatório do Ministério do Impé
rio , de 1875, fossem verdadeiros , os citados municipios teriam uma 
popula;~o escrava urbana n~o apenas incrivelmente maior que suas 
popula;~es escravas rurais , mas também teriam as. maiores concen
traiôes de escravos em zonas urba n a s da Provincia . acima dos nú
cleos urbanos e ~omeciais de Ar acaJ u , Maruim , P r obriá e Estência, 
por eNemplo. Como tais dados est•o em completo desacordo com a es
trutura econOmico-social dos citados mLtnicipios, e como os dados 
da matriCLlla de escravos de 1887 confirmam a pequena participa;•o 
da popula~~o escrava urbana na popula~~o escrava dos mesmos, in-

131 



• • 

• 

-

• • 

• • 

• 

vertemo-os, 1sto é, supomos té-los colocado nos seus d~vidos luga
res. Feito isso a populaç~o escrava de Sergipe, em 1873, f1cou as
sim retificada: popula~~o rural 29.460 , populaç~o urbana ~ . 514, 
total 32.974 escravos. Vide Tabela A.6 . 2 (Anexo Estatist1co). 

24. Fontes 
nota anterior. 

Matriculas de escravos de 1873 e 1887 . Vide 

25. A tese da crescente participaç~o relativa da popula
~~o escrava urbana n~ total da popula~~o escrava pode ser vista, 
por e::emplo, em Merr1ck, T.W. e Graham, D.G. -- '' 4) Embora em 
termos .:obsolutos os escravos fossem mais numerosos nas áreas ru
rais do que nas urbanas em todas as regi~es do Brasil em 1872, no 
Nordeste eles foram relativamente mais importantes nas grandes 
áreas metropolitanas do qLte nas rurais, sugerindo isso que, frente 
ao declinio da econom1a regional de exporta~~o no Nordeste, os es
cravos foram transferidos gradualmente para atividades urbanas . No 
Sudeste ocorreu o oposto, à medida que o surto do café se firmava 
depois da década de 1849, e os escravos eram atraidos de áreas ur
banas como o Rio de Janeiro." Popula,.::Xo e Desenvolv1mento Econó
mico no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, pag. 91 . 

Reis, Ja~me . Abolition and the economics of slaveholding 
in North East Brazil. Boletin de Estud1os Lat1noamericanos Y del 
Caribe. Amsterdan. n: 17, de~embro 1974, pags 11 e 15. 

26 . Os percentuais de participaç~o da populaç~o escrava 
urbana no total da popula~~o escrava foram obtidos a partir dos 
dados da matricula de escravos de 1873 citados por Slenes, R.W. 
The Economics and Demography of . . . pags 696-696. Cálculos meus. 
Segundo Drescher, Seymour "( •• . )uma "ruralizar;~o" da Q,:;cravid~o, 
similar àqLiela da zona algodoeira dos E.U.A. e da zona cafeeira do 
Brasil, ocorreu em Cuba." Brazilian Abolition in Comparat~\'e Pers
pective. Hispanic American Historical Review 68:3 . AugLt»t 1988, 
pag. 437. 

27. Mott, L . R.B . Sergipe Del Rey, op. cit , P~U 140 

28 . idem, ibid, pags 144-45 

29. Almeida, M.G.S. de. O Sistema de 
Bangt.te. Ensaio EconOmicos e Sociais, Aracaju, 
1987, pe~g 204 

30 . idem, ibid, pags 205-206 

Prodw;:~o no 
V. 1 n;1, 

Engenho 
Jul/de::: 

31 . Relatório do Presidente da ProvJ.ncia 1863. Relatório 
sobre preferência de tra~ados para estrada de ferro na Prov1ncia 
de Sergipe apresentado ao ilm. e exm . Sr. Conselheiro Pedro Lu1z 
Pereira d~ Souza Ministro e Secretàr1o de Estado dos Negócios da 
Agricultura, Comércio e Obras PObl1cas por Francisco Antonio Pi
menta Buano . Rio de Janeiro . Typographia Nacional . 1881, 

32. "Pelos cálCLilos da época, 1.1m engenho de prod1.1c;:~o mé
dia prPcisa de 5 homens livres e 19 escravos. Em 61 inventários de 
senhorrs de ~ngenho de Est~ncia, S~o Cristóv~o e LararnJelras -
JO do primriro, 18 do segundo e 13 do terceiro -- pode-se observar 
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qu_e 2/3 deles possuiam menos de 40 escravos. Somente um conta com 
mais de 100 e 28 empregavam entre 50 e 80 escravos." Almeida, M.G. 
5. de. O Si~ tema de Prodllç.~o no Engenho B.;mgtt~, op. c~ t . pag . 206 

.33. Fontes. Sergipe - 1802 , 1819 e 1851: Mott,L.R.B. 
Sergipe Del Re..,·, op . cit., pag . 140-i45 e 136-138. Obtivemos o 
plantel médio de escravos por engenho , consider ando que 2/3 da po
pula~~o escrava era empregada nos engenhos. ~uanto ao número de 
enge~hos do ano mais próximo . 1820, (163 engenhos), foi recusado 
por JUlgarmos subest~mado . Tir"'mos a média entre o n~tmero apr·esen
tado para 1817 e 1823 -- 300 e 347 engenhos respectivamente che-
gando, portanto ao número de 323 engenhos . ' -

pag 102. 
Santa Luzia e Estância (Se) 1825: ~lott L R B it , • . . , op. c . , 

Campinas (SP),Gauartinguetá (SP). Iouape (SP) . ItLI (SP), 
Lorena (SP), S~o Sebast~~o (SP) e Sorocaba (SP) , todos referentes 
ao ano de 1804. Cf. Luna. F . V. e Costa , I. del Nero . Posse de Es
cra\'Os em S.Paulo no ~n1c~o do século Xl>t . Estudos EconOm~cos, 
Vol. 13 n:1. 1983 -IPE-USP, pag 218 . 

Reconc;:avo Baiano: 1816-17 (a) Schwar·tz , S.B . , Segredos 
Internos, op. c~t ., pag 361. Refere- se unicamente aos escravos de 
propriedade do senhor de engenho . 

Rec~ncavo Baiano: 1816-17 (b) idem , ibid , pag 366-67. 
Refere-se aos escravos do engenho , isto é, os de propriedade do 
senhor e também os de propriedade dos l aVt"adorE?s. 

Rio Fundo (BA): (1816- 17 )(a) Schwartz, S . B., op . cit . , 
pag. 367 . Refere-se aos escravos de propriedade do sen l1or de engt:?
nho 

Rio Fundo (BA): Cl816-17)(b) Schwartz, S . B., op . cit., 
pag. 367 . Refere-se a todos os escravos empre~ados no engenho, is
to é, os de propr~edade do senhor, dos lavradores e outros (mora
dores, artes~os e feitores) 

PernambLaco 1840 e 1850 : Eisenberg, P . L., Moderniza.f:l:'IO 
Sem f'ludan~a.. op. c i t. , pag . 157 

Jaboat~o (PE) 1857 : idem , ibid, pag 157 

34. Esses números foram apresentados por Eisenbe r g , P . L . 
l'lodernizaç:~o Sem Nudanf.a 1 op . cit . pag 16'?, tendo como fonte Kos
ter, H. Viagens ao Nordeste do Bras~l e Tollemare , L.F. Nota~ Da
min~ca.is. Números J.gl.talmente elevados de plantéis de escravos pe~r<\ 
os engenhos foram apresentados por : Fern~o Caré::tim (!584) q1.1e afit"
ma que "de ordinário hà seis, oito e rnais fogtDs de brancos e ao 
menos sessenta escravos que se requerem para o servi~o ordinário; 
mas os mais deles tém cento e duzentos escra~s de Guiné e da ter
ra.'' Nos Diálogos das Grandezas do Brasil se assegura que: ''é ne
cessário que tenha cinquenta pec;as de escravas de servic;o,( .•. )" 
No Dicurso Prelim~nar se afirma a necessida~~ de 100 escravos. 
Cairu . em 1781, af~rma que um bom engenho tem 80 escravos , um me
diocre, 50 escravos "de trabalho v~vo". Abramtes (1834) conf~rme~ a 
média de 80 escravos por engenho . Apud Pinho. Wanderley. H~stória 
de um Engenho do Recc>ncavo. 2 - ediç~o . S~o PoMtlo : Edi t ora Nacio
nal: Brasilia : INL, F1.tndar;~o Nac~onal Pró-ll-lemOria, 1982, pags 
3:38-359 . Para uma revis~o desses números, terncdo como base fonte 
primárias vide Schwartz, s.s . Segredos Interm~Ds , op . cit ., capitu
lo 16 
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35. Po~ exemplo, os dados de 1854, r efere ntes a Bahia e 
R2o Grande do Norte. citados por Andrade, M. C. de . ~ Terra e o Ho
mem no Nordest,;;. 2 • edJ.ç~o. S~o PaLtlo : B~asJ.liense, 1964, pag 96 
- fo~am obtidos através da divis~o da popLtla~~o escrava das pro
vincias da B~hia e R2 o Grande do Norte pelos ~espect2vos números 
de engenhos. Fizemos o cAlcLtlo com base na popu la;2o escrava e n(t
mero de eng~'>nhos para Sergipe. A média de 52 esc ~avo~ da f ~eguezia 

VJ.la de Santa Lu::ia e Estancia (1825) foi ob"t i da por càlcLtlo feito 
por nós. a part2r da popula~~o esc~ava total da citada freguezia 
(6 . 303 escravos) . Para 2sso supusemos que 2/3 desses escravos fos
sem empregados nos seus oitenta engenhos . Mott, que apresenta es
ses dados, pe~qunta-se se a lavou~a de m•ndioca , também desenvo l 
vida na fregue::ia, empregarJ.a maio~ nOmero de escravos qLte a 
agro-J.ndústr1a a~uca~eira, ;a que a vila de Santo Amaro da Brotas , 
na mesma época, em p lena zona da Cotinguiba, com 104 engenhos, 
possuJ.a meno~ concentra~~o de escravos, apenas 22,7% de sua popu
lacllfo era escrava, e nquanto que em San t a Lu::ia e Estância os es
c~avos ~ep~esentavam 48 , 5/. de sua populat:":llo . N~o acreditamos que 
tal concentrac:~o de esc~avos na Vila de Santa Luzia e EstàncJ.a, 
quando compa~ada com Santo Amaro, s e deva a p~esent:"a da CLtl tura da 
mandioca naquela ~egi~o . mas ao maior desenvolvimento , na época, 
1825, da cultura canvJ.ei~a no Sul da Provincia . Diversos aLttores 
conc ordam que foi po~ ai que se iniciou a coloni za;~o e a CLtl t ura 
da cana-de-aç;~tcar . A década de 1820 marca, poss~ve lmente, um mo
men t o de transi~•o. em que a zona da Cotingui ba , ja possLtJa maior 
número de engenhos ( 1 04 e Santo Ama~o conl~a 80 em Santa Luz~a e 
Estanc~a) porém, ainda sll!o pequenos engenhos que n~o se consolida
ram economicamente. A partir dai, de maneira rápi da, a melhor qua
lidade dos solos e facilidade relativa de transporte na Cotinguiba 
se fa~ia notar . Cf . Mott, L.R . B . op. cit . pag 102. 

·36. Fon tes dos dados primários : 1857-58 - C<ftmaras Muni
cioais (AF'ES), apud . Almeida, M. G. S. de. O 5i.stema rJe Prod1.1~~o nos 
Engenhos Bangues, op . cit. pag 206 . 1875/76 - Oficias das reupec:
tJ.vas Cftmaras Municipais ao PresJ.dente da Província (APEG G~~w77 e 
s~&~&&). 1881/82- núme~o de engenhos de aiúcar em fLtncionamento 
(no ano de 1881) , nos respectivos municipios: Relatório Pimenta 
Bueno, doe. cit •• EstatistJ.ca dos escravos e:<.l;stentes noB rr.~spec
tivos municipios, em 1882: APES G&?ea<· Os oficias das c~mar~s mu
nicipais de 1857/58 apresentam os dados de produ; •o dos engenhos , 
número de engen hos exJstentes e p lan tel de escravo s dos e nget, llos. 
Utilizamos esse dados fornecidos pelas camaras municipais . Os da
dos de 1875/76 também foram fornecidos pelas camaras municipais em 
resposta a oficias do PreaJ.dente da P~ovincJ.a , que por sua vez en
via~a quest2onário do MJ.nistério da AgrJ.cultura . O questionário 
contém diversas quest~es referentes a: pr1ncipa2s culturas do mu
nicipio, àrea de cultivo, quantidade produ:ida, destino das expor
toõ~ç;eles, receita tribLttària , exJ.stência de ~tradas, prodLt~~o pe
cuário, emprego da m•o-de-obra livre e escrava, etc. Como o empre
go da m~o-de-obra escrava n;llo é, nesse ques,tionário , uma qLtest;llo 
que se refira eNclusivamente aos e ngenhos cte a t:" Licar , mas ao total 
de escravos empregados 110s respecti vos municípios, adotamos o se
guinte critério : SLtpusemos que na zona da aata 2/3 dos escravos 
foDs~m utilizados pelos engenhos e no agreste-sertllfo apenas 1/3 
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daqueles. Tal cri tét-io certamente distorce a média do plantel de 
escravos por engenho de municípios da zona da mata que pos&Ltiam 
grande númet-o de pequenos agricultores dedicados a cul htr.:~ c..te sLtb
sisténcia, ou ~ue possu1am relativamente grande número de ~scravo& 
urbanos. Este últlmo caso, provavelmente, só influenciou a média 
do municip1o de Maruim, onde , em 1873, 33,91% dos escravos resi
diam no me1o urbano. Porém. mesmo correndo esses riscos prerer1mos 
a uniformldade de critério , a arbitrar uma partic1pa~~o da popu l a
c;~o escrava empregada pelos engenhos, para cada mLtnlcipio. Os da
dos de popula~~o escr-ava fornecidos pelo Censo de 1872 e Matricula 
de 1873 nos perm1t1ram controlar os dados fornec1dos pelas camara8 
municipais sobre a ut1li~ac~o da m~o-de-obra escrava. Ut1li~ando o 
total da populac;llo escrava., fornec1da pelo Censo e MatriCLila, e 
apl1cando o cr1tério de 2/3 da populaç~o escrava dos munic1p1os da 
zona da mat<t e lJ3 nos munic1p1os do agreste-sert~o. e o nLtrnero de 
engenhos fornecidos pelas c~maras munic1pa1s em 1875/76, cheg~mo~ 
a uma méd1a super1or a que se chegara com a utllizac;lo dos dados 
de emprego de m~o-de-obra escrava fornecidos pElas ~~maras municl
piais, ou seJa , os dados que apresentamos , provavelmente est:O:o su
bestimados, com a possivel exce~;~o do municipio de Santa LLtZia, 
onde haveria uma superestima~~o nos dados da populaç~o escrava, 
fornecidos p~la camara Municipal. Para 1881/8: ut1lizamos o mesmo 
critério para o tratamento dos dados de 1875/16, isto é, supusemos 
que na zona da mata 2/3 dos escravos fossem ultili::ados p~;los enge
nhos de at;;Ltcar e qLte no agreste-sert~o apenas 1/3 dos escravos o 
fossem . 

. 
37. Para o número de engenhos da Rrovinc1a de Sergipe 

cf. Mott, L.R.B., Sergipe Del Rey, op. cit., ~ags 136-138 cAlmei
da, M.G.S. de. Sergipe. Fundamentos de l~a ~conomia Dependente. 
Petrópolis: Vo=es, 1994. pag 109. Sobre o trá1ico interprov1nr.ial 
de escravos vide capitulo III. 

1- .38 . Tollenare, L . F. de . Notas Domin:iJCd1S. SalvadoJ-, Li-

• 

' 

vraria Progresso Editora, 1956. pags 323-324. 

39. As est1mativas sobre o valor ~o Engenho Salgado, 
feitas por Tollenare, encontram-se na página 73 de 9Ua citada 
obra. Um item dessa avaliac;:lllo é enigmático. Trrata-se do "moleques 
e molecas -- 4.500 ..... 103 . 000 francos." Em primeiro lugc..r. esse 
número 4 . 500 parece perdido no quadro . Ser1a 450 ? -- prec;-o mêdJ.o 
dos moleques e molecas? Nesse caso o engenho a!isporJa de 229 mole
ques e molecas, número muito ac1ma dos '' 1~0 ~ons negros trabalha
dores" . De qualquer forma nll!o sendo esse numero , ou qualquer outro 
o valor médjo dos moleques e molecas, o certo é que o valor total 
desses era maior que o dos "110 bons negros trabalhadores", o qt.te 
é muito surpreendente , p rinc ipalmente se con~derarmos qLte, segun
do Tollenare: " Os escravos do Salgado provém do tráfico da costa 
d'Africa, que o sr . R .... faz diretamente com duas embarcac;:Des de 
sua propriedade, ... " Tollenare, op. cit., no•ta 2, pa,g 73. 

40. Vide, por exemplo, essa citac;:ele!S retiradas do citado 
livro da To 11 ena r e : "C ... J N~o passavam de gl!lll te miseráve 1 de qlll?.tn 
a elegante camisa de musselina forma todo o ~xoval. O marido vai 
•panhar ~lguns car~ngueijos nos mangues, com~a um punhado de fa
rinh• dll m.s~ndioca, por 3 OLI 4 soldos, e com :isto Sl!stenta toda a 
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su~ famllia, que pode, por meio de uma ex1stEncia t~o frugal, se 
entregar a ocios1dade descuidada que constitui toda a sua fel1ci
dade." (pag 40). "Estas cabanas s~o habitadas por mLilatos e negros 
livres que cultivam •.1m pouco de mand1oca e raramente bananas; al
guns v~o às vez~s oferecer os seus serviços nos engenhos como car
pinteiros ou pedre1ros. Os que n~o t~m estes ofic1os vivem em um 
estado que chamar-se-i~ miserável, se se pudesse ser miserável sob 
um clima que n~o exige, por assim di~er, nem vestigios nem abrigo 
sObre um~ terra virgem, que remunera com profuslo o mais ligeiro 
trabalho, em meio de florestas abundantes em fn.1tos deliciosas. I! 
verdadeiramente ali que convém à indolência estabelecer o seu do
minio.'' (pag. 53) ''[ .. . )A populai~O portuguesa que vegeta no Bra
sil mercê da insign1ficante cultura da mandioca é imensa . Isto ex
plica como três milh~es de hab1tantes n~o fornecem ao comércio 
ma1s géneros do que S. Domingos . '' (pag. 315) 

41. Cf. Mott, L.R.B., Sergipe Del Rey, op. cit . , pags 
8ó-88. E verdade que o numero de engenhos cresceu e>m um ritmo bem 
ma1s acelerado, visto que, no periodo 1802-1856, enquanto a popu
la~~o escrava cresceu em 191Y., o número de engenhos cresceu em 
41ó:t.. Mott conclui com base, inclusive nesses números, que a popu
la~~o livre deve ter fornecido m~o-de-obra para os engenhos serg1-
panos, caso contrário eles n~o poder iam ter funcionado . (Cf. Mott, 
op. cit., pag 14ó) 

Quanto ao total da popula;~o escrava, dependemos da des
coberta de novas informa~~es para melhor avaliá-lo . N~o existem 
quantificai~es, para a Cap1tania como um todo, do século XVIII. 
Por- outro lado, o número n~o parece absurdo quando comparado com 
outros dados dos anos SLibsequentes da primeira metade do século 
XIX. 

• 

• 

• 
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CAPITULO I I I 
• 

RESIST2NCIA E DESAGREGAÇAO DO ESCR~ISMO 
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Resist~ncia e Desagrega~~o do Escravismo 
• 

1. Introduc;~o 

Implicitamente ou n~o, uma das SLlposi~~es que tem l~s

treado os estudos sobre a transi~~o do trabalho escravo para o 

trabalho livre no Nordeste At;ucare~ro é a idé1.a de uma drástica 

redu~~o da disponibilidade de m~o-de-obra escrava, nessa regi~o, 

após 1850, e sua imediata e tranquila substituic~o pelo grande --
cont~ngtmte demográfico de popula~~o livre. Por outro lado, con-

trastando com a reg~:ll'o Sudeste, chama-se a aten~:ll'o para a estagna-

I 
~~o econOm~c~ da regi~o, em decorrência do desempenho do açúcar no 

mercado internacioanal, com o que se elim~naria a poss~bilidade de 

procura insatisfeita por m~o-de-obra. Feito ~sso, e~plica-se tam-

bém porque no Nordeste o tráfico inter-provincial foi um elemento 

de acelera;~o da desagrega~~o do escravismo, enquanto que no su-

deste reforçou a ordem escravista até praticamente às vesperaa da 

abolic;~o, quando a definic;ao de um programa de imigrac;~o em massa 

de trabalhadores 1 i vres europeus permi tit.l a SLlperac;~o sem tr.o~L.lOii1S 

• 
para o sistema produtivo do escravismo. 

Portanto, teriamos, grosso modo, duas economias escra-

vistas no Brasil nos ~ltimos anos do escravismo: a primeira do Su--
deste, com escravos predominantemente em idade produtiva, com su-

perioridade numér~ca do sexo mascul~no, e compradora de escravos. 

A outra. do Nordec;te, com escravos predominantemente em idade im-

produtiva, com superioridade do seNo feminino, e vendedora de es-

cr•vo •• Essas e outras idéias ser~o submetidas ao cr1vo dos dados 
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que dispomos sobre a popula~~c escrava em Sergipe .~ 

Os dados das matriculas de escravos de 1873 e 1887 per-

mltem-nos um melhor esclarecimento dessas questOes . Em prime1ro 

lugar podemos ver que realmente o comportamento demográfico da po-

pula~~o escrava no Nordeste do Brasil foi diferente do comporta-

mente do Sudeste. Em 1873 c Nordeste Brasiletro possuia 28 , 037. da 

populac~o e5crava do Pais, 1ndice que f1cou redu~1do a 23.767. . em 

1897. Enqu~~to 1sso o Sudeste passava de 56.18/. para 66 , 70/. da po-

pula~~o es=rava do Pais . Tal declinio na part1c1pac~o relat1va da 

populac::!l:> 2'E:::r;;c"cs ncrdest1na na brasileira deveu-se a uma di feren-

ça no r1~ de d1~inuiç~o da mesma . Enquanto no Bras11 como um to-

do a po~la~~o escrava decresceu entre 1873 e 1887 em 53,54/. 1 no 

Sudeste o decréscico to1 de 45,077., e no NondestP de 59,64/.. A~ 
• 

princ1pa1s causas do decréscimo da popula~~o escrava eram as mes-

cas e= todas as reg1Ces do Pais, mas n~o nec~ssar1amcnte com 

mesma intensidade : mortalidade dos escravos, alforrla9, a n~o com-

pensacto, ao menos parcial, da mortalidade c~m a natalidade de e9-

cravos, em decorrência da Lei do Ventre Livre (1871) pcssivul-

mente, com maior importâ~cia nos últimos anos do eecravismo, ~G 

fugas. O tráfico inter-prcvincial de escravo~ aosump nesses anos 

um papel decisivo na redu~~o do ritmo do dec~éscimo da popula~~c 

escrava em algumas regiCes e na acelera~~o du mesmo, em cutras. 2 

O que nem sempre tem merecido o de~ido deslaqut> é que 

essa redu~~o da populaç~o escrava foi muito m~is acentuada nas 

provincias do Nordastw da pen1.llria e algod~o-agric~ll tura de sub-

•i•tOn~ia , onde o exemplo conspicuo é o Cear•, que em 1873 possu~a 

33.960 ••cravos, e em 1887, praticamente n~o mai• exist~am escra-
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vos nessa Provincia. Como consequência da menor perda relat1.va de 

populac;::tfo escrava por parte das provincias ac:;ucareiras, a partici

pac;:~o destas na popula~~o escrava do Nordeste sublu de 76,88% em 

1873 para 87,37%, em 1887. Ou seja, as provincias do Nordeste A~u

careiro tiveram uma reduc:;~o da popula~~o escrava menor que as do 

restante do Nordeste . Enquanto a reduc;::lo da popular;~o escrava, no 

periodo 1873-1087, no Nordeste Ac;:ucareiro foi de 54,97X, no res

tante do Nordeste foi de 68,521. . Dentre as provincias do Nordeste 

A~ucareiro, Sergipe destaca-se como a que teve a menor redur;~o da 

populac;:~o escrava, no periodo citado, com um indice de 48,82X, me

nor que a média brasileira, que foi de 53,54X, como já vimos . Per

nambuco teve a segunda menor reduc;:~o relativa da populac;:l!o escrava 

do Nordeste, com um indice de 54,071. . 3 

Quanto à "qualidade" da forr;a de trabalho escrava nas 

diversas regiCes do Pais e sua evolur;:tl:o no periodo entre as matri

culas de escravos podemos observar que : a taxa de masculinidade, 

em 1873
1 

era menor no Nordeste que a média nacional . Assim enquan

to a média para o Brasil era de 112,47, para a regi~o Sudeste era 

de 120,82, para o Nordeste era de 97,41, a do Nordeste Ar;ucareiro 

era de 99,97, e a do restante do Nordeste de 92,70 . Essa diferenc:;a 

na taxa de masculinidade entre regiCes do Pais se deve certamente 

ao tráfico interprovincial de escravos . Enquanto esteve aberto o 

tráfico africano de escravos, o predominio do sexo masculino na 

popular;~o escrava podia ser verificado em todo o Pais, graças a 

maior importac;:~o de escravos desse sexo e a maior taxa de alforria 

de escravos do sexo feminino. Assim, por exemplo, em 1834, a taxa 

de masculinidade da popula~~o escrava sergipana era de 119,31. A 

proibi~~o efetiva do tràfico africano, em 1850, fez com que a 
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maior demQnda por escravos do sexo masculino, nas regi~e~ econom~

camente em expans~o, fosse d~r~g1da para o mercado interno. Por 

isso, n~o obstante a pos~ivel continuidade da maior taxa de alfor

ria da pcpula~~o escrava femin1na, a taxa de masculinidade da po

pula~~o escrava das regiOes forn~cedoras de mancipios come~ou a 

declinar, ficando o total da popula~~o escrava masculina, como foi 

registrado na matricula de 1873, abaixo da popula~~o escrava fem1-

nina em diversas provinc1as. No Nordeste, apenas a provincia da 

Bahia possuia, na época da matricula, uma taxa de masculinidade 

ac1ma de 100 na popula~~o escrava, enquanto as demais provincias 

do Nordeste a~ucareiro apresentavam taxas de masclllinidade no in

tervalo acima de 99 e abai:<o de 100 . Por outro lado, nas reg10es 

importadoras de escravos a taxa de masculinidade apresentava ten

d~ncia ao crescimento. Na regi~o Sudeste destacava-se a prov1ncia 

de S~o Paulo com a taxa de masculin1dade de 128,61. A matricula de 

escravos de 1887 registraria, para o Brasil como um todo, o aumen

to da taxa de masculin1dade da populaç~o escrava que passou para 

113,52 e a continuidade da tend~ncia ao declinio dessa nas re

gi~es exportadoras de escravos ao lado da tendência ao aumento da 

taxa de masculinidade nas regie!es importadoras de escravos. A taxa 

de masculinidade da populai~o escrava no Nordeste, em 1887, foi 

reduzida a 95,48, no Nordeste A~ucareiro a 97,47 e no restante do 

Nordeste a 90,25. Sergipe apreser.tou, em 1887, a mais baixa taxa 

de masculinidade da popula~~o escrava dentre as provincias do Nor-

dei:ite A~ucareiro 93,34 --, a mais elevada taxa de masculinidade 

foi apresentada pela provinica de Pernambuco, 99,71, enquanto que 

dua~ provincias do restante do Nordeste, CearÁ e Rio Grande do 

Norte, apresentaram taxas de masculinidade acima de 100, porém com 
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popula~Oes escravas muito reduzidas . No Sudeste a taxa de masculi

nidade se elevou a 122,79, entretanto esse aumento deveu-se, e>:

clusivamente, ês provincias de Minas Gerais e S~o Paulo, nas de

ma~s a taxa de masculinidade decresceu em relaç~o aos niveis atin

gidos na pr~meira matricula da popula~~o escrava. Destaca-se, no 

Sudeste, o declinio da taxa de masculinidade e da popula~~o escra

va do municipio do Rio de Janeiro, Qnica unidade a apresentar taxa 

de masculinidade abaixo d2 100. 4 

Quanto ao envelhecimento relativo da popula~~o escrava 

do Nordeste comparativamente ao Sudeste, os dados das matriculas 

de escravos n~o autorizam as afirma~Oes de Conrad, já que, em 

1873, 46,267. da populac;~o escrava brasileira estavam em idade pro

dutiva, isto é, possuiam entre 14 e 39 anos. No Nordeste tal indi

ce era de 47,667., no Nordeste Ac;ucareiro 48,85'l. e, no Sudeste 

45,32'l.. A lei do Ventre Livre {1871) provocou, com o passar dos 

anos, um aumento na proporr;:~o da populafõ:~O escrava em idade produ

tiva, já que os filhos das escravas nascidos partir de ent~o 

eram declarados livres . Assim, na matricula de 1887 a propor~~o de 

escravos em idade produtiva, no Brasil como um todo, se elevou a 

73,52'l., no Sudeste tal indice foi de 72,04'l., no Nordeste de 7~,47/. 

e no Nordeste Açucareiro 75,21/.. Como se vê , tanto na m~tricula de 

1873, como na de 1887, a participac;~o dos escravos em idade produ

tiva, no Nordeste, e no Nordeste Ac;ucareiro foi mais elevada q~1e a 

média do Brasil e do Sudeste. Tal fato pode ser explicado, ao me-

nos em parte, pelo tráfico inter-provincial de escravos. A 

de 1850, com a intensifica~~o do tráfico inter-provincial 

pC\rtir 

de es-

cravos , forarn transferidos para o Sudeste escravos, principalmente 

do •axo m~eculino e em idade produtiva . Esse aumento do contingen-
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te de adultos do sexo masculino na populaç~o escrava, no Sudeste, 

contribuiu para a redu;~o da taxa bruta de natalidade e para o en

velhecimento relativo da populac;:lto escrava, enquanto qLte no Nor

deste, com a diminuic;ao da populaç•o adulta masculina, contribui 

para o incremento da taxa bruta de natalidade . Com a le~ do Ventre 

livre, a fecundidade das escravas n~o teria mais efeitos sobre o 

montante da populaç~a escrava, porém o aumento da participQ~~o dos 

estratos jovens da populac;~o escrava que Ele verificou mntro 1850 e 

1871, no Nordeste, iria se transformando em aumento da proporç~o 

dos escravos em idade produti".ra, enquanto que no Sudeste o elevado 

contingente de escravos em idade produtiva, alcançado no mesmo pe

riodo, ia envelhecendo . Tal mecanismo n~o se concretizaria se a 

importac;~o de escravos, em idade produtiva, ano a ano fosse t•o 

elevada que contrabalançasse o envelhecimento da populaç~o escrava 

da regi~o Sudeste, deixando nas regieres exportadoras de escravos, 

principalmente, os escravos velhos, doentes e mulheres, como nfir

mou Conrad. Entretanto o tráfico interprovincial de oAcravow n~o 

foi suficiente para anular· a tendência élO anvelhacimento dlt popu

laç~o escrava no Sudeste e o resultado foi u• envolh~cJm•nto rml~

tivo de sua populac;•o escrava comparativamente ao Br.ulil Oll ao 

Nordeste, e por isso mesmo, justamente as provincias qUe pmrdar~m 

relativamente mais escravos no Nordeste , for.J~m as qt.te, 13111 11387, 

possuiam maior proporr;::t!o de escravos em idade produtiva . Assim, o 

Piaui, Cearâ e Rio Grande do Norte, possuiam mais de 80X de sua 

popular;:~o escrava em idade produtiva. enquanto que a provincia do 

Rio de J~neiro, por exemplo, possuia. na mesma época, apenas 

69 1 60X do~ escravos em idade produtiva.~ 
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2. Redu~~o da Populac;~o Escrava em Sergipe 

As últimas décadas do regime escravista é o periodo para 
. 

o qual dispomos de maior volume de informa~~es estatísticas sobre 

• a popul.:u;:to escrava. A realizac;~o do Censo Demográfico em 1872, as 

matriculas de escravos de 1873 e 1887 e as 4nforma~~es estatisti

cas que periodicamente atualizavam os dados contidos na mat1·icula 

de 1873, nos permitem um acompanhamento do comportamento da popu

la;~o escrava com um nivel de detalhe incomparável com outros pe

riodos. Apesar da abundancia de dados estatisticos produzidos nes-

se periodo e da riqueza de informac;~es contidas neles, necessita-

se de algumas ca1.1telas em sua interpreta4;~o, pois as divers<,\s in-

forma;~es possuom diferentes graus de precis~o. 

Os informes estatísticos fornecidos pelas autor4dades 

fazendàrias, entre as duas matr-iculas de escravos, por vezes, tem 

sido tratados como se o conJunto de dados por eles fornecidos ti-

vessem a mesma seguran;a das matriculas ou cen">O• Sendo merae 

atualizaç~es qLle tentam captar o movimento da populac;~o escrava em 

uma unidade fazendária, normalmente correspondente a un1 mur1iclpio, 

a partir dos dados da matricula de 1873, esses 1nformes agr~gadoe 

e publicados em relatórios de autoridades provinciais • ministe-

riais, est~o sujeitos a alguns erros e omiss~es.• 

Utili~amos as informa~~es contidas nas correspondências 

• 
do InspQtor da Fazenda ao Presidente da Provincia, que periodica-

mente remetia ao último os boletins estatísticos fornecidos pelos 

a~ente fazendArios. Encontramos, desses boletins, os referentes 
• 

aoo ~no~ de 1882, 1883, 1884, 1885 e 1886. Quanto ao ano de 1876, 

encontramos o oficio do Ministério da AgricultLira ao Presidente da 
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Provincia, confirmando o r~c~bim~nto d~ dois quadros estatisticos 

dos ~scravos e filhos livres de mulher escrava existentes na Pro

vincia até o último dia de De~embro de 1876, porém n~o hav~a copia 

dos quadros estat!st~cos, bem como o oficio do Inspetor da Fazenda 

encam~nhando os c~tados quadros estatísticos ao Presidente da Pro

vinc1a. Novamente n~o hav~a cópia dos quadros estatisticos. Também 

para os anos de 1879 e 1881 encontramos oficies encaminhando 
qun-

dros estattsticos, mas que n~o continham cópias do:; quadro!';,,. 

Para ter uma apro:<imat;~o do movimento de> redLlC:~o d.1 po-

pulac:~o escrava na Provincia de Sergipe, utilizamos os dados esta-

tisticos referentes aos anos de 1882 e 1886. Gostaríamos de utili-

zar os dados referentes ao ano de 1881, pois foi exatamente nesse 

p~riodo que se completou o fechamento do trêfico interprov1ncial 

de escravos para as principais provincias do Sudeste (Rio de Ja-

neiro, Minas Gerais e S~o Paulo), com a ado;~o por e>ssas do impos-

tos proibitivas sobre a 1mportat;~o de escravos. Como n~o encontra-

mos os boletins referentes a esse ano, utilizamos o da 1882. Já 

que só foram publicados os dados de atualiza;~o da matricula de 

escravos referentes aos anos de 1883, 1884 e 188:5, nossas 'fontas 

permitem por um lado, a aproxima;~o do ponto de inflex~o do inJcio 

da década de 1880, caracterizado pela redu;~o drástica do tr~fico 

interprovir1cial de escravos e pela perda de confianc:a qu~nto ao 

futuro do regime escravocrata e por outro acompanhar os registras 
• 

estatísticos até o próprio transcurso da matricula de escravos de 

1887, uma vez que ~ mesma foi realizada de mario de 1886 ~ março 

• 
de 1887 . Com isso fic:a patente que bo<.~ parte d<.1 brusca redLlc;:;llo da 

• 
popula~~o escrava, constatada pela matricula de 1887, deveu-se ao 

sub-raqistro daz mortes e saldas de escravos e n~o às fugas e al-
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forrias ~m massa no limiar d~ aboli~~o da escravid~o e que os com

ponentes da re~u~~o da popula~~o escrava var1aram siginificativa

mente entre os per·iodos 1873-82 e 1882-86. Adicionalmente podemoo 

• 
feitas por comparar os nossos resultado~ com os as estimativ~s 

Sl~nos da migai~O liquida da popula~~o escrava sQrgipnna sagur1do 

os d~do~ publicados da atualiza~~o da matricula de L873, a astima

tlva da sobrevivência globi.ll intercensitàru\ d<\ popltlllç:l!o etscrol\va, 

e participa~~o dos escravos prov1ndos de Sergipe no merc~do de ~a

cravo& de Camp1nas8 

• 

Tabela I I I.1 
Província de Sergipe 
Popula~~o Escrava • 

---------------------------------------------
Ano Popt.tlaiao 

Escrava. 
declínio em relaiao 
ao período anterior 

---------------------------------------·----·-·--
1873 
1882 
1886 
1887 

32.974 
26.287 
22 . 782 
16.875 

6.687 
3.:!0' 
,.907 

-----------------------------------·· -. ---·------

Como ja vimos o indice de reduç~o da pcpuln;~o •mcr·•v~ 

na Província de Sergipo, no período entre ao mAtr!cLtl~n do ~ucrA-

vos, foJ. o menor ehtre as províncias nordastJ,naa , ·fl t:·:lnclo m11nmo 

abaí:ro da média nacional. Spgundo os dado& dom bolot.inA l!lllnt1aU-

coa do~ agentes fazendários, no período 1873-1882 ~ popula~~o ~•-

cr~va da Provincia teve uma redu~~o média anual d~ 743 p~aGoae, 

enquanto que no periodo 1882-1886 tal média se elevou a 876 ~ fi

n~lmenle, no intervalo de menos de um ano, entre 1886 e 1887, ~ 

llO!"'LI)<t;l'lo escrava 1'oi redtt::ida em 5.833 pessoas . VeJamos , inici&~l-

mor1le, como •~ comporia essa redu~~o da popula~~o escrava. 
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Tabela III.2 
Provincia de Sergipe 
Componentes da Redu~~o da Popula~~o Escrava ~o 

------------------------------------------------------Per iodo mortes alforr~as saldo migratório total -·-----------------------------------------------------1873-82 
1882-86 
1873-86 

4 . 053 
1.320 
5.376 

1 . 979 
1.947 
3 . 926 

--------------------------

6::\S 
238 
893 

6 . 687 
3 . 50:5 

J.O.l.92 

----------------------------
No periodo 1873-86 a mortalidade dos escravos foi 

principal causa da reduc;;l(o da popLtlat;:~o escrava da Provincia, res

pondendo por 52,75/. desta, enquanto as alforrias representaram 38, 

52:~ e o saldo migratório 8, 76/.. Entretanto, se di virmos o periodo 

em dois sub-periodos : 1873-82 e 1882-86 obteremos resultados dis-

tintos quanto a importancia de cada um desses fatores na explica-

~~o da redut;:~o da populat;:~o escrava . Como se vê a morta l idade dos 

escravos foi a principal causa da redu~~o da popula~~o escrava na 

Provincia no periodo 1873-82, sendo responsá~l por 60 1 611. do to-

tal. Em seguida as alforrias, que responderam, no periodo 1873-82, 

por 29,59/. da reduc;íl!o da populacp:tto escrava e , fin~lmente, o saldo 

migratório com 9, 79/. . No periodo 1882-86 houw um crescimento e:~

pressivo das al forrias qt..te passaram a ser a principAl compontenette 

da reducp:to da populacp:to escrava , respondendo IJlOr :5:5,49Y. do total, 

enquanto que a mortalidade de escravos passou a explicar apen~s 

37,66/. da diminuit;:~o da populat;:~o escrava e o saldo migratório te-

ve seu peso na explica~íl!o da redut;:~o da popul~:to escrava provin-

ci~l reduzido a apenas 6 , 79/.. 

Ds nossos dados referentes ao saldo migratório de escra-

vo• da Provincia indicam que no periodo 1873-'B.'.b ho~tve Ltma perda 

liqt.lid• de 893 escravos, ou 2,71/. dos escra~V1!ls matricLtlados em 

1B7J. Esee número contr~tasta com os fornecillliD• por Conrad que 
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atribui a Sergipe uma perda liquida de 2.342 escravos ~través do 

comércio inter~rovincial no periodo 1874-1884, ou com os forneci

dos por SLenes: 4.105 escravos perd~dos, em termos liqu~dos, pela 

Provincia, no periodo 1873-1885. Boa parte dessa diferen~a deve-se 
• 

a existência de escravos m~grantes ''administrativos'' e ''desapare

cidos e criados" estatist~camente, isto é, escravos criados, des

parecidos, ou que inflam as estatisticas de sa!das e entradas dos 

munJ.cipios em decorrência .:fe mudanças nas JUrisdi!:eles das estaçe!es 

fisca•s que efetivaram a matricula de escravos, com a n~o obser-

v~ncia de critérios de consistência de dados, quando da mudança na 

jurisdiç~o das estaç~~s fiscais. Tentamos expurgar os dados dos 

boletins estatisticos fornecidos pelas estaçe!es arrecadadoras da 

Fazenda dessas inconsJ.sténcias. No anexo encontra-se uma nota so-

bre as mudanças de nomes e território das unidades administrativas 

sergipanas, bem com esclare~imentos mais detalhados nas notas das 

respecitivas tabelas sobre os critérios que adotamos para chegar-

mos aos números da populac;::lto escrava sergipana em 1682 e 1666. 

Nas duas últimas décadas do regime escravista a alforria 

foi uma importante fonte de redw:~o da popu 1 aco:to eecrava, Gti!QI.mdo 

os dados que obtivemos, entretanto, resta-nos responder ~• •feti-
' 

vamente esses dados captaram, se n~o a totalidade, boa parte Qas 

alforrias concedidas pelos senhores sergipanos aos aeus e•cravos. 

Inicialmente deve ficar claro que os dados que utilizamoa foram 

obtidos de registres indiretos, isto é, os agentes do Ministério 

da Fazenda eram obrigados a informar periodicamente as altera~~es 

verificadas na matricula de escravos de sua jurisdi~~o . Para isso 

consultavam ou recebiam registres oficiais, como por exemplo, os 

de r•colhimenlo de impostos sobre a exporta~~o de escravos, noti-
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fi~a~~es de t~ansfe~~ncia de domicilio dos escravos, certidôes de 

óbitos, regist~os de cartas de alforrias, etc. No caso das altar

rias o pr~blema principal é sabe~ se os senhores registravam em 

cartó~ios suas cartas de illforria, uma ve:: que se assim n:lto o fi-

zessem, isto é, se as cartas de alforrias pe~anecessem como doeu-

mentes de particulares, os agentes fazendários n~o teriam acesso 

ao nOme~o ~eal de escravos alforriados. Mais ainda, supondo quP 

boa pa~te das cartas de alforria fossem regis~radas em cartórios, 

já que sendo o escravo, na segunda metade do século XIX, uma pro-

priedade valiosa e que devia ser necessário Lm docllmento que asse-

gurasse ao e:< escravo nêlfo só a ~mpossib.Llidadl! de ser legalmente 

reescravizado, mas que também demarcasse sol[!lllemente o seu novo 

status social, solenidade qLie de certa forma ctompensava a imper-

ceptivel mudan~a de suas condi~Oes objetivas ~e subsistência, tal-

ta ainda saber qual o lapso de tempo entre a ctoncess~o da alforria 

pelo senhor e o término oficial do p~ocesso, ctom o registro, em 

cartório, da carta de alforria . Provavelment~ nas duas ~ltimas 

décadas do regime escravista, esse lapso de tnompo tendia a n~o sP.r 

muito grande, ou ao menos se distribuia de fmrma homogénea pelas 

diversas regi ele do Pais, permitindo uma correlJar;:~o entl~e os dadou 

' 
disponíveis sobre alforrias e varáveis econOmi:cas das regi~es ..... 

3. Alfor~ias 

A taxa de alforria da popLilar;:~o es~ava tem sido forte-

mente associada às variaveis económicas . M~tins, por e;~emplo, 

afirma que: " c ••• J Os dados dispon!veis paroà'l a!S prov!ncias brasi

leirac, nos ano 70 e 80, mostram que o nivel de manumiss~o era in-
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versamente associado à vitalidade do regime servi l, As mais alta~ 

taxas de alforria correspondem às areas em que a disponibiljd~de 

de fontes.de m~o-de-obra tornou os escravos menos necessários, co

mo no Nordeste ou a capital ~mper~al, ou àqueles em que a base 
. 

econ6m~ca dos sitema escravista estava se esfacelando, como no ca-

so do Rio Grande do Sul e das províncias nordestinas atingidas pe-

la seca dos 70. Ba~:<os niv.eis de manum~ss~o s~o observáveis em 

províncias próperas e fortemente pr6-escravid~o, como 0 RJo de Ja

ne1ro e S~o Paulo.''~2 

Mattoso também afirmou que os senhores de escravos no r-

destinos, mais especificamente, os senhores de engenho , teriam, no 

século XIX, uma elevada propens~o a alforriar os seue escravos . ~~ 

Slenes associou as maiores taxas de alforria a n~o ren-

tabilidc.de da escravid:J:o nas regi~es n~o ocupadas pelas "planta

tions'' e as maiores possibilidades de obten~~o de alforria pelos 

escravos urbanos e domésticos . Porém, diferentemente dos at.ttores 

anteriormente citados, julga Slenes que a escravid~o era vivàvel 

econOmicamente no Nordeste Açucareiro, e que portanto os ~enhorP.s 

de engenho n~o estariam particularmente inclinados a alforriar 

seus escravos, porque estes teriam se tornado um peso aconOmico 

para os senhores, ou por apresentarem uma dóse de patern~lismo 

mui to mais elevada que os set.ts confrades de outras regi~es do Pa-

is. 1 .. 

o primeiro reparo qu~ temos que fazer às teses generali

zantes de maior proprens~o a alforriar escravos de algumas regi~es 

brasilei~as é quanto ao seu caràter anacrOnico. Essas af1rma~~es 

ter-iam qLie levar em conta a variaç~o em r-elac;:~o ao tempo das taxas 

d• alforri• nas diversas regi~es do Pais, já que mesma variou 
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fortemente nos últimos snos do regi · t A i ~ me escrav~s a. ss m, por exem-

plo, a taxa anual de alforria da popula!;~O escrava, n;;a provlncia 

de s=o Paulo, passou de 4,8 por 1 . 000 escravos. em 1874, para uma 

taxa anual média de 8,14, no periodo 1873-87. Observe-se que asta 

última taxa de alforria verificada na provinci~ de s~o P~ulo 

maior que as verificadas em todas as provincias do Nord~at&, para 

as quais d~spomos de dados, em 1874. Portanto, em se tratando dow 

últimos anos da escravid~o, compara~Des quanto a taxas de alter

rias entr~ diversas regiDes só s~o válidas se se reteri1·cm ao meu

mo corte temporal . 1 ~ 

A segL1nda observa~~o é que os dados disponiveis n~o au

torizam uma conclus~o genérica de elevada proprens~o a altorriar 

escravos por parte dos senhores nordestinos. No periodo 1873-8~ as 

provincias qLie apresentaram menores taxas de alforria foram , em 

ordem crescente: Minas Gerais, Paraiba, Rio de Janeiro, Maranh~o, 

Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirita Santo e S~o Paulo.~~ 

Em terceiro lugar também a afirmar;:llo de uma ••to~~gnaç-~o, 

por toda a regi~o nordestina, na segunda met.Oe do a•culo XIX, ••

saciado~ a idéia de inviabilidade económica do escravi•mo na re-

gi~o, ainda m.ais porqLie seria e)(tremamente f~c:il • substit.ui~lro 

dos escr.avos por m~o-de-obra livre, tem sido muito difundida mas 

pouco comprovada com números . 1 7 

Examinemos os números que dispomog sobre a alforria d• 

• 
escravos, em Sergipe, a luz dessas teses . Segundo os dados que 

dispomo11, forol\m alforriados, em Sergipe, dL\rvnte o ano de 1876, 

220 escravos, o que equivale a uma taxa anual de 6,7 escravo• al-
• 

forrladoa em cada mil registrados na matricula de 1873 . Com ess~ 

re11ullado, Sergipe eataria numa posi!;~O intermediAria entre as 
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provincias que t~nham menores e maiores taxas de alforria . Alago-

as, Pernambuco e Paraiba ser1am as provinci<\S nordest1nas q~te 

apresentavam menores taxas de alforria que Se~gipe. Porém, como 
' 

vimos a taxA de alforr.1.a variou mLiito nos últimos anos da escravi-

d~o . portanto , serà útil um acompanhamento do número de altorr1as 

concedidas. na Provincia, com base nos dados obtidos dos boletins 

de atual1za~~o da matricula de escravos de 1873 . ~e 

Tabela III.3 
Sergipe: Alforrias de Escravos~~ 

-------------------------------------------------
Anos Graluitas Onerosas Total 
-------------------------------------------------
1873-62 997 (50,36/.) 962 (49,62/.) 1979 
1682-83 -97 182 85 
188:3-84 218 (91,60/.) 20 ( 8 ,40Y. ) 238 
1884-85 418 (52,05/.) 38~ (47 , 95'l.) 803 
1885-86 662 (80.63'l.) 159 (19,37'l.) 821 
1873-86 2.198 (55,99/.) 1 . 728 (44 , 01/.) 3 . 926 

-------·------------ -----------------------
Nos anos seguintes, a taxa de alforria , em s~rgipe, 

cresceria significativamente, pois de uma média de 220 alforrias 
anuais, no periodo 1873-82, passa-se para 238 , em 1883-84, e fi
nalmente, At.Lnge um novo patamar, em 1884-B~, com 803 alrorrias e 
821 no ano sLtbsequente . Se supusermos que em 1886-87 tiv~sse sido 
mantido o patamar de 800 alforr.Las, em Sorg1pe , conclu1r.1.amos que 
às vesperas da aboli~~o da escravid~o teriam ~ido alforr.Lados , a 
t.1.tulo oneroso ou gratu.Lto, 4 . 726 escravos, o que eq~tiVollle a 
14,33X dos escravos n1atriculados em 1873. Esse resultn~o e6tà for
temente influenciado pelos números de alforrias dos Oltimon anos 
da escravid~o . S lenes t tt ilizando os dados das alforrias cor1cedidas 
até 30.06.1885, e proJetando a média anua l até 01.01.1887 obtve um 
indice de 9,9'l. da populai~O escrava matriculada em 1873 . ~m proje
~~es de Slenes colocam Sergipe entre as provincias com menore~ ta
xas de alforria . abaixo ollpenas de Minas Gerais . Paraiba, Rio de 
Jane.1.ro e Alagoas . Portanto. podemos concluir que, em Sergipe, as 
taxas de alforrias eram moderadas, nos últimos anos do escravismo, 
e se isso pode ser tomado como indice da vitalidade desse , afirma
riamos que Sergipe apresentava um significativo apego à escravi
d~o. como al1às outras regi~es bras.Lleiras de predominio económico 
das ''plantation~··. Nos últimos anos do regime escravista cresce 
significativamente o número das alforrias, possivelmente , ao menos 
em parte, como forma de preservar a m~o-de-obra dos ex-escravos 
que n~o podiam ser substituídos t~c facilmente por homens l.1.vres 
como supOe boa parte da h1storiografia, quollndo trata do Nordeste 
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brasileiro. 20 

Gltanto a distribui~~o al forrias entre grahLl. tas e onero
sas. com a inclus:lro dos escravos alforriados pelo fundo de emanci
pa~~o na categoria alforr1.as onerosas, tivemos o segu1nte compor
tamento: No periodo 1873-82, praticamente a mesma propor~~o entre 
alforrias onerosas e gratuitas, nos anos de 1883-83 a 1884-85, uma 
eleva~~o da propor~~o dos escre~vos alforriados a titulo oneroso e, 
f.l.nalmente, em 1885-86, ltma significat1.va eleva~~o na prorporc~o 

dos escravos alforriados a titulo gratuito . Em que medidCI tal 
crescimento das alforr1.as concedidas a titulo gratuito, no apagar 
de lu~es do regime escravista, foi uma tentativa de preserva~~o da 
m~o-de-obra, através de contratos de locar;~o de servi~os, em troca 
da alforria, ou simplesmente uma decorrência da desagregar;~o poli
tica e moral do escravismo, n~o podemos mensurar com as informa
ç~es que dispomos. 2~ 

O fundo de emancipa~~o teve uma contribul.~~o importante 
no aumento das alforrias concedidas aos escravos, em Sergipe. Do 
total de 1.728 alforrias concedl.das, a titulo oneroso, entre 1873 
e 1886, 659, ou seja, 38,14/., foram financiadas, ao menos parcial
mente, pelo fundo, Se excluirmos do total das alforrias conced1das 
a titulo oneroso as financ1.adas pelo fundo de emanc:ipac;:~o , con
cluiremos que apenas 27,23/. das a lforrias concedidas , no periodo 
citado, o foram a titulo oneroso . 22 

Us boletins estatisticos de atltaliza~~o dos dados da ma
tricula de escravos, a partir de 1882, normal~ente n~o discrimina
vam o seNo dos escravos alforriados . Segundo os dados publicados 
pela Diretoria Geral de Estatistica , em Sergipe, em 1876, teriam 
sido alforriados 220 escravos, sendo 91 do sexo masculino e 129 do 
sexo feminino. Portanto, teriam sido alforriados 70,5 escravos do 
sexo masculino para cada 100 escravos do sexo feminino, qlte é um 
número muito próximo a média obtida por outras 13 provincias do 
Pais, em 1874. Os bol e tins estatisticos do municiplo de Itabaiana, 
el'aborados com r~gor, e fornecendo informac;:eles com maiores deta
lhes que os prestados por outras agências fazendárias , nos permi
tem examinar novos dados sobre a alforria de escravos na Provin
cia. 

Tabela 111.4 
MUnicipio de Itabaiana (Se) 
Alforrias 1873-8223 

----------------------------------------
t1.po de alforria 

gritis onrrosi fund.E•ancip. Condicionil Judicl~rii tot•l 

hoaens 25 
aulheres 80 
tobl 105 

6 
12 
18 

19 
11 
30 

3 
6 
9 

2 
3 
5 

55 
112 
167 

-·---------------------------~---------

Do total de alforrias concedidas, ~o periodo 1873-82, em 

ltabaiana, 67,07/. foram para escravos dos se)l(o feminino e 32,93/. 

para escravos do sexo masculino, a vantagem ~as escravas é malar 
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ainda se cons~derarmos apenas a s alforrias concedidas tit~t l o 

gratuito. N~stas a propor~~o das alforrias concedidas às escravas 

atinge 76,191., enquanto os escravos ficaram com 23,81/. deste tipo 

de alforria. Apen~- nas alforrias concedidas através do fundo de 

emancipa~~o é que os escravos do sexo masculino consegu~ram uma 

participa~~o relativa maior que as escravas , com 63,331., enquanto 

as escravas ficaram com 36,66/.. Em termos globais 1 podemos dizer 

que, em Itabaiana, no periodo citado foram alforriadas 100 escra-

vas para cada 49 escravos, o que confirma a predominancia das mu-

lheres na conquista de alforrias, detectada em outros estudos. 

Em ~1m aspecto , entretan to os números de Itabaj_ana n~o 

correspondem às expectativas dos estudos sobre as alforrias , tra-
. 

ta-se da taxa de alforria . No periodo 1873-82 foram alforriados 

167 escravos no mLmicipio , o que corresponde a uma taxa anual mé-

dia de 5,61 escravos para cada 1. 000 matriculados em 1873. Para 

Provincia como um todo a taxa correspondente seria de 6,67 escra-

vos para cada 1.000 matriculados em 1873. O paradoxal é que o cn

t~o municipio de Itabaiana abrangia vasta área do agreste-sert~o, 

possuindo um pequeno número de engenhos de ac;úcar. Além da pecuá-
• 

ria e agricultura de subsisténcia, que abastecia parte dog m&rca-

dos da regi~o da cotinguiba, sua principal fonte de renda fora o 

algod~o, cuja produc;~o, e p r incipalmente, os rendJmentos propor

cionados por ela estavam diminuindo significativamente na década 
• 

de 1870 , em relac:~o aos niveis a t ingid_os na década anterior . 

tanto, era de se esperar que os s e nhores de escravos do municipio 

t Lln 1a proprens~o a alforriar seus escravos maior que a 
apresen assem " • 
média verificada na Provincia . Ve jamos os dados para todas as 

e Slla varia;~o com o transcurso do tempo . 2
• 

gi~as da Provincia, 

• 

r e-
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Pe-ríodos 

14,76 8,82 
---------------

A tal(<:~ anLoal de alforria média da Provincia conoo um to-

do. no periodo 1873-82, foi de 6,67 escravos para cada 1.000 ma-

triculados em 1873. Essa taxa oscilou entre a minima de 5,25 obt~

da no Agreste-Sert~o de Itabaiana e a máxima c~ 8,17 alc~nr.ada 

Agreste-Sert~o Sul. O fato de a taxa média de alforria, no Agre~

te-Sert~o Sul, ser maior que a méd:1.a provincul C!st.) de acordo coa; 

as expectativas teóricas. Sendo uma reg:1.~o dE pouca l.mpor·t'!lncl.a 

econO~oica das "plantations", com ba:1.xa relar;~o 

escrava/popular;~o livre, com o predominio de pequenos plant~i~ de 

escravos, era de se esperar que diante da relat1vamente baixa ren-
• 

tabilidade do trabalho escravo, houvesse uma ~ndencia a alforr 1 ar 

mais elevada que nas regietes onde predom1navan as "plantat1.on5". 

Porém, a regi~o do Agreste-Sert~o de Itaba:1.an~, sob esses aspect~s 

económicos semelhante ao Agreste-Sert~o Sul, n~o apresenta tal 

comportamento da taxa de alforria, antes pelo contrário, teve a 

menor ta1ca de alforria entre as reg1etes da Provi11cia . Veremos, 

adiô1ntt?, qLie 0 Agreete-Sert:l!o de Itabaiana apTesentoLI a mais éll te> 

tilxa de C!migra(j:~O l iqt.lida da popul ac:tto eacrcava. entre as reo,JHles 
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da Provincia . Ou seja, os propriet~rios de escravos do ~greste-

Sert~o de Itabaiana, no periodo 1873-82, pareciam ma~s d~spostos a 

exportar seus escravos que a ai forria- los, o qL,e n~o dei:<<~ de ser 

compreensivel, se as atividades econOmicas desenvolvidas na regi~o 

n~o permitiam uma remunerat;~o razoável para o capital representado 

pelo escravo, os propr-ietários poderiam obter pre~;os elevados por 

esses, vendendo-os aos comerciantes, agentes de compradores dos 

cafeicultores do Sudeste brasileiro e senhores de engenho da Pro-

vincia e de outras regi~es do Brasil . Aparentemente os proprietà-

rios de escravos das outras regi~es do agreste-sert~o sergipano 

fizeram uma maior aposta na alforria de seus escravos e, portanto, 

na cria;~~ de uma camada de dependentes econOmicos e sociaJs que 

substituísse os escravos . 26 

As regi~es da Cotinguiba e Mata-Sul apresentaram, no pe

riodo 1873-82, respectivamente, uma taxa anual de alforria de 6~39 

e 6,68; um pouco abaixo e praticamente equivalente a média prov~n

cial. Essa taxa de alforria pode ser considerada representativa da 

méd~a nacional da década de 1870. Poder-se-ia indagar por que nas . 
·~ · f t ente •nfluenciadas pela presen!õa da agricultura reg~ues ma~$ or em • 

lf · n~o era significativamente mais exportadora a taxa de a orr~a 

baixa que a média provincial . Poderíamos responder que: em primPi-

ro lugar, 0 fato de boa parte dos escravos da Provincia estarem 

localizados nas regit1es da Zona da Mata influenciava fortemente 

d }Ligar que se. ndo as duas regi~es da média provincial, e em segun o • 

Zona da Mata as de .maiores propor~~es de popLtla;~o escrava L'rbana 

da Provincia, a taxa de alforria dessas regi~es era influenc~Cida 

pela a Obter alfQrr ias dos escravos urbanos. maior propensl!to 

apresentarC\m as maiores tax01s Da municipios que de al-
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torria foram os que pcssuiam maiores popLlla~~es escravas urbanas, 

em termos relat~vos . Assim , por exemplo, Maruim e Laranjeiras, 

apresentaram, no periodo citado, taxa anual de alforria de 11,99 e 

8,33 com uma participa~~o da populaç;~o escrava urbana de 33,911. e 

16,331., em 1873, respectivamente. Em contrapartida, Rosário, Japa

rah•ba e Divina Pastora tiveram taxas anuais de al forria menores 

que a média da regi~o; respectivamente de 3,37, 1,18 e 5,93. A 

participar;~o relativa da populac;:tfo escrava Ltrbana, em 1873, desses 

municipios, em 1873, foi de 4,031., 7,31. e 4,96/. respectivamente. O 

mesmo aconteceu com os municipios da Mata-Sul, os de maiores taxas 

anuais de alforria, S:tl:o Cristóv:tfo e Est~ncia, eram também os de 

maiores participa~~es relativas das popu l a;~es escravas urbanas, 

enquanto que os de menores taJ<as anuais de alforria Espirita 

Santo e Itabaianinha -- eram os de menores participaç;l!les da popLl-

lar;::tfo escrava Llrbana . ""7 

No periodo 1882-1886 houve Llm sensivel aumento na taxa 

de alforria. Para a Provincia como um todo passou-se de uma taxa 

anual de 6,67 escravos alforrriados, em cada 1.000 matriculados em 

t tava de alforria foi verificado em 1873, para 14,76. O aumen o na " 

todas as regi~es da Provincia , porém com intensidade diferenciada. 

Dentre todas as regi~es, a q~~ apresentou o maior crescimento na 

~ riodo anterior, e que também taxa de alforria, em relar;:~o ao pe 

· foi exatamente a Cotinguiba . apresentou a maior taxa de alforr1 a, 

• tm ·~ in"'le·x~o completa no comportamento dos Portanto, houve ~ ~ • senha-
. 

res de escravos dessa regi~o~ quanto à concess~o de alforr~as, jà 

que no esses n•o se destacavam pela distribui;•o periodo anterior, 
• 

â i taxa da regi~o sO era de alforrias, antes pelo contr r o, a 

de Itabaiana. Dentro da regi~o da rior a do Agraste~Sert~o 

supe-

Cotin-
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guiba também houve uma mudan~a quanto aos munlcipios nos quais se 

concederam altorr-iüs em maiores propor~~es. Como v~mos, no periodo 

1873-82, as maiores tal<<os de al torria se verficaram nos municlpios 

com popula~~o escrava urbana relativamente mais elevadas; no pe-

riodo 1882-86 foí exatamente o contrário . Alguns dos municipios 

que apresentaram maiores taxas anuais de alforria por escravos 

matriculados em 1873 foram: Japaratuba ( 42,2 por 1. 000 esc r· avos 

matriculados em 1873), Santo Amaro (25,01). e Rosário (23,01). A 

participaç~o relativa da popula~~o escrava urbana desses mun~ci-

pios, em 1873, foi de 7,3/. 4,41., e 4,01., respectivamente, abai xo 

portanto da média regional que foi de 13,38X. Em contrapartida, 

Maruim, com uma taxa anual de alforria de 12,5, era o municipio de 

maior propor~~o de popula;•o escrava urbana, em 1873 . Divina Pas-

tora e Capela s•o e:<emplo de municipios que, n•o obst<~nte apresem-

tarem crescimento em suas taxas de alforr~a em rela;•o ao periodo 

anterior, continuavam abaixo da média da reg~•o. Es~es municipios 

apresentavam, em 1873, populaç~es escravas urbanas relativamente 

menores que a média regional, com o que podemos conclLiir que ape-

sar do significativo aumento da taxa de alforria verificada 
• 

vésperas da aboli;~o da escravid•o, e que esse crescimento 

mais significativo nos municipios de ma~or predominância relativa . 
da popula~~o escrava rural, este aumento da propens~o a alforriar 

n~o se distribuiu igualitariamente ~ntre os senhores de escravos 

dos diversos municípios. Em alguns os proprietários de escravos 

preferiram apostar na sobrevivência da institL1iç:~o da escravid;ljo 

e, portanto, n~o aumentaram SLia disposic;:ao em alforriar seus es-

cravos."'"' 

A regi~o da Mata-Sul destaca-se, no periodo, 1882-86, 
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por apresentar a menor taxa média anual de alforria entre as re-

giOes ?a Província. S~o Cristóv~o, com uma taxa anual média de al

forria de.15,6l foi o único município da regi~o a ultrapassar 

taxa média anual da Província, nesse periodo . Em Itabaianinha e 

Estotncia pratic:"amente n~o houve crescimento na t.:n<a médi"' anual de 

al forria entre os dois per iodos citados . Portanto, sal v o uma maior 

negligência dos senhores de escravos e autoridades locais em re-

gistrar as alforrias concedidas nessa regi~o, podemos concluir que 

nela houve um apego muito grande à instituir;:~ da escravidlllo e 

mesmo nos últimos anos do regime, os senhores locais se obstinaram 

em n3:o libertar seus escravos. 

O Agreste-Sert~o de Itabaiana e Agreste-Sert~o Sul apre-

sentaram, no per iodo 1882-86, taxas médias anu~ais de al forria pra-

ticamente idênticas e pouco _abaixo da média pnovincial . De qual

quer forma houve um crescimento significativo ma ta:<a anual média 

de alforria, particularmente no caso do Agreste-Sert~o de Itabaia-

na, que no periodo anterior possuia a menor ~a entre as regiôes 
o 

da Província. O arrefecimento das importar;:Oes de escravos, por 

parte dos mercados provinciais e nacionais le~~~Du ao aumento da ta

xa de alforria nessas duas regieles. Entretantlm a taxe média anual 
o 

de alforria ficou abaixo da regi~o da CotinguHba, o que pode sig-

nificar que tanto as pressOes dos escravos pMa a obten.;~o da li

berdade, quanto a disppsi~~o dos senhores em ~ncedê-la como meio 

de assegurar a continuidade da oferta de m~o~-obra, com o espe

rado fim do regime escravista, foi menor nesszs duas regi~es. Os 

dados do Agreste-Sert~o Sul foram prejudicad~ pela estimativa qLte 

fomos obrigados a fazer do total de escravos ~üforriados, no pe

riodo 1882-86, para os municípios de Lagarto, Riach~o e Boquim a 
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·partir da média provincial. 

Concluindo, podemos resumir as pr1ncipals conclus~es 
• 

acerca dc.comport~mento da taxa de alforria em Serg1pe e nm •uas 

diversas regiOes no transcorrer dos últimos anbs da escravid~o . 

Para a Provincfa como um todo, e quando comparados periodos equi

valentes a taxa de alforria se localizava em termos médios entre 

as províncias que apresentavam taxas moderadas de alfon-la. Neste 

sentido, poderíamos tomá-las como indicador da vitalidade do es-

cravismo na Província, da rentabilidade do uso da for;a de traba-

lho escrava, características que a literatura esp~cializada, em 

sua maioria, tem atribuido apenas às regiôes cafeeiras. Ainda para 

a Provincia como um todo, a taxa anual de alforria sofreu sign1fi-

cativo incremento no limiar da abali~~o da escravid~o, passando d~ 

6,67, no periodo 1873-82, p~ra 14,76 no periodo 1882-86, enquanto 

no exercicio 1885-86, a taxa anual teria atingido 24,90. Estudas 

tomando como base as cartas de alforrias poderiam esclarecer as 

motiva~~es e condi;Oes das alforrias gratuitas e onerosas . Os bo-

letins estatísticos de atualiza;~o da matricula de e s cravos de 

1873 nos permitem apenas comprovar diferen;as de comportamento n~ 

taxa de alforria entre as diversas regiOes da Provincia. No perío

do 1873-82, as taxas médias anua1s de alforri~ nas diversa$ re

giôes da Provincia n~o apresentam grandes discrep~ncias. As duas 

reg 1~es da zona da Mata, Cotinguiba e Mata-Sul, apresentam ta:<as 

muito semelhantes à m~dia provincial. De certa forma surpreendente . 
é a menor taxa de alforria apresentada pela regi~o do Agreate-Ser

t~o de Itabaiana. A menor rentabilidade do uso da foria de traba

lho escrava tem sido associada pela literatura especializada a uma 

maior taxa de alforria. Esta regi~o, como pode ser comprovado por 
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sua grande @Xporta~~o liquida de escravos se enquadraria no modelo 

d e desagrega~~o do escravismo, entretanto, n~o apresentOLI taxas 

s i gnificativas de alforria. Aparentemente os proprietários da r~-

. 
gi~o puderam utilizar a demanda na Provincia e mercados e~tra-pro-

v inciais por escravos para se desfazerem de investimentos na pro-

p riedade escrava tor·nada anti-econOmica . No periodo 1882-86
1 

todas 

AS regiOes da Provincia apresentaram eleva~Oes em suas taxa~ mé-

dias ~nuais de alforria em rela~~o ao periodo anterior. A diver-

gência de comportamento entre as regie!es foi entretanto t!lur·preen-

dente . A regi~o da Cotinguiba que apresentara , no periodo 1873-82, 

a menor taxa entre as regiôes da Provincia, apresentou no Qltimo 

periodo a maJs elevada ta>:a . A reg i~o d a Mata-Sul apresentoLI a me-

n o r t axa entre as regi~es da Província. Ou ~eja , aparentenlente os 

proprietários de escravos da Cotingui ba acreditavam qLie o regime 

e scravista seria destruido dentro de pouco t empo e passarama utJ-

l izar· a alforria de seus esc ravos como forma de assegurar o forne-

~imento de for~a de trabalho p6s-aboli~~o, enquanto os proprietâ-

r ios da Mata-Sul acreditavam que o regime esc~avista ainda sobre-

viveria por mais alguns anos, ou imaginavam obter indeniza~~en que 

~ompensassem a manuten~~o da propriedade escràva M9G ~lltlmos ~nos 

d o regime. Finalmente, os dados referentes ao municipio da lta-

baiana comprovam a predominancia, detectada em OLitroe estudo&, dos 

escravos do sexo femin~mo na obten~•o de alforrias . 

• 

' 
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• 4. TrAfico Intar a Intra-Provincial de Escravos 

.Até a divulga~~o dos estudos de Slenes, o papel do trà-

fico interprovincial de escravos na redu~~o da popula~~o escrava 
• 

no Nordeste e S'!.ll brasileiros e no reforc;;o do escravismo no Sudes-

te, estava permeado de incertezas e afirma;~es genéricas sem bases 

estatisticas ou documentais seguras . Por exemplo, segundo Mattoso r 

" Há fortes indicies de que, entre 1850 e .1688 1 o volume desse 

tráfico interior-ano atinge a média de 5 . 550 escra vos deslocados 

anualmente, o que daria um total de 209 . 000 no periodo . As regi~es 

açucareiras teriam assim perdido de 100 a 200 mil escravos, cifra 

aceitável quando se tem conta que a c r ise econOmica foi sentida 

mais fortemente no norqeste. " 2 "' 

Além da imprecis~~ na estimativa, a afirma~~o de Mattoso 

pode nos levar a concluir que praticamente todos os escravos que 

ingressaram no Sude ste, via tráfico interprovincial, no periodo 

1850-88, vieram das regieles ac;ucareiras do Nordeste. EJ.senbe rg, em 

seu valioso estudo sobre a agro-indústria ac;ucareira pernambucana, 

também insinua que foram os senhores de engenho. 01.1 lavradores da 

cana-de-ac;;acar os forr1ecedores de escravos ao trAfico interprovin-

cial.""0 • ' 

Uma consequência possivel da superestima~~o do trAfico 

interprovincial de escravos , é a conclus~o de que ele teria sido a 

principal raz~o do declinio da populac;~o escrava no Nordeste . E 

esta a conclus:l!o a que chegou Galloway : "As vendas de escravos pa-

ra o Sudeste brasileiro foram a principal causa de perda ( de po-

pula;~o escrava J do Nordeste . •·~~ 

Explicita ou subJacente as afirma;~es quanto ao volume e 
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' 

as fontes do tráfico interprovincial de escravos havia duas hip6-

teses: a decadência da agro-indústria a~ucareira nordestina, na 

segunda metade do século XIX e a fàc1l su~stituiç~o da m~o-de-obra 

escrava que se eKportava, morria ou •lfor~iava por trabalhadores 

livres nativos. Evaldo Cabral de Melo abre seu estudo s~bre a 

quest~o do tráfico interprovincial de escravos, retornando as te&es 

de Conrad e Toplin acerca das divergências regionais no encaminha-

menta da "quest1!to servil" e, em particular, do tráfico Jnterpro-

vincial. com a segu1nte afirmai~D : E sabido que a transi~~o do 

• 
trabalho escravo para o livre na grande lavoura do ImpérJ.o se pro-

cessou em condi;~es crescentemente dessemelhantes de oferta de 

mllto-de-obra no norte e no sul . Enquanto a grande lavoura ac;ucareJ.-

ra pOde incorporar uma oferta relativamente abLlndante de bra~os 

livres, a lavoura cafeeira teve de recrutar o elemento servil su-

butilizado em outras provincias meridionais e nas provincias se-

tentricnais, cujos produtos de exporta~~o, o ac;úcar e o algod~o. 

nllto encontravam no mercado a demanda remuneradora de que oozava o 

café. "::S2 

Em Sergipe, apenas dois estudos abordaram a quast~o do 

tráfico interprovincial de escravos e o seu papel ~o declinio da 

escravid~o. Figueiredo, embora apresentando os dados do cHportl!l-

c;~es de escravos referentes apenas aos exercicios de 1858-'9 

1860-61, conclui que1 •• A simples cita;~o dos nómeros desse com~r-

cio é confiss~o da sLta im'portancia da vida na Provincia. A esta-

tistica, ''organizada para sonegar a reálidade''• obJetiva ocultar o 
. 

cont~abandp permanente, generalizado, escandaloso . '' Adiante o au-
• 

ter afirma a inevitabilidade do tráfico interprovincial de escroll-

vos, dado a deteriora~~o económica do Norte e Nordeste e a ascen-
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~~o da economia cafeeira e adu2 que; "No número das provincias 

condenadas encontril-se a maior:- de todas elas , Sergipe"."'"' 

Santos, com base nos dados de reduc;~o da popLilafõ::IO es-

crava das diversas provincias brasileiras, apresentados por Con-

rad, e no estudo da legislaç:llo provinc~al sobre exporta~:to de 

escravos, bem como em alguns números de exporta;~o de egcravos, 

publicados nos relatórios de presidentes da provincia, conclui 

que : ''A força de trabalho escravo, fundamental para a agricultura, 

essencialmente a de exportaçlllo, foi defendida ferrenhamente pela 

oligarquia agrária de Sergipe . ''"'~ 

A revitaliza~~o do tráfico interprovincial de escravos, 

em decorr$ncia da proibiç~o efetiva do tráfico internacional, 

partir de 1850, provocou uma reac;-:llo quase que imediata nas provi n-

cias nordestinas visando coibir a exportaç~o para o Sudeste, onde 

impulsionados pela economia cafeeira os preços dos escravos eram 

mais elevados que no resto do Pais . Esta reat;:lto, entretanto, esta-

va permeada de contradi;~es . Premidos por circunstências económi-

c as adversas, algLtns proprietár~sJ1e escravos deseJavam vandê-los 

ao maior preço possível, e este só podia . ser pago pelos comercian

tes que revendiam escravos a oLttros comerciantes, for110c:edores dos 

cafeicultores do Sudeste . Por outro lado, os se"hores de engenho 

que estivessem em situaç~o económica ~stàvel ou próspera n~cessi-

tavam de novos escr-avos para sLtbstihtil" os que morriam, envelhe-

ciam, ou er-am alforriados . Para esses a livre e:1porta;~o n~o ape-

nas trazia concorrentes qLte elevav·am os pr-ec;;os dos escravos como 

também comprometia o futuro da Província, uma vez que a base do 

trabalho organizado , isto é, o t~abalho escravo, estava sendo cor-

roida pela exporta;~o. Esses interesses antagónicos estar~o pre-

- - 163 



• 

sentes em todas a'S discussôes de como e porquê!' coib.il"' OL\ liberal!-

zar as e:<portac;tles provinciais de escravos . O resultado foi o es-

tabelecimento, no nivel da Provincia, de impostos que colocavam 

algumas barreiras às exporta~ôes. 

A proibic;~o total de exporta'>ôes de escravos certamente 

seria uma decis~o que transcendia o nivel provincial . Me-smo se 

desconsiderarmos a presen~a dos interesses de parte dos proprietà-

rios de escravos em sua livre exportat;~o, há que lembrar que os 

escravos eram uma merce.doria, das mais liqLtidas e valiosas na se-

gunda metade do século XIX, portanto , colocar óbices intranspon1-

veis à sua comercializat;âo agredia fortemente os interesses de uma 

numerosa classe de proprietários de escravos e também de comer-
• 

ciantes e banqueiros, cujas operaGOôes estavam lastreadas na pro-

priedade escrava. Portanto, decisôes mais drásticas sobre a comer·-

cializat;•o de escravos teriam como instancia natural o Parlamento. 

Foi nesse que Jo•o Mauricio Wanderley, futuro bar•o de Cotegipe, 

deputado pela Bahia, em 1854, apresentou projeto proibindo o trá-

fico interprovincial de escravos, com a previs~o da aplica.~o da9 

mesmas penas prescritas pela lei Eusébio de Queiroz ao tráfico 

africano. Esse projeto recebeu o apoio das bancadas nordestin"tl• 

especialmente das provincias a~ucareiras, mas n~o foi aprovado de

vido ao desinteresse do ministério conservador e ~ oposi~~o das 

bancadas das provincias cafeeiras. Novamente. em 1956, outro depu

tado baiano -- José Augusto Chaves -- tentou suprimir o tr~fic:o 

interprovincial, agora com a ''localiz•;~o'' do escravo, transfor-

mando-o em uma espécie de servo. Esse proje·tc também n~o consegLihl 

<!!,prova~~o."'., 

A n~o apr-ova~:rto pelo parlamento dos projetes de leis de 
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. 
Wandeorley e Chaves, nll!o sig;-ti fica que os senhorl'!s de engenho deiS 

provincias nordestinas n~o continuassesm a procura de mecanismos 

efica;es e aceitáveis por parte do conjunto de proprietár~os de 

escravos , que restring~ssem c tráfico interprovincial. Pelo menos , 
no caso de Sergi~e, há evidências dessa incessante busca de bar-

reiras às export~;~es de escravos , que terminaram limitando as sa-

idas de escravos da Provi11cla. 

A primeira rea~~o da Assembléia Provincial de Sergipe ao 

incremento do tráfico interprovincial de escravos foi, seguindo o 

· r exemplo de outras províncias, elevar drasticamente o imposto sobre 

a exporta~~o de escravos . Em 1851, pagava-se 12Q800 réis sobre ca-

da escravo saldo da Província; em 1853, tal imposto foi elevado a 

100S•OOO réis . Em 1855, isto é, após a reje1Cjõ:l<O no Parlamento do 

projeto de proibi~~o do tráfico interprovincial apresentado pelo 

futuro bar~o de Cotegipe, a Assembléia Provinc~al de Sergipe volta 

à carga com uma nova majoraç~o do imposto sobrP a exporta~~o de 

escravos, agora estabelec~do em 300$000 réis sobre cada escravo 

eHportado, além de ter fixado em 10X a meia sisa sobre os escravos 

el<poi-tados. :s... . 
Tais impostos. por serem excessivos, pêlrece n&lo terem 

atingido seu pr~ncipal objetivo, a imposic;:~o de ba rre.l. r a a sl.gnifl.-

• 
cativas à exportaç:âo de escravos, estimulando .:~ntes o conti-a bando . 

E o que se depreende do relatório do Inspetor da Tesouraria Pro-

vinc~al, de 1857, analisando o imposto de exrortac;:~o: 

"Este imposto n~o ofE?receu r!'!ndimento algi.HTI no el,ercic:io 

findo, como vereis no respectivo balanc;:o; entretanto escravos sai-

ram clandestinament~ da provincia sem pa~ar impostos, e a lavoLtra 

ressentia-se da falta de bra;os. 
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Medidas de rigor partiram contra os especuladores, e 

contrabandista~, houveram algumas apreenseles; e ent~o comec;ou-se a 

despacha-~os nas esta~~es; e a cifra deste ramo de receita já apa

rece no balan~o do primeiro semestre do corrente exercicio na im-

port~ncia de 30:000$000. 

Ainda estou convencido que a conti~uac;:~o de tll(o elevado 

imposto, ·longe de ser um bem é um mal para a Provinc~a. A salda 

dos escravos, que a lei teve em vista proibir, nll(o cessa , conti

nua, e o possuidor deles na Provincia, que por necessidade os ven-

de, é quem vem a pagar o imposto, porqLte o especulador desconta-o 

logo no prec;o de compra. Espero que reconsidereis esta matéria e 

aliviareis vossos concidad~os de um Onus t~o J!lesado ... ,..,.. 

Os argumentos do Inspetor da Tesouraria Provincial, aci-

ma expostos, ser~o repetido~ em outras ocasi~s, eventua lmente sob 

novas roupagens, mas consis-tindo basicamente em : o imposto exces-

sivo estimula o contrabando de escravos e pr~udica os agriculto-

res endividados, q•.1e s:lo exatamente os que se desfazem de seLts es-

cravos, pelo desconto deste no prec;:o pago pelms comerciantes . Fi-

nalmente, em 1858, o imposto foi reduzido pana 100$000 réis por 

escravo exportado . Aparentemente o argumento mais forte foi a im-

• 
possibilidade de cobra-lo, com a aliquota anterior, devido a faci-

lidade de contrabando de escravos via províncias limítrofes , onde 

o imposto era menor . Tanto é assim que a ele~;~o do imposto de 

exportat;:1Co de esc;:ravos , pela pro v incia de Aailgoas, para 150$000 

réis por escravo, levoLt o Inspetor da Tesouuraria Provincial de 

Sergipe a solicitar da Assembléia Provincial mma idêntica eleva-

c;:llo . ""• 

N~o obstante a ado~~o do elevado imposto de exporta~~o 
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_d~ 300$000 réis por escravo, a partir de 1855, registrou-se a eM-
. 

portac;:tfo legal de escravos, após as medidas repressivas, segundo o 

Inspetor da Tesouraria Provincial. Nos e:,ercicJ.os de 1856-57 e . -

1857-58 • quando estava em vigor o citado imposto , a el<portaç;~o le

gal chegou a 136 e 234 escravos, respectivamente. O paradoxal é 

que em 1856-57, o pre~o médio que se obtém dos dados oficiais da 

exportaç:tfo de aç~car, foi dos mais altos atingidos na segunda me

tade do século XIX, em 1858-59 o preç;o médio sofreu uma queda sJg

nificativa, recuperando-se nos periodos segL.tintes. Portanto, do 

ponto de vista da expectativa de lucros da agro-indústria a~uca-

reira. n:tfo havia raz~o para um incremento nas exporta~~es sergipa-

nas de escravos . Entretanto, Ltm fator deve ter abalado a estt-~.ottt .. u~a 

patrimonial de muitos proprietário de escravos -- a epidemia de 

cólera morbus -- qLte atingiu a Província a partir de outubro de 

1855 e dJ.zimou, somente na regi~o Sul de Sergipe mais de 4.000 es-- . 
cravos. Certamente muitos tiveram que vender escravos remanescen-

tes para saldar débitos contraídos anteriormente e, provavelmente 

parte dessas vendas foram feitas sem o pagamento do imposto de ex-
• 

portê\~~o previsto em lei . Compreende-se que em Ltma si tLta<;~o em que 

muitos proprietários· de escravos eram obrigêldas a vendé-los para 

comerciantes que os remeteriam para outras províncias, surgissem 

press~es pela redu~~o do imposto de exporta~~o de escravos. 39 

A adoç~o a partir de 1858 do imposto de 100$000 réis por 

escravo exportado elevou consideravelmente a exportaç~o legal, 

tendo atingido em 1860-61, a quantia de 594 escravos . Em 1859 o 

total de imposto a ser pago pela exporta~~o de cada escravo subiu 

com a criai~O de um novo imposto -- o imposto de 30$000 réis so-

bre cada escrê\vo vendido pot- procuraçgco, Como possivelmente ê\ 
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maior parte dos escravos exportados saia da Provincia com procura

;~o do proprietário para sua venda, na prática, o imposto total 

por escravo exportado passava a 130$000 réis ... o 

Na década de 1860 assiste-se a uma redw;:l!o das exporta

;~es sergipanas de escravos, devido, possÀvelmente, a normalizaç~o 

da situac;~o económica dos proprietários com a superaç~o dos efei

tos mais imediatos da crÀse provocada pela epidemia de cólera mar

bus e pelo arrefecimento na subida de pre~os de escravos nos mer-

c a dos do Sudeste, em consequência da redl.tc;:~o do prer;o do café no 

·)- mercado internacional.~ ... 

-

A preocupac;:~o com a fixac;:~o do imposto sobre a exporta-

;~o de escravos num nivel que estimulasse a saida ilegal dos es

cravos, via provincias limitrofes, onde o referido imposto era me

nor, fez com que, quando da elevac;:~o do imposto de expcrtac;:~o de 

escravos a :150$000 réÀs, em 1864, se excetuasse os exportados 

através da Mesa ~e Rendas de Vila Nova, municipio lim!trofe de Pe

nedo (Alagoas), que con tinuariam a pagar o imposto de 100~000. 42 

Em 1867 houve um novo aumento no imposto tot~l, por es

cravo exportado, com a majora;ao do imposto sobre procura;~os pa

ra venda de escravos para fora oLl dantro da prov1ncia, para 

40$000. Esse movimento prosseguiu com a fi>l<lfi;~o, em 1870, do im

posto sobre a el<portaç:il!o de escravos em 2501100(1~ além do anterior

mente citado imposto sobre procuraçe!es. Em Jl872 recuo~t-so, fixando 

o imposto em 200$000, em 1879, estabeleceu-se o imposto em 

240$000, e exclui-se o imposto sobre procur.a;eJes . ... "' 

Na segLtnda metade da década de 161:10 assiste-se a Lima re

tomada das exporta~ e!es de escravos e ao acirramento do debate so

bre os benef i c i os para a Prov .l.nc ia e slla la'lloura do imposto de e:{-
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por tac;:l!o de escravos . De Llm 1 ado est:tlo os que defendem a nec:ess.i-

dade da manuten;~o em niv2l elevado desse imposto, como forma de 

proteger a lavoura local do definhamento, de outro, os que argu

mentam que quem vende seus escrc.vos é pol-que nec2ssi ta dos re>c:Ltr·-

sos para saldar compromissos ou mesmo realizar invest1mentos. Nes-

te sentido come;a-se a argumentar com a rentabilidade do trabalho 

liVJ'e vis-à-vis o trabalho escravo, e que portanto, restringir a 

exporta~~o de escravos seri~ colocar entraves ao desenvolvimento 

da lavouro na Provinc1a, 

A press~o dos proprietários endividados e comerciantes 

de escravos que precisan1 saldar seus débito•, pela redu;~o do im-

posto de exportac;:l!o se fa:: presente em todas as disct.1ssC1es sobre a 

exportac;~o de escravos . Um requerimento apreciado na Assembléia 

Provincial de Sergipe, em 1875, descreve, provavelmente, os meca-

nismos de ltma das formas mais comuns de exportar;~o de escravos da 

Provincia. Mares Pinto • Cia negociantes da pra;a da Bahia pos-

suiam um créd1 to superior a dois contos de réi$• com AntOnio de 

Mello e Sà, residente na Vila da Capela . N~o tendo c:ond1;~es de 

saldar este débito, AntOn~o de Mello e Sá fez uma vand~ à retro de 

t tanto Mares Pinto & Cia passaram procuraç~o ~o se e escravos, para 

seu caixeiro na Provincia, e António de Mello a S~ t.tmbQm pa~·•ou 

procura;~o para outra pessoa, que efetuou o negócio em seu nome. 

Vencido 0 prazo convencionado da venda à retro, Mares Pjnto & Ci~ 

se apossaram dos escravos . venderam alguns na Provincia, liberLa-

ram outros [atravé de alfcrria com Onu~?J, e exportaram alguns pa-

ra ~ Bahia. o que fica implicito nesse reqt\erimento é que António 

de Mello e Sá possuia uma silua~•o económica dific1l, e qLte foi 

obriQado a oferecer como garantia do seu débito sete escravos, cu-

169 

• 



' 

Jo valor, provavelmente, era muito superior a dlvida contraida . 

No final do prazo para saldar sua divida, AntOnio de Mello e Sà 

n ~o ~onseguiu fazê-lo, levand · t · o o~ comerclan es bai~nos, através de 

set.t agente n.:~ Provincia, a se apossarem dos escravos e vendê-los , 

alguns na Provincia, o que comprova a existência de um mercado lo

cal capaz dP concorrer com os mercados nacionais, dada a prote~~o 

dos custos de transporte, lntermedia~•o e impostos de exporta~~o 

(diretos e indiretos ) e finalmente exportando outros . 

Pessoas endividadas como AntOnio de Mello e Sà inevita-

velmente teriam que oferecer como garantia de seus débitos os bens 

mais valiosos e liquides que possuíssem, muito provavelmente seus 

escravos . Na eventualidade de n~o conseguirem saldar sua dividas, 

estas seriam quitadas c om a venda dos e scravos oferecidos como ga-

rantia. O problema é saber se esses escravos seriam vendidos na 

Provincia ou nos mercados extra-provinciais . Os impostos sobre a 

exportac;:3'o de escravos n~o impediam sua salda da ProvJ.ncia, mas 

possibilitavan• uma aproximac;~o do poder de compra dos compradores 

locais de escravos ao dos compradores dos mercados extra-provirl-

ciais : Adicionalmente, as próprias províncias importador~D~ tomcn-

do um deseqLti li brio no consenso escravista em decorréncia de Ltma 

em concentra~l,(p e>ecessá-~~escr.=lvOS na regil,(o Sudeste, e tendo 

mente a guerra de secess~o nos s.U~, estavam colocando barroirc:~s 
importac;~o õe escravos de outras provincias com a adoco~o de impos-

• ---
tos ..... 

Esse parece ter sido o objetivo de todos os que defen-

dlam a prote~~o à lavoura local da concorrência dos importadores 
• 

de escravns. Nào se cogitava da proibi~~o das exporta~Oes de es-

cravos, objetivo de dificil alcance devido aos interesse~ de par-
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cel~s dos proprietário de escravos, especialmente os que precisa-

vam vend~r parte do seu plantel. além da opos1;~o de com~rc1antes 
• 

envolvJ.dos no tràflc:o l.nt.;arprovincJ.al. Por outro lado, l!'m pC"Jlc me-

nos um asoecto, a proJ.bl.~~o total do tráfico interprovincial atin-

girJ.a todos os proprJ.etários de escravos, o prece de mercado dos 

escravos cairia significativamente se se conseguisse a interdi;~o 

das exportac;beG para OLI tras prov incias. A presenta\ de comprudores 

de outras provincJ.as, especialmente do Sutieste, atravéb de ~OliS 

agentes, P.l evava as cota; fies dos escravos, aument<~ndo por lim to o 

valor do ~atrimOnio de todos os proprietários de escravos . ~b 

Em 1877, quando da dJ.scuss~o, na AssembléJ.a Pr-ovJnci~l, 

de um.:~ proposta de substitl..lit;âo do imposto de exportac;:~o do ~·sc:ra-

vos de 200!t.()OO réis por escravo exportado, por uma te~xa ad valarem 

de 15X sobre os escravos ex~ortados, ficou claro que a discu~s~o 

em torno do imposto de exporta~~o envolvJ.a prioritariamente, 

protec;~o que se concedia aos compradores locais de escravos, da 

concorrência dos compradores de outras províncias. O deputado Fro-

derico de Mesquita esclareceu assim a quest~o: " O meu nobrt? cole-

ga e>ntende que a conserva;~o do l.mposto da 200$000 sobr!f eocn1vos 

exportado, proibe a exportac;~o; eu porém, entendo que nf(o; que 

além disso traz um gre~vissJ.mo mal aos possuidÓrvs de- escravoo, e e 

a deprecia~~o do valor deles. 

[ • •• J 

Quando, na sess~o passada . discutia-se o presente a~sun-

to, todos foram de opin1~o que, em um pais essenci<~lmente agr1co-

la, o lavrador que vende seus escravos é principalmente arraGtado 

pela Lmperios~ necessid;de de sat1stazer compromissos que Jamais 

podem ser adiadoG; e nestas circunt~ncias, como já tive ocasl.~o de 
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d~zer, o lavrador valendo-s~ do que tem, dele se desfaz sem enea-

Dir-s,.,-à • com.:~ diss!: o n.eLt nobre c o 1 ega o Sr . Pena ,J(I-

,.. nior, venda dentro da provinc~a, porque assim reputará melhor pre-

~o: n~o podendo às exportadores comp~t~r em v~sta do imposto de 

200$000 a que est•o obrigado, vindo assJ.m o vendedor a reputar a 

referida quantia . 

( •• • J 

Se aqui houvessem capitais, se houvesse que pudesse com-

í - petir co~o (sic) exportadores na compra de escravos, por certo que 

n~o seriam eles exportados, visto como a venda aqui seria mais bem 

t·epu ta da ....... .., 

O próprio Presidente da Provincia chegou a considerar o 

imposto de 200$000 réis sobre escravo exportado inconstitucional 

porque, em suas palavras: " [ ... ] é quase um e::;bulho, uma jniqui-

dade porque vem gravar demas~adamente a sorte do lavrador, que sem 

outro recurso, sem outro objeto de propriedade de que possa facil-

mente dispor, ainda há de passar pela transe de vender o escravo 

por menos 200$000 do seu valo•-, o interesse do comprador lhe ad-

vertirá da necessidade desse desconto . ...... ,. 
\ 

A venda dos escravos e a utilizaç~o dos recursos assim 

l • 
obtido para a contrata;~o de trabalhadores livres chegou ser 

apresentada como uma panacéia capaz de multiplicar a produ~~o 

agricola, uma vez que, segundo se dizia, o prec;;o médio de um es-

cravo equivalia ao salár~o anual de 6 homens livres . Nest~ senti-

., do, por-t<;mto, o imposto sobre a el<portaç;~o de escr-avos estaria r-e-

presentando uma peia ao p~ogresso da lavoura d• provinc~a, ao di-

ficul tar sua venda por melhores preç;os . ·H• 
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N~o obstante este tipo de argumcntac~o ter obtido a sim-

patia até de Presidentes da Prov!ncia, a A&semblé!a Provincial ~~o 

extingutu, ou redLlziu, antGg pelo contrário, elpvou, como jà ' VJ.-

mo5, o 1mposto sobre a exporta~~o de escravos . A nossa l1ipóteae é 

que a Asnembléia Prov1ncial era sensivel aos Jnteresse9 da ''grande 

lavoura" e que esta era indissociável do trabcllho escn.vo e~ltt seu,.; 

Oltimos momentos de exist~ncJ.a. Mantendo o imposto dir~to &obre a 

exporta;~o d~ escravos, e os indiretoa -- m&la aisa e •obre pra~lJ-

racf:les e SLlb"'stabelecimentos para compra o venda de escnwos 

num nivel n~o t~o elevado que estimulass~ o contrabando, vla pro-
• 

vincias limítrofes, mas n~o t~o baixo que facJ.litasse a exportaç~o 

legal de escravos, a Assentbléia Provincial restringia o poder com-

petitivo dos comerciantes de escravos, agentes dos cafeicultores 

do Sudeste, preservando, ao menos parcialmente, para os grandes 

demandantes de escravos da Província -- isto é, os senhores de en-

genho e lavradores de cana, o mercado local. ~lesmo qu~:~ndo ravogou 

o privilégio, eMclusivo dos uE.-nhores de engenho e l<WrE•dor·o!'" de 

cana , de comprarem escravo.s aem o pagomento do imposto dn meio. ui-

sa, foi sob o argumento de que tal prjvil~gio o~taria proJudic~ndo 
' . 

os próprios interesses da "lavoura" ao 1aciUt<>r a expcwt•c;llo de 

escravos, ou nas palavras do Presidente da Provincial '' Ent~ rnao-

luç~o ••• só tem servido p;u·o difalcar (filie) 1ortemc;,ntr " rond.!\ 

deste importante ramo da receita, e para mai~ nlimenla1· ~ oHporta-

~~o dos escravos, porque oa exportadores fac~lmente conseguem dos 

vendedores contra tos de vendas de lavr.adores de can<.\5, que em tro-

"! ca lhes d~o procLlraij>~O para efetuar as venda" fora da provincia ......... 

Jé vimos, com base nos dados forn~idos pelos boletins 
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est~tisticos de atualiz~~~o da matricula de escravos de 1873 , que 

no periodo 1873-86, a popul~~~o escrava sergipana teve uma redu~~o 

de 10.192 pessoas . Oeste total , 5 . 376 deveu-se às mortes, 3 . 926 às 
• 

alforrias de escravos e 893 à exportac;:t!o l iquida do escravos . Por--

tanto, o tráfico interprovincial de escravos teve um papel re l ati-

vamonte diminuto na r-edu~~o da popu l a~~o escr"va da Provincia, 

significando apenas 8,76X da diminui;•o total . Compar-ativamente •s 

outras provincias do Nordeste A~;:ucareiro a rcdu~~o da populat;::to 

escrava, em decorrência do tràf1co interprovincial de escravos foi 

pequena, representando 2,71X dos escravos matriculados em 1873. 

Os dados sobre exporta~~o bruta de escravos confirmam 

que a mesma foi redu~ida , com exce;âo do periodo de 1856-57 a 

1862-63 e da segunda metade da década de 1870. As fontes oficiais 

consultadas n:t!o mencionam a importaç:~o de escr-avos de outras pro-

vincias, mas tudo indica que ela existiu, compensando ao menos 

parte da exportac;•o de escravos, levando portanto, a uma exporta-

;~o liquida de escravos reduzipa, sen•o negativa . 

Tabela· III . 6 
Sergipe 
Receita do Imposto sobr-e Escravo 
Número de Escravos Exportados00 

• 

' Escr-avo Export~do · e 

---------------------------------------------------------
Anos Receita Imposto número de 

por- escravo escravos exportados 

---------------------------------------------------------
18~H-52 12.$800 
1852- 53 .. 

• 
1853-54 100$000 • 
1854-55 01 

1855-56 300$000 
1856-57 30 : 000$ 01 136 
1857- 58 (70 : 200$) 301)$000 234 
1858- 59 12:10()$ 100$000 121 
1859-60 30 : 800$ 01 398 
1860- 61 59 : 400$ 01 594 
1861-62 (24 : 000$ " 240 

• 

I 

• 
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1862-63 c 10:001)$ ) 01 100 
1863-64 13 : 108$ 150$000 (87) 
1864-65 9:650$ 01 ( 64) 
1865-66 3:150$ 01 (21) 
1866-67 4 : 506$ 01 (30 ) 
1867-68 8 : 636$ 11 (57) 
1868-69 11 

1869-70 11 

1870-71 8:65'0$ 250$000 (34) 
1871-72 12:250$ 200$000 (61 ) 
1872-73 1:246$ " ( 6) 
1873-74 55:000$ 11 275 
1874-75 10:132$ " (50) 
1875-76 11:062$ 01 (55) 
1876-77 4::>:4'14$ " (227) 
1877-78 36 : :::11$ " (181) 
1878-79 36:211$ .. (181) 
1879-80 36:211$ .. ( 181) • 
1880-81 36:211$ 240$000 (150) 
1881-82 4:800$ " (20) 
1882-83 4 : 800$ " ( 20 ) 
1883-84 (10:550$) 300$000 35 
----------~----------------------------------~------------

Segundo esse dados de expar ta~~o bruta qe escravos da 

Provincia , as mesmas teriam sida ma i s in t e nsas no periodo de 

1856-57 a 1867-68 , quando a média anual a tingiu 173 escravos . O 

perioco de 1872-73 a 1882-83 alcan~au uma média anual de 112 es-

cravos exportados pela Provincia . Ress alte-se que esse padr~o n~o 

é o esperado, jà que o tràfico interpravincial" de escravos, ao ni-

vel naGional, intensificou-se na década de 1870. Porén1, como vi-
. 

mas, as epidemias de cólera-morbus , espec:ialm'ente n" d&cada de 

1850, devem ter tido um papel import ante na reduc;lto da popular;~o 

escrava da Provinc~a , bem como na exporta~~o de escravos por pro-

prietários arruinados financeiramente . A pequena expana~o da pro-

• • du~~o a;ucareira nas décadas de 1870 e 1880 e xigiu a manutcn;~o da 

um estoque de escravos, deixando portanto , pouco espa~o para ex-
. 

porta~~o . e: claro que .esse dados r epresentam a menor estimativa de 
• 

exporta~~o , jA que s~o de orig~m fisc al, e que possivelmente , par

te das exporta~~es eran1 feitas via contrabanda, ou burlas dos dis-
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positivos lêga~s da cobran~~ do imposta sobre a exporta~~o de es-

cravos. Porém n~o se deve supor que o contrabando e a fraude te-

nham se ~ntensif~cado na década de 1870, antes pelo contrário. D 

estabclec1mento, pelo gove;·no central, da matr·icLila esp~cial de 

todos os escravos em 1872-73, e a exigência a partir de entlo de 

• docLimen tos comprooatórios da ma tr- icul a e de avP.rbn~;I!IPs que ates-

tassem qLialquer altera~~o nos dados da mesma para asaegLirar a pos-

se legal de escravos, devem no minimo, ter elev~do o risco do con-

trabando ...... 

Para o periodo pós 1873 a meados da década de 188(1 po-

de-se estimar a exporta~~o bruta de escravos, bem como o saldo mi-

gratório liquido, a partir de fontes e métodos alternativos -- os • 

registras policiais de entrada e salda de escravos nos portos do 

Império, os registres ·fiscais de arrecada~~o de impostos sobre a 

exporta~~o e/ou importa~~o de escravos, os boletins estatisticos 

. 
de atual4za~~o dos dados da matricula de escravos de 1973, e fi-

nalmente a estimativa do saldo migratório a partir do método de 

sobrevivência global ~nter-censitár~a, utili2~ndo-~e os dados da~ 

matric~las de escravos de 1873 e 1885 e Censo d~ 1.872. Entretanto, 

• 
nem sempre esses dados est~o disponiveis • o LI nltcl 1 or.c~m obj coto d!!! 

estudo, de forma que a est~mativa do movimento migrat6rio dos ea-

cravos, das diversas provincias do Império, no9 Mnoo finais do re-

g1me escrav~sta, a part~r dessas fontes alternativas que permitis-

• 
• 

sem comparaç~cs e afirmaçl!les ma~s seguras sobre as corrente m~gra-

tórias ainda está em seu ~nicio, no nosso Pais . 

Para Sergipe est•o disponiveis trés estimativas do saldo 
• 

migratório de escravos. nos últimos anos do regime escrav1sta: uma 

d~ Conrad, para o periodo 1874-84, avalia em 2.342 escravos a per-
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da liquida da Provinci~ através do comércio inter-provinclal . Sle-

nes, por EiUa vez. apresenta duas estimativas de exportar.~lo liquida 

dados dos boletlns estatlst1cos de atualiz~~~o da matr!cul~ de es-

cravos de 187~, estabelece uma exportac~o l!q~ida de 4.10~ cscr~-

vos para o periodo 1873-85; a segunda, derivada do método ele so-

brev1vencia global intet·censitária, avalia ~ -298 a e:q'lortélçl:to 

liquida de e~cravus da Provlnc1a, no periodo 1873-87. ou suja, te-

ria havido, segundo e5ta est1mativa uma importa~~o 11q~tldn no es-

cravos, em S~rg1pe, no Gitado periodo.~2 

Na real1dade a diferenca entre as duas estim?Livas de 

Slenes pode ser redu:;:ic:Ja ~e observarmos a critica q~te fizl?mos aos 
• 

dados dos boletins de atualizar,~o da matricula de esrravos de 

1873. Da mesma forma SLtbmeteremo~ os dados taii:i 1 izados por Conrad t1 

critica. 

• Tabela III.7 
Sergipe 
Saldo M1.gral6rio da Populac;::to Escrava o:s 

- ·--------------------------------------------
Per iodo Saldo Sal~o Retificado 
---------------------------------·---4---------
1874-84 
1873-85 
l873-86 
1873-87 

-2.432 
-4.105 

298 

-~56 
-1.7M 

-893 
683 

----------------------------------------------

A r12tifica~;~o dos dados dos bol.~t1ns estatisticos de 

atualiza~~o da mat~icula de escravos diminui sensivelmente o saldo 

migratório negativo, para o periodo 1874-84 e 1873-85. ~ata r~ti-

f ica~l!!o fe:.: apro:dm<:~r duas c:.>stimê\tJ. v as inde:penden tes, feitas por 

81 e nas, do saldo migratório da popLtl <;u;:~o es:t:rava sergipun<~ nos pe·-
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ripdos 1873-85 e 1873-87 . Com isso podemos conclLI1r que ou o saldo 

m1grat6rio da populaç~o escr~va serg1pana, nos (1ltimos anos da es-

crav1d~o, .fol neg~t1vo, poré,n reduz1do, uu !1ge1ramente pos1tivo 

Slenes supbe que o método de sobrevivuncia global 111-

ter-ccns1tária ·forne~a uma estimativa mais acu1·ada da m1~rA;~o in-

ter-regJonal oe escravos que a colhida dos boletinu da atualiza;•o 

dos dados da mat-icula de ~87~. Para compat1bili::ar OG dados d~ 

migraç~o bruta de escravos do Norte-Nordeste pnra o C~ntro-Sul, 

com os dados de migra~~o liquida der1vados do método de ~obrevi-

vencia global, o a~tor util1za uma amostra de escravos vendidos em 

Campinas para estimar a e~porta~~o bruta de escravos das diversas 

provincias para o Sud~ste e constrói a hipótese do comérc1o in-

tra-regional de escravos no Norte-Norde~te, baseada na diferença 

entre os pre~os médios dos escravos nas provinr.1as dessa~ reg1~es . 
• 

Segundo essa hipótese, Bahl~, Pernambuco, Maranh~o, Alagoas e Ser-

g1pe seriam importadores liqu1dos de escravos 110 comércJo 1ntra-

regional, com o que contrabalanceariam as perdas decorrentes das 

exportac;~.;s para o Centro-Sul. As provincias do Pia111, Ceará, Rio 

Grande do Norte e Paraiba seriam exportadoras lJ.quid~s dp cscr~-

vos, tanto para o Cehtro-Stll, como para aLtas vizJ nhll"l elo 1\lorte-

Nordeste ...... 

Sergipe, com um indice de pre~os de escravor, dLtrante 

década de 1870, lige1ramente menor que suas provinci~s vj ~ inhas 

Alagoa~ e Bahia e equivalente ao de Pernambuco, deveria segundo o 

esquema de Slenes, importar e~cravos das provincias nordestinas 

exportadoras liqu~das de escravos. Entretanto, os dadoa do Censo 

da 1872 indicam que de um tatal de 2.198 escravos brasileiros nas-

cidoe em outras provincias e residentes, na data do Censo, em Ser-
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gipe, 53,09'l. eram baianos, 19,15'l. pernambucanos, 16,24:1. alagoanos, 

4,55'l. paraibanos e 2,68% flLtminenses. Ou seja, a maior parte dos 

escrAvos nacionais que n~o eram sergipanos, haviam nascido na% 

províncias vi=inhas, espec~almente na Bahia. A possibilidade de 

que após o Censo de 1872 ten~1a se intensificado a itttporta~~o, em 

Sergipe, de escravos das provinciae nordestinas exrortadoras li

quidas de escravos para a t"egi~o Not·te-Nordeste, necec;;si til ele con--

f1rmacao, porém n8o deve 5er descartada, em pr1ncJplo. Por outro 

lado, observe-se que os preces médios provinciais podem n~o refle-

tir as médias de pre~os vig~ntes nas diversas regi~es das provin-

cias, durante o periodo citado . Assim, é possivel que os escravos 

nos ag restes--serte1es de Pernambuco, A 1 agoas e El<thia a t~ngi ssem 

preces médios inferiores ao da zona da mata aergipana, possJbili-

tando assim sua importa;~o . Também é possivel qLte parle desses es-

cravos, nascidos em outras provfncias, tenham migrado para Sergipe 
. 

acomp&nhando seus senhores, e n~o através do tráfico intcr-provin -

c:~al. Essa hipótese é muito plausível particularmentE' p<t~a as dé

cadas de 1840-50, quando a economia açucareira da Provincia estava 

em exp~ns~o com a amplia~~o do número de engenhos.~ 0 

Podemos concluir, portanto, que no periodo 1873-86, o~l 

mais precisamente no periodo 1873-81, que foi ao nivel nac:jon~l, o 

de maior intensifica~~o do tráfico inter-provincinl de e~cravos. 

Sergipe n:to sofreu fortemente os efeitos da "dren.:~oem" de escravos 
• 

promovida pela$ importa~~es desses, feita pela economia cafeeira. 

Os resullados a que chegamos, c:om a análise cr·itica dos boletins 

estatistic:os de atualizaç~o dos dados da matricula de escravos de • 
• 

1873 1 bem c:omo a revjs~o, com os dados que d&sposmom, da estimati-

va de migra~~o liquida de escravos, a partir do método de sobrevi-
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v~ncia glob~l intcr-censit~ria, feita por Slene>-, convergem no 

sentido de e1pon ta r uma pe:>quena ~xporta-.il!o liqLuda de cscr·.:~vos, ou 

uma igt•a 1 mente p:!qucna importc!l<;~o liquida de escravo5 , Em termos 

numéricos tal varia~~o vai de uma exporta~~o liquida de 2,71Y. da 

popula~~o escravA matriculada em 1873, a uma importa~~o liquida de 

2,07X da popula~~o escrava matriculada . Portanto, n~o set·la errO

neo, para ii Provinc:la como um todo, e.flrmar que o tràfJco inter-

prov1nc:ial de escravos teve um efeito praticamente nulo cobre a 

popula .. ~o e5c:rava. E5se resultado é compativel com a conclus~o a 

que chegamD5 da lige1ra expans~o na produ;~o de a~~car na Provin-

cia, n~o obstante a queda dos pre~os médios do produto nos merca-

dos internacionois e naciona1s, nas duas Oltimas dócadas do reglnl~ 
• 

escravista. Vimos <linda que os 1mposto d1reto sobre a exporta;~o 

de escravos, e os indiretos, (meia sis2 e imposto sobre procura-

;~es e subestabelecimentos destas para compra e venda de escr~vos 

para fora da provincial ao lado dos custos de transporte e com~?r-

cializa!;~O e ainda, a resistência dos escravos a sua remoc;;~o elos 

locais em que viviam, colocaram barreiras capa;:es de 1mpedir um 

desequilibrio crit~co, do ponto de vista politico, na populac;;~o 

escrava do Império, 2té o momento que as próprias provincias im

portadoras dec~d1ram, tendo em vista a sobreviváncia da institui-

c~o servil, estabelecer impostos pro~b1tlvos sobre n importac;;~o de 

escravos da~ provincias forn~cedoras.~6 

Temos, até aqui, tratado o tráfico de escravos a partir 

de d~dos agregados ao nivel da Provlncia~ porém, podemos desagr~-

ga-los por regi~es da Provlncia, ou por munic!pios, assJ.m fazendo, 

poderemos ver·1ficar a varia~~o entre as diversas regi~es da Pro-

vincia da importância do tràfico inter-provincial de ~scravos, ma-
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" ti~ando, por exemplo, a afirm~;~o que fi~etnos acima, da pequena 

importAncia do_tr~fico, na Provinci~ como um todo, na redu~~o d9 

sua populaç~o escrava . 

O TrÂfico lnter ~ I ntra-Provincial de Escr~vo• n~G Ro-

gi~es Sergipanas 

• 

Oe dados fornecidos pelos bolet~na catatlalicoo do atun

Uzat;llo da méltricula de escravos de 1873 n:to p~rmitom d1•cr1minar 

o destino dos escravos que sair~m dos municlpios , b~m como a pro-

cedência dos que entraram nos municlpios. Portanto, ~ imposoiv~l 

se obter, diretamente desses boletins , o volume do trAfico intra-

provinciDl de escravos . Podemos, entretanto , chegar ~o saldo mi-

gratório, ao nJ vel dos munic;ipios, o por agregaç-:Xo , d.,a roQi~es da 

ProvincJ.a e com asses dados. anali!:;ar a possivol varia,.=ro , cmtro as 

regiOe~ da Provincia, da importância do trAfico int~r o intr~-pro

vincial n~ redut;~o da popula~~o escrava. P~r• control~rmo• a pr•

cis~o dos dados obtidos dos boletins astatisticos de alLiall:aç o 
• 

da matricula de escravo~ dw 1873, util!zaro•ca •• eotimAllva d•

rivadas do método de sobreviv~nciil QlobAl intcr-c~tn•1 tAr•;i.n D 411 dJ-

• 
ferent;a entre as estimativas da populaç~n oa~rava, om IUUb, nne 

respectivos municipio!l e regie!ea, e o montante d• popular;ZIIo m.t~tr1 -

culada em 1887 . 

181 



• 

Tabela I I I.B 
Sergipe 1873-86 
Popula~~o Escrava 
Saldo MiQrat6rio da Popula~~o Escrava =7 

------------------------------------------------------------------
Reqitles. Saldo" Saldo.. P..a.a1'14>-P.>.I!J.t'f:l. 

r,_ ... .,. 
------------------------------------------------------------------
Cotinguiba 1.031 1.119 0 , 3829 

rtata Sul 88 447 0,3489 

Agreste-SerUto do S . Francisco - 259 -228 o, 4658 

Agre:;;te-Sert~o de Itabal.ana -1 . 388 -767 0,1976 

Agreste-Sort~o Sul -365 112 0,'2426 
• 

-------------------------------------------------------------·-----
Total - 893 683 0,3500 
------------------------------------------------------------------

A regi•o da CotingLiiba , a mais importante zona produtora 

de a~úcar da Provincia, foi d u rante o periodo importadora liquida 

de escravos. Tanto os dados o btid os dos boletins estatisticoG dQ 

atualiza~~o da matricula de 1873, como as estimativaa a partir do 

método de sobrevivência global inter-c:ensitária, apontam uma im-

portaç~o liquida de pouco mais de 1.000 escravos, no periodo 
• 

1873-86 . A importaç~o liquida de 1 . 031 escravos, no perlodo cit~

do, apontada pelos boletins de atualizac~o da matricula de 1873, 

significa 6,7B'l. .da populaçlleo escrava da regi~o, em 1873, ou B 1 2l'l. 

da popula;~o, matriculada em 1673 , com até 40 ano~ de ldade. Por 

municipios, no mesmo periodo, temos alguns dados mais e~pr~••ivo~ 

-- Mat-uim .1mportou em ter.mos liquides o eqLiivalente LI ~~~ 7~Y. di~ 

sua populaç~o escravn matriculada em 1873, com ató 40 anos de ida-

de ; Divina Pastora 44,44'l. ; no periodo .1873-82 , LaranJeiras impor-

tou am termos liquides o equivalente a 21,21X de su~ popula~~o ee-

crava, matriculada em 1973, com idade até 40 anos; e Jap•ratuba, 

no mo~mo poriodo, importou o equivalente a 21,l6X de s ua populaç~o 
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escrava, nas mesmas condJ.c;eles . Se temos em vista, que as provinci.:\s 

de Minas Gerais, Rio de JaneJ.ro , Espirita Santo e Slo Paulo impor

taram, respectivamente . no periodo 1873- 87 , o equJ.valente a 9,1/.: 
. 

1 1,~'/. ; 16, 7:4; e 23,1Z de SLtas populacofle s escravas , matrJ.culadas em 

1873 , com J.dade até 40 anos, vemos como essa regi~o da Provincia 

se apro:<imou , em termos de demanda por escravos, das provincias 

cafeeJ.ras . AlJ.ás, a Provincia como um todo , foJ. a única, fora d~ 

regi~o Sudeste , a apreser1tar J.mporta~•o liquida de escravom.ati 

A regi~o da Mata-Sul também foi importadora liquida de 

escravos, no periodo 1873-86 , segundo os dados obtidos dos bole-

tins de atualizacolo da matricula de escravos de 1887 e segundo a 

estimativa obtJ.da através do método de sobrevivência global in-

ter -censitària . A estimativa de importa;~o liquida de escravos 

dessa regJ.~o, no periodo 1873-86 , varia de 1 ,31. a 6,61/. da popula-

c;lito escrava matricltlada em 1873, conforme utilizemos os dados dos 

boletins estatisticos ou o método de sobrevivência global inter-

censJ.tária. Em principio, poderJ.amos aceitar a estimativa mais 

conservador-a de importac;~o liquJ.da de escravos, uma vez que a rnais 

otimista se aproxima muito do indice atingido pela regi~o da Co

tinguiba, que era um núcleo produtor de ac;úcar muito mais impor

tante que a Mata-Sul. Por outro lado, o resultado obtido com o mé-

todo de sobrevivência global inter-censitária pode estar influen-

ciado pelos dados discrepantes da populac;lito escrava matriculada no 

• 
municipio de Itabaianinha, em 1887 . e~ 

O Agreste-Sert~o do S~o Francisco aparece com dados pra-

ticamente idênticos de exporta~~o liquida de escravos, represen-
• 

tando 7,94'l. da populaco~o escrava matriculada em 1873, ou 6,99Z se 

utilizarmos, re$pec:tivamente os dados derivados dos boletins e~ta-
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t1st~C:05 de atualiza~~o da matricula de escr·avos de 1873 ou der-i-

vades da estimat1va feita a par-tir do método de sabreviv~ncia glo

bal inter-censitár-ia. O municipio de Vila Nova, no per-iodo 

1873-82, exportou em termos liq~tidas, o equivaltmte a 15,84/. de 

sua ~opula~~o escrava matr-iculada em 1873 . 6o 

O Agr-este-Sert~o de Itabaiana foi a regi~o maJ.s caracte

risticamente exportadora liquida de escravos da Provincia. Na dó

cada de 1860 esta regi~o passara por um s~trto de crescimento eco-

nOmico em decorrência da expans~o do cultivo do algod~o. Como se 
• 

sabe, esse surto se arrefeceu com a volta à normalidade da produ-

ç~o algodoeir-a, nos EUA, apOs o final da Guerra de Secess:tto, e 

consequente redUI;:tlo dos prer,:os internacionais e perdll de mercados 

conquistados na auséncia dos produtor·es norte-americanos . Entre-

tanto, é também, a regigro que apr-esenta maior divergéncj,a nos re-

sultados da expor·tac;~o liquida de escravos . Se ut1lize~ rmos os da-

dos obt1dos no5 boletins de atualiza~~o da matricula de escravos 

de 1873, concluiremos que foram exportados , em termos liqu1dcs , no 

periodo 1873-86, 1.388 escravos, se utilizarmos a estimativa deri-

vada de método de sobrevivência global-inter-censitéria, concluire-

mos que foi de 767 escravos a expe~rtar;~o liqt . .!ida dE! r-t?gi::.o. Em 

termos relativos, tais números significam rempec:tivam~nte, 33,99% 

e 18,79/. da populac;~o escrava matric~tlada em 1873. Se levarmos em 

conta apenas a populac;~o escrava com idade até 39 anos, matr-icula-

• 
• da em 1873, as exportac;~es liquidas da r-egi~o sign1fica r-1am 39,04/. 

ou 21,581. , da populac;~o escrava, confor-me da estimativa de expor-

• 
tar;~o liquida que adatarmos . Tais indices de exportar;~a liqLtida da 

• 
pcpulac;~o escr-ava sao semelhant~s aos atingidos pelas maiores pr-o-

vincJas e:<partadoras de escravos, como o Ceará, Rio Gr-ande do Nor-
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te, Paraiba e o municlplo da Corte.•~ 

A grande discrep~ncia nas estimativas de exportaç~o li

quidas de escravos da reg1~0 do Agreste-Sert~o de Itaba1ana exige 

que fac;amos e el>pliquemos nossa opfõ:~O por uma das duas . Em geral. 

dado o sub-registro e, por ve7es, inconsisténcia de dados dos bo-

letins estatísticos de atLlali"~"'."'O d.~ t i 1 d --,~ • ma r cu a o escravos de 

1873. se prefere as estimativas derivadas do método de sobrevivên

cia global inter-censitár1a, Entretanto, como os bolet1ns estat1s

ticos do municipio de Itabaiana eram exemplarmente precisos, con

tendo, como vimos, algumas informaç~es além das solicitadas pelo 

quest1onário padr~o; e tendo em vista que a exatid:llo desses bole-

tins podem ser atestada pela pequena diferen;a que se observa en-

tre a popula;~o escrava matr1culada em 1887 e a estimada, em 1886 

-- apenas 12,44/. - e como essa regi:1{o era formada por 2 munic1-

pios, sendo que o de I tabaiana cont1nha, em 1873, 81% dos escravos 

da regi~o, podemos considerar a estimativa obtida dos bolet1ns dP 

atual1zaçâo da matricula de escravos mais acurada que a derivada 

do método de sobrevivência global inter-censitária.•2 

A reg illeo do Ag res te-Sert~o SLll apresem ta ,~ee;ul tados di-

vergentes na estimativa da migrac;~o liquida de escravos . A base.:1da 

nos boletins de atualiza;~o da matricLlla de escravos da 1973, 

apresenta uma exportar;~o liquida de 365 escravos, a derivada do 

método de sobreviv~ncia global inter-censitària apreLenta uma im-

porta;~o liquida de l12 escravos . Jà mencionamos os problemas de 

inconsistência dos dados dos bolet1ns de atualizar;l!!o da matricula 

de escravos dos municipios dessa regi•o, em especial, os decorren-

tes da matricula na agência fazendària de Lagarto, dos escravos 

deste muni c i pio e dos de Riach~o e BoqLlim e posterior remessa de 
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cóp~as dos livros de matriculas para os citados municip~os, sem 

que se tivesse 0 cuidado de discriminar com rigor os escravos da 

matricula orig~nal que pertenc1am a cada um dos mL!n~cipios. de 

forma que se tornou impossivel est<marmos con1 • • prec~s~o o número de 

escravos alforr~ados, mortos e 0 saldo m1grat6rio dessa regUlo . 

Entretanto o resultado final, 1·~~0 A' -~ • o número de escravos exis-

tentes, na regi~o. em 1886, apresenta um~ ~ diferen~a em rela.ao AO 

numero de escravos matricul~dos. em 1887 • , proporcionalmente n1enor 

que a média da Provincia, o que ind1ca que os dados dos boletins, 

se n~o eram precisos, eram ao menos boas aproximc:u;e!es do movimento 

da popula~;:llo escrava da regi~o . "'"' 

A importac;~o liqLlida de escravos, apontada pela estima

tiva derivada do método de sobrevivência global inter-censitária 1 

nos p~rece incompativel com a realidade econOmica dessa regi~o. Os 

baixos prec;os do ac;úcar vigentes nas décadas de i870-80 1 impediam 

a expans~o e até dificultavam a manutenc;~o da prodLI!i~O dos enge-

nhos localizados nas regi~es marginais; o algod~o também passava 

por uma fase de baixos prec;os e, portanto, de rentabilidade depri-

mida. Nessa situac;~o é muito mais provável que o Agreste-Sert:to 
• 

Sul tenha sido exportador liquido de escravos, como as demais re-

gifles do Agreste-Sert~o serg~pano, e portanto, concluir.iamos qlle n 

regi :!lo exportoLt 1 iqllidamente 9, 97"/. de seus escravos ma tricula~do!ll 

em 1873, indice superior ao do Agreste-Sert:!lo do S.Francisco, mes 

bem abaixo do Agreste-Sert~o de Itabaiana. 

Resllmindo! podemos afirmar que as duas regie!es da Zona 

da Mata sergipana, Cotinguiba e Mata-Sul foram importadoras liqLti-

das de escravos~ no periodo 1873-86. No caso da Cotinguiba im-

porta~~o liquida de escravos atingiLI, em termos perc~ntLtais, 8,21X 
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da popul~ç~o escrava matr iculada em 1873, com idade até 40 anos. 

Para a Mata-Sul há uma dis . 
. crepanc~a entre as dados obtidas atrAvés 

de métc.dos 
• alternativos de est ~ 

~ma~ao, porém , coincjde-se no resuJ-

tado final de ter sido est a ~eg~~o importàdora l!qu~da de esc r a-

vos . O per·cenlual de impo t r ·ac;;!to liquida de escravos em rel aç:~o a 

populac;~o escrava com até 40 anos , matr iculada em 1873, obtjdo dos 

dados referentes à regi~o da Cotinguiba apro:<ima-se da médiA das 

prov!nc~as do Slldeste , sendo mais expres sivo ns dondos dos princi-

pais municipios açucareiros da regi~o e da IProvincia -- Divina 

Pastora, Laranjeiras , Maroim e Japar atuba . Polr outro lado, ~s trós 

regiOes do Agreste-Sert~o sergi pa n o f o r am, no citado pPl"iodo, ex-

portadoras liqllidas de escra vos. Den tre elas 
' mais c l aramente 

exportadora l iquida d e esc r a vos fo i a regUto oo Agreste-Sert~o da 

Itabaiana , que expor tou liq u id amen t e, segundo os dados derivados 

dos boletins de atllaliza~~o d a ma tricu l a de e d jm73 . . se r avos e "' , 

39 , 04/. de sua populat;~o escrava com até 40 an'!!S, registrada na rc:1-

ferida matricula, apresentado , por tan t o, indi:r-es de perdas Jj.qui-

• das de escravos semelhantes ás p r ovinc ias do ·ceará, Rio Srande do 

Norte, Paraiba e l'llmicipio da Corte . Essa desilgregac;-~o dos dados 

demográficos da popula;~o escrava, nos últimos anos do reÇJime as-

cravista, por regietes das p r ovi ncias, n:lto tem sido comum nas lAnll-

lises que concluem pela importância do t ráfiOD" inter-pr·ovincJ.al n.e~ 

redui~O da popula;~o escrava das províncias ~· Nordeste A;ucarei

r o . E possível , que como f i:zemos para Serg ipe., a agn:;-gatj;t(o pol~ re

gieres da provincie~s r eforce e~s t e s es de que ftorõ.~m as regieJes n:lto

aiUCC\reíras do Nordeste e , possive l me nte, Sll.a'!S á r eas Lll'"bo:tnas ot~s 

que mais perdere~m escravos n o t r áfi c o inter e i nt ra-provincial , e 

que as regieres e~;ucareiras foram importot~doras liquid~s de escra-
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vos .. Se ficarem comprovadas tais teses para o Nordeste At;ucareiro 

como um todo, haveria a necessidade de se reestudar a t~o decanta-
• 

da, mas efetivamente po • . uco explorada, fácil transi;~o do trabalho 

escravo para o livre o Nordeste. 

Podemos analisar o comportamento d.o saldo migratório nas 

diversas regiOes sergipanas nos periodos 1873-82 e 1882-86, isto 

é, antes de e após a virtu.al extint;:~o do tráfico inter-provincial 

de escravos, com base nos boletins estatísticos de atual..i.zar;:~o da 

matricula de 1873 . 

Tabela 1!1.9 
Sergipe 
Saldo Migratór~o da Popula;~o Escrava por Regi~es64 

----------------------------------------------------------
Regi eles Per iodos 

1873- 82 1882-86 1873-86 
'-------·~------------------------ ·- ~ --·--·-----------------
Cotinguiba 
Mata Sul 
Agreste-Sert. S.Francisco 
Agreste-Sert. Itabaiana 
Agreste-Sert. Sul 

• 

1 . 102 
-2n 
-315 

-1.013 
-152 

-71 
365 

56 
-375 
-213 

1.031 
89 

-259 
- 1 . 388 

-365 

----------------------------------------------------------
Total -655 -238 -893 

---------~------------------------------------------------

A regiâo da Cotinguiba importou, em termos liquides, 

1.102 escravos, no periodo 1873-82 . No periodo 1882-86, houve ~lm<'l 
• • 

drástica redw;:~o nessa tendéncia importadol~a de alguns munic:ipios 

da regi~o. Divina Pas tora , por exemp l o, que importara liq~1id~men-

te, no primeiro periodo, 6i5 escravos, isto é, em média 65 escra-

vos por ano; no segundo periodo importou 57 escravos, ou seja, em 

média 14 escravos por ano . Japaratuba qtte fora importador liquido 

de escravos , no primeiro periodo, n o segLtndo se transformou em ex-

portador liquido. Portanto, possivelmente, nos últimos anos que 

precederam a abol ico~o da escravid;l(o, houve uma redttç;ltto na c:onf ian-
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- ~~dos proprietários da regi~o no fu~uro da · t•t · ~ ·c1 d - ~~s ~ u~~~o segu1 ~ e 

uma redu~~o na.comp~a de novos escravos. Um comportamento diferen-

te se ver~ficoLt na Mata-Sul .• enqLianto no P · i 1 d 
r~me ro per o o essa re-

gi~o foi exportadora 1 iqu.ida d e escravos, resultado devido princi-

palmente às exportac;eJes do m1..mic 1 pio de I tab.a:iianinha • 
riamente às de S~o Cristóv~o; no segqntlo per·io.do todos Qlil) 

pios da regi~o foram impor.tador·es liquides o e escravos. 

aparentemente, os proprietár~os de escravos d~ Mata-Sul 

secunda·· 

rnLtnicl.-

Ou sej ci\, 

fi:;.:eram, 

em meados da década de 1B80, uma aposta na sobrevida da escravid~o 

por mais alg1.1ns anos do que o posteriormente ~1i'r:l.ficado. 

D Agre:.te-Sert~o do S.Francisco apresenta um resultado 

surpreendente: no segundo periodo se transforrrmu em importador li-

qui do de escravos. E possi v e 1 que suas exportõntl'.les de escravos te-

nham sido reduzidas, devido a queda da demand~ nos mercados pro-

vincia~s, e extra-provincia~s; entretanto a C4nvers~o dessa regi~o 

em importadora 1 i qui da de escravos deve ser ~sta com reservas. 

Como a diferen.;a entre a popt1la~~o escrava malhdculad,; em 1887 • e 

a estimad~, pelos boletins, em 1886, é a maior entre as regi~es da 

Provincia, supomos que nessa regi:lto havia um rrraior grau de sub-re-

gistro de mortes, saidas e al forrias de esc;ra110s, o qLu~ pedi? ter 

produz ido esses dados que 1 evam à importac;::!Co llJ;quida dGt l'i!!lcravos, 

o Ag res te-Sert:tro de I tabaiana aprns;en tau, no per iodo 

1873-82, exportar;;~o liqt1ida de 1. 013 escravo~:;" ou seja 107 escra

vos por ano, em média . No periodo seguinte a média anual foi radu-

zida para 94 ~scravos. Ou seJa, uma reduc;:~o mLdto pequena, que nos 

leva a conclt1ir que basicamente a regi:lto exparrtava p<1ra mercados 

provinciais , Já qLie a interdic;:~o das importac;tJtes nas provincias do 

Sudeste( após 1881) parece nlllo ter preJLtdicatl:a' sensivelmente ovo-
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lu.m~ de sLtas eNporte~c;;fles, ou essas e:{por talj;fles foram redireciona

das para mercad.os provinc1a~s e p~ra as = provincias que nao criaram 

1mpostos Rro&bJtivos sobre a import~r.~o 
- ~~Q de escravos . Uada a dimi-

nu&~~o das importac;;fles liquidas de escravos na regi~o da CotingLti

ba, no segundo ·periodo, é possivel qtte os escravos exportados do 

Agreste-Sert~o de Itabaiana fossem d irigidas à regi:!o da Mata-Sul 

e provincias ~noportadcras . . 

O Agreste-Sert~o Sul apresenti' no segundo pel"i ode Lima 

elevac~o sjgnificativa de exportac~es liquidas de escrl'lvos, 

sande de uma média anual de 16 escravos para 53 . De forma anàloga 

ao Agreste-Sert~o do S.Francisco, esses dados devem ser vistos com 

reservas . A intensificac;;~o de exporta~Oes justamente em um periodo 

de interdiç~o dos principais mercados do Sudeste do Pais e de re-

du;~o de demanda no principal mer cado provincial, parece pOLICO 

provável. Possivelmente o registro pelas autoridades fazendàrias 

de movimentaçfles anteriores da popula~~o escrava da regi~o, inflou 

artificialmente, nos ólt~mos anos, a salda de escravos. 

No inicio desse tópico contestamos as afirma~~es da al-
-· ----

guns autor~s qLie declaram que as provincias do NordeBte Ac;ucarPiro --foram as princip~is perdedoras de escravos no tràfico interprovJn-

cial, e que 0 tráfico foi a princ~pal causa d~ redu~~o da popula

r;:llo escrava nessas provincias . O estudo da documentac:l<o oogipana 

-sobre o tráfico de escravos, especialmente no periodo 1873-86, noe 

levou a confirmar o redu~ido impacto negativo , ao n1vel da Provin-

cia como um todo, ou n1e•mo a possibilidade de ter havido uma pe-

quena importa~~o liquida de escravos . Esse resu l tado médio da Pro-

vincia, entretanto, esconde uma diferen;a interna muito grande que 

demonstramos: os mais importantes municipios produtores de a~úcar 
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No t as Capi tul o II I 

1 . Vide , por exemplo, Conrad,R . ''A rel~t1va disposiç~o 
das provlncias do norte para aceitarem a emancipaç~o (que comecou 
sendo ma~ifestada na década de 1860 e ainda ma1~ na década de 
1880) resul1:ou n~o sO de uma redUt;::ío no número de escravos nessas 
provinc1as, mas tambem de Llm declinio n a "qualidade" relativa dos 
escravos do norte. As mulheres , os doentes, os n~o especial1zados 
e os idosos tinham menos procura n o Sul o , assim, ficaram nas suas 
reg j t'rl"'s de origem , enq~l<.\0 to os mais p l~odL! t1 vm; E•ram c:>N portaclos . " 
Ainda segunde esse autor o decl in i o d a popUlAiiC escrava ocup~da 
na aqr1cul tura nordestina contrastava com o n~tmr.?ro imar1so da pop~l

lac;~o cogricola livre . Portanto : " A conc l Ltz::o a e:~tra1r desta 
abundõncia de fatos e estatist1cas é que a elite rgricola de cer
tas provincias, particulArment~ do norte e dn oe~te, tinham meno~ 

ra~ees do que os fazende1ros de Minas Gc>r~1s, R1o de Jane1ro e S~o 
Paulo ou até mesmo do Espirita Santo pa~a 1ns15t1r sobre a cont)
nuac:~o da escravatura quand~ a instituic;~o come~tou sendo desafJ.ada 
na década de 1860 e, de novo , na de 1880 . O desnflo , na realidade , 
veio em parte das regiOes que tinham perd1do grande parte de seuG 
trabalhadores para o Sul e haviam sido obr1gada5 , como resultado 
d1sso, a efetuar·em uma trans1c;:~o prematura par.:~ um si<;tema de tra
balho livre . '' Os ~ltimos Anos da Esc ravatura no Bras1l . Rio de Ja
neiro: Civilizac:~o Brasile1ra , 2 • edic;~o , 1978 1 pags 79 e 82-83 . 

No mesmo sentido vide : Fu r tado, Celso . Formaç~o Econômí
ca do Brasil . 16• edic:~o . S~o Paulo : Nacional , 1979. Ga l loway , 
J . H. T11e Last Years of Slavery on the Sugar Plantat1ons of Northe
astern Brazil . Hispanic American Histor1cal Rev1ew. 51 : 4 (November 
1971) pp 586- 605. Toplin , R.B . The .llbol~tion of Slavery in Braz~l . 
New York, 1972 . Cardoso, C1ro F . "[ ... )No Nordeste do BrasJ. l, ;à 
antes · da abclic;~o. com a exporta .. ~o crescente de escrBvos ao Sul , 
tornaram-se importantes diversas formas de contrato J.nformal entre 
trabalhadores depend<?ntes n~c-proprietàrios I moradon?s , parcai
ros, lavradores) e os donos dos engenhos de ac;ucar 1 prepar.:mdo o 
sistema de trabalho ao qual se incorporar1am os ex-escravos depois 
de 1888." flgricultu.~3 , Er:;c:r.::1.\'id:?::o e C;::pit.J!:i.:;mo. Petrópolis: Vo
zes , 1979 , pag. 169. Além de uma vt s~c da estagna;~o da economia 
nordestina , e m contraste com o dinamismo da economia cafeeira do 
Sudeste, o·que há de comum entre esse a u tor es ó o papel c9ntral 
das complexas rela~~es entre o trabal ho livr~, torras livre~ e la
tifúndio. A conclus~o de qLte é impossivel a convivênci~ ~imulttnea 
desses três element:O!:i foi formalizada por Domar, Evtsay O. The cau
se of slavery or serfdom: a twpothesís. Journal ot F.conomic HJ.•
t ory, 30 (1) , March, 1970, a qual tem longa tradiç~o no pensament.o 
marxista e de outras correntes . 

Inspirados no modelo de Domar e supondo qun na segunda 
metade do século XIX o Nord~ste bras1leiro era umA Pconomi" de re
cursos fechados , ou seJa , onde n~o mais existiam terras livres, 
enquanto que o Sudeste era uma economia d~ recursos abertos, ou 
seja, onde ainda ex1st1a grande d1sponibilidade de terras livres 
de relativamente fácll util~zaç~o produtiva , levàndo portanto a 
u ma transi;~o in~olor e praticamente imperceptive l do tra bal ho es
c r avo par a o livre no Nordeste , e a um acirran1en to do cscravi amo e 
posterior superac;:~o do mesmo , gra~as a intervenc;:~o poli t ica d o Es
tado , cnm a cria;•o de uma corrente migratória masaiva de t raba
l hador-e& europeu•, que propiciou a transiç ~o do trabalho escravo 
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para o trabalho livre no SudestF;?, temos os tra,balhoa de : Rro:ts, 
E.J . 12' Reis• Elisa P . As Elite.e: l}qr~ria.!;!. e a Aboli~!?lo da E~H:rav~
d~o no Bras~l . Dados . R~o de Janeiro, Vol 3 1 1 n ° 3, 1988, pp. 
309-341. Lago, t . A.C. do. O Surq~mento da Escr.::vid:Jio e a tréws~ç::to 
para o trabalho 1 ~vre no 8rasil: um modelo teórJ.co s.zmples e lima 
vis:to de longo pra.zo. Rev 1st a Br.:m.1 leJ. r a de Economia. Rio de> J a
neJ.ro. Vol. 42 , n~ 4 1 pp 317-69 . 

2 . Cf. Slenes , R.W. The I>emograph~· and t:conomJ.cs of f:ira
Zll.J.an Slaver,· 1850-1888. op . cJ.t., pags 691 e 697-6Ç8 . UtilJ.;:.llmos 
o conceilo atual de regi•o Nordeste, isto é: Maranhlo. Piaui, c~a
a·á, R1o Grand& da Norte, Paraiba• PernambLico AlagoAa Sergip~ e 
Bahia. A regi~o Sudeste compreende as provinicas ~o E~plrJ.t~ San
to. M1nas Gerais, Rio de Janeiro, Sào Paulo o MunicipJ.o do Rio de 
Jc:me1ro. Cálculos meus. 

3. Como se sabe a Reg1~o da Mata e do Litoral Oriental 
"estendP-se desde o Rio GraRde do Norte até a Bahia, s~?mpi"O ocu
pando as terr-as situadas a Leste da regj :to nordti'!>tina. Nr.1 Rio 
Grande do Norte e na Paraiba ela apresenl<1 pequenas e:<tcn!ltlcs, 
sendo a mata propriamente d~ta restrita às vàrzea~ do~ ~ios que 
desc!lguam no Atl::\ntico, [ ... ]" . Andrade, M. C. de. ,q Tccrra e o Homem 
no Nordeste . op. cit . , pag 7 . Segundo Galliza: "Nál segunda matade 
do século XIX, enquar1to d~minuia a rentabilidade do .o\\;'Úcar , o ,,;1-
god~o se tornava a principal fonte de renda da Paraiba. '' Galliza, 
D.S. O Declinio da Escravid~o na Parai.ba. 1850-1888. Jo:l!o Pessoa: 
Ed~tora Universitària/UFPb, 1979, pag 42. Por essas razOes re~ol
vemos excluir . para os f1ns de nossa análJ.se, as Provincias do Rio 
Grc!~nde do Norte e Paraiba do Nordeste A~ucareiro, ficando portan
to, esse definido pelas Provincias de Pernambuco, AlagDas, Serqipe 
e Bahia. As dema~s provincias do Nordeste , isto é, Mat·,:mh~o, 
Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraiba, compre~nderiam o Nor
deste da pecuária e algod~o-agr~cultura de subsistência . Fonte dos 
dados da popul a~~o escrava: vide nota 2 a c J.mi:'. S!Emcs chamou a 
atenc;~o para a diversidade do Nordeste . "C ... J A queda dos prec;o:s 
do ac;úcar e algod~o durante a década de 1670, simplflsmonte reduziu 
a dem<':'nda por escravos no mercado intra-rcogiona.l do Norte e Nor
deste. e resultou numa redire~:tco de>sse comércio par· a o Ct?ntro Sul. 
Durante a década de 1870, como durante o periodo anterior, a• c~
dades e áreas de n:tco-plantations (isto é, n~o ac;ucar~lra~) no Nor· 
te e Nordeste foram os principais perdedores de e•cravo~, nm Ambos 
-- o tr~fico intra e inter-~egional de escravos -- 11 ~0 ~om~nt~ am 
termos proporcJ.onais, mas também provavelmente em l@rmos ~beolu
tos . " Slenes , R.W. The Demography and t:conomics •• • op. cit . pag 
33 (tradu~~o m1nha) 

• 
4. Taxa de masculinidade ou masculinidade clo uma popula

g~o é definida como o número de homens por 100 mulhPre&. Cf . Kar
mel , P . H. e Polasek, M. éstat!stica Geral e Aplicada ~ économia. 
2• edic~o . S~o PaLilo, Atlas, 1977, pag 470. Os dado~ sobre a popu
lac;~o esc rava do Bras~l , diversas provincias e r eglOes, conforme 
definiç~o das notas acima, foram obt1dos em Slenes, R. w. The De
mogr.lphy and Econamice: • •• • op . cit . pags 691 e 697-698 . Sobre o 
predomin1o da importa~~o de escravos do sexo masculino para o Bra
sil no tráfico afr~cano e elevada taxa de masculinidade na popula
ç~o escrava vide Schwartz, S.B . Segredo Internos . op. cit., pags 
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286-290. Par.a tax'> de mi'ISClllinidade da populac;~o e-.;crava sergipa
na , em 1834, vide Mott, L.R.B. Serg~pe Del Rey, op. cit. pag . 112 . 
Sc:hl·~o,rt.;: at:r ibu~ a taxa de mascul ~nidade ma~s ba~xa em Sergl.pe, 
quando comparaaa c:om o r-ecõncavo baiano, em 1785, ao seu afasta
mento do ei:<o pr·incJ.pal do t:ráfico a~ltl'ntico de escr-avos . Cf. 
ScllWi'll'tr. S . B., op. c1t . , pag 290 . Sobre o declin1o da populac~o 
escrava no munic!pJ.o do RJ.o de JaneJ.ro, Vl.de Alenca!>tro , L.F , Es
crrH'OS e Prolet.irios. Imigrantes portugueses e cativo!il africanos 
no A'io de Jane1ro .• 1850-1872. Novos Estudos CEEIRAP , n'" 21 , JL\lho 
1988. Sào F'aLilo, pags 32-~i6 e Chalhoub , S. Visl!te!f• d~i Lib~rdat;Je. 
Umi1. história da!iio ill timG~s déc,'!das da escravJ.di!fo rMt corte . 82(o P<.1LI
lo: Companhia das Letras, 1990 . 

5 . Para os dadoiõ st1bre idade da pc1pula1õ:!C\ eF·crava nas 
· matr.l.CLilas de 1873 e 1887 vide SJ enes, R. W. The Dl:!magraphy and 
EconomJ.cs ••. op. cit . , pags 693-694 e.697-698 

6 . Um erro interpr.etac:~o dos dados pLiblicado& a partir 
~ desses informes eslatist~cos é supor que eles tenham captado a to

tAild~de d2s alterar,ôes na pC'pula~~o escrava nos periodos a que fie 
referem. Partindo desse suposto pode- se demonotrar a lenta qu~d~ 
da poput~r.~o escr<~va nos últimos anos do regime s~r-vil e sua 
abrupta queda &s vé~peras da aboli~~o, com o que se superestima o 
significado dos acontecimentos politicas des~e momento. Sobre esnc 
ponto, VJ.de a critica de Slenes, R. 1~ . O que Rtcl. Fl.:u~bosa n:lro Quei
mou.: NOI'as Fontes para o Estudo da E:;crevidtio no Séctclo XIX. Estu
dos EconOmicos. S~o Paulo Vol 13. n~ 1, Jan-Abr 1963, pags 
135 136, a Toplin, R . B. The abolit:J.on of slavery in Bras1.l. New 
York, 1972 . 

-
7. Esses bolet1ns Pstatisticos encontrRm-5e no Arquivo 

Público do Estado de Serqipe CAPES) nas seguJ.ntes pacotilhas: 
6~700 (1862), G1o1~ (1883), 6 1 ao• (1864), 6~.~3 (1~85), 6 1

o1? 

(1686). O oflc1o do Inspetor da Tesouraria da Fazenda ao Presiden
te dê, Provincia, datado de 12.05 . 1877, encaminhando quadros esta
ti~tlcos dos escravos e t~lhos lJ.vres de mullter escrMv~ eHJ.Scentes 
na Prov!ncia. até 33 . 12.1876, encontra-&8 em 8&ma4• O oficio do 
Ministério da AgrlCUltura, datado de 11.06. 1877, ancont~a-se em 
G~ 14 ,~ . o oficio do Inspetor da TesoL1raria dn Faza~cla ao Praaiclert
te da Provincia , de 21 . 03.1881 , enviando ' 'rel~;~~~ don hacr~voe ~ 
fill1oa livres de mulher escrava , matriculado~ nao div~ruas eat•
;~Ps Fiscais desta Provincia nos semestreo da Janeiro ~ Junho ~ 
Julho a De;;:embro de 1879 . " encontr-a-se em : l3.&.7u'T · O of.lc;io do Jn,
petor da Tesouraria da Fa~enda ao Pres~dente da Provinci•, dm 
15. 09.1882, enviando mapas eatatisticos da popula~~o oscr~va e fi
lhos t 1vres de mulheres ~ficravas, conforme exigenci~ do Avi•o de 
18.04.1882 do Ministério da Agricultura, encontra-se cm: G~7m~ · 

• 

• 

• 

a . Os últimos dados estatisticos publicados sobre a po
pula~~o escrava, antes da matricu l a de 1887 , referem-se a meados 
de 188~, assim sendo, os dados primários que obtivemo~, referentes 
a 1El86, podem t-eo:'orG:a'' o argumento do Sl.lb-registro dm movimentao;~o 
da popula;~o escrava. Além do mais esses dados publicados, ao me
nos no que se refere a Serg~pe , possuem algumas tnconsisténciaa 
quo n~o foram eliminadas pelas aLitot·idades competPntes. Por e~em
plo, a Relatór-io do Ministério da Agricultur-a, de 1686, apresenta 
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o número de 35.187 escravos matriculados na Provinc1a , até 
30.09.1873 . Tal núm~ro e dl.ferc:nte do obtido dos resultados ofi
ciais da matricula de 1873, que fo1 de 32.974, segundo o Relal6r~o 
do M~n1stér1o da Agricultura, de 1875. Há claras 1nd1ca~~es que o 
nt:tmero re4l ~e. escravos matriculados, em 1873, em Serçppe, foj su
perl.or ao Df1c.:.al, Já q~te boletJ.ns estati5tl.cos de alouns munl.ci
pios serg1panos 1ndicaram a ex.:.sténc1a de escravos -matricttlados 
após o prazo Of1c1al da matricula, porém, boa parte da diferen~a 
entre o número oficial da escravos matri~ulados em 1873, e o pu
bll.CJdo pelo Relatório do M~n1stér1o da Agr1cultura

1 
de 1886 , se 

deve a problemas decorrentes das ' ' migrac;~es administrativas '' de 
escravos em. consequ~ncia do desmembramento de> m~mici1"1ios ou m~trJan
c;as nas JUr.:.sdl.~l!les de est..ac;fles do t"ll.n1stério da Fazc>nda que rea
ll=aram e atual.:.zaram os dados d~ matricula d~ 1873 e à n~o ob~er
vancla de um critér.:.o unl.forme, pelos Agente~ Fa=end6rjos, quando 
da rem~ssa dos bolet1ns estatisticos . V1de tabela A.7 (Anexo Esta
tistico) e respectivas notas. Cf. Slenes, R. W. a que Rui Elarb:JJõa 
n~o ... , op. cit • • pag 136. As estimativas de Slenes encontram-se 
em Tf"oe Demogra.phy a.nd Economics. • . op. c i t . pags. 610, 617-618 e 
649. 

9. Fontes. 1873 : DGE . Relatório Ane:(o 010 do 
dos Negócios do Império, de 1875 . 1882 : APES G~7wm>. 
m~ea~. 1887: APES s~~~Ç· 

Ministério 

10. Fontes. Tabelas A.7 e A. 8 . (anexo Estatistico) . 

~1. ''A liberdade ~ela alforria é um dispositivo legal . 
Pode ser concedida soleneme(lte ou n~o, direta o~t indiretamente , 
expressamente, tacitamente ou de maneira presumida, por ato entre 
vivos ou como última vontade, em ato particular ou na presenca de 
um notário, com ou sem documento escrito . Mas se n~o há uma ata, 
faz-se necessário que haJa testemunhas comprorvantes da alforria. 
Em geral, .esta é concedida em docttmento escrjfto, assJ.nado p!?lo se
nhor ou por um terceiro, a seu pedido, se ele é analfabeto. Para 
evitar contestac;ao torno~t-se hábl.to que o docwmento seja regislra
do no cartório em presenr;a de testemunhas . Oom muita frequência 
ocorre, porém, que se passem anos entre a co~E!ss~o da al forr··ia e 
seu registro em cartório." Mattoso, K . M. de OluCiirós . S'eor Escrõ<VO 
no Brasil . 2• edi~;~o: Brasiliense, S~o Paulo, 1988, p.:~gs 177-78. 
Encontramos no APÉS corespondência do inspet!lllr· da teso~1ra1~ia J.lro
vincial ao Presidente da Provincia, de 14 . Q~.1881, encaminhando 
requerim!'1nto de um proprietário de escravo soLicitando isenc~o de 
imposto, visto que o mesmo havia sido liberto condicionalmentii 
desde 05.03 . 1860. O imposto hav1a sido cobrado por n~o haver re
glstro da carta de alforria na mesa de rendas~ Slene~ afirma que 
os dados referentes á alforrias coletados pelm~ agentes fazendá
r.:.os, no período entre as matriculas , s~o comtl.áveis porque: a lei 
ex1gia que os Juizes e tabell.aes comun.:.cassem aos coletores da Fa
zenda as alforrias registradas por eles . Por lDutro lado a grande 
maioria das alforrias concedidas, nesse periwdo, seria registrada 
em cartório. Slenes, R.W. a que Rt.u. Etarbo=a. ri:to quiemou, op. clt. 
pag. 135 . Ao que parece as at.t to r idades sen tia111 a necessJ.dade de ~1m 
documento q1.te marcasse a passagem do ex-escr.!l\lóO ao seu novo status 
soci~l. N~ste sentido, n•o obstante a divLtlg~~o do Aviso do Mi
nistro da Agricultura de 23.10.1885, alertandm para os termos da 
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Le_i dos Sexagenários, e explicando que : "2.., Os escravos de 6.5 anos 
ou maiores desta idade, e os que a forem comp l etando, s~o libertos 
desde logo para todos os efeitos, sem nenhuma cláusu l a o u obri ga
~~o de servi~os, nem depedência de titLilo ou forma l idade, • . . '' em 
10.08.188~, o Presidente da Pravincia comunica ter recebido 4. 000 
e:<empl«~res dos ti tL!los orollat6rios criados pat-a certezª e maioL 
sequransa dos direitos confer1dos aos libertos sexagenários pela 
Lei n<> 3.:?70 de 28 de Setembro d R l885"(gn.ros mew;) (Fala do Pre
sidente da Provincia de 15.02.1886 e Oficio do Presidente da Pro
vincia ao Ministro da Agricultura de i0.08. l 887 APES GLu7 ). Certa
mente a l1berdade concedida por part1cUlares, para ter eficácia, 
e:<igia maim-es formalidades que a concedida pelo poder público , e 
por-tanto, malot-es ser iam as demandas dos e<'- esc ravos por ti tl!l os 
que a assegurassem. 

12. 1'1artins, R.B . Ninas Gerais., Séctdo XIX: Tráfico e 
Apego <I Escral''iditto numa Economia N~o-E>:portadora . Estudos EconCimi
cos Vol. 13 no 1, S~o Paulo, Jan/Abr 1983, pags 207-208 

13. Mattoso, K.M. de Queirós . S12r Escral'o no Brasil. op . 
cit. pag. 184 

14. Slenes, R . W. The Demography and Economic of... op. 
cit. pags . 504-505 

15. Em 1874 a taxa anual de alforria era de 7,2 no Mara
nh~o, 6,1 na Paraiba, s,o em Pe rnambuco e 4 , 2 em Al agoas . Cf. Sle
nes, R. W. The Demograpy and.Economics ••• pags . 489 e 495-96 . 

• 
16. Cf. Mart1ns, R.B. op . cit., pag 207 . 

17. Sobre o c rescimente económico de Sergipe, na segLrnda 
metade do século XIX, vide capitulo I 

18. Cf. S l enes, op . cit., pag 489. Para os dados refe
rentes a Sergipe, durante o ano de 1876 cf. Diretoria Gera l, de Es
tatist1ca . Relatório Anexo ao do Ministério dos Negócios do Impé
rio de 1878. Encantamos também os números de escravos al·forriados, 
desde a matricula de 1873 até 31.12 .1877, referentes aos mtlnici
pios de Santo Amaro, Itabaianinha, SimA'o Dias e Divina Pasto1·a. 
Nesses muni c i p1os teriam sido al forriados 89 e'sc:ravos, o qLU:i' dar.i,a 
uma média de 22,25 escravos por ano . Sabendo-se que foram matricu
lados, nos mesmos municípios 5 . 176 escravos, chegamos a uma taxa 
anual.de alforr1a de 4,3 escravos para cada mil matriculados em 
1873. Cf . APES 6~~41 e 

19. Fontes: APES G~7oe, G1~~ti, G~oo9, G&oL~ 1 G&~&q.Ob
serva~~es - aparentemente os coletores da Fazenda, ao elaborarem 
os boletins estatísticos, incluíam os escravos alforriados pelo 
fundo de emanei pac;~o na categoria manumisseles a ti tLtlo oner-oso, 
ficando a categoria manumiss~es a titulo gratuito reservada -s 
feitas por particulares e sem contrapartida material. Porém, esses 
dados quanto a natureza das alfor-rias devem ser vistos com resel·
vas, por um lado, porque certamente se baseiam nos termos das car
tas de alforrias transcritas em cartório, onde por baixo das de
clara~eles de generosidade dos senhores encontram-se condi~~es , por 
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vezes muito duras, a serem cumpridas pelos alforriados, por outro, 
porque os coletores da fa=enda foram . em alguns casos, negligentes 
no preench1mento dos boletins estatisticos, fa=endo com que em 
188~-83. por exemplo , o número de alforrias gratuitas fosse menor 
que no ano anler1or. Entretanto, como n~o dispomos, em Sergipe, de 
nenhum estudo com base nas cartas de alforria, esses dados esta
tisticos podem servir como uma pr1meira aproxima;~o a um estudo do 
papel das alforrias no declinio da escravid~o na Provinc1a. 

20. Slenes, R.W. The Demogra.ph-y• a.nd Economic of... op. 
cit., pags 495-496. Slenes proJetou o número de alforrias até 
0!.01.!887, no~ nosso cálculos, como dispomos dos dados até 30.06. 
1886, supusemos que no ano subsequente, isto é, ati'> 30.06.1887, 
fossem alforr1ados um número pr6x1mo ao patamar atingindo no& anos 
anter1ores, ou seJa. 800 escravos . O ''apego'' à escr~vid~o, mais 
precisamente. estava ligado à expans~o económica, que em alguns 
casos, foi proporc1onada pelo cresc1mento do mercado interno. So
bre o 1nteressante caso da provinc1a de Minas GeraJs, vide a polD
mica dos irm~os Martins com Slenes, em: Slenes, R.W. O~ Núltlplos 
de Porcos e Diamantes: A econom1.a escravJ.sta de NJ.naf' Gerais no 
século XIX. Cadernos dos IFCH UNICAMP. Campinas , 1985. 

21. SegLtndo Conrad, em resposta ao abandono das fazendas 
de café pelos escravos, alguns fazendeiros paulistas, dec1diram, 
em meados de l.EI87. al forriar seus escravos com a condit;~o de preo
taçro de servi;os por algLtns anos (Conrad, R. op, cit., pag. 301) . 
No mesmo sentido, vide Santos, R.M . dos. Resisténcia e Super~~~o 
do Escravismo na PI"O\'lncu.t de S:tro Paulo ( 1885-1888). SZilo 
Paulo:IPE/USP, 1980, pags 101-108. O significativo crescimento das 
alforrias, nos últimos anos da escravidro, em Sergipe, pode estnr 
associado a um movimento sim1lar, entre os propreitários de escra
vos sergipanos, no sentido de preservat;~o da mro-de-obra dos es
cravos. A desagregaga~~o politica e moral do escravismo , em Sergi
pe, nos Qltimos anos do regime, pode ser vista numa circular do 
Chefe da Polic1a da Provincia, din.gida às au'toridades policiais 
em 14.05.1887 di=endo: "Atendendo as diferentes queiKas que cons
tante me s~o dirig1das por escravos, e até mesmo por pessoA• li
vres, contra violências praticada~ pelas autoridadoF policiaia. 
dete~m1no a Vmce e mando que recomende aos subdelegados ~eufl IILt>d
liares, que se abstenham de capturar escravos fugidos, ou qu& tal 
se julgarem, e té-los presos mesmo a requisiç::ro de !IOLII> s•nhoretJ, 
salvo nos casos determ1nados para todos aqueles que conu:~tem cr 1.
mes, porquanto . muito mais nobre e elevada é a mJas~o da autorJda
de e nem a le1 os constituiu capil~es de mato. [ •.. ] Jos~ IgnAcio 
Fernandes de Barros'' • O Jornal que noticiou essa circular n~o 
acreditava que os subdelegados abandonassem sua faina de capturar 
escravos e mesmo pessoas livres , como se fossem esc1 avos, porém, 
comenta os constrang1mentos que esse documento estava provocando 
nos arraiajs dos ''negreiros'' e qLte 11 ficará a e . s . a glOria de tQr 
proclamado em um papel oficial que a policia de Sergipe~ esqLtacida 
da miss~o nobre que a lei lhe dera, reduzira-se a exercer os mis
teres dos capitmus de mato.'' A Reforma . n• 27 AracaJu, 05 . 06 . 1887. 
CEMIC-UFS. 

22. Segundo 
15.02.1886, haviam sido 

a Fala do Presidente da 
alforriados com recursos do 

Provincia de 
fundo de eman-
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cipa~;~o um 
317: 276$:::;:50 
cravos. 

tot<~l 

réis, e 
d~ 659 escravos, utilizando-s~ para 
onais 33:295$474 fornecidos pelos pr6pr1os 

isso 
es-

23. Fonte: APES G~7aa Nos boletins de 1882, 1884, e 1885 
as autor1dades fa=endàr1as' de Itaba1ana discriminam o sexo n~o 
apenas dos escr·avos alforriados, mas também de todos os quesitos 
do quest1onàrio padr~o, 1nformando por exemplo. o sexo dos escra
vos que sairdm ~ entraram no municipio, dos falecidos e dos ex1s
tentes na data do boletim. A part1r de 1883 os bolet1ns n~o ma1s 
detalhar:.:o os tipos de alforria. sendo as mesmas cl<~ssificadas, 
como nos deffiais municipios em <~lforrias a titulo oneroso e a titu
lo gr<1tu1to, e ern 1886 n~o se discriminará o sexo dos escravos al
forriados. Mesmo com essa reduç~o progressiva d<~ quantidade de ln
form<tc;fles os boletins estatisticos do municipio de 1 t 1baia11,,. s:llo 
provavelmente os mais acurados da Provinc1a, e est~o certam~nte 
mu1to acima de méd1a de seguranc;a dos s1m1lares de todo o Brasil. 
Pode-se compr·ovar esta af irmac;~o confrontando-se o c.llculo dA po
pulac;~o escrava do municipio, em 1886, com o res1..1l tacto da matricu
la de 1887 . SegLmdo o boletim, a populaç~o escrava do municlpio, 
em 1886 seria de 1.364 escravos, a matricLtla de 1887 reg1~lrou 

1 . 213 escravos. Considerando-se que há um espat;o de 9 meses entre 
o boletim de 1886 e o prazo de encerr amento da matricula do ano 
segu1nte, pode-se afirmar que ao computar um nqmero equivalente a 
88,937. da popula~~o matriculada, chegou- se perto da perfei~~o es
tatistica . 

24. Fonte : Matricula de Escravos de 1873 - Diretoria Ge
ral de Estatistica. Relatório Anexo ao do Ministério dos Neg6cios 
do Império, de 1875. Util1:::amos esses dados sem retiflca~;:e!es . Nú
mero de alforr1as no periodo 1873-82 - APES G~7o~· A taxa anual de 
alforr1a fo~ obt1da divid~ndo o número médio de alforr1as por ano 
pela populac;~o escrava matriculada, em 1873. Sobre a situa~;:~o eco-

- nómico-social do mun1cipio de Itaba1ana, na segunda metade do sé
culo XIX, v1de: Santos, 11.;~ria Nele dos. A Vila de Santo . .Qntonio e 
Almas de Itabaiana no século XIX (1850-1888). Dissertac;~o de Mes
trado apresentada ao IFCH-UNICAMP, Campinas, 1984. 

25. Fonte: Tabelas A. 6 e A.9 (Anexo Estatistico). 

• 26. Sobre a tentativa de transformar ex-escravo~ em de
pendentes, vide Cunha. M.C. da. "0 que este tratamento d.rt alforrLa 
revela é uma expectativa de transformar o escravo num c:l!entP., num 
agregado . " [ .. . ]" Até que ponto teve sucesso o projeto dos domJ.
nantes, de f1xar os libertos no campo e numa situa~~o do dep~nd•n
cia, é algo dificil de médir. Vimos que essa dependencia n~o se 
apoiava só na pobreza de uns e na riqueza dos outros: para funcio
nar, punha em mov1mento mecan1smos ideológ1cos de que JA falamos 
ao tratar da al forria . " Negros, Estrangeiros. O!i! e!i!CrõJvas 1 ibertos 
e sua volta à Afr~ca. Brasiliense: S~ci Paulo , 1985, pags 51 e ~7 . 

• 

• 
27. Fonte: Tabelas A.6 e A.9 (Anexo Estatlstjco). Pdpu-

la~~o escrava rural e l..trbana, vide matricula de escravos de 1873 . 
Diretoria Geral de Estatlstic:a . Relatório Anexo ao do Ministério 
dos Negócios do Império, de 1875. Hê possivelment dois erros no 
registro dos locais de residência da populaç~o escrava sergipan<t, 
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nesse documento. Trata-se dos municipios de Itaporanga, com 876 
escravos urb<mos e 61 rural.S e N. S. das Dores, corn 678 escravos 
urbanos e 97 rurill.S. Aparentemente houve uma .1.nversâ'o, quando da 
publ icac;~o ou na transcr ic;â'o dos dados da poptll ac;~o escrava urbana 
e rural dos do&s municipios. Se isto tivesse realmente verificado 
a populac:Ao escreva de Sergipe, em 1873, se classificaria, qLtanto 
à residência, em; Rural 29 . 460, Llrbana 1 3.514, total, 32.974 . Como 
esses dados q1.1e invertemos, isto é, recolocAmos nos seus devidos 
lugares, sâ'o compatíveis com os da matricula de escravos de 1887, 
que registra para 1 taporanga um"' populat:â'o rural de 519 e tlrbana 
de 19 escravos, e com os de N.S.das Dores que possu.1.a, em 1887, 36 
escravos urbanos e 254 rurais, resolvemos, portanto, retificar os 
dados publl.cados da matricula de escravos de 1873, qu~nto a esse 
aspecto. 

28. Vide tabelas A.6.2 e A.9 (Anexo Eetatistico). 
lac;â'o escrava urbana e rural, vide matricLtla de escravos de 

Popt..l
J873 . 

29. Matasse, K. M. de Quel.rós. Ser Escravo no Brasil., 
op. cit .• pags 63-64 . V.1.de tambem Costa, Emiha Viotti da. O Es
cra\'0 na Grande Lavoura: "E impossivel calcular o número exato dos 
que se deslocaram de outras Provincias para as regi~es cafeeiras. 
Ferreira Soares fornece dados qt1e permitem aval i ar em pouco mais 
de 5.000 os escravos exportados anualmente do Nordeste para o Rio . 
Tavares Bastos, fala em cerca de 37 . 000 cativos entrados no Rio 
entre 1850 e 1862." em Hollanda, Sérgio BLtarqLie de. História Geral 
da. Civilizat;.~o 'Brasile~ra. 11 O Brasil 1'1onárqttico. 3 Rea~r::tes e 
Transa,.:tJes. tt• edic;:~o . S~o Paulo: DI FEL, 1982, pag. 156. Pinto, 
Manoel de Aguiar "Em 1871, por exemplo, exist~am na regi~o Norte 
(da Bahia ao Amazonas) 869.633 escravos; em 1883 eram eles apPnas 
403.098. Perdemos ( e a grande maioria saiu da Bahia) 465.000 bra
c;os, enquanto o Sul perdia, em virtude da lel. do ventre-livl-e, 
apenas 30.000. Nesses 13 anos, a labour-force,, qt1e em 71 era equi
librada nas duas regi~es, passara a representar no norte a metade 
da que dispunha o sul. Em virtude disto, 30X dos trabalhadores qtle 
contribul.ram para o cresc:imente desta regi~o entre 1871 e 1890, 
sa~ram das m.1.grac;~es nordestinas." Notas Sobre o Enigma B<!l i.1no . 
Planejamentó. Vol.5 N~ 4, Dut/Dez 1977, Salvador: Fundac;:â'o de Pes
quisas- CPE, pags. 128-129. De acordo com Velho, O. G. :"[ ... ] A 
decadénc.1.a secular das plantations ac;:ucareJras nordestinas, por 
outro lado, nâ'o s6 liberou m~o-de-obra para as plantations cafeei
ras, mas tornou ma~s conveniente para os senhores de terra nordes
tinos recorrer a formas de imobiliza~~o da fort;.a de trabalho em 
que ela mesma produzisse para o seu autoconsumo, sobretudo em pe
ríodos desfavoráveis. Na verdade isso já se dava, transformando o 
''escravo'' mais numa categoria Juridica do q1.1e sociológica. (Pal
meira, 1969) . " [itálicos no original J. Capital~smo Autoritário e 
Campesinato. (Um estudo a part:&r da fronteira em movimento. 2• 
edic;:~o. S~o Paulo - Rio de Janeiro : DIFEL, 1979, pag.i21. Melo, 
Evaldo c. de afirmou que: " Uma das indagac;eles pertinentes a que 
terá de responder o estudo abrangente que está a exigir a histOria 
do tráfico refere-se ao voltlme e à destinac;~o dos lucros dele de
correntes[ •• . ] N~o é possivel dar uma explicac;~o adequada sam uma 
análise quantitativa baseada nas fontes regiohais, se é qttD elas 
permitem uma abordagem desta natllreza . " O Norte ~grário e o Impé
rio. Rio de Janeiro: Nova Fronte.1.ra; Brasilia: INL, 1984, pag 56. 
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Sobre '' a lei da popltla~~o escrava ap6s o término do tráfico afri-
cano'', Gorender, J. af~rma : ''[ .• ]Em termos concretos, ~sto signi
ficou princtp~~mente a transferencia gradual de escravos das re
gl.~es do a;úcar e do algod~o, no Norte e Nordeste, para a regiao 
do café, no Vale do Para1ba e no Oeste paulista . Certa quantidade 
menor de escravos também foi transferida do E:{tremo Sul." O l:s
cra\'~Smo ColonuJ.l. S:!o Paulo: Editora Atica.1978, pa!J. 325. Na 
real~dade, em termos relativos, entre 1873 e' 1881 , o Sul perdeu 
mais escravos, v1a tráfico interprovinc~al que o Nordeste, segundo 
Slenes , no per1odo c~tado, o Sul perdeu 18,2'l. da popula~~o escrava 
matrtculada em 1873, com idade entre 1-39 anos. enquanto que o 
Nordeste perdeu 14,8'l.. As prov1ncias nordestinas que apresent.;~ram 
os mats elevados ind~ces de perda de escravos -- Ceará e R~o Gran
de do Norte -- n~o faz~am parte do Nordeste Ac;ucareiro. Cf. 91&
nes, R.l~. The Demography <J.nd l:conomics •••• op. c1t. pag 124. O 
trabalho de Slenes que estuda ma~s exaustivamente os aspectos eco
nómicos e demogràftcos da escrav~d~o no Brar.il no per1odo 
1850-88. e mais espec~almente no periodo 1872-88, é 'sua tese de 
doutoramento anter~ormente citada, que infeli=mentc continua iné
dtta. Parte de suas conclus~es foi utilizada nos trabalhos publi
cados, também citados e em : Grandeza ou decadénc~a? O mercado de 
escravos e a economia cafee~ra da provincia do R~o de Je.nerJ.ro, 
1850-1888, em Costa, Irac1 del Nero da . Brasil : Histór~a l:canóm~ca 
e Demogrâfu:a. S~o PaLtl.o : Instituto de Pesquisas EconOmicas, 1986. 

30.''0 tráfico interprovincial de escravos floresceu dLt
rante três décadas -- de 18~0 a 1880. Os cultivadores de cana ven
diam seus escravos em pequenos lotes, cada ano, para cobrir os dé
bitos com seL.tS agentes de Recife, e 760 escravos sait"am em média 
por ano, legalmente, da provincia . " Eisenberg, P.L. NodernJ.zas;:to 
sem M~tdanca. A indústria acucare1.ra em Pernambuco. 113·10-1~10. Rio 
de Janetro, Paz e Terra; Campinas, Un1versidade Estadual de Campi
nas, 1977, pags 174-175 . Para um ponto de vista semelhante, vide= 
Pang, Eul~Soo. O Engenho Central do Bom Jardim na E:conom1a Baiana1 
alguns aspectos de sua h~tória_, 1875-1891. Rio de Janeiro: AN, 
IHGB, 1979, pag. 46. No mesmo sent~do, vide : Vangelista, Chiara. 
Os Bracos da Lavoura. Im~grantes e "caipiras" na forma1;:to do mer
cado de trabalho paul~sta (1850-19.30) . S~o Paulo : HUCITEC; Jstitu
to Italiano di Cultura; Instituto Cultural Italo-Brasile~ro, 1991, 
pag. 17 • 

31. Galloway, J.H. The Last Years of Slavery on the Su
gar Plantions of Northeastern Brazil. H~spanic American Historical 
Review, 51:4 (November 1971), pag 589. De forma semelhante vide 
Cabral, Pedro E. T. : "[ . . . J Este flu:<o, de 1850 a 1880 dren,,r~ de 
Pernambuco p<"'ra o Sul cafeeiro entre 23.000 a 28 . 000 eilcravos se
gundo est~nta Eisemberg. Observando-se que era cerca de 40 . 000 o 
número de escravos matriculados em Pernambuco em 1897 [sic] pode
se ter uma idéia da import~ncia relativa que aquele escoamento de 
escravos representou em termos de m~o-de-obra disponiveis ê lavou
ra da cana e à prodLtt;:~o de at;:úcar neste Estado." Tempo de Norada. 
A constitt.tic-ilto do mercado de trabalho semi-assalarJ.ado n<l'l lavoLtrcR 
canavJ.eJ.ra pernami:JLtcana. em : Sampõlio, Yony (organizmdor) Nordes;.te 
Rltral: a trans~c-:Xo para o capitalismo. Recife, Universidade Fede
ral de Pernambuco: Editora Universitária~ 1987, pags. 22-23, 
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32. Melo, E.C. de. O Norte Agrário ••• op. cit. Castro, 

AntOnio Barros de explica da seguinte forma a acomodac~o das re
g~Oes de economia colonial-escrav~sta ao declinio econOmico . to
mando como exemp 1 o 1 em nota de rodapé. Pernambuco: "ProssegL· 1.ndo a 
piora das condiçOes. atl.nge-se um ponta em que o cativo Já n~o 
ma1.s se paga . O rac1onal , mais uma vez, ser1.a liquidar o negócio 
-- bas~camente , pela venda dos escravos . Adm1.tamos. no entanto, 
que o se>nhor se adapte à progrQssiva deter1.orai~o das condi~~es 
financeiras da eMploraclo. Entre outras medidas, rQdLI: a aqLlisiçao 
dG es;ct·i:\vos e 1 possivelmente. inco,-pora " mor.;~dor·ea" e OLI tras t~r
mas. de ~r aba 1 ho 1 i vre. '.' As N;ttos e os Pés da Senhor de F-nç;enha, em 
: Plnhf!l.ro, Paulo Sé•-gl.o (coordenador) Trabalho E'Jiocro!lvo, E'conoml.a 
e 5oci~dade. Rio de Jane1ro: Paz e Terra, 1984, paqs. 59-59 . 

'Branco 
33 

33. Figue1.redo, Ariosvaldo. O Negra e cl V1.ole'ncia do 
(0 negro em Serg1.pe). Rio de Jane1.ro: J. Alvaro , 1977

1 
pag. 

34. Santos, Lenalda A. Ol1.garquia 
Dissertac~o apresentada ao Curso de Mestrado 
N1ter6i 1 1979, pag. 49 . 

Aç:ucan?ira 
em História 

e Crise. 
da UFF. 

35 . Melo, E . C . de. O Norte Agrár1.o e o Império. op. cit . 
, pag 30. Yide também Conrad, R . Os t:llti.mos Anos da E'scravat~tra na 
Brasil. op . cit . pags 83-87. 

36. Segundo Conrad a reaJ;~o das provincias e><portadoras 
de escravos foi inic1ada por Pernambuco, em 1852, e segu1.da por 
outras. O autor cita leis das provincias do Ceará e Alagoas, além 
de Pernambuco. Ct. Os últimos Anos da Escravatura na Brasil. 
op.cit., pag . 83. Art. 17 • 3a da Le1. n° 334 de 28.03.1851 . Ct. 
Collecc~o de Leis, e resolu~Oes da Assembléia Provincial de Sergl.
pe 1851. Typ. Provincial. 1851. Art . 19 '4° da Lei no 367 de 
17.09.1853. Este parágrafo estabelecia: "imposto de lOt)$000 sobre 
q~1alquer escravo que sair da Provincia sem ser em companhia de seu 
stmhot-, n~o sto>ndo Corre1o o~• Mar 1.nhe1.ro. O Gover-no estabelecer-à um 
regulamento para a cobranca deste imposto, entretanto porém a Es
ta~~o Fiscal"de cada lugar exigirá do senhor, que saindo levares
cravo, ou escravos, em sua companhia , fian;a no valor do irnposto, 
quP será efetivamente pago, se no regresso n~o aprasPntar o~ mes
mos escravos, ou dentro do prazo de tres meses docum~11tos legais, 
q~te o 1.sentem do pagamento." Cf. Collec;~o de leris , e rf't~olu~etes 
da Assembléia Provinc1al de Serg1pe 1853. Typ. Provincial. 1853. A 
elevac~o do imposto sobre a exporta~~o de escravos. em 1855, foi 
acompanhada de medidas direcionadas à coibiJ;l!{o das fr.:~LtdP!I. "Art . 
2a Nenhum escravo será exportado sem apresentar o despachante, ou 
dono, alvará de folha corrida, devendo 1gualmente apresentar co
nhec~mento de pagamento da respect1.va meia sisa, a qual fica tam
bém desde já elevada, para exporta~~o, a dez por cento. 

Art . 3o Qualquer despachante , ou dono que expor-tar es
cravos sem haver pago o competente imposto, ficará s~1je1.to a pagar 
o dLtplo. 

Art. 4• O governo , no regulamento que fizer para a exe
cu;~o da presente lei, fica autor-izado a ta=er qualquer despesa. e 
a tomar qL1alq~1er medida que JLllgar conveniente afim de prevenir o 
contrab•ndo.'' Resoluç~o n• 417 de 24 . 04 . 1855 . Franco. C . A. P . Com-
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pila~~o da Leis Provinciais de Sergipe. 1835 a 1880. Araca ju: F. 
das Chagas L1ma, s/d, 2 volumes. 

37. Relatório com qlle foi aberta a 2• sess~o 
legislatur-a da Assemblél.a Provincial de Serg1pe no dl.a 
pelo excelent!ss1mo Presl.dente Dr . Salvador Cor·rel.a de 
v1des . 

• 

da undécima 
01.02.1857 

Sá e Bene-

38 . O Presidente da Provincia Dr . Salvador Correia de Sà 
o Benevides, em seu relatório apresentado ê AssemblOia Provincial, 
em 02.07.1856, afirma que o imposto de 300$000 réis sobre cada es
cravo exportado da Provincia era excessivo e estimulava o contra
bando, sendo dificil sua repress•o, Já que as provincias limitro
fes -- Alagoas e BahHl -- adotavam um imposto dt? 100!11000. Assim 
sendo, sugeria a redu~~o deste imposto ao valor cobrado pelas pro
vincJ.as v1~1nhas. Art. 2Q "4Q da Lei nú 541 do 12.07.18~8. Cf. Co
lecc~~o das Le1s da Provinc1a de Sergipe. Typ. Provincial, Araca
Ju, 1858. " O motivo que em 1858 levou-me a pedir a redu.;~o de~te 
imposto de 300$000 para 100$000, foi evitar a frauda.;~o da renda 
desta origem pelo fato de sairem os escravos ocultamente c!esta 
provincia e serem despachados na mesa de rendas de Penedo, onde 
este 1mposto era de 100$000. A medida surt1u o efeito desejado. 
Mas hoJe que a provincia de Alagoas elevou a 150$000 réis a taxa 
sobre exporta ... o de escravos, podemos sem inconveniente adotar o 
mesmo alvitre[ .•• ] como é indispensável dificultar a exporta~~o 
de escravos que como se sabe, constituem a quase totalidade das 
for.;as cultivadoras desta provinc1a." Relat6r1o do Inspetor da Te
souraria Provincial, anexo ao Relatório do Presidente da Provincia 
de Sergipe de 04 . 03 . 1861. · 

39. A crise em decorrência da epidemia de cólera morbus, 
foi assim descrita por Almeida, M.G.S.de : ''Reduzida a capacidade 
de produ~~o dos engenhos, seus proprietários se viram sobrecarre
gados com j UI-os a 1 tos, sobre c a pi ta1s tomados ao comérc: i o . O n~o 

cumprimento dos compromisso aumentos seus credores (sJc) . MuitoG 
engenhos, a partir de ent•o, foram postos em arremataç~o. Uma for
ma de obter dinheiro vivo e acudir ás mais frequentes necessidades 
era a venda de escravos." Estrutrua de P1·adur;::to: A crJse tle ali
mentes na pro\•íncia. clf: Sergipe ( 1.855-1860). Revillil'lt:\ elo I naU tu to 
Histórico e Geográfico de Set•gipe, n"' 27, Ar'ac~J~1. 1978p Pr.lt;J . 3!. 

40. o 1mposto de 100$000 sobre escravo exportado conti
nuava sendo cobrado sendo o imposto de 30$000 r~is oepecifico pa
ra os escravos vendidos por procura.;•o, o q~1e poder!~ atingir in
clus~ve escravos vendidos no mercado 1nterno da Provlncia. Resolu
ç~o n• 577 de 13 . 07.1859, Art. 13 · 4• e ' 13 . Sobre o uso de pro
cura~~es no tráf1co interprov~ncial de escravos vide Slenes, R.W. 
The Demography and Economics .•• op . cit ., pags 155-157 . 

41. No relatório do Presidente da Provincia enviado à 
Assembléia Provincial, de 04.03 . 1863, se lê: "[ .. • )i'\ Prov1ncia já 
conta poucos escravos, e estes s~o indispensáveis aos servi~os 
agricolas e urbanos. [ ... ] No primeiro semestre do exercicio cor
rent~ apenas tem sido exportado 25 [escravos], e destes alguns tem 
Voltado em consequénc1a da ba1xa do preio nos mercados do Sul.'' No 
relatório de 24.02.1864, ~ssim se pronuncia o Presidente da Pro-
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vincia: ''[ • •• ]A ~xporta~~o de escravos tende a extinguir-s~ em 
breve , ou a conservar-se. corno outrora, mandando às outras provin
cl.as duas ou três de.-enas deles." Para o arrefecimento dos prec;:os 
dos escravos nos mercados do Sudeste, apOs a "explos~o" da décadé\ 
de 1850, cf . Stein, S . J . Vctssot.trcts: tjm mt.cnicJ.pia br;u.=~leiro do 
café. 1850-1?00. Rio de J.;~ne:lro: Nov.::~ Fronteira, 199(1, pag. 271. 
51 enes, R· W. The Demography and Economics , • • • op. c i t., pag . 253. 
Para os prec;:os do cate, no citado periodo, cf. Mello, J.M.C. de. a 
Cc>.pital J.smo Tardio. Contr~buiç;llo ~ revis~o críticct de>. form.'iç:~o e 
do desem•all'imento da economia brc!lsileria. S:l!o P<:~ulo: Br.~'Ll.ll.enfle, 
1982, pag • 71 e Delfim Neto, A. a Problema. do Café no Br~'lsil. S?Jo 
P~ulo: FIPE. 1981, pags. lú-16. 

42. Na Fala do Presidente da Provincia de 01.03.1862 , 
condiciona-se, claramente a l?leva.c;~o do niv0l do Impotüo Bnllrc" n~<
portac;:l!o de esc r avos ao cobrado pelas prov incl.as 1 i mi. trofes. "Dei
xou de ser elevado a 300$000 , como aLttorisastes, por n:.o ter rea
lizado a condi~~o imposta de ser igualado nas provlnci~e limitro
fes. 

[ ... J 
Acho conveniente que cont1nueis a autori::ac;::.o para t!'le

va-lo, logo que o mEsmo se dê nas provincl.as vizinhas." 
O Presidente da Provincia, em seu relatório acl.ma Cl.ta

do, se referia, certamente, à leis n"' 625 de 13.0:5.1861, "Art. 20 . 
O imposto estabelecido no ar2"' '4 da presente lei pod~ré ser ele
vado até 3005000 logo que seja igualado nas provincias limítro
fes'' . Em 1862, a Assemblél.a Provincial repet1u quase que 11teral
mente o mesmo d1spos.1tivo na Lei 650 de 02.05 . 1862, "Art. 20 . O 
imposto de 100$()00 por escravo exportado para fora da Provincia 
será elevado a 3005000 t~o logo que seja igualado nas provincj.as 
limítrofes." Franco, C . A.P . Compilaç:to das Leis Provinc~dis de 
5P.rgipe. 1835 a 1880. Aracaju: F. das Chagas L.Lma. s/d. 2 Volumes. 

Art . 1"' ' 6"' da ResolLtçil!o n"' 663 de 0~.02.1864; " impolô
to de 150$000 sobre qualquer escravo que sair da Provinc1a por mar 
ou por terra paqo nas respectivas mesas, e~atorias e aQéncia& na 
conformidade do respectivo regulamento, pagando porém, 100•000 n~ 
mesa de rendas de Vila Nova . Colec~~o de Leis e Resoluc;:Oes da As
sembléia Provincial de Sergipe. 1864. Typ . Provjr1cial. Corno, d~sde 
1861, Alagoas adotara o imposto de 150$000 sobra t!'scravo exporta
do, aparentemente a lei citada visava n~o apenas evitai" qu11 os 
proprietários de escravos sergipanos euportaszem ileQalmente a~us 
escravos v.La provincias limitrofes, como anteriormentr fiz~ram, 
segundo as autoridades fazendàrias, mas também e&timul~r os pro
prietários alagoanos a registrarem suas e~porta;Oes da escravo& n~ 
mesa de rendas de Vila Nova. Esta isen;~o, porén1, teve vid~ CLtrta, 
pois a resolu~~o n• 708 de 13.07.1864, Art . 1• ' 4• ealabPlP~~ o 
imposto de 150$000 réis sobre escravo exportado, n~o mais reduzin
do 0 valor do imposto, nas exporta;~es feitas através da mesa de 
rendas de Vl.la Nova. 

Vejamos a evolu,~o dos niveis dos impostos provinciais 
sobre a exporta~~o de escravos cobrados pela provincia de Sergipe 
a suas vizinhas' 

Imposto Provincial Sobre a E~porta;~o de Cada Escravo 

Ano Prov!ncia 
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Bah1.a Sergipe 
1853 6:5$(100 100$0(10 
l854 100'!:000 " 
1855 " 300$000 
1856 " " 
1857 " 11 

1858 11 100$000 
1859 11 11 

1860 " 11 

1861 11 
" 

1862 200$000 " 
1863 11 150$000 
1864 150$000 " 
1865 11 " 
1866 " " 
1867 " " 
1868 200$000 11 

1869 11 " 
1870 11 250$000 
1871 11 2(10$000 
1872 " 11 

1873 " 11 

1874 " 11 

1875 11 " 
1876 240~l000 " 
1877 200!1>000 .. 
1878 " .. 
j 879 " 240$000 
1880 " " 
1881 .. .. 

• 
1882 11 300$000 

Fontes: Bahia Relatórios do 
Provincial, citadas par Slenes, R. W. The 

op. c i t., pag 603. Sergipe - Co l lecc;:ã:a 
•• 
Assemblél.a Provincial de Sergipe . 

• 

Inspetor 
Demography 
de Leis e 

da Tc>sour<~riC< 
and Economics. 
Resolu~CI~s da 

43. Lei no 779 de 03 .12.1867 Art . 15 '13 e • 14. Coluc;~o 
da Leis e Resolu~~es da Assembléia Provincial de SergipP. Typ. do 
Jornal de Serg1.pe, 1868. Resoluc~o 890 de 09.05.1870 Art . !D

0 •su 
e '13. Resolu~lo n• 951 de 08 . 05.1872 Art . 1° ·~·e '13. Collecc~o 
de Leis e Resoluc~es promulgadas pela Assembleiü Legiel•tivn Pro
vincial de Sergipe no ano de 1872. Typ. do Jornal do Arnc~Ju. R•
soluç~o no 1.127 de 12.05.1879 Art . 1° '11 . 

44. Além disso, provavelmente os compradores d8 vecravoo 
possuiam consciência das "imperfeir;;etes 11 do merc:ado de f'ncravos. 
Essa merc<~doria ''sui generis'' reagia ê transferência de Sf'L\3 lo
cais de moradia , obrigados a ~bandonar os amigos e familiares . Es
ses compradores deduz1.am do pre~o do escravo a risco rep1 ooentado 
pela resisténcia ê transferência for~ada do escravo . Vide, por 
exemplo, as memó"rias de Llm propri etário sergipano do vale dei S~o 
Franc1eco qLle recLtsou-se a receber, em pagamen to ds uma divida, um 
escravo que viva na regi~o da Cotinguiba: " -- Mel! i'ilho1 eu nó:lo 
quero esse escravo, n~o . Escravo de engenho é acostumado no olho 
da canfi, é acostumado no mel •.• Vem pr'aqui pra lama do arroz, 
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pra pedreira, estranha. Pode morrer. N~o quero, nl!o." Casanova, 1"1. 
LeOnl.dils . !o1ó Pequeno da V~rzea Nova. S~o Paulo: Club do LJ.vro, 
1979. p<~g. 82. Sobre a resJ.stência dos escravos, principalmente os 
que foram tt ansferJ.dos de suas regiC!es de orJ.gem, na Corte. VJ.de: 
Chalhoub, S. ''( ..• ]O volumoso tráfico interprovincJ.al de escravos 
é Lima most'ra de vJ.talJ.dade da escravid~o cerca de uma década antes 
de seu fJ.néOl, só que os "negro!:> maus v~ndo do Norte" trouxeram com 
eles o s~:nt1menta de que d1.re1tos seus haviam sJ.do J.gnorados, e 
ajudaram decJ.didamente a cavar a sepultura da J.nstitl.dc::!!o." Vi seles 
da Liberdade. Uma HJ.stória das ~ltimas Décadas da Escravid~o na 
Corte. S~o Pa~1lo: Companhia da Letras, 1990, pa~. 59. Sabre os im
postos sobre a importa~~o de escravos adotados p~la Provincia do 
Rio de Janeiro, vide Slenes, R. W. The Demograph~· and G:c:onomics •• 
. pag 626. Para a Provincia de S~o Paulo, nos anos enlrc 1871 e 
187::!., vhle ~lello, Zélia C. de. Netamorroses da Riqueza. Sí!to Pa~1lo, 
1845-1895. S~o Paulo: Hucitec/SecretarJ.a MunJ.cipal de Cultura, 
1985, pag 123. 

45. Vide, por exemplo, o anuncJ.o publicado no "Jornal do 
AracaJu": "Barbozasa, Irm~os. moradores na VJ.ln de Capela conti
nuam a comprar escravos de ambos os sexos que sejam de 16 a 24 
anos de idade sadJ.os, pretos e muJ.to bonitos, chegn mais pre~o que 
outro qualquer, e só tem atltorizado na mesma Vila da Capela a An
ton1a Erneste de Mello Cabral, e na ItabaJ.ana, S1m~o Dias e Lagar
to, a José Ferreira de Figueiredo e Manoel Cordeiro dll! Melo (maro
to). 

Capela, 25.09.1874. Jornal do AracaJu, 20.(16.1874. CE-
MIC-UFS, 

• 46. AssembléJ.a ProvincJ.al. Sessl!o de 19 . 04.1877. Jornal 
do Aracaju, 01.05.1877. CEMIC-UFS . 

47. Relatório do Presidente da Provincia. 10.0J .!877. 

48. ''Antes da lei de liberta~ao do ventre, a prodLIZJ.r 
sempra no-.·o:; es<:ravos em substiluifõ2!"a dos que pagavam tributo à 
Natuzerza ou ficavam inválidos pelo ser-vic;o, t:Jem firil c:onst:?rvar os 
brac:os escravos sempre em aumento, bem era proibir por todos os 
meios qtle saJ.ssem da provincia esses únicos aglirrtel'l da r;roaperid~
de de sua lavoura; mas depois daquela lei que aniquilou a nscrav1-
d~o qt1e ::;e reprodu;:ia, seria anti-económico m:ro Abrir tod<~s as 
portas à e•tportaf;~o, nilfo animar mesmo a pronta '!lúiitl<i doa redtlzidos 
escravos da provincia. 

Se o escravo sai exportado, f1ca na ~rovincJa 
lar em moeda, se o escravo continua por algum ~nmpo, o 
vai diminuJ.ndo, e até que chegue a morte que mula-o de 
total perda do possuJ.dor. 

o seLI v~

seu valor 
todo, com 

o termo médio do valor de um escra-.'ll representa entre 
nOs, pelo menos o pre~;o do trabalho de 6 homem; livres em um ano; 
o prec;o do imposto de exportaf~O e procurac:2o requJ.vale a maJ.s do 
prec;o de tlm homem livre, isto é, o valor do earravo resumido (sic) 
aos do imposto é .tgLia 1 ao prec:o de 7 homens 1 i'lfres, ou antes de 8 
homens livres se se atender aos repetidos inconodos de saúde a que 
o escravo é sujeJ.to. 

Pois bem~ sn~s; dificLiltar a saida d~ un1 escravo é tira~ 
$ lavoLira os serviços de ~ homens mais; obrigar ao pagamento do 
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imposto de exportd~~o e procura~~o é arrancar-lhe mais dois bra~os 
vál~dos . livres e produt~vos. 

[ ... ) 
.snrs. no meu entender a medida qLle de pronto salvaria ~ 

lavoura e a elevaria a uma atmosfera de prosperidade; a med~da ca
paz d~sto é o dispor o propr~etár~o de uma só vez todos os ~5cra
vos • empregar deste C iii pi ta 1 "' piilrte necessàrj.a piilra laborar com 
dupla ·forc;a a sua fa:::enda, reservando a maior parte para a!'l e ven
tual ~d<~des. 

O proprietário que vendesse trinta escravos, empregaria 
apenas uma seYta parte do produto, gt.lardar~a cinco sel<ta'l parte11 
da qt.lantia total da venda, e a sua faTenda , dadas aa mesmas ciru
cunstáncias. deveria em um ano produzir o duplo ou triplo. O brm 
estar do propr~etàrio, do público e da provjncia seria também du
plo ou triplo.'' Relatór~o do Pres~dentP da Provincia, 06.03.1877 . 

03 . 1855. 
tac;~o de 

49 . Relatór~o do Pres1dente Ignácio Joaquim Barbosa . 01. 
Apud Santos. L . A. Ol~garqt.ua Ac:ucarelra e Crise. Disser
Mestrado apresentada à UFF. 1979, pag 50. 

50. Fontes: Imposto por escravo exportado - Colec~~o de 
Lei e Resoluc~es da Assemblé~a Provincial de Sergipe. Receitiil do 
Imposto sobre a exportac~o de escravos 1856-57. Relatório do 
Presidente da Provincia de 01.02.1857 , 1858-59, 1859-60, 1960-61. 
Fala do Presidente da Provincia de 01 . 03.1862. 1863-64, 1864-65 e 
1865-66. Relatório do Presidente da Provincia de 21 . 01.1867. 
1866-67 - Relatório do Presidente da Prov!ncia de 02.03. 1868 . 
1867-68 (receita or~ada) - Relatór~o do Presidente da Provincia de 
21 . 01.1867. 1871- 72 - Relatório do Presidente da Provincia de 
01.03.1873. 1870-71, 1872-73, 1874-75 e 1875-76 - Relatório apre
sentado ao Exm . Sr . Dr . José Martins Fontes 1° Vice-Presjdente da 
Provincia pelo Chefe de Policia Dr. Angelo Pires Ramos no dia 
26.02.1877. Typ . do Jornal do Aracaju . 1877 . 1873-74- Oficio da 
Tesourarià Provincial de Sergipe, de 01.08 . 1874 ao Presidente da 
Prov!nci.;.. APES G'.,. .. o;o . 1876-77 - RelatórJ.o do PresJ.dcnta do? Pro
vincia de 26.02 . 1877. 1877-78, 1878-79, 1879-80, (média da receita 
arrecadada nos três exercicJos), 1880-81 (receita nrrec.:~cl ,'ldal e 
1881-82 (rec eJ.ta prev~stal - Relatório do PresJdente de:~ Província 
de 22 . 02.1882. 

Número de Escravos exportados ·1856-57, 1857-58 ~ 
1858-59- Relatór1o do Pres1dente da Provincia do 04.0~.1861. 
1859-60, 1860-61 e 1861-62 - Relatório do Presidente da Província 
de 04.03.1863. 1873-74 - Oficio da Tesourarl.a Provincial de Sergi
pe, de 01.08 . 1874 ao Presidente da Provinc~a . APES s~mo~· J882-83 
- Fala do Presidente da Provincia de 02.03 . 1884 

Os valores da receita do in1posto de exporta~~o de escra
vos, quando entre parênteses, foram obtidos a partjr da mult~pli

ca~~o do número de escravos exportados pelo imposto de exportaç~o 
a ser pago por cada escravo. Os números de escravos exportados, 
quando entre parênteses, foram obtidos a partir da divis~o da re
ceita do imposto de exporta~~o de escravos, pelo valor do ~mposto 
a ser pago por cada escravo exportado . 

51. Para o volume do tráfico inter-regional na segunda 
metadP do século XIX, vide Slenes, R.W. - '' As estatisticas pol~
ciais sugerem que o a migra~~o inter-regional de escravos entre 
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esses ano<; [1852-1862] foi muito menor que no periodo 1873-81 ; uma 
média de 0 . ;:';02 e<;cr<wos entram no porto do R1o a cada ano E?nt,~e 
18~2-62, apenas 51/. do nt:tmL•ro médio que entraram a entrE'qar de 
l8í'3 a 1881 (6.490).''[ •.. ] "Os dados do porto do Rl.o portc:tnto 

1 ' ' podem provave mente ser aceitos como uma aproximaç-~o g r osseira do 
n~mero de escravos envi ados às provincias cafeeiras de outras r e
gi~es antes e dapo1s de 1873 . Eles sugerem que as l.mportaÇ'Oes 
anual.s de escr·avos do Centro-Sul na década de 1852-62 foram em 
torno da metade do nómero anual do periodo 1873-1881. Assumindo 
que o volume c:tnual da m1gra~ao inter- regJ.onal de 1862 a 1972, fel. 
o mesmo da década precedente . por volta de 45'l. do nómero total de 
f!scravos que foram env1.ados para o Centro-Sul de outras rC"gi~es do 
Brasil após 1850, foram vendidos durante do periodo de nova anoz 
entre 1873 e 1881, l.nclLtsive . The Demography and Economi.c:s ." ,. op . 
c1t. pag . 125 e 138 . 

Segundo relatório de 1864 do Inspetor da Tesourarja Pro
vincial 05 proprietários de escravos evitavam o pagamento da me1a 
sisa através de " escr1.tos p.;~rticulares n:ro legalizados, por con
tratos verbais em presen~a da testemunhas ou por me1.o de r~cibos 
em duplicata nos quais se faz expressa men~~o de haver o vendedor 
recebido. da m~o do compradora a import~ncia da quantia por que 
vendeu seu o seu escravo." Como forma de evita r· a fraude se suge
ria a matric~tla de todos os escravos da Provincia com o reg1stro 
dos titules que provem seu domin1o . Os proprietários q~1e n~o re
gistrassem seus escravos seriam multados, e ''Julgados como bens do 
evento os escravos possúidos sem titulo legitimo.'' Ainda segundo o 
mesmo relatór1o : "A província tiraria incalculável vantagem desta 
matricula porque saberia o número dos escravos empregados nos ser
vi~os agrícolas e urbanos, e poderia com certeza e oportunamente 
elevar ou diminu1r o 1mposto, com o fim de favorecPr a lavoura; e 
até mesmo julgar da necess).dade e conveniênc1.a da colonizüc;-~o. Em 
todo caso pe~o que se eleve a 5/. o imposto da meia s1sa sendo 10/. 
quando os escravos houverem de ser exportados.'' Relatório Anexo ao 
do Presidente da Província de 24.02.1864 . 

52 . Slenas, R. w. The Demagraphy and Economi.cz ••• op. 
cit., pogs. 648-654 . 

• 
53. Fontes : Saldo 1874-84 - RelatOrio do MinistQrio dn 

Agricultura, 07.03.1884, apud. Conrad , R . Os Oltimos Anos ... op. 
cit., pag . 351. Na realidade sabendo- se que os boletins antat:il'lt:)
cos de atualiza~~o da matrícLtla de escravos eram rPmotid~ p~l~s 
autoridades fazendárJ.as locais após 30 de Junho de cada •no, w 
tendo-se em vista a data do Relatório do Míni~tério da AgriCLlllLI
ra os dados que o autor c1.ta devam se referlr ao periodo 1873-83 . 
saÍdo 1873-85 - Slenes, R.,l~. ThE> Demography and 7conomic:s; •• • op . 
cit. pag. 610. Saldo 1873-87- Slenes, R . W .. • op. c1t. pag. 616 . 
Saldo ret1 ficado . 1874-84 - Com base no~ boletin~ estatist1cos, de 
1884, que attoalizaram a matricula de escravos de 1873, calculamos 
o total de entradas e saídas de escravos dos municipios da F'rovin
cia, com exce;~o do mun1.cipio de Porto da Folha, cuJo bolstim n~o 
foi encontrado. C~egamos ao seguinte resultado: entraram (no pe
riodo 1873-84) 9.584 escravos e sairam 10 .426, con1 Uma salda li
quida de 1.842 . Submetemos os dados do boletim à critica conforme 
os crit~rios citados na nota--- . A análise dos dados constatou 
uma subestima;~o da entrada de escravos em alguns municípl.os. Con-
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·s~deramos que se os bclet~ns atribuem um nOmero de escravo matri
culado, em determ1nado mun~cipio, maior que c número verf1cado na 
matric~•la de 1~7~. devemos adic1onar a diferença an total de es
cravos que entr<ll-~"' no mun lcipio. Assim sendo, "entrarl>m", acJicic•
nalmcntc. ·1 c~cravo em Div1na Pastora, 87 em Itabaiana, 150 em 
Propr1~ e 1 cm s~nto Amaro. Por outro ladc''entraram'' 1690 escravos 
em R1ach~•elo (o bolet1.m n~o regJ.strau qualqL1er entrr~detl em decor
rênclo?. do SPU d.esmr>mbramento do Municipio de· Laranje1ras. O bolr>
tlm de Lo?.ranJe1ras reg1strou a salda de escravos (1.965), o qL•e 
certamente lncluJ.a os escravos que ''sairam'' para Rlachuclo, entre
tanto, o boletim de R1achuela segue um critério diferente. dando 
como matr1culados cm R1.achuelo os escravos do novo muntcipio que 
foram cfot1vamente matrJ.culados em LaranJeiras. A dJ.ferença de 
cr~tér1o% segu~dos pelas autoridades fazendár~as de l_aranjelras c 
RJ.achuelo lcvarc:>.m a um J.nflamentc da saida de escravc'i. P11ra nt!o 
al~erar o ~alar real do saldo ~igratório da Provincia, computi'lmos 
a entrada de escravos no mun1cipio de RiachLielo. O mesmo crittl
rio ildolamos em rela"~o ao mun1cipio de Campos, cujos e~c:ravoa fo
ram matr1culados na agência fiscal de Itaba1aninha. ~~qa agmncla 
regJ.slroL• a salda de escravas (1.000), que certamente inclLiiam os 
341 escravos q~1e oo saJ. ram oo para Campos. Com isso ci1Pgamos .:~o se
guinte r·esultado: entradas 10.854, saidas 10.426. AdotanMo o cri
tério de Slenes de corrigir as saldas com a multiplica~~o por 
1,0944, por terem SJ.do as mesmas, sub-registradas no Pais como Llm 
todo, cl1egamos ao saldo migratórJ.o de -556 escravos. 

Saldo relificadc 1873-85 . UtilJ.zamos os dados dos bole
t~ns estatistic:os de atLiali~a~~o da matricula de escravo•, refe
rentes ao perj.odo citado. Somando-se as entradas e saidaE de es
cravos dos mun1cipios da Provincia obtivemos o segL1j.nte1 entradas 
- 8.724, ~aidas 11.658. Hà uma d1feren;a para mais de 70 1 no núme
ro de entradas, segundo os dados do Relatório do Min1stério dn 
Agricultura. c1tado por Slenes ( op. cit. pag. 610). Submetendo os 
dados desses boletins aos mesmos critérios adotadcs para a ret~fi
caç~a dos·dados dos boletins de 1874, chegamos ao seguinte: entrn
das- 11.005, saldas 11.658. Adotando o critér~o de Slenes de cor
r1gir o numero de saldas com a sua multiplicaç~o por 1,0944, che
gamos ao saldo migrat6r1a de -1.754. 

Saldo retificado 1873-87. Utilizamos os critérios de 
Slenes (op. cit. pag 616 e respect1vas notas). Sabendo-se QLie no 
periodc 1873-86 foram alforriados 3.926 escrav_on, em SPrglpP., che
gamos a uma média anL•al de 291 (3.926/13,5, s~ndo o último o nC•me
ro de anos entre 01 de janeiro de 1873 e 30.06 de 1886, vtdn Sle
nes, op. c 1 t. pag. 495 e respect~vas notas). O tot~l de e~cr~vos 
alfor,· iadcs até 01.01.1887 é de 4.071. Para chegarmos a popL•l~~~o 
de 1873 a;ustada. adicionamos ao total dos escravos matriculado~, 
os que foram matrictllados apOs o prazo legal, chegando~ um SLibto
tal de ~3.224 ( 87 em ItabaJ.ana, 8 em Estancia, 150 em Propt·Ja, ~ 
em LaranJeiras e"l em Santo Amaro, APES 8~0&~) e subtraimo& o nO 
mero est1m~do de escravos alforriados até 1887, chegando portanto 
ao resultado de 29.153. Sendo a popula;~o estimada de 1887, 
17.283, para obtermos o efeito liquido da migra~~o sobro a popula
~~o de 1887, aplicetmas a fórmula: M&D07 • P&mn7 o,5734KP&m7~. 
onde 11,

0
u

7 
é o ef~ito liquido da migra~~o na popula~~o de 1887, 

PLQn? é a popula~ao estimada para 1897, e P&a?~ é a pop1.1laJ~O de 
1873 aju•tada. O resultada é 567. Para chegarmos migra~~o liquida 
total ~m 1873-87 dividimos o efeito liquido da migra~ao na popula-
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c:~o de 
(0,83). 

1887 pelo 
chegando .::10 

coeficiente de 
resultado f~nal 

sobrevivênc.J.a 
de 683 . 

dos migrantes 

54. Slenes, R.W. The Demograpy and Cconomics •.• op . c~t . 
, pags 627, 644. 648-654. 

Pacote 
55 . Slenes, R . W. op . c~t ., pag . 653 . APES, Acervo Geral, 

287 . 

56. Esses nOmeros foram obtidos da divjs~o 
corrigidos verificados nos periodos 1873-86 e 1973-87 
de escravos matr1culados, em 1873 , na Provincia . 

dos 
peltJ 

r;aldoG 
númFH"O 

57 . Fontes: Tabelas A.7 e A.B (Anexo Estatistico), 
Saldo• Obtido a partir dos boletins estatisticos de atualiza~~o 
da matricula de escravos de 1873 . Saldo0 - Obtido a partlr do mé
todo de sobrevivência global inter-censitária. Os coeficientes 
P~n•~-P~aeh/P~ae7 foram obt~dos com a subtraç~o da populaç~o e~
crava e~1stente em cada municipio/regi~o da Provinc~a em 1886, da 
populac;~o matriculada em 1887 e dividindo-se esse resultado pela 
populac~o escrava matriculada em 1887 . Esse indice serve como in
dicador do grau de prec1s~o dos boletins estat1&t~cos, isto é, 
quanto menor o indice , maior o grau de precis~o dos boletins . 

58 . Dados sobre a popula~~o esc r ava da Prov inc:ia, em 
1873, cf. Diretor1a Geral de Estatistica . Relat6rio Anexo ao do 
Mlnistério dos Negócios do Império, de 1875. Sobre a importa~~o 
liqu1da de escravos da Provincia, reg1~es e municipios, v1de Tabe
las A.7 e A. 8 (Anexo Estatist1co) . (Observar que na citada tabela 
os saldos apresentam-se com s1na1s invertidos. Isto é, como se 
trata de explicar o decréscimo da popula~~o escrava, uma 1mporta
ç~o liqu~da apresenta-se com s1nal negativo e vice-versa). Impor
taç~es e exporta~~es liqu1das de escravos para as diferentes pro
vinc~as- Slenes, R. W. The Demography and Economics •.. op. cit. 
pag. 621. 

· 59. Na matriculA de 1873, foram matricLtlados na agência 
fiscal de ltabaianinha, 1.940 escravos, compr~P.ndendo o~ do pró
prio municipio mais 341 do municipio de Campos, qua ent~o n~o poa
suia ag@ncia fazendAria (vide notas referentes à Tabela A.7 ~ A.B 
(Anexo Estatistico). o bolet1m estatistico de 1882 computa a ''~ai
da" do municipio dos escravos matriculados em C/\mpoe;, qLto agora j .!1 
possui~ sua própria agência fazendària, existindo ont•o, no muni
cipio de Itaba~aninha 917 escravos . Em 1883 o municipio possuiria 
909 escravos, em 1884, 886; em 1885, 834 em em 1886, 833 escravos. 
Entretanto, foram matr~c~lados, em 1887, 1 . 298 escravo~, no mun1-
cip1o de Itabaianinha. Tal resultado é surpreendente, pais n~o de
tectamos qualquer mudan;a politico-adm~nistral~va qLte expl1casse 
tal aumento e~pressivo do número de escravos às vesperas da aboll
;~o da escravid~o. Uma importa~~o significativa de escravos , para 
o municipio , parece fora de cogita~~o uma vez que nos últimos anos 
da e•cravid~o caiu muito o grau de confian;a, por parte dos pro
pru!tád.os, no futuro da institui~~o. Os d<1dos da popuJ.;u;:!l!o escra
va do municipio, colhidos da matricula de 1887, apresentam uma co
erêrlcia interna, isto é, s~o compativeis entre si as somas dos di
versos quesitos - sexo, popula~~o rural e urbana, distribui;~o por 
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idade; ocupa~~o. 
O muncipio possu~a um número relativamente grande d~ en

genhos de ac;úcilr, predominantemente de peqltena capacidade prodllti
va, e se locali::a no extremo Oeste da Zona da Mata, portõ'nto, nt..tm 
periodo do tlai~os preces do açúcar, como foi a segunda metade da 
decada de 1880, s~ria de se esperar que os custos de transportes 
d1f1~ultassem sobremaneJ.ra a coloca;~o de sua produc;•o nos merca
dos eKportadores. a exemplo do que ocorreu com o mun1cip1o de Ca
pela, local1::ado na reg1~o da Cotinguiba. e de situac~o slmilar. 

Por tt•do 1sso, é para nós um enigma, até o momento, ln
solúvel a súbta elevac~o do montante da populac~o escrava de Ita
baianinha. registrada pela matricula de 1887. 

60. Cf. Tabelas A.7 e A.S (Anexo estatist1co). 

61. Tabelas A.7 e A.8 (Anexo estatistico). Matriculd 
de Escravos de 1873 - DJ.retorJ.a Geral de Estatist1ca. R&lat6rio 
Anexo ao do t1in1stér1o dos Neg6c1os do Império, de 197~. Tabela A. 
6 (Anexo Estatistico). Sobre os lnd1ces de exportac;~o liquida de 
escravos. vide Slenes, R.W. The Demography and Economics ••• op. 
cit. pag. 621. 

62. Sob1"e o uso dos dois diferentes métodos de? estJ.mat;:~o 
da migrac~o de? escravos e sua confiabilidade, vide - SlC?nC?a, R.W. 
The DC?moçjraph)'' and Economics • • • op. c i t . , pags . 608-609 . 

63. Sobre fontes e métodos de cálculo vide nota acima. 

64. Fonte: Tabelas A. 7 e A.8 (Anexo Estatiat1co) . 

• 

• • 

• 
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Capitulo IV 
Trabalho Livre e Escravismo 

• • 

' • 

• 
• 

• 
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1 . Introdu~~o 

An~lisan~o o desenvolvimento econOmico e as relaç~rs de 

trabalho no Nordeste A~ucareiro no periodo colonial, ~I anue l Cor-

reia de Andrade cissim~E!screve um importante segmento da populilc;;l.lo 

livr·e -- os (;,oradores--. "Constituindo uma boa parcela dca popLtla--c;:!!o rural, eram esses moradores uma reserva de m~o-de-obra que po-

deria ser util~zada pela agro-indústria do a~úcar que nBo absorvJa 

esta massa h11mana dispon 1 vel por prefet·ir o trabalho 1::1!<icrc\Vo <lO 

assalar·iado. Formava-se, ass~m, lentamente, como que à. espera d.t 

extinc;~o do tréflco, uma reserva de m3o-de-obra d~ que oe proprla-

tários disporiam na hora em qLte os escravos lhes ·faltassem . ..... 
• 

terras agr·icLtllàveis por uma oligarquia a~ucare~ra tem sido a ex-

plicac~o quase que un~nime para a tranquila e gradual tran9J;•o do 

trabalho escravo par-a o livre no Nordeste Ac;ucareiro. Dlc seja, es- lj 
tamo~ diante da h~pó~ese de uma econcmia de recursos inic1almente 

abertos, isto é que dispunha de grande extens:lto de terr·a5 férteis 

e que portanto diante do ''sentido da coloniza;~o'', produ;:!o em 
• 

larga escala para atendimento dos mercados europeus, dentro do mo-

vlmento geral de acumula~~o prim~tiva de cap~tal, sómente poder·u\ 

ser ocupada com o emprego do trabalho escravo, uma voz que os tril-

balhadores l~vres exigir~am salàrios t~o altos que compenDaftBe 8 

alternÃtiva de sP. tornarem produtores independentes, 

portanto, a viabilidade económica da e~presa coloninl. 

o esgotamento da fronteira agricola, com a virtual ocu-

pa~lo de todas as terras agricultáveis por uma camada de grandos 

proprietàrios e o crescimento da popula;lo livre criariam as con-
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diç~es do superamento do escravismo . Quando , por razOes externas~ 

o tráfico africano foi abolido, o Sudeste brasileiro ainda era lima 

regi~o de recursos abertos, isto ê, dispunha de grandes extens~~s 

de terras férteis devolutas, e em grande expans~o económica, im-

puls~onada pelo crescimento da economia cafeeira . Portanto, dentro 

desse modelo, seria previsível o surgimento do tráfico inter-pro-

vinc~al de escravos do Nordeste para o Sudeste, ou seJa o reforr;a-

menta do escravismo nesta regi~o e seu definhamento no Nordes;te. 

Porém longe de representar uma amea;-a ao futuro da economia not··· 

destina, o tráfico inter-provincial seria, seglindo o modelo, uma 
• 

saida econOmic~ para os senhores de terras e escravos do Nordeste 

que vendendo seus escravos, aos elevados pre!(:Os alcanr;ados no Sli-
• 

deste, n~o apenas conseguiam recursos com os qllais poderiam moder-

nizar suas fazendas é engenhos, como passavam para os ps·oprietá-

rios do Sudeste llm ativo de futur-o incerto, d.t.ante das ameas;as de 

aboli .. ~o da escravl.d:llo. Ao tempo que vendiam os seus escravos os 

s~nhores de terras nordestinos poderiam convocar seus moradores 

para substituir os escravos, com a automacidade h~dráulica dos va-

zos comunicantes. Se ret.t.ramos liquido de um vazo a preas~o dos 

outros nivelará todos os vazes. Aliás, utilizando essa imag~m hi-

dr-áulica, como se supunha que os "vazas" do trabalho livre rece

biam cont~nuamente novas por-c;e!es, o volume do "vazo" trabRlho es-

cravo era cada vez mais preenchido por trabalhadores livraa. Já 

que a economia nordestina n~o necessitava de um cre~c~ntento muito 

grande do volume global de trabalho, P.Ois estaria em rtatagnac;:?Jo na . 
segunda metade do século XIX, explica-se n~m só a possibilid~de, 

como a viabilidade económica da e>:portafij:~o dl12 escrõ\vos . Afinal os 

trabal l1adores livres E!stavam há mui to a dispJDair;:g(o dos pr·opriet.tl-
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rios , ~sper~rdo-se apenas o momento em q ue os escravos fossem ven-

didos, morressem ou fousem alforr1ados , paro substitLii-los . 

Conrad cone 1 ui com a apresentao:;:l!o desses núme1·o~ sua ar-

gumentar.~o do crescente desinteresse dos nordest inos pela escravi·-

d~o : ''Quando contrastamos os aproximadamente 170 mil escravos das 

provincias nordest~nas que eram trabalhadores agricolas com as 

3 . 75ü.OOO pessoas residentes nessas mesmas provincias, a pequena 

importancia da escravatura para a agricultura da maioria do Nor-

deste torna-se aparente . ""' 

Esses números s:l!o impre s s ionantes, nos tr.:mom.i. tem a. 

idéiC\ rJe qLte • na década de 1870, o t r abal ho esc r· avo no Norclf!'ste 

brasileiro era uma pequena ilha n u m vas to oceano de t 1 ab~lho li-

vre . Porém, parte do efeito consegLiido com a a presentac;;<l<o demses 

números deveu-se a compara;ao nu mérica de objetos diferentes. O 

autor comparou os escravos ocupados na agricultura com a popLtlac;~o 

total residente na regi~o. Ou seJa, d emonstra que a popula;~o eu-

crav<A ocupada na agricultura era uma parcela muito pequena da po-

pula~~o total da regi~o, podendo induzir os leitores a concluir 

que o trabalho escravo t1nha uma importância r eduzida para a agr~-

cultura da regi~o. E exatamente essa quest~o que . examinaremos a 

segur: a importlncia do trabalho livre na agricultura aerQipana, e 

mais especificamente no:~ "grande lavoura", ou seJa, na .agro-indúa-

tria a._ucareira. 

Enquanto para a popu l at;:~o escrav<1 ex is tem trl~!. rl!lcllnsp/il-

mentes de âmbito naciona l na s e gunda metade do século xrx, as ma-
. 

triculas de 1873 e 1887 e o censo de 1872, para a popula;~o l ivre 
• 

temos apenas o censo de 1872 . Iss o i mposs ibilitará a analiee da 

e vo l u ; •o da estrutura ocupaciona l d a popL!la i lo liv r e, num per1odo 
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em' que supostamente a agriculturp regional estava em pleno pi~oces

so de transiç~o do tr«~balho escravo para o livre . Portanto, sere-

mos obr~g&dos a résponder a quest~o da import~ncia do trabalho li

vre na "grande lavoura" sergipana com base nps dados do censo de 
• 

1872 e de outras fontes menos abrangentes . 

Tabela IV . 1 
Sergipe 1872 
Estrutura Ocupacional da Populaç~o Livre~ 

·- ------------------·--------------------------------------- -----
13rupamen tc•s Total 
----------------------------------------------------------------
1. Profiss~es Liberais, Proprietários 
2. Maritmos e Pescadores 
3 . Industriais e Comerciantes 
4. Artes~os de Profiss~o Declarada 
5. AgricLll tores 
6. Criados e Jornaleiros 
7 . Serviço Doméstico 
e . Sem Profiss~o 

e outrCIS 1.464 
823 

1 . 739 
13 . 491 
60.982 

3.827 
20 . 632 
50.657 

0,95/. 
o,::J4t. 
1,131. 
8,781. 

39,70% 
:2,49/. 

13,43/. 
32,98% 

--------------------------------------------------------------
• 

No primeiro grupamento encontram-se as diversas profi s -

seles liberais, (religiosos, advogados, mé~icos, f~rmaceuticos , 

profissionais de letras. etc) em número de 282 1 os funcionários 

póblicos (além dos assim classificádos no cemso incluimos os mil ! -

tares, Juizes, notários e escriv~os e oficiaüs de Jus tiça) em nú-

mero de 708 e os capitalistas e proprietáriosf que contabilizav a m 

474. 

No segundo grupamento foram recengeados 455 ma ritmos e 

368 pescadores. Pelo menos quanto aos maritnms há uma indic~~~o de 

subestimaçlo, pois, segundo outra fonte ofi~al exiati~m, em 1872, 

700 marinheiros e moc;os , 580 remadores no piD!"tCJ e 58 arraes do . . 
porto, OLI seJa, 1. 338 pessoas cujas ocupac;:eles poderi.;~m ser enqLta-

dradas na categoria ''maritmos''. Essa mesma ~nte reg1strou um nó-

mero menor de pescadores, em 1872, que o dlil>tectado pelo Cem:;o, 
21.5 



apenas 148. "' 

No tP.rc:eiro grupamento foram assinalados pelo Censo 300 

manuf~tur~dores e·tabr1cantes e 1 . 439 comerciantes, guarda-livros 

e c;nxeiros. Quanto ao manL!faturodores e fa~ricantes, mais de um 

t&r~o deles (105) resid1am no município de Campos. Como se trata

va. na época, de um dos municipios de menor nivel de aLividade 

econOmica da ProvincJ.a , dedicando- se à pecuária e pequena );;voura, 

esses industria1s de Compos eram, provavelmente, arte~~os que utJ.

lJ.zavam a m~o-de-obra familiar e eventualmente alguns ~scravo5 

trabalhadores livres . O pequeno número de " industr.iais" apontC~do 

para as demais paróquias , mesmo as localizadas nos centros comer

ciais da Provincia demonstrom que a indústria de transforma~fto 

apenos se inciova e m Sergipe, à epoca~ sob a forma de pequ~no ar

tesanato. Quanto aos comerc.1.antes , os dados do Censo apontam as 

paróquias de Maruim, Est~nc:'.l.a e Propriá como os principais cent.ros 

comerciais da Provincia, o que está de acordo com a estrutura eco

nómico-social dessas paróquias . Surpreendente é o número de comer

ciantes apont~d~s na paróquia de Japaratuba (140. mais do Que em 

Maruim que possuia 134) e mais ainda o pequeno número atribuido à 

paróquia de Aracaju, apenas 14. 

Quanto aos artesâos de profiss~o declarada, com~r~endem 

inúmeras profiss~es da indústria de transforma~~o e conatr~:~o ci

vi 1, que no Censo foram agrL!padas na sub-c:a tegoria ''oper~r:os", da 

categoria profiss~es manuais ou mecan1cas; as costureiras, outr~ 

SL!b-categoria da categoria profiss~es manuais ou mec~nica• e os 

art1stas . Estamos supondo que ''artistas'' , que no Censo ~parece na 

categoria profisa~es l1berais , é o rótulo utilizado princi:a lmante 

para designar os mestres-artes~os, ou artesBos de maior ~~~leia . ~ 
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possivel que p~lo menos parle deles fossem efetivamentc artistas 

de Ot.1troe segmentos que n:to as artes plásticas, e pai" tanto que 11:lto 

se confundisGem com artes~os . O número total de artistüs ass~nala-

dos pelo Censo, para a Provincia , foi de 932. As p.3rc!lqLiias que 

.o:pre<:entarllm m<:~ior número desses foram: Japara tuba ( 2··1) • Propr l.Ll 

(115) e Campos (119). De certa forma é surpreendente que "''cleou 

comerc~ais como Estancia, Maruim e Arac:ajLI n~o apre~enten1 nún1eros 

semelhantes ou superiores aos das paróquias anterlcr"1ent~ cJtddas. 

Os "operários" empregados nos diversos ramos da 1ndllstria de . 
transfo;mac;~o e constn•';:~O civil ser-iam 4.472. Os prl.:1c:~pili.l'l IIIOCJ-

mentes da 1ndústr1a de transformaç•o, quanto ao emprego de trAb~-

lho l1vre , seriam: têxtil (1.547 empregados), madei1-a~ (1.050 em-

pregados), vestuário (521 empregados), calçados ( ~98 qmpre~Bdos) 

e metalurgta ( 493 empregados) .• Finalmente, o principal ~eCJmerll:o 

do grupamcnto artes~os de profiss~o declarada -- as costureiras --
• 

que atingia 8.087 pessoas, ou se;a, 59,99% do grupan1ento, ou a1nda 
• 

7,85% dn popula~;:ltto livre ocupada. As principais paróquias, quanto 
• 

ao omprcgo de c:oaturcir~s. er~m: Proprià (!.154), Vila Nova (873), 
• 

Japaratuba (574). LaranJeiras. (562) e Sim~o Dias (497) . 

No quinto gr~•pamento, agricultores, temos duas cetc>go

rias: criadores e lavradores. Os criadores seriam em nomoro do 

1.231, concentrados nas paróquias de Propriá (402) e Lag~rto 

(401). Quanto aos lavradores seriam 59.751, o que c:orre~pond~ 
• 

97,98% do grup.:1n1ento e a 58,03/. da pop~•lac;:l'i!o 1 ivre oc:up.1da. Ao p;,-

róquias que maia empregariam agr1cultores livres seriam: r lab~l.ia-

ninha (6.1771, ~roprià (5.178), Laranjeiras (4.247) Vila Nova 

(4 . 233) Espirita Santo (3.828) e Riach~o (3.707). DesGas paróquias 

apenas LaranJeiras era um importante centro prodUtor de a~úc:ar, as 
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demais ou localizavam-se no Agreste Sert:llo, o~t eram centros scct.m-

dários na produ.;~o ac;ucareira localizados na Mata-Sul (I t.:\tJaiani-

nha e Espirita Santo). 

Quanto ao se)(ta grupamento, criados e Jor-nalE'iros, que 

no Censo compreendem uma categoria especial -- pessoan a~salaria-

da5 -- como já dissemos em rela~~o ao trabalho escravo, há uma di-

ficuldade de desvendarmos seu caràter ocupacional, Já que é poa"l-

vel a existência de d1versas ocupa~~es nessa categoria, n~o hav~n-

do discr1min~c;~o de quantas se enquadrariam na sub-calogoria cria-

dos e quanto na de jornaleiros. Esta última por sua ve:, pode ga 

referir a t~abalhadores agricolas diaristas, ou outros trabalhado-

res na inctústria 1 transportes e servi~os em geral, pa~o~ por Jor- • 

nada de trabal t1o. Destacamos entretanto, que seu pequeno númoro, o 

equivalente a 3,71% da popula~~o livre ocupada n•o autoriza a 

atirmac;~o de que o trabalho escravo na agricultura nordestina, na 

segunda metade do século XIX, estava sendo substituido em larga 

escala pelo trabalho assalariado.e 

Finalmente o sétimo grup.;.mento correspondente ~or; :;arvi-

ços domésti~os empregava o equivalente a .13,43/. da popula~~o livro 

e o oitavo grupamento sem profiss~o -- correspondia a 32,90/. d• 

poplllac;~o livre. 

Vejamos a participa~~o do trabalho escravo a livrl' rom 

cada um dasses grupamentos. 

::1a 
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Tabela 1V.2 
Sergipe 1872 

EstnJturt\ Ocup<'lcional da Populac;:l!o Livre e Escrava 

-------·----------------------------------------------------
Gncpamen tos Livres Escravos Total 
----------------------------- -----·------·-------------------
1. Profissa~s llbetals1 Propriet~rios r Outros 
2. ftarlteos e Pescadores 
l. Industriai' e Co•ercianles 
C. Artes~as & .. Prolissao Declarada 
~. Aqncu ltores 
6. Criados e Jcrnaleiros 
7, Serviío Do1ésllco 
8. Sei rralliS~D 

1.464 
823 

1.739 
13.491 
60.982/ 
3.827 

20.632 
so.m 

3 
40 
o 

1.876 
12.559 / 

143 
2.m 
U99 

1.467 
863 

!.739 
15.367 
73.541 
4.670 

23.205 
~~.315 

-- ________________ ................................... .. ___ .. _______ .. ____ .. _ .... _ .. ___ ..... __ ., ______________ _ 
Total 153.615 22.5!2 m.m 

A populas-~o escrava estava praticamente a~u;ent& no ÇJrc.c

pamento de Profiss~es Liberais, Proprietários e Outros, e comple

tamente a~senta do grupamento de Industriais e Comerciantes. Es~as 

profiss~es por defini;~o eram ocupadas por pessoas livres, e ~lgu-

mas delas pctr pessoas 1 i vc~es que dispussem de recursos piilra obtem-

r;:~o de conhecimentos ou que tivessem capital acumul ado. os lando 

vedado portanto o acesso de escravos a elas. O gl-upamento de ma-

ritmos e pE>scadores possuia uma pequena participar;::Xo de es cravos ( 

2,731. do total empregado no grupamento) 

O.s grupamentos de p:--ofissfles que possuiam ma J.orcs parti

cipa~~ea de e s cravos entre seus empregados eram: Servi r;: o Dom69tico 

(11.091.), Artes~os de Profiss~o Declarada (12,211. ) , Ag ricu l tor~• 

(17,081.) e Criados e Jornaleiros (18,051.). Como se vé oo Gsc r~vos 

jã eram claramente minoritàrios em todos os grupamc•n toa d~ pro·ri ~-

s~es, em 1872, particularmente eram claramente minor i tArios 011t r e 

os agricultores. Os dados do Censo nos levam a con~luir que pouco 

menos de 1 em cada 5 agricultores sergipanos eram eecravoa . DovQ-

riamos concluir, •companhando Lema numerosa e importante corr~nte 

historiogrêfic~, que o trabalho escravo dei ~ara ds s e r J.mportarcte 
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• 
no Nordeste A;ucarairo, estando em pleno processo de sLtbstittJif~O 

pelo trabalhQ livre, de~de o fim do tráfico negreiro? Os dados do 

Censo de 1872 s~o ~mrressionantes , e aparentemente confirmam as 

afirmativas dos que concebem a economia nordestina como uma econo-

mia de recLtrsos fechados, ou em acelerado processo de fect1amento 

de recursos na segunda metade do século XIX, onde portanto , o tra-

balho escravo deixara de ter raz~es económicas para eua exist~n-

Entretanto, como Jà vimos, as principais paróquias qLtan-

to ao nómero de ag r i cu 1 tores 1 i vres, n:t!o eram cen troe prodt.t torGI,; 

de a;úcar. Por outro lado, hà alguns dados mais dirotamente rmla-

cionados com o L~mprego do trabalho escravo e livre na agro-indús-

tria a;ucareira que suger~m uma participa;~o relativa do trabalho 

escravo maior qLte os números obtidos do Censo de 1872 . Vejamos al-

guns deles 

• Tabela IV.3 
Sergipe 
Emprego de Trabalhadores 

• 

Escravos e Livres• 

-----------------------------------------------------------------
Municipio/Ano 1872 187~-76 

livres escravos total livres o9cravos total 

-----------------------------------------------------------------
Laranjeiras 4.247 1 . 660 5.907 n.d. 1.344 n .d. 
Capela n.d . n.d. n.d. 3.000 2.000 ~.ooo 

Japaratuba 869 444 1 . 3J3 2.000 1.200 :s . ~oo 

Rosário 3.516 545 4.061 300 1.69? 2. J 9? 
Sta Luzia 920 92 1.012 600 6M 1 • 2:'10 
Arauà 1.532 663 2.195 3.000 1.200 'I • :!0(1 
Propr~â ~.178 858 6.036 600 !30Ct J. • 'I Ctr.t 
Ilha do Ouro 3.661 573 4.234 2 . 000 !100 2 . ~00 

Riach:l!o 3 . 707 560 4. 2,67 4 . 000 !100 4, ~CIO 
Campo a !131 66 597 950 J.30 1.080 
------------------------------------------------------------------

Em 187~ e 1876 as camaras dos municipios serQipanom re-

ceberam um extenso questionário enviado pelo Ministério da Agri-
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c~tltura v~sando a coleta de diversas informaçOes sobre o» respec-

tivos municipios . O quest1onàrio cont~nha quesito~ referentes à 

área do m~!niclpio, áreas de vegeta~;:leo natural e cultivada, àre.a 

ocupada pelas pr1nc1pa1s culturas, quant1dade produzida pelos 

principais cul~ivos, número de engenhos para o benef1ciamento do 

café e da cana-de-açúcar, características dos motores dos enge-

nhos, número de alambiques existentes, número de máquinas par• bo-

nefic1amento de cereais, número de carros e animais ut1lizaaos no 

servico de transportes, produc;:~o pecuària, gt."neros agricolas ex-

portados (quant1dade e principa1s mercados), gêneros agricolas im-

portados (quantidade e de quais mercados), existCncia de estradas 

mun1cipa1s, provinciais ou do Governo Geral, existência de fazen-

das dedicadas exclusivamente á cria~•o, etc. Para o que nos inte-

ressa mais imediatamente, perguntava-se : " Dos individL.lOS emprega-

dos quantos s~o de condic;:~o livre? de condic~ escrava?" Infelü:-
• 

mente um bom número de c~maras municipa1s deixou este ques1to em 

branco, ou declarou n•o ter informaç~es para respondé-lo. Entre-
. 

tanto algumas responderam, e aparentemente entenderam o quesito 

como pessoas empregadas na agricultura e, talvez, mais especifica-

mente, na grande lavoura. Utilizamos os núm~ros da agricultores 

esc I" avos, 1 i vres e teta l e:< is tentes nas respec·tivas paróqLlias 1 so-

gundo o Censo de 1872, para comparar com as respoolua dao camar~s 

municipais. Se nossa hipótese de que as camaraa mntanderam a per

gunta sobre emprego, como se referindo especificamente ao emprego 

agricola, ou mais restr1tamente emprego na "grande lavoura", os; 

nómeros apresentados pelas c~maras municipais deveriam ser menores 

que oG fornecidos pelo Censo, salvo erros grDseeiros do recensea-

men to.,. 
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As c~maras municipais de Japaratuba, Santa Luzia, Ria-

ch~o ~ Araua informaram a existência de pessoa6 empregadas livres 
• 

e escrava~ em número m~1s elevado que o de agricultores registrado 

no Censo de 1872. Segundo a Câmara Municipal de Japaratuba. no mtr-

nicipio ex~stiam, em 1875, 2 . 000 pessoas livres empregadas e 1.200 

escravas, totali::ando, portanto, 3 . 200 pessoas. O Censo de 1872 

registrou, para a par6quia de Japaratuba. 969 agricultores livres 

e 444 escravos, total1=ando 1 . 313. E possivel que a C~nrara tenha 

entendido o quesito em toda a sua abrangéncia, ou s~Ja, in ·ror·mou 

> sobre o número de pessoas empregadas nas diver-sas at1.vidadec;. r>o-

-

rém, a matr.!cula de escravos de 1873, registrou pi-'lra o munic1pio 

de J apar2. tuba, 1. 381 escr.:wos, sendo que 1. 211 erc>.m .ag r~ icul tores. 

Quanto ao númer-o de pessoas livres empr-egadas, segLrndo ;.1 C~rnara 

Municipal de Japaratuba era superior ao dos agricultores livres da 

par6qu1a, apontauo pcolo Cen,so de 1872. Japaratuba possu~a, em mea-

dos da décacta de 1870, 35 engen hos de ar;ucar, sendo 26 movidos a 

anima1s, 1 a agu= e 6 a vapor, exportando 2 .625 toneladas de ar;ú-
. 

car, por ano. Produzia além disso, 23.040.000 lJ.tros de farinha de 

mandioca. 64.000 litros de feij~o, 8.000~g de fumo em rolo e 

20 . 000 litros de m1lho. Portanto, o Censo de 1672, provavelmonte 

subestimo~' mui to fortemente a populaç:~o da pe~~óquia de Japar.:~ t~tbr\, 

espec1.almente a empregada na agr~cul tura, e a Camara MunicipO'l tiO 

responder o ql.restionár:io do Ministério da Agn.cul tu r"' uti 1 i ::o1.1 nú-

meros mais real.1stas. Diga-se de passagem que o nt:tmero de 1 . 200 

escravos empregados, da resposta da Câmara Mttnicipal é praticam~n-

te o mesmo dos escravos empregados na agricultura, segundo a me.-

lricula de 1873. 0 

Quanto a Santa Luzia o nt:tmero de escravos empregadoe; na 
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agricultura, segundo o Censo de 1872, é incrivelmente baixo. N~o 

podemos comparar diretamente o numero de escravos empregados na 

lavoura, ~ornecid~ pelo Censo de 1872, com o da matricula de 1873, 

porque a mesma fo~ reali~ada pel~ Mesa de Rendas de Estancia, en-

globando a popula~~o dos citados municípios e mais o de Arauà . Se 

supormos , entretanto, que a proporc;~o escravos empreg<Jdos na la-

voura/ populac;~o escrava total ver~ficada na matricula de 1873, 

para o conjunto dos tr~s munjcipios fosse a mesma no municipio de 

Santa Lu=ia, conclu1r~amos que dos 522 escravos existentes no mu-

nicipio, segundo o Censo de 1972, 345 dever~am estar empregados na 

agr~cul tura . No entanto o total de escravos existentes no mLmici-

p~o, em 1872, segundo o Censo 0 é menor que o total de escravos em-

pregados no mesmo, em 1875, segundo acamara Municipal. Ainda se-

gundo a C~mara Municipal. Santa Luzia possuía 30 engenhos de Biú-

car, dos qua1s 2 movidos a vapor, 22 a an~mais e 6 a água, além de 
• 

cerca de 200 herdades ou pequenos sitos, que constitu~am a pequena 

lavoura. Quanto ao numero de trabalhadores livres empregados, em 

. 
1975, é menor que o apontado como agricultores livres pelo Censo 

de 1872. Ao que parece a camara Municipal usou aqui o critério de 

lavradores livres empregados na ''grande lavoura'' para mensurar o 

to ta 1 de pessoas 1 i vres empregadas. Portanto, .•é poss 1. ve ~ ql..te a C~

mara Municipal de Santa Luzia tenha superestimado o número de es

cravos empregados, particularmente se utilizou o critério restri-

tive, emprego na grande lavoura, uma vez que esse númeoro é Sltpe-

rior ao total da populac;~o escrava do municipio, segundo o Censo . 

r Entretanto sua estimativa é muito mais realista que os dados do 

próprio Censo que atribLti um número absurdamente baixo para os es-

cravos empregados na lavoura, em completo desacordo com os dados 
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sobre o nómero de engenhos e out~os estabelecim~ntos ag~icolas 

existent~s . "' 

.Qu,;~n to .'\ Ri~ch~o o to ta 1 de pessoas emp~egélcla;., !.:mgLonda 

a Câmara Mun~cipal. fot ligeiramen~e superior ao total de agricul

tores existentes no municipio, em 1872, segundo o Censo. Quanto à 

popula.;~e> escrava o Censo regis'o:~ou um total de 560 empn~gados na 

lavoura, enqu~nt:o a camara. Municipal informou um total de ~00 es

cravos emp~E'gi\c1os. Quanto à popula~~o livre , o total d~~ emp~ega

dos, segundo a Camara Municipal, foi lige1ramente superior qu~ ofi 

agricultor·es livres existentes no municipio. Portanto, possivel -

mente a C~mara Municipal de Riach~o entendeu o quesito como total 

de empreg«dos na agd.cltl tltra e apresentou nümeros mui to prót<imo& 

ao do Cen!3o , n~o lttili:.:ando portanto, o critério t·estritjvo de em

prego na grande lavoura. 

QuAnto a Araltá, possivelmente a Ctlmara Municipal ni\lo in

terpretou o qu~s1to de número de pessoas empregada~ como ~c refe

rindo ao emprego agricola. Tanto o número de escravos empregados , 

quanto o de pessoas 11vres, é muito superior ao de agricultores 

livres e escravos, s12gundo o Censo de 1872. Por outro lado, troesmo 

que o Ct:?nso contenha Algum grau de subestimac;~o da populcot;lieo da 

paróquia de Arauá, certamente esta n~o ut1lizéu o critério reotri

tivo de emprego na grande lavoura, pois se tal fosse o co~o, con

cluiriamos que Arauá possuiria um número de escravo~:> !lomclh~o~ntGP 

Japaratubõ~ e LaranJe.1ras empregados na agro-indústrl.:t a..-ucoreiril . 

Portanto podemos afirmar que, possivelmente, com Dt;Ci!lt;~o 

~ do municipio de Arauá e Riach~o os questionários respondido5 pelas 

camaras municipais, em 1875-76, contém dados sobre o emprego do 

trabalho escravo e livre na "grande lavoura" em S~.?rgipe 1 uma vez 
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que provavelmente essas interpretaram o ques~to "pessoas emprega-

da!l" como pessoas crnpregadlls na grande lavoura. Se nossa hipótese 

estiver coro-et~ os dados dos questior.àr-~os das cámaras municlp;;d.s 

poder~o ser utilizados como indicador do emprego do trabalho es-

cravo e livo·e na "grande lavoura", em lL1gar r.1CJs de~clos do Cen:o qLie 

abarcando uma imensa popul.r•t;~o de .agricul ton?s de subsistencj.a nilo 

eng.;uados na produc;;~o d<:~ "grande lavara" • ou fll:.:enclo-o de formél 

la'lgencial r·eduz artifici~"\lmente a proporc:leo to·abL\lho e!;cravo/"tril-

balho livre e:<istente nesta. Além dos dados dos questionários do 

M~n~stério da Agricultura, existem algumas ev~dências diretas do 

emprego de trabalho 1 i vre e escravo na agro-industria ac;;uca••eira 

serg i pana. 10 

• 

Tab~la IV . 4 
Sergipe 
Emprego na Agro-Indústria Açucareira>->-

----- ------------------------------------------------------- -- ·-
11unicipio3 Ano Escravos Livres Total Escravos Li•Jres 

-------- -----
Total Total 

-------------------------------------------------------------------
Itepor;.nga 1881 141 69 210 0,67 0,33 

Itabaiana 1881 43 7 50 0,86 0,14 

Socorro 1881 48 20 68 0 , 71 0,29 

Laranjeiras 1881 138 45 183 0,75 0,2~ 

Divina Pastora 1981 90 25 105 0,86 0,24 

Ma ruim 1881 20 10 30 0,67 0,33 

Capele~ 1875 2.000 3.000 5.000 (l, 40 0,60 

Japaratuba 1975 1.200 2.000 3.200 0,37 0,63 

Rosário 1875 1.692 500 2. 19:0: 0,77 0,23 

Sta Luzia 1875 650 500 1.150 0,57 0,43 

Proprià 1875 800 600 1.1100 o, 57 0,43 

-------------,---------~-------------------------------------------
Província 1863 5 . 636 1.484 7.120 0,79 0,21 

------------------------------------------------------------------
Se nossa hipótese de que os queetionàrios do Ministério 

dll Alricultura, respondidos pelas camaras municipais, apresentam 
dado$ sobre o emprego do trabalho escravo e livre na ''grande la
voura••, conclu~rlamos que, em 1875, o emprego de trabalhadores li
vres na agro-indQstria a~ucarelra sergipana variaria, em termos 
proporcionais, de 63X do total da for~a de trabalho, atingido no 
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municip~o de Japaratuba a :3~:, r.o municipio r.e Rosár10 . EsGo~ da
dos podem parecer mu~to di<õcrcp •• ntes, na merJ1da "'m qu<:? ambos os 
mllnlcj pios or<IM importante!:; núcleos pr-odul<:>n~tl de acúc<~r dn prin
cipal r eg .d~(O procfulot-il n.. Pr·uv 1 nr ia -- a C o ti ngui ba. En t.re>t.:m to, 
como VJ.tnos, no cac;o de Roe;tl•-io .J r:itmara MunJ.C)pci\J explirl.ti<tmF?nle 
s6 levott em conta o ~rnprego d~ trabalho livrt• r1os engenhct~. OuAnl~ 
~ Japa•-atlrhe>, poiõisivelmentt'!, !'•Lia Càmar.;~ mur:1r1pal atribtliu ttm r-•1:
pf.i'ctro m.-us am!Jlo ao ques1 ta sobro:: pesso01s empregadas, é!n h•nclcndo 
corno referente n~o apenas ao F?mprego no" eng•~nhos, rn<~s tttmbórn a 
ou';ro ramo da "qrande lavour a•• -- os fornecctlot·es de cana ,IOG en
o~nhos. Como esGcs lavradores er~m mais pobres que os senhores de 
engent-.o, 6 de se supor que poosuissem menor número de l"' cnwos, 
utili::ando o trabalho livre sub djversas rclat;f'J~5 dt~ pr·o1Jt~o;~1o. 

O Rel~ltót-io rim<ml<:, C<Lteno ( 1881) no•-; foi· necl? um<t uvid~n
c ia ~.:~is pr ac:isa do uso do tt',1bõll ho esc:r.:IVu I? l.i v t•e nr:t•: cmc1rmhm 
serg1panos. Em aneNo pltbl J.COll <'IS respostas do< qLtt"s\1on<'lr'1 n!J új r1-
gidos aos lavra~ores da Provincia de Sergip~ palo GovPrl·to lmpe
r)aJ, através da Secretaria do Governo de SE.'rgipt•. For1.1m PLiblicll
dos cs questJ.on~•·ios e ,-espec:t:ivas respostas de apenafõ :22 senllorur. 
de engt:·nho. l'luanto ao emprego de m~o-de-obrél. o quesJ. to cr·a o t>v·
guinte: nú'Tiero nos tral:.>alhadores - livres: hom~,.,s? mulllen:l!í'"' e!.l
cravost l,o,nems? mulheres'"' Os números obttdo,.; forélm os o;c·auintcn: 
17 6 ti".:> I:> a 1 hadores 1 i vres, tc.dor. do sexo masc:ul1no, 480 P.l'iC: r·1.1voa, 
sendo 273 homen~ e 207 mulherAs, total: 656 tr·abelhadores. Da nCt
meros ref~rentea aos trabalhadores esc:ravo~ pat ec~m ter ~ido for
necidcs c:om pn .. c:is:l!o, e .:1 for·mltlac;:l'>'o do quesito tiP.ve tel" lntl.t:-J.do 
os senhorec de engenho a informar o nú!l'ern de P.sc:ravos ~f•. tJ. VIlmen
te emprrgados nc engenho, e n~o o de e5ctavos possuido~ o ev~n
tualmenle dest1nados a outras ativJ.dades ou ino:•t1vo~. Quanto ê!O 

tl"abalho livre, diversos senhor-es de engenho devem ter t1do difi
cultlad~s em fornecer um nGmero preciso. Nove senhores de engenho, 
ou n.!!o for necer·am um núr.tero, ou f J. zer~Rrn acomp.!lnll.:.-1 o de m: 11rroselc!õ 
que o torn '''am variável . Assj m, pol" e~:emplo. Jo,1qtlim R.l:).1nl.r..r; Por
tel la, prtlpt"'l.C?téd.o do engenho Roma, na FrP-guania de I i:o•poranql< 1 

jnformol' qttP. "'•mpregava 1(1 a J.:? ltomens livres nê\ ocais:Xo d~ moi\glim 
e nenhun.a mull1er livr"e . Vicente Fre1re Luduvica, propdotArlo do 
engenho Coq~teiro. na FregueE>HI de Soc:ot-ro e Lta"> f'reire da Tr inda
de Luduv1c:e, propr1etàrio dos engenhos Jioui o VArze~. l~m~tm nn 
Freguesia de So~orro, informaram que empregavam UI~ número ''v,,rj~

vel" de> hon,~ns e mttlheres livres. José Vietrll E101rreto, proprJ.(.>UI
rio do on<J!:!nho s. ,losé, na Fregues~a de fHactiuelo, Jn fornteJU glllil 
empegava B homenE lJ.vres, qltaltficando, entretanto c~to emprego 
c:om a segllintE> declar<:tç;::\to: ''pre<>entementr:, n~o 11" conr.tunr.Jn". 1\LI-· 
fino d~ Oliv~ira Sampaio, proprietário do ~n~mnJ1o 8~11ta Ana, na 
FreguesJ.a de f\)ac.hLlelo, infot-mou que emprer;pY.J 1::; t1omr·11 11 l.ivrnw 1 
"termo médlo, sómen te dltrante a safra" e ncnhuntLI mul tH"r l J vrtJ, Fe~
lismino Mun1:: Barreto, proprietl\rio do engenho Vassourau, nll Fr·C~J
gues1a de IH v J.na Pastora . 1nformou que u ti 1 i:!liiVCI 8 homonD 1 i vren 
"durante a moagem f.omente" e nenhuma mulher· l~vre. Anlonio Cor>lllo 
Barreto, proprietário do engenho Bomfim, na F•-rgucsi' do DivJ.na 
P~stora, rL·~pondeu que util~~ave 10 a 12 homens livres nav mo~~ons 
e dei:toLt f•m br.nnco o número d-'1 mttlheres 1 Jvt"l1.'!il ampregadal!ll. 

P~ra P~limarmns o núntero de pc&bO~~ livres omprcQa~!& 
nos eng•')rti10iii, conotantes no r.\nLHto do Relatório Piment<.t Btlt:.mo~ utl
l.lzamos Ll maiot- número fot·ner:.ldo pelo ~enhor dt:' engenho e n;:to 
atribL•.i.mos neni1Ltm númf'ro, nos dois casos em que os senhores de en-
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genho der-am como resposta "número variável" . r:: possível, port<~nto, 
qL1e haJa a 1 guma sub-estima~; ;'lo no número de pessoas 1 i vreo;; empr-eg<.•
das nos engenhos, porém supomo~ que se houver, terá sido pequena. 

Os númoroG obtido do relatório Pimenta Euano , ~uanto ao 
empl"ega de m:Xa-clr>-obr-a nos enqen hos nos levam a cone 1 ui r qLie 1 em 
prim~i~o l~lgar, o trabalha compiJlsOr~o ajnda Ara em JSB1. dnc~AiVc 
para o funcionamPnto do9 Pngenhos, na m~dJd~ em que 73X dA for~a 
de tl-abal ho empn:?gada neles ora escrava. Em segunda lugar, que 
além de minor1tá1-1o o trabillllo livre. nos enqenhos serqip<-~nos, era 
utiliz~do predominantemente de forma suplementar ao trabalho es
cravo, na medjda em que vàr~o~ senhor-es de enqenho explicltaram 
QLie utillzavam núnoero var1áve1 de trabalhadores livr-es, que os 
utiltzavam na moagem, ou que n~o havia const~nc1a no uso dn~LQ, ~n1 
terceiro lugar , que as mulheres livres ou se recusavam~ lrabalhar 
nos eng~nho~ ou n~o cons~gu1Qm oportunid~d~s d• empre~o nelas, Co· 
mo as mulhe~es escravas eram tradicionalmente empr-~gadil• nos un~e
nhos, n~o se deve .:~tr1buir a ~•ma discrimanaGõ:<o de natL1rez1.1 purtll
mente se"ual, o fato de os senhores de engenho n:to empreg.1rem mll
lheres livre5 . Possivelmente uma das conquistas dos homens livr·es, 
uma das marcas d~ferenc~adoras dos escravos, seria a poosibilidade 
de const~tuir familia e principalmente, mant~-la sem a~ ri~cos de 
desmembr,;~mr.m to contra a vontade destes. que para os eDcr·avor;; er;1 
uma amea~a latente. Adicionalmente, poupar a esposa e os filhos 
menores do àrd~10 trabalho nas planta~Des de cana, para o l1cm~m li
vre, seria criar condi~~es minimas de convivia familiar diveroifi-• cadas da escravid~o.~~ 

O relatório do Presidente da Provincia de 1863, revela 
que em 299 engenhos em atividade, utilizava-se um total de 7.120 
brac;os, dos quais 1 . 484 livres e 5.636 escr-avos. Ou seja, cada en·
genho empregaria em média 24 pessoas, sendo 19 escravas e 5 li
vres. Portanto, no ano citado, os trabalhadore, livres conc;~:itui

riam apenas 21X da for-~a de trabalha empr-egada nos enoPnha~ sP.rgi
panos. O relatório Pimenta Bueno (188Jl, que é uma amostra muiLo 
menor e possivelmente menog representativa do universo dos r~rlgP
nhos sergipanos fornece dados que nos levaram a concluir qup o 
trabalho livre representava 27X da for-c;a de trabalho ~1titiz.:1do:\ no~. 
engenhos. T~anscorridos 18 anos entre os dois r-elatór~o~. pod~mos 
considerar que houve um pequeno progresso no incremento da utili
~a~~o de trabalhadores livres pelos senhores de PnQenho ~erQipa
nos. principalmente se temos em vista a hipótese de ncolor-ado 
processo de transir.~o do trabalho escravo par;;~ o tr01balho livn•, 
em curso no Nordeste Ac;~1careiro na segunda ~ret.ado do 1:1l1culo XIX, 
segundo boa parte da historiografia . •~ 

Podemob confrontar os dados qL1e obtiv8mos sobro ~rnl't'eQll 
de tr-abalho escn;IVo e tr-ab.t~lho livre na agn:r.-jndúotri:~ llfi~ll"lllt"lllr·.'l 
sergipana com uma estimativa do uso do trabalho oscravo, n pa1 1:11 
de uma hipotese sobre a prodLitividade do mesmo, olabor~d' por JoJ 
me Reis . Segundo esta, um escr-avo empregado na agro-~ndü•tr~~ açu
careira produziria em méd~a, na segunda metade do ~éculo XIX, 7~ 
arrobas de ac;Ocar por ano. VeJamos os dados para Sergipe. 
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Tat,Pla rv.s 
SergJ.pe 
Produ~~o g Estimativa de Emprego na Agro-Indústria A~ucareiraa 4 

--- --- --·--------- --------------~-------------- --··----------
Per.1odo Produc;~o(em Ton.) Fmprego 

escravos em ~~ l ivrel!l em I. total 
---------------~---~-----
1873 
1!387 

26.363 
34 .. 200 

--------------------------· .. ------------
(56) 
(36) 

10.208 
.L 9. 4'1·7 

(44) 
(64) 

?3~431.1 

;:.o. 1100 
---------------·------4---------------------------------- -------·--

Com Llm a prodLtç;:~o média de 26.363 ·tonr~ladi\s de a;úcar 

por volla do ano de 1872-73, seriam necessàrJ.os .,. 4-4 ,._ ") • .,:> escravo-; 

para atcndet· toda a demanda de fort;a de tt·.;balho. Como a Zona da 

Mata Ser~ipana (Cotinguiba e Mata-Sul) dispunha de apenilS 13.226 

esc r· avos acima de de:: .:.no:; e empregados na agr leu 1 tu r a, e supondo 

qLte todos estes estJ.vessem efetivamente empregarJos na agro-indús- · 

tria aç;:ucareira, concluimos qLte 1 no minJ.mo, 10.208 pessoas l~vres 

seriam empregadas nessa époc:a. C: possivel qLU'l 0~1 homens livres n~o 

c:umprissP.m a mesma jor·nada de trabalho dos escravos, ou que n~o 

trabalhassem o mesmo número de dias por ano. Se assim fosse o nw-

mero de homens livres empregados seria maior que o indicado peia 

necessidade de complementac~o do trabalho escravo. Portanto, o 

trabalho livre repr-esentaria, por volta de 1873, .!i4'l. da forc;-a de 

trahalho empregada na agro-indústria ac;ucarr=ira ser·g:l.pana. OH da-

dE? dos obtidos dos questionários do Ministério da Agricultura, 

1875, indicam que 511. da for~a de trabalho utiU.zQd.:~ na "grande 

lavoura", em munJ.clpios da Zon<~ da Mata, era constituid<l de trab<~-

lhadores livres 

Nos úl times anos do regime esc:raviste~, com o aLrmento da 

produc;lo de a~úcar e o declinio da populaç;:~o escrava, o aumento do 

empreQo de pessoas livres seri~ inevitável, suponclo-se nlo ter ha-

vido alterac;lo signifjcatlVB da prcdL1t1vid~de na agro-ind(tstria 
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ac;.t•carel.ra. Como podemos ver no quadro ac1.ma, o emprego de traba

lhadores livres pa5sscu a ser predominante na agro-l.ndústria a~u

careira s~rg1.pana, at1ng1.ndo 64% da forca de trabalho. Entretanto, 

o aumento do empr·ego n~o se vo=rificol.t no volume e ritmo SLiposto 

por boa da histor1.ografia, especialmente os adeptos da hipótese de 

que o Nor-deste Ac;ucareiro seria, na segunda metade do séc-ulo X I X, 

uma economia de recursos f~chados, ou de acordo c:om os dados c:en-

si tá rios e estl.mati v as de redLK~o da popu \ ar.:to escrav.;~. Tomando 

Ser-gl.pe como exemplo: entre 1873 e 1887 a populac;~o esc:rava sofre•.1 

uma reduc;~o, em relac;;~o a populac;~o matricttl ada em 187:::;, de 

48,82%. A ::ona da mata sergipana sofreu, coma vimos, uma •-educ;~o 

menor de sua populac;~o escrava, n~o obstante a maior propens~o 

alforriar escravos, verificada na regi~o da Ootl.nguiba, nos últi

mos anos do regime escravista. Assl.m sendo, a reduc;~o da populac;~o 

escrava da zona da mata, entre 1873 e 1887, em relac;~o a populac~o 

de 1673, foi de 45,5%. O ma1.s significat1.vo, porém, foi a reduc;~o 

da populat;:~o escrava em idade produtiva empregada na agricultura 

apenas 17.41%. Isso deveu-se as modificac;l!li!s na estrutura ocu

pacional da populac;~o escrava e ao tráfico imter e intra-provin

cial. A concentrac;:l(b da popLtla~~o escrava em atividades prodLtti

vas, especialmente na agro-indústria ec;ucarelira 1 o aumento relati

vo da populat;~o escrava rLiral, a diminui<;~o ~lativa do número de 

escravos inativos, já qLie nos últimos anos da escravid~o n~o mais 

existiam escravos com menos de dez anos de i~de, tornaram o tra

balho escravo mais importante para a agro-inl!lllstria ac;Ltcareira do 

que os números globais da popula~~o livre e escrava nos fariam 

imaginar. 

Retomando ;:11 gLms dos principaJs núrTI?ros Já Bl<pos tos: em 
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1872, de acordo com os dados do Censo, 92,92/. dos agr~cultores 

serg~panos ~ram livres , contra 17 , 07/. e scravos . Númel~os semelhan-

tes a estes tem SE"rvido para sugerir que o trabal ho e scravo havia 

perdido a importancia na for~a de traba lho ag r ico l a nordestina, ou 

mais especif~camente. na agro-indústria a~ucareira . 

fizemos de dados fornecidos por outras fontes. sugerem que o tra-

balho livre n~o tinha um peso t~o grande quc.nto o indicado pelo 

Censo. O questionário do Ministério da Ag r icultura , reapondido por 

algumas câmaras municJ.'pais sergipanas, em l.875 , sugerem que na 

"grande; lavoura" 51/. dos trabalhadores empregados eram livres e 

49/. escravos. O Relatório do Presidente da Provincia, de 1863, in-

forma que dos trabalhadores de 299 engenhos sergipanos que respon-

deram a um quest~onário , 79,16/. eram escravos e 20,84/. livr es . Os 

dados contidos no Relat ório Pimenta Bue no, de 1881• sobre o empre-

go de trabalhadores nos engenhos de a~úcar sergipanos , informam 

que 26,83/. deles eram livres e 73,17/. escravos . Finalmente, nossa 

estimativa de uso de trabalho escravo e U vre na agra-indúbt;rla 

a~ucareira , a parti r dos dados sobre popula;•ci esc r ava e m idade 

pt·odutlva empregada na agricultura, na zona da mata sergipana, e 

' 
produr;:~o de ar;:úcar, est~pula, para 1873 , em 44/. a participaç:~fo dos 

t r abalhadores livres na for~a de tra balho e 561. a dos escravos . 

Para 1887, a participa~~o dos trabalhadores livres chegari~ ~ 64X 

' e a dos e scravbs seria reduzi~a a 36/. . Podemos obaervar qu~ oa~•s 

• 
• números à primeira vista discrepantes fpresentam uma convergen~ia. 

Quanto ao uso da forr;:a de trabalho na Agro-Indústr~a Açucare~ra, 

temos os dados derivados dos questionários do Ministério da Agri-
• 

c u l tura que indicam uma participaçBo de 49X de escravos e 51/. de 

trabal hadores livres , a que n•o diver ge mLiito de nossa estimativa 
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de ~·so dr:! tr<,balho ~c:ravo e l i vre no mesmo setor, pdra 1873, em 

56/. para O!"> esc:re~vos e 44% para os livre~ , princjpalmente sr? le-

' 'ar·mas em c:anta que ess;a esl~m<:~tiva de u so do trabalho lJ.vr~ atri-

prodlt<;<l!c da mesma quantidade de ac;:úc:ar obtida pelos 

escrAvos. Como, passJ.velmenl:e os t b lh • ra a adores livres n;)to cumprl.-

buiu a esse a 

riam a mesma JOrnada de trabalho e, principalmente, 

por ano. um número de dJ.as menor que o trabalhado pelos escravos, 

a prodLtc;~o dE> ar;ucar por trabalhador liv•-e seria menor qL•e dos 

escravos. Quanto ao uso da for,. a de tr~balho, ~ - num segmento especi-

f ico da Aqro-Indústria A~;uc:are~ra - - os engenhos -- os d~'.dos coe-

rentementr apontam participar;ôes r elab.vamente meno•-es do trabalho 

li~re . Assim, segundo o Relató r io do P r esiden te d a Provincia, de 
• 

1863 . a participa~•o do traba l ho livre na for;a de trabalho dos 

engenhos seria de 20,84% e dos escravos 79,16X . Segundo a Relat6-

rio PJ.menta Bueno. de 1881 , nos enge nhos que r esponderam ao ques-

tion~~io, a particip~ç~o dos trabalhadores livres na for~a de tra-

ba"lho seria de 26,83X e a dos escravos 73,17X. 

E possivel que hPja ~lgum grau de super-estimac;:to da 

pcorticipac;~o dos escr~vos na forr;a de trabalho "dos cnqent101" n<1 

amostra do Relatório Pl.menta Bueno, ou que esta n~o seJa represen-

tativa do universo dos engenhos sergipanos. Destacamos, porém, qui? 

tanto os dcodos sobre uso de for ;a de trabalho livre e eG~rava na 

agro-indústria sergipana, ou mais especifica11ente em Sf.lll\11 cnge-

nhcs, apontam para participa;~es s ignificativas do trabalho escra

vo . n estimativa que cl1egamos d e parti~ipa~•o relativa do trabalho 

e scravo na agro-·indústria serg ipana, em 1887, em tonlo de 36•1. , de-

monstra que 0 trabalho esc r avo ain d a e r a crucial para o funciona-

mente do principal setor d a econom1.a serg i pallil, n as vésporas da 

231 

• 



eboll..;:tlo. Mais ainda, pc1ssivelmente, como sugerem os dados do R~-

lalório Pimenta Bueno, essa part1cipa~~o era mais significativa 

Pravave lmen te , como afirmou J~ime 

Rei!>, para a casa de Pernambuco, os senhores de engenho tendl.e<m a 

concentrar- st:Lts escravas na atividade ma1.s importante para a manu-

ten~ao da continuidade da produ~•o -- a planta industrlal-- del.-

11ando para o cu 1 ti va. cort.e e transporte d:~ cana a con b ·a tac;íllo de 

trabalh;;:dores livres, feita diretamente ou atr«vés dP lavr<.~dores 

propriet~rJos de terras e fornecedores de canas para o engenho. ou 

utill=~dores, sob diversas formas, de terras do propriedade do en-

genho ...... 

• 

• • 
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2. Propostas de Engajamento da Popula~~o Livre. 

·A hegemonia da corrente histo•-iugrlfica que sup~e ter 

sido o Nordeste A~ucareiro, desde me?.dos do séCLilo XIX, uma Econo-
• 

min de recursos econOmicos fechados, com ~•m r itmo do crescimento 

ec~nem1co m~ito baixo, e crescente excesso demouràfico tem de~is-

timulado a pesquisa das propostas de engaj.?.mento da popul i'li;~!o li

vre norde~tin~ no mercado de trabalho. n~ s~gunda motacl~ do ~éculo 

XIX c inicio do século seguinte. Para os ~dcptos dessa corrent~ 

tal t1po de pesqui~a pode parecer desprovida de obJetJvos, uma v~z 

que jà se sabe de ante-m~o as respostas, sendo o No1•deste Elrasi-

leiro e>ncarado como o grande reservatório de m~o-de-obra Qlle foi 

capaz de viabilizar, n~o apenas a transi~~o do trabalho escravo 

pa1·a o livre nessa regi~o, como também de fornecer contingentes 

para out.-as regieles brasile-iras, como a AmazOnia, e tendo um po-

t~ncial para suprl.r as necessl.dades da reç;J.:Xo c a fee\ r a, nllo tendo 

o feito, em última análise, em conseqLt~ncia da opç::Xo dos cafeJ.cul-

tores pela imigra~~o eurooéia . 16 

Celso Furtado, possivelmente o mai~ influente dos auto-

reli dessa corrente t.~xreJe a quest:l!o, no periodllo crltico quf' so 6e-

guiu a aboll.~:leo da escravid~o, do? seguinte fCJI!"'mn : "( .•• ) am Lorrllli 

de utiliza~~o agricoln mais fácil Já estavam ocupadas praticam•nt~ 

em sua totalidade, à época da aboliç:~o. O!> !1SCrilvo• liberado& que 

abandonaram os engenhos encontraram grande~ difJCLildades para ao-

ureviver. Nas regi~es urbanas pesava Já um e~edente de populac~o 

que desde o comec;o do sécLtlo constituía Llm problema social. Para o 

jr1terior a economia do subsisténcia se expan~lra a grande distan-

cja e os sintomas da press~o demográfica sobrw as terras semi-àri-
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d•s d o agr~ste e da ca~tinga se f aziam sen t i r claramente . Essas 

duas barreiras l1.m1taram a mobilid ade da massc. de escravos recém-

liber a dos na regi~o açucareira . Os deslocam~ntos se fa=iam de en-

• 
ganho p,;u·a enqenho e ~p~nas uma f rac~o n~duzida fi 1 troct- se fo r a da 

regi~o. l~âo fo i dificil, em tais condi r,:~cs, atrair e fixar um•t 

parte sLtb!:.tancia l d a .:lrltig.'1 for<; a de tra ba lho e~c:ravo, Ol!?diante ltm 

-l.é.rlo relativamente baivo." .s. 7 

Manuel Corn'!.la de f\;:"ldrade, analisando o mosmo pori odo, 

conclui de fot·ma semelhante que: "[ ... ] n~o havia aqui urna cultur·a 

e111 expans::.:o, sequiosa de brac;os como o c.:;fé e hnVl'l aquela formi-

dolvel reserva de m~o-cle-obra represen t ada pelos morndores que de-

vide as suas inf1mas condic;Oes de vida, a sua jgnorlncia e às con-· 

di~~es de trabalhe ent•o existentes faci lm~nte ser ia absorvida, 

como foi pela agro-indústria do açúcar . Também o escravo que se 

v~u 1 iberto de uma hora par a outra, sem nenhuma aj Ltda , s~m terras 

para "cultivar, sem assistência dos governos , sent1u que a 1 ~berda-

de adquir1oa se const1tuia apenas no d1re1to de trocar de ser1hor 

n a hora qL\e lhe aprouvesse . Transformou-se em assalAriado, cm "mo-

rado•- de candi;~o ··,r •• • ] '' A origem e decunvolvimento da camada sq-

cia l dos mo radores remontar 1a a os séculos XVII a XVIII, tendo as-

t es d esempen hado um importante papel , pois , no on tond~•- do <IU';or·: 

" [ ... J Consti tuíndo uma boa pa rcela da populoE1çl':co ruroRl, c.>r!Ml Quç;es; 

moradores uma reserva de m:Jro-de-obra quo podoria lõl'r utili ;:nde po-

• • l a agro-1ndGstria do a~Ocar que n~o absorvia ~sta m~ssa humana 

d isponivel por preferir o t rabalho e s cravo ao as.salarjado. Form<:~-

va-se , assim , lentamente , como q ue à e spera da eNtin~~o do tràfi-
• 

c~ , uma r eser va de m•o-de-obra d e que o s proprietários disporioRm 

na hora em q u e os escravos lhes fal t assem . '' .S.fi 
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f'eter Ei•>tmberg classif~ca como f à r:J.l o J'lr"oce!;"o di! 

trAnsi.;~o do trab"ll•o escr·avo pat·a o trabalho livre em Pl··r·nilmbllc:P. 

SegunCJo o au lo r: "Em Pernambuco . o monop61 i o rJ.,s terras rJa zona d1.1 

a~úcar pelos se11hores de engenho e a continuada vantagem r~lalJva 

do a.;ú~a' na provinr:ia, deLI-lhes a supremacia po l ittc:a. Este podar 

permi tJ u Que f J zessem a transi<::~o do trabalho escravo pilra o 1 j vn~ 

como o m!n1mo de J.nconveniências e, ass~m, transferls~cm granrJQ 

pa r te d::J custo de. cr·i.sc expor·tadora paro< os t.raball1aclor•oe l;~.vru~:>. 

virtualn•r..nte prjvados de qualquer poder de barganh,,,l. .. 

l'lerric:k e Gr-ahc;uT' também apoiam a tese do q•.11!! inex l r;-
. 

tência do t~rras livres no Nordeste ou sua inadequa;~o à agricltl-

tura explicam a transi~•o sem probl e mas do trabalho escravo para o 

livre no Nordeste Ar.llcareiro . Além do mais os autore!3 c:hem.:~m a 

atenç,o para o fato d~ que a popula;an nordestina havia c:resc:Jdo o 

s u f icientp para atender as nec ess 1dades de m~o-de-obra da Ama:Oni~ 

( e >:p 1 or·llc.;;l/o da borracha l, e a demanda por e-;;cravrJs no 5Lid~9te 

( planta~~e~ de café) e ao mesmo tempo, facilitar a tr.:~nst~~o do 

trabalho escravo para o trabalho livre nas plantac:Nes de cana de 

açu~ar na própria r~g1~o • 
• 

20 • 

GL>lleNay afirma que : ''Do ponto de vista do lrlllllllflO nllo 

plant<lc;~es a abol1c;:~o fo~ meramente o fim de um lonCJO p~rior.Ju do 

transi~~o. A abolic~o representou um problema finar1cciro, politico 

e emocional. mas n~o um problema de trabalho."' ... 

Por outro lado, a maioria dos autores quo 112!1-:J !lf' filiam 

à c itada corrente historiográfica n~o têm de!i!?nvnlvido m,'\is apro-

fund edarnr..mtr:! a qLlest~o . Esse conj lm to de aLito:--es pod!'' sE!r dividido 

e m dois Qrupooc primeiro , os QLie d e s e n vo l veram a nálises g l ob<ilis 

sobre a lua to r i<~ econt:Jmic:a brõ~si 1 ei1"a e tr-õ~ta ram de passagem a 
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que9l~o da trans~~~o do trabalho escravo para o livre no Nordeste 

Afõucare~ro e segundo, os que entendem o processe c:omo o de mortP I 

'r 
da ~ntiça sociedade patr~arcal nordest~na . No pr~meiro grupo te-

mos, pot e~emplo, Ca~o Prado Janior· que destaca o caráter destrui-

dor da aboliç~o da escr~vidao sobre a antig~ estrutura eronOmica, 

sido or·g•m:lzada . fJu em suas palavr-as: "l-tas zon~s do 

Nordebte arresentar-se-á uma forma particular de cvolLt~~o. Tamb~m 

ai a grande lavoura do tipo tradicional sofre Llm 90lpe com a abo-

lic;::o do trabalho escravo. E dada a decadt!nc.ia em que já e;e encon-

travil, n~o resistir-à e entra num procPsso geral de decomposir;::rto . " 22 

Para Richard Graham a abolic;g(o da escravj.d:fo " [ ... ]Foi o 

coup de grac@ para as zonas ac;L•.c:areiras do nordeste e para as ve-

lhas regiôes cafeeiras do vale do Paraiba, contribuindo para en-

gr.u•dr>cer definitivamente o poder daqueles que controlavam as no-

vas =onas cafeeir~s do Estado de Sâo Paulo.23 

Segundo Emilia Viotti da Costa em mcad~s da década da 

1880 ''[ ••• ]No Norde~te, os proprietár~os de gt·ande engenhos qu~ 

conseguiam modernizar os mé-todos de fabrJ.co do ac;úcar inclin<.~vi:lm-

se para o trabalho livre, enquanto os senhoroo do p0qumnas cn~c~

nhos continuavam apegados aos sistemas tradic!on~is.'' Gnntjnuando 

ahrma a autora que: "Nas regie:Jes mais cl1ntlmic11!1 e progressislc:~c;, 

a lei veio epenas consolidar uma situaç~o de fato, na~ outras el~ 

representou um golpe de morte numa econom~a decadente, e a maioria 

dos faz~nde~ros onerados por d i vidas n~o maiD conseguiu recupn-

rar-se.":::-"' 

Os autores que eshrdar;;tm a sociedade patri<~rCal nordes-
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t ina , alguns dos quais ex.:tusl:ivamente , também n:!:o der.:~m maior 

aten~~o ~os problemas da trilnsi~~o do trabalho escravo para o tra-

be l ho livre . Es~e processo t apr esentado mais po r seus efeitos 

des t ruidQres sobro as estruturas e valores da sociedade , recebendo 

a que~t~o do engaiamPnto do trabal ho livre, ~ntes e após a abol2-

~;~o da escr·avid~o , pouca aten~;Cllo , o que ntro 6 de se es.lranhar Jà 

que as r-ela~eJes de trabalho na !:'ociedade patriarcal tan,b6m nt!o -c"'-'=.., 

Gilberto Freyre sintetizou da segLrJ.n te for·ma 1.1 '3~l'.!o di s-

solvente da aboU.c~o da escravid~o, irnigrac;llo e industriali~a~~o 

sobre a sociedê!de patriarcal: "( ••• ]Esta industrialJ.=ac:O:o e aque-

la irnigra~~o neo-européia e Japonesa constituem fen~menos ~ociajs 

de decisiva a~~o an t i-patriarca l . [ •. • ] Sirva do exemplo o extraor-

dinário desenvolvimento da imig r ac;•o neo-européia em S~o Paulo, 

sob estimulo e cuidados oficiais, com preJuizo par a o desenvolvi-

menta de OLrtras regi eles bre<si 1 eJ.ras, feridas nas r ai ze!i de s:Ja 

eéonomia e de sua cultura pela aboli~~o repentina do trabd!ho es-

c r avo. 1·::=~ 

P~ra Wanderley PJ.nho a aboli;~o da escravid~o nigniticou 

o ~repósculo da heróica hJ.stória da agro-indústria acuc~reira 

bai ana, representada por Llm 1mgenho caracter i1õtico da rc(Ji~ol "( •. 

• ]O movimento abol ic ionista relaxou a discip li.nt~ o en1'r11quac:oH o 

trabalho nestas pro p riedad~s, até q ue, par~ aolu~•o veio A lib~r

tar;:~o incondJ.cional , isto é, a completa desorganizaç~o dt.\ lavou,·a 

de cana, a ruina d~s p r oprietários e uma situar;:~o mais penes~ de 

priva~~es p mJ.séria para os próprJ.o s beneficlados que, devido aos 

seu estado dc embrutecimen to, n•o puderam gozar o s benefi~ios OLI-

torgadon , considerando-se mu1 to fe l izes aqUtel es de mais J t.li z o que 
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con tinuaram na companhia dou ex-senrores ;, gozar da sua prote;;~o 

- on lr is tece f\6 o pensar n .,,. com.:~rguras e so t r J.mentos daquela f as"" 

Eul-Soo Pang res~alta a diminu1;~o da oferta de traba

lho, r-esultanl.e da abol1c;~o da C!scnwid~o e a incapaciddde dos se

nhon"~ de reve:•rter tal si tuac;~o e, portanto, a decadênci:' da pro-

duc~o ar.~tcarelt'il. "[ ... ]Logo após a abolJ.t;:tlo, muitos oscr11vos 

[sic] continu~ram trabalhando com seus primillVO!l sen hore~. Entr·s

t anto, m; seltS hàbi tos de trAbalho mudaram, muitos do~ libartoa 

trabal ha\'am quatro dias para os primitivos dono!:> e três pélra eles 

pr-óprios, cort"ndo-se ass1m a produ~~o total da can.>; outros. sim-

plesmente, permanec1am ocjosos, desde que srus primitivoo donos 

eram capazes de contratar de um ter;o a um quarto da sua primitiva 

populac;~o de escravos. pagando-as como trabalhadores do campo.""'" 

Martha Hugg~ns é um caso especial dentro da corr-erlte que 

va na transiç~o do trabalho escravo para o Jivr~ no Nordest~ A~u-

cát·eiro um processo de crise e reordenamento !Jocial por ter c:olo-

cada no c:ent1•o de s~1as i.nvestigac;.Oes a construc;.:!o do mercado de 

trabalho nos ~ltimos anos do reglme escravista e primeJr·on 11p6g 

seu fim. De ~nicio ela expOes a tese da tranai;~o indolor e do uso 

de métodos volunt~1rios de recr·utamento de for•·• de tr;'ll:•õllho. em 

consequência da pr~ss~o da grande populac;.~o r~tral pobre e w~m ap-

c;.Oe5 de subsisténc~a. A autor·a demonstra, porOm, qLto pa lo mrmoll 

dois representantes da corrente de fácil transi;ho do trabalho oa-

cravo para o 11vre -- Peter Eisenberg e Jaime Reis apresent.om 

elementos que contrariam suas teses . ExplorarldO esoes elementou a 

autora conslruirá o tema da sua tese, partindo da h1p6tes de que 

as autoridades perr1ambucanas teriam aJudado • os senhores de t~rras 
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a obte>reo:J forc;a de trabalho, cr~minalizando a marg~nal~dade, 

que, pot•tanto, .a tro:~no;;~c:Ato do trabalho escra\lo pé<ra o l.ivTe n~o 

foi um cort~l~to suci<ll sem a interferência do Fstado, como tem SJ.-

do suger~do ;:>or d.t.vl>!rscs autores. Prosseguintfo, mostra que a eK~s-

tênr:J.a de grarde popule>c:~a n.t:-al pobre, por s1 mesma, n~o g•~rante 

a oferta regular de forc;a de trabalho, uma v•: que esta popLila;~o 

tinhc:. construido uma estra·tégia de sobrevivência independronte da 

~endõ da forca de trabalho par~ os grandes · tâ i · ~ -· 17":"'0pr ~e · r os rLtra.t. r,. 

Com o lr.;onscorrer do tempo a partic.i.pa~;:ll'o do trabalho livre foi 

crescente na produ~~o a;ucareira pernambucana, s~m que, contudo, o 

trabal110 escravo deixasse de ser o elemente 'Central. Portanto, o 

que existia era uma grande populat;:~o rural lnvn:• e pobre, que fora 

dispensada do trabalho nas grandes propr-.t.ed:ddes expor-tt.doras crol 

virtude do ~egime escravista, e que se opoo·i.i< a sua convocat;~o co-

mo forc;a de trabalho daquel·as, uma vez que n:!o gostaria de se 

igualar obj e ti vamen te à condic;::Xo de escravos;, que n~o ~~!.i.' v a .:~cos·· 

tumada, e n~o necessita v a do ritmo de traba llho e das (1L'aL.1' icactles 

Pod<.:r-se-ia pergunta•- se os granctes propn.etàrios n:tto 

reagiriam à relut~ncia de:• popLilélt;:~o t•ural l.ililre e pobre Através dei 

• 
reducâo ou supress:!o dos direitos tradiciona:Ls. dos moradore'3, ~;:•x-

pulsando-os de seus estabelecimentos. Segundn a autora, i5so n:to 

seria poEsivel, pois acentuaria uma caract~rtstica ind~RaJAvelJ do 

ponto de vista dos proprietários, -- a mobiUdt'lde dos mori\doros. 

Por outro lado, a reduc;~o dos direitos de U!ii!l da terra de rroprie-

da de dos senhores, i.mp licaria uma e levac;:Jto ~~E remunera~;~o monetà-

ria desses trabalhadores , o que seria ~nv.t..!Miel, devid~ aos pr·et;os 

depr1midos do ac;úcar no mercado 1nternac~on~l . 
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O pror.:es~., da tran:n~:lro ao trabalho escravo para o livt·e 

é Sllb-dividido em duas faSE!!!• pela autora. A pr~me1ra de 185()-8(J --

a fa~e d~.~sr.:aqse= de trabalho-- que corresponde ao periodo do 

pr.:domJ n10 dos E"ngenhos, se caracteru:aria pela reduc;;~o do estoque 

da ropulac;l!o escrava, devido ao se!..t comportamento demográfico, .:10 

~ráf~co inter-provincial, às alforrias e legislac;;~o emancipaclo-

nista. Os senhores de terrês reagiriam com a impos~c;~o de taKaç~o 

à e·: portac::to de esc: 1-<IVos Pi'\ r a outras prov incias, com a obtf!'nç:~o 

t~cjtr do compromisso governamental de que a aboliç~o seria gra-

dual, ao tempo que ame.;,c;avam com a desorgan1zac;~o da prudut;~o, 

portanto, com o desbaratamentp da riqueza pública e privada mm dP-

corrência da abolic;âo da esc:ravid•o. Nesta etapa, segundo a auto-

ra: ''Os grandes proprietários c:ome~aram a protestar contrA a in-

disciplinO\ do trabalho livre:-, mas como os trabalhadores livres 

eram mt?ramentl? Sl.tplementare~ aos escravos, os remédios estatais; 

indicados eram re:lat~vamente brandas e d~rec1onados soment~ a uma 

parte da populaç~o liv1 ·e. Estratégias repressivas mais amplas n:tto 
. 

seri2m ~mplementadas até a década de oitenta, quando a escasse~ de 

escravos deixou claro que os grandes proprietários teriam que fa-

1 ~ 1" 01::10 zer o seu trabalho com a popu a~ o 1vre. 

A segunda etapa, que a autora denomj:na problemas do tra

balho, 18ao-!900, corresponde a fase de predominio dos enQenhoo 

centrais e ltsinas, e caracteriza-se por um agravamento do probll!ma 

da transiç~o do trabalho escravo para o livre e sua aparente solLI-

<;~o após 1890. No primeiro segmento dessa etapa"( . .. ) as linhas 

dadas • • guerra seria contra o homem e mu-da batalha Já estavam ~ 

1 r-e r 1 i v 1-e é ter a 1 i beJ~dacJe de n~o traba-her que pensavam que -

lhar.'' Já que 0 inimigo havia sido identificado, a estratégia de 
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bata 1 h a era c 1 .:>r a.: um e. a 1 .1. iln'" a .. sP.nllores de terras/Estetdo orques-

traria a transi<;~o, enquanto a repress•o a propulsionarJ.a . '' Por-

tanto, ""er1.am solic:J.ladas, pelos senhores de te•·ras , leJ.s obrJ.yan-

do a popul~~~o livte a tra~alhar . E nquanto ta1s leis n~a eram pro-

mulg&~dn!>, lan~;ou-se m~o do "termo tJe bt•m vJ.· V"'l"" - - CCffi(l i"Cffil$50 a~-

sumida 

C:l.él.i Sõ, 

pelas pessoas livres e desocupadas com as autar1dades poli

d'-" procurar uma DCLIP~~•o honesta e prorlutiva nm IAm determL-

no mercado de trabalho. Ao lado · dJ.sso medidas mail> dut·as foram t.o-

m•da~. c o mo a construr~o de um3 lA i .,. ~ co un d agricolt!l peno'll pilra vadios 

reinr.: idro>n tes. """-

Finalmente, em 1893 0 foi apresentado na AHuembJaia Le

gislat J.va de Pernambuco um projeto de lei de trabalho com vã rios 

dispositivos coercitivos. De acordo com esse proJeto. os trabalha

dores agricolas assLnarJ.am contratos com os p!-oprietàrLos de ter-

ras, -.:;eria proibido aos trabalhadores v~aJar l"ntrf! murLcipios a 

procura de emprego sem um passe do Juiz de Pa4 Qualquer trabalh~-

dor agricola sem um contrato ou um passe estar·J a aLtjr?J to a punlc;lolo 

por vadiagem. Esse projeto, que recebeu o nú•t9ro f\C?to, n::to c:hc:ogoLt 
. 

e ser aprovado . t1a••·tha Huggins e:<pU.ca da 9e{)utn\:a.' 1'ormn a reJGil.-

ç:to pelü Assemb l éia Legislativa PernambUCoi:\nd do r•r·ojotl"J 80tl"l "[, • 

• ] plantadores e poli ticos comec;aram procurando forrn~l!l pIro!\ iru:.!il!L 

[ grifos no original] as pessoas livres a tri11H ltMr 1\fol&J.m qUI>' a 

escravid~o c:omecou a escassear . Um argumento mcü9 pi <'ll"i l vel que o 

de Eisenberg é que aomen te qtt.:~ndo a tec:nol ogi<~ poupador.:~ de m~o

de-obra e i!. perda do mP.rc:ado internacional r-eduzJ.ram a d~'pendênci<~ 

do trabalho industrial no inicio do século XX, a coor;lo estata l 
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• 
parlar d~l, segundo a autora, a problemática dcsapar~ce das preo-

cupac~~s cficia1s, r~ssurgindo ap~naM no relatório anual de 19
.., .• --·, 

do go~er11ador do Estado. 

Exam1nando as ata~ do Congresso AgricolA do Recife , de 

1878 -- um do=umento importante a~erca da trans&~~o do trnbalho 

.argutot; 

es;tud lo»os constatam a e:as'l:t:?ncia de uma prooclip~lç:::l:o , por plli"t.l:! 

dos s~nhor~ 5 d~ terra~. e escravos nordes t&nos , quan t:o <lO probl e.nct 

do enqaje~mlõ'nto d.:o populac:::l:o livre no mercado de.> trab.'\lho , E.·mbora a 

rela t1vi:::em. -José t·ltu-&lo de Cnrvalho af1.rma que: " A segunda ca

ractcrl~tica do Congresso do Recife foi a maior import~nc1a ddrla 

pelo& p1 Clprietár i os ao problema do crédJ.to do que ao da m:..to-de-o·· 

bra. Conslderava-se a m~o-de-obra nacional como abundante o u pelo 

menos suficjente , sendo apenas necessário que o Governo adotasse 

alguma~ medidas que a enqu«drassem na discJ.plina do trabalho, rne-

didat; tais como a reopreo;;o;~o à vagabundagem."~"' Peter EJ.~enber~ 

compa rando os trabalhos dos congrassos agrlcolas do R1.o dtt Jant"•1ro 

e R~c: lte conclui que: ''[ ... ]Enquanto no Sul foi sentld~ un•a gr,n-

de f<ll ta de brac;:os, no Nord~.:o;;te o problemn er<J mais a dit.ponib.l-

l1dad~ dos brac;;os eHlstentes do que uma fal t:o nbt.~nl u l:ll dnlm:;. "l 

DelltacAdo por mlJil J . Prosseguindo o aui..or e:cpU t:ll l'ltUI.I tli frtr l!nt;A 

entreo os agr&Cl.ll tores do Sul o Nordeste como c:on11oqul.'nt:J A do ;. r h.t 

Mo de flagelados da seca dos sert~es nordestino~, di1iculd~d~o no 

mercado internacional do ac:Qcar e algod~o, lJ.mJlando os pog~ibilJ.-

dad~e de expansao futura dessas l avouras, e portanto de aumont.o do 

demand o:~ por m~o-de-obra e fini.'llmente, a possibJlid,.tle de intensi-. 
fJc~r o progresso técnico com a J n troduc•o de on~ent10G centraia, 

redLI~ indo, portanto, a demo:~nrla por mio-de-obra."'~ 

"4'"' ~ -
• • 



Tai~ prcocupa~Dea com o ~ngajamento da livro 

.. ,.., ••rc~do da ~r-abi) 1 h o inch.cam que ou n~o havii'l Ltma monopoli;o.:~ç::to 

... ~ra~ agricultáveis, no grau suposto pelos adeptdos da con-

alPtaD do Nordest~ como uma econom~a de recursos económJ.cos iec:ha-

.._ au qur, a& resi!:it~ncias d 1 a popu ac;:~o 1 i vre ao emprego na grl~n-

tle' l•voura eram ""1 i ores que 0 · ~maginado pelos P.studtosos, s~ndo os 

~trumantos prJ.vndos -- crtar~o m~nl.t ~ .,. • '" t enc::C\o e amp lt<u;tto clw uma 

~· de moradores dependentes dos proprietàrt'os d~ ~ t1:1rr•.o e 

cantratQc~o temporàrta de trabalhadores sem vin~ulo~ pessoaiw com 

9 propri~tllrto insuficente?s para o fornec1 mcmto regl.tli1r C" satifll

tbrio de forcai do tr·abalho, do ponto de vista dos proprietàtios, 

lllà1 D .:1pelo ao LISO da instrumentos p~lblicos - leis repressorllli da 

ocio& idadl:1, regulamentos dos contratos de tralbitlho, fixLtr.t>co de rc

ai~encia, criac;:~o de colOntas agricolas, etc . 

Acr·edi temos q1.1e a. J.nterpetac;~o de E1Genberg de:- que os 

..,t'lores de tetn·as nordestinos, no Congresso Agricol a do Rec~ 1'e, 

expressc.ram Lima preocupa.;:~o n:lto com a falta õlbsolut;;~ df' brii~OEI, 

• .. u. n=ro existiria na regi21o, ao contrárJ.o do Sul, mas com .11 di!.lpo-

nibilid.-de dos mesmos, reproduz uma ambiguid.De que wxistla lõu1to 

na formul ac;~o da pergunta dirigida pelo Min.i.5tro da Agr 1cul tu r<~ 

qu.nto nas respostas dadas pelos agricultores que •" pron.tncillram 

IIObre o assunto . As du.:1s primeiras perguntas alo qliDIJtionAr~o •n-

v1ado pelo 11iniGtro da Agricultura para on membro do Conore•lio 

Agr1cot a do Rio da Janeiro. que também foram utili~adal 110 Con

Cir•sso Ar;;ricola do Recife!!, resumem o questiorr\1\rio, acndcr .:~e demaiq 

de carta forma desdobl•amen tos destas. As pergllnta5 eram 1 "!<> Glwtis 

•• necessidades m-'li!:l 1.1rgentes e tmediatas da qjrande lf.IVOt.tre '' 2"' f: 

muito sensivel a falta de bra;os para manter mu melhorar e dasen-
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vo.lver os c\tUais est~'belecimentos da grande lavoura ?" o problema 

na segunda ner~unta O: o que o Min1stro da Agr1cultura qui~ di~0 r, 
e o Q"l" os agrlCLt.l to,·es entenderam por "falta de bra<:os" ? Falta 

de brac;os tanto pode SE't" entendido como f~1.ta 0·e 1 .. - popu «<:mo ou como 

falt~ de forc;a de trabalho. 1·sto é, d . e uma popu 1 ac;~o 11 v r-e zern ou-

tras for·mas de subsistência que n~o fosse a venda de sua for~a rJe 

trabalho. El5enberg conclui que os pernambuc .. nos, em sua maioria, 

a·i1rmar.:~m a J.ne::isténc' ~ d~ falt~ de ·- - - brac;os, ums vc~ quo do~e se 

man1festaram dessa forma contra seis que afirmaram a e~J~tOncia de 

uma fal La de braços, JL1ntament2 com vinte rP.presentL\ntes de re·

gifles secundári«s na produr;:llo de a<:t:•car- ( dezenove da Poõ<reiba e um 

do R1o Grande do Norte)~~ 

Se atentarmos, porém, para a ambiguioade contida J1él 

pergunta do Ministér1o da Agricultura e respostas dos aoricu)to-

res, veremos qL•e, quase Lmal'limente, os agricultores l"e>sponderam 

que: n~o havia falta de bra~;os, isto é, de pessoas, e ao mesmo tem-

po havia falta de brat;os, isto é, de força d!? trabalho. Henrique 

Augusto Millet, um dos mais influentes participantes do Congre~ao 

Agric:ola, respondeu de forma s~ntomátJ.ca a quest:!Co nos fõf.lQUJntP.SI 

termos: "Se1 que n~o temos agora falta de bre~t;os, pois m.tlharel.'l de 
. 

retirantes entulham as povoa~~es do litoral e n~o há trabalho par• 

todos; concedo também, que antes da seca n~o houvea•e faltil ólb'Do

luta de brac:os, porque sempre tivemos muita gente vadlil, masmo cá 

na privilegiada zonil dos matos, onde os trabalhos agricolas duré\m 

todo o ano, e com maioria de ~az~o na catinga [sic] e no sert~o, 

onde s6 há plantar;:efes enquanto chove; mas, tais brar;:os nl!o est;to ii 

disposir;:::to do agricultor a tempo e a hora." 

"( ••• ]os brac;os existem, sim, mas n:Jo est:'to a disposi-
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r;:!lo éo lavrador e para ele é como se n:!lo existissem""'"'[ dP.stac:aclo 

por mim J 

011 seJa .• mesmo em 1 d 
• um per o o de forte prescmt;a do pezso-

as de!:õemprcge~das. om decorréncia da seca que atingia fortemente o 

agreste-s~?rt:to. reconhece-s? o e:;cesso de populac;:~o. mas n;llo da 

for~a de trabalho, 
porque nas palavras anteriormente C:lLAdds: 

"tais brac:os 1"' t... " d 
r .. o es coo ~' ~spos1c;-~o do agr~cuiltor .:1 tempo e li ho-

r a • ~~~7 

Examinanda as dive:--sas formas de m.:tni rcatac;"~o dof. c:on-

gressislas: apr~senta~ao de memór~as, discursos, pol~mica~ ~ 
pro-

Jetos ele resoluc:;!(o do congresso, e tendo em mente cstH15 d~ro1l:. qLws

tf!flõ's dJ.stintas : falt.:~ de populac;:~o e fe~lta de forr;a dl' trl\balho 

chegamo!ói o um r~esultado diferente do de Eisen~rg . SessentA e c.J.n-

co p.;,rtJ.c:ipantes do Congn~sso a firmaram que hiliVia f.:Jlta de 1orr;,1 

de trAbalho, desses 29 eram de Pernambuco , 16 da Paraiba, 1 do Rio -
Grande do Norte, 1 de Sergipe, 1 do Piaui, 1 di;,> Aliigoas e 16 n~o 

tiveram sua origem ~dentificada . Dezoito conqressistas af1rm~tam 

que n:!lo havia fal t<'l de popLtlac;:~o, sendo destes:, 12 de Pcwnambuco, 

1 do Piaui l de Alagoas e 4 de origem n:ro idemtíficllda. 01t'ntre ee-

ses 18 que afirmaram que n~o havia falta de pmpulaç~o, 1~ ~firmo

r<>m a e:<isténcia de escassez de força de trabd'ho e SLrç,erirt!lm v.ll-

rias medidas , em sua maioria de caráter reprasaivo, p~ra crJ~r 

e/ou estabilizar a sua oferta. Finalmente, apenA~ tr~u purl1clplln-

tes do Congre~so, 2 de Pernambuco e 1 do Rim Grande do Norlc, 

atirnl,ram que existia falta de popula;:ro . Pos~velmente, ~sea~ du

plaf:l respostas de alguns part~cipantes do Congresso levaram Ol!l es

tudio'!loa é\ conclt.tir q~lll' a f<Jl ta de " brac;os" nw Nordesta er~ii\ rela

tiva , portanto de fáci l reso lw;:•o, mesmo porq~e! a economia nordtJs-
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tina n•o estava em um ritmo de crescimento que exigisse uma oferta 

de íor~õ de trabalho em ràrido crescimento. Entretanto, em 1878, 

os nc..r·destinos pr·oprietárJ.os de terras e escravos n~o estavam t:llo 

seguros de que haverJ.a uma fácil transi~~o do trabalho escr~vo pa-

rs. o 1 i vre por·que s~1as di vet·sas fontes eram con~ideradas incert.:~s. 

Quar1to aos flagelados da seca, n~o se esperava contar 

com elr.s de forma permanente e secura, como oferta ele forr;il de 

trabalho, Jà que tendJ.am a retornar aos seus ro~;ados aor. primeiros 

sinais de chuvas no sel-t:t!o . A possibi 1 idade de s~lbliiiDtt)nc ia .i nele-

pendentQIOente da venda de forca de trabalho para ag gr"ndos pro-

priedades a~ucareiras, mesmo que periodicamente foliiaem obrigados a 

fazé-lo, tornavam esses sertanejos, aos olhos dos grandes lavrado-

res, indesejáveis. por sua altivez e independência.~~ 

A populaç~o livre da Zona da Mata também n~o era tida 

como fonte segura de fornecimento de força de trabalho, Já que n~o 

estava completamente exproprJ.ada de meios de subsistência. Ne$Sas 

circunst~ncias, Millet, por ex2mplo, justifica a escravid~o. con1-

d O trabalho assalariado vigente nas paises europeus. paran o-a com 

Sua co"nclus~o é de que 0 trabalhador livre eur-opeu n~o tinha con

di~;tles de vida 5~1periores a dos escravos e tra~ando um parlllolo 
• 

entre a sociedade escravista e capitalista, descreve assim a ~llti-

ma: oo Naquelas terras aben~oadas, a cuJas feiçetes oe nosso flat"-

dista~:; querem modelar-nos, o operário n~o é escravo do Fttlano 
• 

·t 1 o feitor é a miséria o ~i ••tro Beltrano; é escravo do capl. a : 

01.1 

metralhadoras para chamb-lo à or·forr;a pública, os cárceres e as 

dem, quando, po~ falta de trabalho ou de remunera;~o auficiento, 

ele atreve-se a perturbar com os seus gritos de angústia o soss~go 

d t 00 ::s• dos privilegiados a ser e . 
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Nas reg.iOes onde a prodtt~~o n~o está sob completo dom!-

nio do capital, onde a forc;;a de trabalho é escassa, porqLie a popu-

la.c;;~o n~o foi totalmente expropr1ada de seus m~ios de subsist~n-

cia, pelo contrár1o os trabalhadores livres tem um 1menso poder 

sobre o capital, ou como dir1a Millet : "Lá, cmde , pelo contr~rio, 

e este é o caso em que nos achamos, os br·ac;:os s:li:o raros e os mej os 

de v1da relativamente fáceis, em c1rcunstâncias normais, o oper~

rio livre dá leis ao capital, exige salário avLtltado e fornece ma-

nos trabalho que o escravo." ... 0 

A conclus~o 6bvia, partindo dessas premissas, a que cht;:>-
. 

gou Millet e a maioria dos participantes do Congresso Agricol~ do 

Recife, e também do Rio de Jane1ro, foi: para que n~o houvasse re-
• 

duc;:llo no nivel do produto liquido, leis e cu;:Oes coercitava!:l esta-

tais eram indispensável para levar a populac;:~o livre a ofer~cer l 

forc;a de trabalho aos grandes lavradores . Nesse ser1tido se lembra-< 

va a mudanc;;a na lei de recrutamento mil1tar , que desde 1874, pas-

sara a ser feito por sorte1o, retirando o poder das autoridad~9 

policia1s locais de usarem a ameac;:a de recrutamento como forma d~ 

compelir a populac;:llo pobre a procurar ocupac;:Oes f~xas vob a prote-
• 

c;:~o de proprietár1os de terras . Temia-se que • nova sistem~tica de 

recrutamento, atingindindo indiscriminadamente desocupadoq ou em-

pregados, favorecesse a ociosidade. Por isso podia-•• a i•en~•n do 

rec ru tamen to do pessoas q1.1e tivessem contra tos de trltba 1 h o . A 1 ém 

disso se solicitou uma aplica~~o mais rigoro»a das di apoui~O•• \~-

gais contr~ a vadiagem e roubos, tidos. como forma de vida da popu-

la~~o livre e pobre . 4~ 

Ao lado dessas medidas de repress~o â "ociosidi\de" foram 

solic1tadas 01.1tras ac;tles com o intu1to de fi:<ar • residência da 
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po.pula;::to livre e regulamentar os contratos de trabalhos. Uma ver-

s~o inicial do.parecer da Comiss~o Especial nomeada pelo Congresso 

Agricola para responder o questionário do MinJ.stêrio da Agricultu-

ra recomendava. como forma de estabilizar a oferta de forca de 

trabalho para os engenhos, a adoç:~o de leis que obrigassem a popu

laç~o liv~e a fixar resid@ncia. Coelho Rodrigues, outro destacado 

particJ.pC\nte do Congresso Agricola, advogou a necessidade de> " uma 

le1 que obrJ.gasse-os a terem uma resJ.dência fJ.xa e pro1'isl<';'to ho-

nesta.'' Como tais leJ.s feriam a liberdade individual, alguns con-

gressitas propuseram alternativamente a criaç:~o de núcleom de pe-

quenos proprietários nac1onais, que poderiam trabalhar nos enge

nhos nos periodos de maior demanda por 1'orç:a de trabalho, 4 2 

Uma outra reivindicaç:~o expressa pelos membros do Con-

gresso Agricola do Recife e~a a regulamenta~~o dos contratos de 

trabalho. Na época encontraua-se em tramita~~o no Parlamento um 

projeto do Lei de Locaç:~o de Servit;os, que deveria substi tL1ir .:~s 

Leis de 1830 e 1837 . O projeto de lei foi carcterizado por Coelho 

Rodrigues"[ •.. ] como esse projeto J.nexequivel e quase convertido 

em lei pelo parlamento -- onde o legislador arma o proletário con-

tra o capitalista e cerca-o de tantas garantias, que deixa o lei

tor com receio de ser rico e vontade de ser pcibre."""' 

A imJ.graç:~o foi praticamente descartada como moll..li;':CO, 01..1 ) 

coma auxi lJ.o, na transiç:~o do traba I h o escravo para o trabli\l h o 1 i- r 

vre. Os congressistas nordestinos criticaram as vultosas verbas / 
• 

públicas empregadas na imigras-~o, praticamente em aLta tot<~lidflde 

dirigida às provincias do Sul e Sudeste , os parcos resultados no 

emprego de imigrantes na grande lavoLira, o custo unitário de in-

trodu~lo de imigrantes, e a transforma;~o dbs programas de imigra-
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c;~o e>m negociate~!'S qLle beneficiav.co.m alguns e~resàrios ligados 

Corte. A imigr~c;~o as1ática, defendida pelo ~nistro da Agr·icLlltu-

ra, e obJàto de controvérsia no Congresso do Rio de Janeiro, foi 
• 

repud1ada no Congresso do Recife como um retorcno à escravid~o. Ad-

m1t1u-se apenas a iml.grac;~o voluntária, e para tanto aol.icitoar·am-

se medidas legais que a incent1.vassem. como a extens~o da Cld8dn-

nia aos l.migrantes, porém "n~o se acreditava Cl'IE> o Nordcato pudo~ve 

atra1r grandes correntes l.migrat6rias. A in~istlncla do tarr~a 

férteis devolutas, o clima e a incapl.dade de paQ~mento de salàrio& 

atrativos eram tidas como barreiras int•-ansp~iveia. ~~ 

Conti'va-se, em última análise, apemas com a popLilar;:fo 

local e esta era numerosa, principalmente se ~amparada com a popu-

lac;~o escrava empregada na agricultura . Como intimamente os sonho-

res de terras n~o admitiam o direito dessa popula~~o sobreviver 

independentemente, acreditáva-se na e:usténcia de urn potencial 

quase 1nesgotável cie íorr.;a de: trabalh::~. O pnrblema e1-a que O!! me---
canismos privad~s de cria~~o de uma camada d~ agregados, dependRn--- -
tes e protegidos parecia n~o serem ~uficienbm pG~M suprir ~!! n~-

-
cessidades de for~a de trabalho com o decli~ o f~m previuival do 

-r-egime P.'scravista. Aliás esses mecanismos, ,'lros•o• coutumea" como 
• • 

diziam, eram ent~o acusados de favorecerem l.l vaditllQem, n11 modida 

que para obterem eleitores presos por la~os cli•nt•l1slicoa, oa 

proprietàr1os de terras permitiam a instala~o deaaea •m torr1.1a 

marginais, e sem maiores contrapartidas. Pam combaler uz•w ~utado 

de coisas solicita-se a adoc~o de novas meilida~ d~ ropreaa~o à 

ociosidade e execu;~o de dispositos legais ~~gentes, ou como cljzia 

a conclus~o do Congresso Agricola do Reci·re: " dar pronta e eeverõ\ 

execu;~o As leis QLie proibem a vagabundage~J fazer leis em que se 
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· regulem as relõ<c;Oes entre p•·oprJ.etários e lavradores, e entre lo-

catarias e loc<;tdores, ou melhor -- um código n1ral; tornar of~clal 

o proc~dirnento pelo crime de furto.'' 40 

Podemos õ<gora retomar a canclus~o dG José Plurilo de Car-

valho de que o ~onyresso Agricola do Recife colocou em primeiro 

plano a necessidad~ de cródito e em segt1ndo plano a escassez de 

m•o-de-obra. embora o próprio autor destaque que for·am solicitAdas 

mcdldas coercitivas para viabil1zar a oferta de m~o ue-abra para a 

grande lavoura. Tal hierarqu1zar;~o pode ser entendlda, especial-

mP.nte dPvido a hegemonia da visltto do Nordeste como eterno reserva-

tório de m:l!o-de-obra 1 como uma despreocupac;:lto dos nonlestinos com 

a quest~o. Efetivamente os nordestinos reivindicaram com ~nfase a 

COIJcess~o de crédito, em condic~es especiais, para a grande lavou-

re., além de garantias de Ju':OS sobre os capitais aplicados em por-

tos. estradas de ferros, canais, etc. Tais demandas devem ser vis-

tas no cl1ma de rixa latente entre as provincl.as do "Norte" e as 

do "Sul", sentido-se as pr1me1ras preteridas por n~o terem recebl-

do o créd1to agricola do Banco do Brasil, pela aloca;~o de recur

sos do orc;amento do Império para programas de imigrai~o que bene

ficiavam quase que eMclusivamente as provincias do ''Sul'' e fit1al

mente por n~o terem sido convidadas para o Corigrai'ISO A~rJ.col,:l do 

Rio de Janeiro. No congresso Agricola do Recifo ow ompr•stimoe 

emis~~o monetária especial, e invr.Dtimonloo agricolas, fundados em -

em ferr·ovJ.as. engenhos centrais, portos, etc., ;apresnntllm-sl! como 
o 

panacéias capazes de curar todos os males da c;~rande lavo~o1ra, in-

l Para a c-:ol''"""'o do problema da m:Co-da-obra. No c usjve contribuindo - w•a 

do Rl.·o de Janeiro •. cuja àrea Já fora beneficiaCongresso Agricola 

d 1 ag,...jcola do Banco do Brasil, ae foi mais cético a pe o empréstimo 
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quanto aos reais beneficias que os proprietàrio5 agricolas ast•-

riam r·ecebendo, sugerindo-se que os comissários terjam sido mais 

contemplados com empréstimos que os verdadeiros agr1cultores . F'or 

outro lado notou-se uma _divJ.s~o entre os congressistas quanto as 

d1ficuldades de execuc~o das hipotecas sobre propriedades aorico-

la~ e suas consequências sobre o desenvolvimento do crédito aori

cola; ~nquanto uns estavam J.nclinados por uma maior prote~~o • 

propr~edade contra as execuçees hipotecárias, outros advogavAm a 

fac1lidade das execuc:~es como garantia real do crédito •oricola 

juros bai:ço5. 4 • 

Conclt.limos, portanto, que o Congres'S"o Agricola do Reei-

fe, de 1878, expressou a preocupaç~o dos grandes lavradores do 

Nordeste A~ucareiro com a quest~o da transi~~ do trabalho escravo 

para o livre. O esperado fim do regime escravista e a raduç~o da 

populac~o escrava tornavam indispensáveis a adoç~o de medidas que 

preservassem os interesses da grande lavoura. Dados os resultadov 

liml tados da politica imJ.grat6ra no Centro-Sul e a probabilido~~de 

de menores êxitos se a mesma fosse estendJ.da " para o Nordevtes, 

restava para os proprietários noráestinos o ~elo ao uso da popu-
• 

laç~o l i vre nac ional. Para ~sso uma estratég1& d& engaJamento da 
• 

poou la~~o pobre 8 livre foi pensada e ec alguns casos posta em 

Coartaç~o da liberdade individual tipr~t~ca . Nes&ê estratég•a a 

nna um pape~ central- Ao lado diss~, para de~lar a • cri•• da la-

c!'ilto'5 4111-r.rto•Ias lll<"'":tcVJ leg.11.ados e garar.u.a de ;suros sobro os 

Umo1!!1!Jt.::l!s. 21111 eJJf«!#i!Hd~OS cecmt:r.or.ll !õ, '1et r uv1as e ,.r tos· 
• 

.lnvoa-

oiJ Í>l'ldClC' ~p.rf"'S.SST''U"'" te de Se-~ipe tc1 Convr-1>0 Agr1c.ola 
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do Reclfe -- Arthpr BarrRto de Ollvelra RibeJ.ro -- discursou acu

!>Llndo o governo de oferecer um tratamento dJ.scriminatór·io para as 

provincicos do "Norte" e reJ.vindicou a criac;:lro de um banco estatal 

para o atend1.mento das necessidades da lavoura, e qUe o mesmo J.n

cl~cisse a provincia de Sergipe em sua área de atua;•o. Quanto ao 

problema dos "bra~;os para a le:wourõl" cLtlpoLc o governo c:lm "( ••• J ao 

pa5so que com uma das m•os arranca os bra;os A agricultura, com a 

oulr·a aponta para as suas [dos lavradores] cheias de homll'ns sim, 

mZ~s de homens sem educa;;::to agricola, que preft!rom, quando muito, 

cingir o correiame do soldado, ainda que para dorm1r no r·egac;o da 

paz, à IJUiar o arado no cultl.vo da terra.""7 

Embora o reprt!sentante sergipano no Congrmsso Agricola 

n~o tivesse sido enfático na questao das medidas necessárias para 

o engajamento da papulac;•o livre nos trabalhos da "grande lavou

ra'', esta vinha sendo discutida há décadas, na Provincia, por au

toridades e proprietários de terras. Uma das autoridades que e:<-

preBsou com maior clareza os termos em que se dariam as discuss~e~ 

sobre as medidas necessári«s ao engaJamento da popula~~o livre e 

pobre, porém n~o completamonte expropriada de meio~ da aubsistOn

cia, foi o Presidente Thomás Alves Jónior, em seu relatório apre

sentado à Assembléia Legislativa Provincial no ano d~ J860. Segun

do estE>: "Se naqt.celes paises em que a agriculturM l> htmradõl, ~m 

que grande nómero de individues ocupam-se em arranc•r do 

terra por meio do trabalho assiduo e inteligente eat•• 

•eio da 

que fazem a sua fortuna e a fortuna pób_lica, é um granda mal que a 

leoisla,lo se intrometa par·a pea-la com seua preconceitos e sobrm

carrega-la com seus impostos: naqueles ao contrário am que o povo 

ocioso e negligente despreza o trabalho dos campos para ontregar-
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ss a uma vida precária e incerta no meio dos povo~dos, onde vai 

aumentar o númf!ro de p"roletá:-ios e dos réus de policia, é da maior 

necessidade que a legisla~~o intervenha para arreda-los da carrei-

ra do crime , obr~gando-os ao trabalho. abalando a sua inérc~a por 

meio de regulamentos especiais , e forc:ando-os assim a procurarem 

pelo trabalho dos campos o p~o para si e para seu filhos.""'• 

Podemos ver na citac;;~o acima , com toda a cloqutlncJa, o 

d~lema de um cidad~o brasileiro do século XIX, intclectuillmente 

form3do com base nas idé~as do liberalismo. das lu~e~, do proores-
• 

so, cujos principies e Jarg~es eram expostos e deGenvolvidos ~m 

sua atiYidade profiss1onal -- a administrac;;~o pOblica. E&ta inc:or-

pon~r· <t em sua lei maior esses principies. Afina l a tndepencllllncie~ 

. 
politica do Pais fora feita, também, em nome desses valorgs e a 

Constituic;;~o do Império continha vários dispositivos inspirados 

neles. Mais ainda, os principies do liberalisno: liberdade intlivi-

dual, liberd.Rde de a<;~o econOm~ca, n:t:<o inter~erência do Estado na 

órbita privada, ~te., deveriam ser cu ltuados. pois essa era a for

ma de comungar com a civiliza~~o . Contudo, essas idéias n~o deixa

vam de· ter, no Brasil, algo de exótico, ~tificial, de~locado, 

• 
pois n:to apenas n~o se encaixavam na realida:de produtiv~:~ e n•o; re-

lac;;~es cotidianas da popula;:t:<o como estavam ~m flagr~nte contradi

ç~o com estas . Ao contrár1o do homem d~lplamente livre -- dr. moios 

de produco~o e de entraves à venda de sua fon;a de trc.1 bt1l ho qlllt 

• 
é 0 solo onde vic;;osamente brotaram as idéias liberais, no Ikac- i 1 

tinhamos 0 trabalho compulsó r io dos escravos e o trabalho e/ou 

ócio dos pobres e formamelmente livres, porém dependcntas de~ pro-
• 

te;~o, do favor dos grandes proprietários ow pessoas !!loc:j<~lmonte 

estabelecidas.•• 
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A questZ!o q~ae , possivelmente, mais preocupou tocloSí os 

propriet~rios de torras e d e escravos , na segunda metad~ do a~culo 

XIX, por todas as regiOes do Pais, foi como converter es~es depen-

- • 

dentes em trabalhadora~ . Ouest~o especiosa, pois a abLtndancia de 

aqregados e a fac1lidade com que os proprietàrtos podiam ampliar 

seu nt:amero estava intimamente ligada a e}üstência de um terceiro ' 

grupo -- os escravos -- que executariam os trabalhos mal.s àrduoo, 

1ntensos e degradantes . O declinio da populac~o escrava e o ezpe-

rado fim do regime esc:ravl.sta colocavam a necessidade do engajar 

essa populac~o livre, inclusive, nos trabalhos anteriorment~ re-~ 
servados aos escravos . A julgarmos pela generalizar.~o das deman-

das por leis qL1e compelissem a populac;;~o livre ao trabalho con-
. 

cluiriamos que os mecanis1oos privados de coopta;~o e coer;ro eram 

insuficientes para transformar os homens livres em trabalhador~s 

adP.quados aos novos tempos tempos de escassez e ausência de 

• 
escravos. "'0 

p, reivindica~~o de leis que criassem condi~~es favorà

veis à oferta de for~a de trabalho, via restri.~es à liberd~de in-

c:ol.1.d1a frontal emte com os valores aceitos em nodividual, porém, 
• 

me da civiliza~~o. Assim t~nhamos as seguintes op~Oes par~ o~ pro-

prietários e homens públicos: a) negar a validade de~se vaiare$, 

d · · rsa 1 dos v a 1 ores 1 iberai !3 , r assim 
b) afirmar a val~da e un~ve 

) afirmar a validAd~, em dar a ado~~o de medidas coerc1tavas, c 

v e-

te-

• 
se dos valor~s liberais, ressaltando porém as pec~ali~ridõltl ~o' do 

Brasil, que o~ tornavam de dif~cil ou impossivlill 

afirmar ide•r•o liberal e remetendo as propostam 
a validade do "' 4 

• 

legisla;ao inibl.doras 
dM liberdade indiv idual para o campo da 

i ' d 1 permitindo a c:riminaliza~~o das 
~uran;a pública e ind v1 ua • 

' . 

d) 

ele 

sn-

pea-
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woas Cjue n~o I'JOS!!-i.ri.ssem fontPs "hones t as" de subsi!'ltêncJ.il. As rlt.tiiS 

primeiras op~~cs eram passiveis, porém , implicavam Onr.ts mui1o 

grande. Negar a validade dos va l ores liberais, por ex~mplc, ao 

tempo ~:~ue Juutific~va as a;~es coercitivas, signific~va o iuola-

menta do m~1ndo Ctvi lizado, seria uma opr,;~o pelas trevõls, pelo 

atraso. A ototra alternativa -- a afJ.rmac;:l!o da valid,,de univensal 

dos valores lJ.bcrais -- tinha a vantagem da concord~ncia com os 

c~nor· '' d~' C1Vlli::acllo ocid~ntal, porém, bloqueava a ac;:lo tJo Er;til-

do no encaminhamento da quest~lo dos "bra~os p<~ra a lnvoLtrll", Ot.p9-

cialmcnte no segmento que se supunha ser o mais pr·ovàvel fornece-

dor, i~to é, na popula;~o l1vre nacional. Portanto, as propo~tas 

para e-ngajamento da popular,;âo l1vre nacional nos tr~:~ball1os da 
• 

grande lavol.tra, partJ.am da constatar,;âo que o estoquP de usc;ravo 

era declinante, qu~ o rPgime escravista teria um ponto fin~l n~o 

muito longinql.lo, que os mecanismos privados para o engaJamento da 

populac;~o livre eram insuf1c:ientes e c:onseqL1Entemente havii:l a ne

cessidade de uma ampla a~~o estatal coercitava para tranflformar ao 

mPnos partf" da populac;:lro livre em forc;:a de trabalho. Tudo isst> de

veria ser dito e feito, preferencialmente, s~ uma violaç~o uptan-

ll.be-a1·5 . Uma solu~~o à brasileira foi demonptr·ar Sl.va dO$ valores • ~ 

d · 1 era d'fe-ente da européia. Aoaim, nto que a socieda e nac1ona • • 

d deseJ·abilJ.dade dofi valere• da cJvili-obstante a superiorl.da e e a 

za~~o. eles n~o podiam ser aplicados no Brasil . Outrê\ form.:r 

e ntre liberdadl!' indivic.luill 1!.' c:oerc:~o contornar a incompatibilidade 

med1das ·coerci~ivas ~orno ar.~as poliao trabalho foi apr.esentar as 

ciais, desta forma a populac;~o livre nl'lo empl1"egada na grande 

voura, ou t "' de lltm "homem de bem" que n~o estivesse Gob pro ec;.o er01 

su~peita, até prova em contrário, de vivf!r clll furto, da proetit~li-

2!15 
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~~o . de praticar assassinatos , etc . Antes porém de prosseguirmos 

na análise das propostas de engaJamento da populaç~o l~vre é ne-

cessário que demonstremos que efetJ.vamente haVJ.ó\ uma demanda por 

medirlAs coercJ.tivas para o engajanento da popular.~o lJ.vre . pois 

como se sabe, a historiografia tem, maJoritariamente , considerc.do I) 
qLt~ na ~egunda metade do século XIX, no Nord~ate 8rasilei~o, esta- / 

r J.CI havendo um processo quase que automà ti c o ele saubsthtic;:~o do 

trabalho e~cruvo pelo \ivre. 

A primeira menr:~o que encontramos, para o periodo em es-

tudo, da necessidade de medidas voltadas para o eng.:~Jamento di? po-

pular;~a livre no mercado de trabalho foi no f\elatório do PresJ.den-

te da Provlncia de 27.03 . 1859. Neste após relatar a crise no abas-

tecimento de alimentos pela qua l Província estava passando, 

atr·ibui a causa desta n~o à falta de brac:os, mas a ociosidade da 

maior parte da popLtlat;i:!o livre e portanto pede aos deputados qLte: 

"( •.. ) hajais de empregar todos os vossos esforços para desenvol-

ver 0 amor ao trabalho à essa porc;:~o inátil da popLtlac;~o, e ficai 

certos que fare~ fielmente executar quaisquer med1das que neste 

Patrl..otismo houver de adotar.''~' intuito vo~?a ilustrac;:~o e 

No relatório do ano seguinte o President~ da Provincia 

foi mais explicito sobre a necessidade de leis reprwa~oras que in

b a procurar emprego e t~cou, como j& viduzJssem a popula~~o po re 

especificidade da sociedadr brasileira. 
mos, consideraç~es sobre a 

· t'f" ria a violac;~o dos direitos individuais im-com o que se JUS l. ~ca · 

N década de 1860 há um aparente mLttismo so
plicita na propost~. a 

bre a quest~o, nos documentos pesquisados, reaparecendo a quest~o 

com grande ênfase na década segLtinte . 

Em 1874, re$pondendo a circular anviada pelo Ministério 
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d6 Agricultura, através do Presidente da Provincia, as cémar~s mu-

nicipais serg~panas 1nformam o estado da agr~ultura loc~l. Algu-
• 

mas d~las.~numeraram entre as medidas necessárias para o progresso 

da agr.1cultura leis repressoras da ociosidade da popL1lac;~o livre. 

Assim a camara Municip<~l de Cc>pela afirmou qUI!! a lavoura JL•ta " [ • 

•• ] com muitas dificuldades. as duas princip~s s~o folta de bra-

ç;os e fundos, a pr1.me.1ra s-anaria se fazer admissivel uma le.l. qLie 

obrigue o povu ao trabalho, •• • (E'nfase minha]. No mor.mo sencitJo <1 

C~mara Municipal de Maruim af1rma que''[ ..• ] ~s maior~G dlficulda-

des com que h1t.a a lavoura s~o: 1a escassez llk! brac;cm, pl1ril reme-

diar à este mal ser.1a conveniente a promulgaç::to de leis tllll:? co.J-

gissem os muitos ociosos que há na sociedade~ procura rem trnba-

lho." [érd'ase minha]. Também a Cêmara Munic.i.jn:~.•l de San't;; Luzia ~o-

lic: i tou " Um Regulamenta EsP.ec:íal, que conquolJllto de alguma forma 

tenha J~, (ilegivelJ que chame e fa~a abrigar ao tr~balha gr~nde 

número de proletários e parasitas que se ~stentam do somi~o, 

[sicJ e do qLIC colhem indl.vídamente [sl.c] na.s matas dos propr·iotá-

rios e outros que pejam os suburbios da cidaÜ!! e vilas .• """' 

os pt·opríet~u-io agricolas, através de suas aesocia~;Oee, 

também demandavam leis especiais que propricliassem o ençt~Jamcnto 

l.l'vre no mercado de trabalho. O Comicio AÇJrJcola Serda populac::llo 

Com S~de na cidade de Maruím, em p!tiçro enc"minhada a 
g.1p~nse 1 ~ 

Sol ic.t· ta medidas capazes c:l!o' raerQUI!Ir 11 lliVOllró\ Princesa Regente, -

da Provincia, em especial a agro-indústria a:çucareir11, que no an-

t Passando por grave crime em decclr-tender dos proprietários es ava 

rénc:ia da Lei do Ventre Livre e a~~o do trt<fico interprovincial 

a diminuic:~o do estoqLie de escrravos . As me>c:lidas 
q~u:l provoce~va 

so-

e c:câo de crédito de lon1ao prêl::o com li c i til das se res1..tmiam a cone "'"' 
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juros baixos , ob t idos através de hipoteca da propr1edade f undià-

r1a , junto a bancos fundados especialmente com esta finalidade, 

privilegiado com cmis5~C5 espec.laJ.s e : " crgan1::ac;~o do traba l ho 

l.1vre mediante r egulamentos que induzam os braços ociosos a loca-

rem seus servir;:os à l o3VOL\ra . "'"" 

O Presidente da Provi ncia, em seu re l at6rio de 1677 à 

Assembleia Legislativa , como faria a maioria dos participantes do 

Congresso Agricola do Rec.1fe , no ano segLtinte, nega a &xintlncia 

de uma escassez absoluta de brac;os, ao tempo que Golicita leis co-
• 

erc1tivas para viabilizar a oferta de for~a de trabalho livre para 

a grande lavoura. " ( •• • ] n~o é tamanha a escassa:: d~ braços; mi-

lhares de homens válidos e ociosos vivem sem a menor ocupaç~o e 

quais zangfles da sociedade . Se houvesse uma lEli de trabalho , n~o 

uma lei compreensiva, mas uma lei que obrigasse todo o cidad~o a 

ocupar-se em algum serviço ~ttil de sua escolha, e os braços aflui-

' riam para os estabelecimentos agricolas . •••• 

O Jornal "Sergipe" expressou sua revolta contra a exis

tência de uma classe que ao contrário dos lavrador~s, industria.1s 

e comerciantes, n~o pagavam tribLttos ao Estado, vivendo folgâ\d.a

mente. Segundo este : ''Rpterimo-nos á classe dos ocioaos, qua ~ a 

maior do pais • 

causa dor, de certo , ver em uma na~•o como • nossa, t~n-

ta for~a produtiva desperdiçada, sem que um bom regim• polic:il\1 

• 
obrigue ao trabalho os numerosos bando~ de vagabundos que vivem 

~spalhados por todas as 1ocal1dades, preferindo o roubo que degra

da, ao trabalho que nobilita.'"" • 
• 

A ociosidade de parte da popular;:~o livre era tida como a 

prJ.ncipal causa do atraso do Brasil . A imprensa fazia campanhas 
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• ne~te sen tido ao tempo que propunha ao Estado que assumisse o en

cargo de combai;er " esse cancro qlre roia fibril a fibra o organismo 

soc1al'' . Segundo o Jornal ''O Guarany'' : ''Com m~s raz~o , com mais 

fundamento , deveriam os poderes competentes .tratar· de reprimir en

tre nós a ina~~o . obrigando ao labor, e prop~cion~ndo m~ios de 

emprogo às nossas for~as inertes. •• e~ 

Já no crepúcsculo do regime eacravi~a, alQLrns abolicio

nistas queriam demonstrar que a eMtin~~o da ~~r~vid~o n~o 4bnla-

ria a prosperidade da lavoura , para tanto pri!Junhnm: "DO-tiro> cU-

nhe~ro, emprestado cu emitido, aos senhores, ~ promova-co uma lei 

de lccaç:tc de serviços que obrigue os ccic"ca ao labor e a faina 

agri cola.••e, (ênfase minha] . 

O deputado sergipano J . L . Coelho e Càmpos. analisando a 

situa~;:lo da lavoura no BrasJ.l e o f r acasso do.s: programas oficiais 

da imigra~:to estrangeira, concluiu que os br~s livres nacionais 

poderiam ser util~zados com vantagens, desde lUe fossem adotadas 

algumas medidas especiais . Neste sent~do atir~~eu: " Acred~to qult 

um conjunto de medidas, estimulando o intPrP~ ~ out.r~s indirot.a-

indll~ir"'o essa massa de nOmMdrs ttn ru~Jmg do tra-mente coativas, ~ "' 

ba 1 h o. " 

Como que respond~ndo previament" b crl.Ucl\a jnepirlldas 

direitos individuais , difltll:' o dllpLitt.ldOI " N:ICo há o 
na!l garantias e 

direito de n~o trabalhar , e menos ainda o daacio~id~d• D do vi

" E detnJ o~~ndo demon tr11r que 
cio. O trabalho é necessidüde e dever . 

i <!S pessoa& 11 \l'llte ao tr·aba I ho nb.o 
a ado~~o de leis que coag asem 

• 
aram incompativeis c.om os valores da 

civili.:m~txo ocidental, n~o 

i d nue 0 Brasil, um ve~ a~tinta 
h~vr.ndo portanto o per go e ~ 

•<emplo de nar;:tto netratbria .lls 
cravid~o , permanecesse como e. 

a es-

lu:es. 



o d•put ado itxempli1'1ca : "A República Argentina e 0 Chile tém seus 

cOdi goa rurais : Sua l ei de trabalho t em a Suic;a e os result<\dos 

e!lcelentea, segundo n os refere Dl.xon . " Assim sendo , "Por qw~ n~o 

temos também o nosso Código Rural? O Código Criminal , quanto à va

gabundagem. é fetra morta . " Nâ'o obstante o deseJO do deputildO de 

JUstificar a aplicaçâ'o de medidas inibidoras da libGrdade re~soal 

como forma de viabilizar a. oferta de for~a de trabalho livre, de 

af.1.nnar qur tais medidas já vinham sendo adotadas por o-.tro<> pai-

ses, n:lo sendo portanto, Lima excrescência para os valores da ~:ivi-

lizaç~o oc1dental, teve que reconhecer que a adoc;~o dessas medidas 

se explicavam pela natureza excêntrica da sociedade brasileira e 

de suas rela~~es de produ;~o quando confrontadas com os valores do 

liberalismo, pois o p r oblema da falta de bralios, segundo o depLita

do, poderl.a ser assim escla~ecido : " Al guém Jê disse que faltam os 

E dade (apoiados) " . ,,., [ ên f a-brac;os porque sobram as pernas . a ver · 

se minha] 

"n:tlo há o Apesar das declaraç~es peremptórias do tipo 

direito de n~o trabalhar, e menos ainda o da ociosidade e do vi-

cio," 0 entâ'o deputado, Coelho e Campos nito propefe uma legi!ilaç:lro 

que obrigasse> d d~ ter um emprego, poja a diretamente o ci a ~o a ti\n-

• 
l.·deário liberal, n~o chegava o poder do to, segundo o 

Proposiç~o de medidas de fazia necessário, portanto, a 

E!ltado . Se 

estimulo • 

'' outras indl.retamente 
· d iss•m a populAç~o coa ti v as" que l.n uz - 1 i vrfl 

d d Este serê un1 padr·~o 
g randes proprie a es. a procurar emprego nas 

"d ue v&abili:asaom a 1tores de medl. as q muito repetido pelos propos -
t da popula~~o livre nos ~!ti-

oferta de forc;a de trabalho por par e .· 

mos anos do regime escravista: 11 denOncia da pec-.!iarldade da si-

i l ?) reconhecimento da 
tu~~o sócio-económica do Bras ' -

• • 

SLipl?r i O I" ida-
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de· ou de!lejabilidade do ideário liberal, 3) impossibilidoH1e e/o~1 

lnc:onven iênc:ia de sua ap 1 icai~o no Brasí 1 , 41 pr·oros tas q~1e n:llo 
• 

•frontass;em d~retamente o l.deârio l1.beral, mas qtle>, por outro la-

do 0 Vl.abili::.)ssem a oferta de for~;a de trabal~o livre. O deputado 

Coelho e Campos , por exemplo. propós, no seu citado discur·so. o 

uso do recrutamento militar como forma de estimular a oferta de 

'torça de tr.-:~balho livre. Segundo este: "Quanó:D se prat1.cava o re-

c:rutamento, abundavam os trabalhadores, n~o ob~tante o cal~rio 

bai ::o por h.:lVer mui tos escravos e o trabalho pouco rtesenvol v ido. 

Hoje, q~1e o tr«bal ho .-umentou e, diminuídos C15 escravos, o aaH11•io 

é e 1 evado, há esc asse:.: de brac;os no seio de tmc. popul a;-tto ntlmJJI'·o-

sa. 

( ... J 

N~o será, pois, ull)a nece1ssidade o npcrutaM:mto com j,ean-

c;~es para os que tiverem contrato por dois a~s e servi'o efettvo 

em fa::~ndas agricolas, ou oficinas de indústria ?""',.. 

A ~ltili:.:at;ifo da ameat;a de recrutammto para as for;-as 

armadas vinha sendo feita pelas autoridades e proprietários sergi-

p~nos, as vP.zes confundidas em uma ún1.ca peBSoa, como forma de 

compelir a populac;:lto livre a oferecer farc;a m trabalho. Segundo a 

• 
denúncia de um representante da Provincia, na C~mara do& Deputa-

dos, as autoridades propunham as seguintes alt!ernativas 11 pop~lla

c:~o livre e pobre: "Ou haveis de sentar prac;a como voluntário ou 

serei recrutados; e. se n:tto quiserdes suje i tar-vo!? a q~ll\ 1 quS'Ir rJ••

tes servic:oe, ent~o vinde trabalhar gratuitamente nl.l!l minh<~G C:~ll

turas, que eu vos isenta do Onus de voluntár~s e do recrutamQn

to". o mesmo deputado af1.rmou que uma autorialtade pollc:ie1l toria 

caracterizado da seguinte forma a QLiest~o da mferta de for;-a de 
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• 

trab<1l ho à (•peca: "Que fc! l ::es oramos nós se con tlnuasse a guerra 

do P~raguay, porque enquanto ela durar teremos braços livres gra-

tLtitamcnte . (sonsa~~o')''.~Q 
• 

O próprao Presidente da Provincia reconheceu que o re-

cru t amento mjlit~r, ou a é\meac;a deste, era ut:Jlizado , entre ou-

tros , como ir1strumento coator na gera~•o de oferta de forra de 

trabalho por p.:wle de Ltntl:\ populac;:l!o livrr~ e relut<:mLe. Em <,coLt re-. . 
!~tório apr~sentado à Assembleia LegislatJva, cm 1~.09.1860, o 

Presidente da rrovincia resume as medidas tomada6 para combater a 

oc1n~JdadP da popu!ac;ao livre e pobre: '' [ ..• ) roronheccndo qun 

aos Juizes de Pa:: peJ,'\ lei de Slla organi::.:~c;:Yo compntia valar pará\ 

que n:to hoLtvor.sem vadios e mend~gos, recomr~ndei-1 tu•s que r l.O:Ilt::t:ll'm 

o que estivesse ao seu alcance para acabarem rom A ocJosiduda. Di-

rJgi-me também ao Dr. Chefe de Policia para que por seu ~ntermêdio 

e da5 Dutoridades polici~is procurassem tanto quanto aslj~asse 
• 

den\:ro da ór-bita de suas atribui~fles, obrigar o povo ao trêlbalho e 

abandonar- a ociosidade fonte de tantos vicio~ . [ênfase m~nh~J Pela 

- minha parte. servi-me do recrutamento, sobre o qual tantas rP.co-

monda~fles recebi do Governo Imperial, para acabar com os vadios.·•~& 

Em 1S81, o Jornal "Sergipe", proocup·,do com o imi.nl:!nto 

fim do regime escravisl.a inicia a publica;~o de um• G6ri~ dD arti-

gos onde se discutirá a quest~o do eng~janronlo d~ poJlLtla~~o 

nos trabalhos agricolas. O jornal parte da aflrm~ç~o dv QLIO ~oo 

brasile~ros livres erd rnpugnante trabalhar no or~ndo lavoLtr·a, tln

do 0 E'stigma da escravid~o. M.:us adiante a.tribuirll t;~l rnra•on:lm.HI 

ti j ndç,l f'ncj ,;q e esta, por sua ve::. é expl.J.cnda pull\ 1 C\C'f l ictnc.JP cl~t 

obler1;~o de meios de aLibsistência, pois seQLirtdo o Jornal: 

• 



de um• pequena l"'l!fde d~ pescaria, ou de uma espingar·da o br<.~si lei.ro 

nao tem r-eceio de que lhe falte o alimento. 

P<lra quR, pois, trab.:1lhar 7"'"'2 

• 
Na Eur·opa, ao contrár:~.o, onde a subsistf>nc:ia seria di 11-

cil, a popula~~o era obrtgada a ''exercer a índóstria'', ou seJa, 

vender sua for·~a dP trabalho, se n;lro contasse com Olltras for·m,:l~ de 

sobr•v~v•nc:la. A filc1l1dade da subs:~.stt>ncia da populac:é.'lo ltvre, 

segundo o Jorr.nl, era a responsávPl pela pobrezll dtJ PBt&, poJes 

"Aà bras i I e:~.ro sobra tudo; e é por- isto q~te n~o teunos intlúet:r J a 
1 

pr6priillmenta c1it.a."'"'"" 

A gr-avide~cJe do problema consistia em quo o 1jn!11 rr~JvJ-

eivel do rt.!gJml? escravista poderia desorganizar c:ompJc•twnanLII " 

produ~~o da grande lavoura. Como ent;lro resolver a ''q11Hat~o d~ 1•1-

ta de bra~os para a lavoura''? De inicio o jornal d~~c:~rt~ a solu-

~~o da imiora~~o eur-opéia subvencionada pelo Governo Jmper~~J, 

• 
mee,mo porqur "se tom malogr-ado todas as tentativas, que! no:::.tc svn-

tido se tam feito." Por outro lado, nega que os l>rasile1rns fo!3-

sem inferiores, em termas de robustez, aos europeus e asihtic:ow. 

Ao tl:'mpo que detende a manutenc;;l!o das colOnias ofl.ci1u s e!!ltr tmgnl

ras jâ exi5lentes, a ar-ticulista passa a reivindic~r a cri~c;~o dP 

co!Oniae oficiais formadas com trabalhadores nacionAIS em todam ~• 

pro v tnc ias. Tais c: a 1 Onias deveriam ser fundadas I!'ITt r11g I tran onde 

hoLtVPBse tPr-raa devolutas, dividindo-as em lotos. Ac:rad i l;av&~ o ar-
• 

O ac ' ·'SSO c~ propriedade de tfl'rro ntr1d r J O m IIIi Ir Ufl de liculisla quf.t ~ •• 

traball,adores nacionais para as colónias . Concluindo ~flrmM quus 

r.:6 tem "' ganhar c:om a cria~t!o dai& col CJnJ AIS Cl l:11ci.,P, "( .•. ) o pais-
• 

porquanto apr-oveita em seu território baldio v empr·~n~ lt li lm"'n ln 

os bra;os ociosos.''b4 

.,6 .. - .., 
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O articulista percebeu que o sucesso de sau plano de co-

l~ias nAcionais prest>LtpLmha uma ades~o da populac;b:o livl'"e, aban-

don•ndo o modo fácJ.l de subsistencia a que, segundo o n•!~smo , ela 

•atAva acostumada. Por isso apresentou uma soluç~o dràstica para 

os possiveJ. s renitentes: 

''Medlante um bom regulamento policial, a quest~o se re-

solverJ.a com o máxJ.mo proveito geral . 

Todo o brasi leJ.t-o que se reconhecesse n~n ler ~'' of ist~:to 

conhecida deveria ser imediatamente int1mado a comparecer nl.l r·e-

partiç~o pcliclal , sendo dai remetJ.do para uma das coloni~s cria-

das, como recruta de trabalho.""'" [ênfase minha] 

Ao articulista n~o escapou qLte têll proposta provoc~:~ri,, 

escéndalo nus meios cultos da Provincia, que afinal seriam os lei-

tores de seus crtigo9 , na medida em qLte esta era uma dec l a r-ac;:llo de 

qa!o validade, ao menos no Brasil, dos valores da liberd.:~dc~ indivi-, . 

dual. Tentando contornar o atentado aos principies liberais come-

tido por sua proposta de trabalho compusório, imposto às ~~ssoas 

~ livres pela a~~o estatal, o articulista associa a compuls~o ao 

trabalho com outra forma de arregimentaç~o compulsória, violenta e 

arbitrária presente no cotidiano da popula~~o pobre e livre brasi-

leira do século XIX o recrutamento milltar. A arregimenla~lo 

militar era aceitável, visto que objetivav~ a defesa do Estado Q 

da sociedade, como se pode notar em suas palavras: "Tillve:! 1511! di-

é Sem~lh~nte medida é atentatória à liberd~de do ci-ga, por m. quP ~ g 

dad~o. 

Mas, perguntaremos nós, porventura .:~ntes da lei d~ cons

cric~o n~o se recrutava para o exército e para a armAda Oill cida-

dlleos <tptos';' 
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Se aqu~ o recrutamento era necess~rio para garantir 

integridade e ,., honre~ do império, ali esta neccss:tdade continu.a, 

desde que.se trata d• dar prDsperidade ao trabalho agrlcola.''~& 

Flnalmente, o autor des1.sle da deMsa dos principias li-
• 

berais, ao conclamar o governo a intervl.r, tornando o lt"abalho 

obriga.tOrio, invertendo, portanto, a capacitlade da "natural" ten-

d~nc~a das pessoe•s a prodl.t:: i rem m.ais mercadnr1as, através ela esp<:!-

;:a 1ndividual e públic<:~. Ou como <:~rgumentou·j,"l o articL!list.:~: "All!m 

disso. o governo obrigando o oc1oso a traballiar, presta-lhQ Llm re-

levante servit;o. porque o torna úll.l a si, tt 'familia
1 

o A p~d:rt.n."'·" 

Na tentativa de compatibili~<:~r o mspeito pelos princi-

pios da. liberde~de indiv1.dual com a necessl.dtde de engaJar a rani-
• 

tente populac;:Xo livre nos trabalhos da grantb lavoura, o "Jornal 

do AracaJu" transcreveu alguns art1gos de lbnt;alo de F~•ro, Juu: 

de Ort~os de Estrela CRJ), nos quais o mesmudetende a crlaç~o de 
• 

colónias or·fanológicas como solllf;~O para os prabelmas de "fal t01 de 

bra~os• para a lavoura. ln1c1almente o JUl.zclass1fl.c~ de lmpres

tável e dispend1osa a im1grac;~o estrangel.rasubsidiad<:~ pelo Gover-

no l~perial, em segu1da at1rma que a ún1ca ~lon1~a~~o que convi-

r-la .ao Pais, ;;~ria a c::oloni;:ac;:fo nacl.Ot'lal. X E'sta ser1a conseguida 

er.~~o e lste~~e, que ~e~rl~il a vadlageo. f cl to, 

em vts~ a .,2~ess1dade de educar asnovas çer-a;Oc~ parn o 

"'--~•--,-, ~ cat:.a:rlla .Ju::.= ... ,......_ __ .. ~. '-
de ufólfos ,.-eso!veu ::uar u a c:oiOniA arfa-

vaqovum no 
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• 
A gr~nd~ vantagem da solu~~o proposl~ pel o Juiz de Of~oz 

era que, sequndo decl.s~o do TriblH·,al de Relo!lr;::!o da Corte: "N~o so-

f r e constrangimonto ilogal o órf~o que • recolh1do a um estabel~-

c imento Pélra tr.:~balhar e ser educado". Tal dec1slli:o, segLmdo o ,Jor·· 

nal do AracaJu, foi tomada tendo em v1sta uma sollc1ta~~o dP habP-

as-corpus, em nome de um menor recolhido à ColOnia Orfanológica de 

Estrela . O Jornal do Aracaju, cont1nuou sua campanl1a em prol do!\'> 

colOnias orfanoJOoicas tr6nEcrevendo um art1qo do ''Apc•stolo'', anelo 

este dest~:~ca a importancia da decis~o do Tr1buna1 da C~:~rtP. SeÇiun-

do o último: "f"CIStõOLI q1.1ase s""mpre como utopia a form<1c;~r.1 de col C-

nias nllcionilhl pelu impossibilidade de harmoni::ar os rQÇJlllollmuntrl, 

c:oloniillS com as regalias consti t ucionais . [enfr.ze nl'lr1hi'IJ 

Ninguem se I embrava, porém, da e:xeqLtibj lic1.:tdt• ele t.i'll' 

grnnd i os o pensamnn to. acomodo'lndo-o aos menores, que t1tA em tre r1ós 

em bem cre10cido número.""'• 

A tmyt.ll.r o jornal destacará o surgimento e dosonvolvJ.-

menta de uma ampla camada da populac;;~o, que n:to estava protegida 

pelas "regalias c:onstituicional.s" e, que portAnto, poderin "ermo

bilizada em colOr1ias orfanol6gicas e preparadas para 9LibsitLl1r o& 

escravos que des&pareceriam no futuro os 1ngénuos. O Jornal 

conclui que: ''Só ass1m faremos face à crise que nos ameac;;a deD-

truir a lavoura pela crescente falta de brac;os." 70 

A reforma eleitoral de 1881, estabel~c~ndo elwiç~cu om 

turno ünico e introduzJ.ndo severas exig~ncin~ p•r• a c:omprova~~o 

1 min!nl ~ de os 200$000, atendi~ ~ de rl'!nd.:t anu.:t .. n -
uma 

dos na medjda que ao eliminar do propriP.tàrio de terras, 
uni v r ,,.,,o 

Q ~~nde contingente de pessoa~ dos elaitore~ um .•• 
livre~ o pobr·oa, 

id d "' dos propriet~lric:ls manto1 on1 o elimir1ava também ~ necess a w 

• 

m.nior 
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' 

nOm~tro possivel de agregados em sLtas fa:.:endas, como forma de ele-

v•r o número de eleitores f1éis. o custo para os fa:.:ende~ros da 
• 

111anuten.;:llç desses "e~po letas ele1 torais" foi IIE!nunc~ado nos Con-

gresso Agricolas do Recife e do Rio de Jane1n.1. Portanto, a r-efor-

ma ~tleitoral foi uma maneira de restringir a ddadani~ de uma ca

mada s1gnificat1va da popula;~o. Entretanto, ~ilizando o sof~sma 

da necess~dade da ampliac:;~.o do eleitorado, Ltm jorn<Jl ser-gipano, 

defendeu a e 1 e>ve~c; :'to lia r-enda da popul ac::*o pobre, v i a compLtl s;lto c.o 

trabalho. Segundo este: "A n~o obrigar o govamo à e~sa ocupaç-éll:o, 

a maia~ ~rtc dos bras1le1ros n~o ser~o cidad~s, n~o terél(o o di-

reito de eleger os SP.us rept-esentantes, e ser'b degradant~ para um 

estado, que somente uma min i ma parte de seu~ nacionais posõam 

el<ercer os direi tos da respt?ctiva nacional ithde." Conseguiu-se, 

enfim, travestir uma violac;:él(o dos direitos inlJividuais a com-

puls~o ao trabalho-- como pcfesa da cidadaniL,?~ 

Certamente a ades~o aos valores libtri'lls seria um forte 

empecilho à proposiç~o e ado~~o de medidas crurc~tas com o intuito 

de d1nam1zar a oferta de força de trabalho. Ertretanto, n~o evita-

va que, a exemplo do narrador do romance Br-azC•~bas, de Machado de 

Assis, esses valor-es apresentados com todas aL solendidades fossem 

abandonados de forma subrepticia ou ostensivaotcnte. Os personagens 

n~o estavam amarrados à camisa de for~a das liêias si~tematizadas, 

podiam ao contrár~o, salt~tar entre os diverms siatomas ideológi-

cos d!sponiveis, ao sabor do seu capricho. Na Provinc1E\ 0 uma das 

formas de abandono diss1mulado das idéias li~rai9 , fo i a adc~~o 

de medldas administrativas e polic~ais pelasautoridade~, ferindo 

a liberdade pessoal, com o objetivo expressode fornecer "brac;;o!'l 

para a lavoura". A maneira usual de pr·oc~?der era1 QLtõ.lli'ficar a po-
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pu.l•~;õliiO livrtt, n~o ompregacta na gra11 de lavoura, de vadJ.a ti' suspC!i

ta, • pr1ori, de ser praticante costumeira de d1versos crjmes. Po-
• 

policial: a perseyui~~o aos criminosos, ou t1dos como Cals, e a 

II!OrallZac;:Jo di\ 'populac;~o através do trabalho. Nesse sentido, o 

Chefe da Policia Provincial. em relatório de 1880, afirmou ter en-

villdO umil circ•tlar a todos. os delegados, na qt.1al lemt'wou qt.1e a 

causa dõ> fa 1 ta dE' brac;os para a 1 a vou r a é a ociosidadE> do ri\ r te !li< 

popul~~~o. de onno, alJ.às, originar-sei-ia a maior parta doo cri

me5 • • ~o;;sim sendo, 05 delegados deveriam procurar, 11m !ilU-"1:'• Jut"i»di-

~;Oes, ns dJ. tos vo;~dioso., fazendo-os assinar um "termo dr..• bBm viv!!r", 

através do qual el~s se compremeteriam, no pra2o da 30 djao, a 

comprovar, Jt.•nto à policia, que estavam ocupados em un\ trabalho 

't'l .,.,. u l • 

qs tentativas das. autoridades e proprietàrlos de terras 

sergiplmos de mobilizar a populac;~o livre para o trilbal ho ntlo '"" 

restringiram a propostas de medidas e ac::Oes coP-rci ti v ao, també1n »e 

tentou utilizar o caminho da persuas~o. O Presidente da Provinci~, 

i d 1860 a f 1 rma que apenas o recrutamento militar em seu relalór o e , 

f t de for~a de trabalho, n~o tendo n~o conseguiria aumentar a o er a ~ 

efeito. em particular, sobre as mulheres. Por "isso solicitou 

ua prédicas exortassem o povo VigArios da Provinc1a que nas s 

1 obteria a abundancia o n salfs1aç&o trabalho, por meio do ,qua 

o auKlllo de Deu~. O Arcebispo da Bahia, a padidu do próprio 

aos 

c:om 

uma epistola , louvando o valor sidente da Provincia , enviou 
C' ris-

Os que se entregam~ ociosidnd~. '~ 
t~o do trabalho e condenando 

Vimo~ CJLIE' a fia maJoritariamente, 
hiatorioçp~a ' 

~~ 
I 
I 

& 
• 



o .proc~rssc da trana.l.q:to do t.-abalho escravo para o trõlbüllho lJ.vra 

natc rdasta Ac;~tcareiro tra:lquilo e praticamente automático. Numa 

.,conomi a de rec:ur..:::os fechados, is to é, com a nonopol L::<~c;~o da pro~ 

pri~rdadll' fundl.ária por uma pequenas camada de l.atifundiários, es-

t aonada e com cn~scente popula~;:lo ll.vre e pobre, cuJo acesso ao 

usa d~~ terras dependia de concess~es dos pro~rietário5. a poss~--
bil~d•dP- de l'pego ao regime escravista deveria;, neslél purspcct1va, 

sRr atribul.cla ao conservadorismo dos propr1et~rios de te•-ras e e~

c:r avos . A opor.tunidade de vender os estoques dE e""scravos a el I!VIl-

do:. P• ec;o!:l para proprietàrl.os de OLttras regielm. especi.~lm~.Jnte 011 

cafeicultor~• do SLtdeste, seria uma forma de converter um Qtivo --

e scravo!> -- em outl-o -- equipamentos para pradu~;~o de --
com lucros para os senhores de engenho norr.le5tinos . Porta~nto, o 

processo pode ser descrito ~omo {mode~nizai~o•, na medid~ em qLie rE

la~; efes escravlsta de prodLt'!':.Co s~o substi tl11d<S por outr.:i\s bCII!>eildé\13 

no trab~lho livre e simultaneamente novas témica~ produt1vns s~o 

i ntrodu::1.das 1 particularmente na planta incJusbrial dos engenhoc; 

mo-no sistema de transportes com a construi~O de ferrovias . Easa 

dernizaç~o n~o seria acompanhada de mudanias, visto que o predom1-

1 economico da camada de grandes proprietários nio pol t~co e • f~tn-

h es de engenhiD,: ser J.a aesugurado • diários, especialmente os sen or 

em Cltima análise, d e strutura 1undiárie~. Al5sim senpela inaltera a 

do o OnLIS da crise da modernizaç~o e o virtu& daclinJo da 

t!vidade na agro-indústria açucareira seriél trans f e r J dc1 os 

l •vres q•te substJ.tuiram os escrovoa. traba 1 hadores • • 
~ de que os trabnlhndoren livr~a Sem contestar a conclus 0 

que sLicederam nos trabal hos do aos esc.ré\vos 
aampo e da 1~brtr.~ 

açucareira pagaram a maior t d ~ conta da bn\n!!>j r;:No, par e c• 
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trans i c;:Jio do ..., 
' trabalho eac r a v o P~ra o trabalho l ivre . A prime~ra constutac;~o { é 

que a s afirm~t 1vas do ostagna~~o da economia mercantil escravJsta -
nordes tina d~v~m SPr relet1v~~adas . Se compararmos com o ritmo d~ 

• 

crescimento d~ econom1a cafeeira do Sudeste brasileiro, n~o há dú

vidas quanto à estagr.a~ :Jo da economia nordestina , Entt·etan to, es-

tagna~~o pode levar a uma falsa idéia de constància no nivel fisl

co de produ~~o ou de crescimento apenas vegetativo. No c~~o do 

Se rglpe, c:on•o vimos, a exportat;;:llo de as;úcar cresceu dG Llma medJa 

anual de 18 . 6 16 toneladas, na década de 1850, para unta média nnual 

de 41. 590 Lonoladas , na periodo 1881-87, ou seja, um cr~nclm•nLo 

de 123 , 4/. . 
I 

A segLlnda conc l us•o f oi da v i t a l idade do oac~avianto na 

economia mercantil escr·avista sergipana . Hà uma tondG!ncia na h.is.-

torJ ogr a f ia de atribuir· um declinio i nexorável do eGcravJgmo no 

Nordest~ a~JJCarelro em meados do século XIX. Segundo eLa~ vi.~o o 

dec l inio da escravismo estaria explicado pela estagna;~o ~/ou dm-

• 
· de algod~o e crescimento doa cadencia da pr~du~~o a~ucare1ra e po-

pulac;:to livre t;em alternativas de subsistência que n~o paGS8!iSGI 

pro-pela submi ss~o aos senhores de engenho -- monopol j :zadores da 

pr iedade fundiArla. Nes te sentido se eMplicaria o tràfJco int~r-

provinclal de escravos da zona a~ucareira para 

C ·-o de Sergipe: a) o entpreoo Vimos que p~ra o ~m 

a zona 

da mlro•do-obr.l 

ra o setor a~uc .. reiro ulto v6•1prit"•'" 
c r avA permaneceu importante pa 

de alforria , ~ida como J11di 
da aboli~~o da escravid~o; b) a taxa 

f i baiHa nll ProvincJ.ll, PlrJVliiJ -
d d e~crav~ smo . o cador da vitalida e o m 

• regime escravista , qu~ndo po~erj• 
do-se apenas nos óltimos a nos do 

h ree de escravo~ d~ 
i do"' sen o "' ostar lJ.qada ~o sstr•tég. as = 
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uma Ctllmilda de dependentes que fol~neceseem torça de trabal11o após a 

11bolic;:Jo da escravid~n; c) o escr-avismo em Sergipe mostroL\-se tle

~ivRl às nec~asldades de suprimento de trabalho escravo pelos en

genhos . dianta do declinante estoque de escravos . Como nas regi~es 

de escravJ«Jmo "dinêm1c:o", houve realocaç-~o inter-setorinl e in-

tra-regional do estoque de esct-avos . Assim, entre 1873 a 1887, 

houve rf'!dur;:to rli!loltiva da popular;:.o escrava urbana, aumento rela

tlYD da popLJla=:.o e5crava empregada na lavoura e aumento relativo 

do estoque de escravos das regi~es da Zona da Mata no estoque to

tal de escravos da Provincia; d) o tráfico inter-provinc!al de aa-

cr;:ovos teve um.n influência neqativa na reduc;:leo da popLili1c:"t!o Wl!lcra-

va da zonil at;LicareJ.ra da Provinc:ia• isto é , esta zona importoL\
1 

"m • 

termos llqLii~os, PScravos de outras regi~es da Previne!~, ou d~ 

outra provincias, no periodo 1873-1886 . Poré~ quanto As regi~~~ do 

Agr·es te-9ertl:to, espec i a 1 mente o Ag reste-Sertllo de o 

tráfico intor e intra-provincial de escravos ~eve um papel impor-

t.ante na reduc;~o de seu estoque de escravos· 

A terceir<:l c:onc:lus:lo é rue , em Serwipe, há claros ind1-

Senhores de engenho e lavr.adores de cios de que. os cana nt.fo oc:up.:t-

vam a maior parte das z da Mata. Embora terras agricultáveis d~ ena 

ainda seja neceo;sár i o aprofundadas sobre c pesquisas 

c: e-nos, que 

riogra fia a 

tem afirmado boa parte ao contrário do que 

d terras da zo~a monopolizac;~o as 
da Malll 

teml', para-

h! !I te-

nordeo ti nfl 

pelos senhon~s de engenl,o, em do SécuDo XIX, llinc.lil eut:ll por meados 

ess ~ mcnopoliza~~o n~o ser tlemonsl:.rada. Se ~ 

dos 1'Lindamentoa pe.ra a explica~ao da 1êr:il e 

trabalho livre n~ do trabalho ear:nwo para 0 

tranquJlo~~ 

Norda•ta A~ucaruiro. 

Cone l LIS~O é C)Lie A qlJarta 
nll!o obstá1lte o c rtimd rncon to do~~ 

271 

I 

• 



popula~;:ro livre e do emprego desta na agro-indústria ac;;llC•lreiré.\, a 

popular;•o livre er.;~ vi.sta como, e possivelmente era, c:omplC!mentar 

ao trt!lball")o "'ser avo na pr·oduc;;llo de a_;-úcar . As possi bil id<•rlez de 

subs~stência fora do ~mbito da propriedade at;ucii<reJ.ra~ ocupi\ndo 

t•rr•s desva 1 o ri ::-.edas, agregando-se a propr1 edades n~o ac;ucar·ei r a 

e susbsistJ.ndo da llpropriac;~o de elementos da nature;:a, fazJ.am com 

que essa popular;tfo fozse uma fonte J.nsegu1-a e por ve::es ,·clutdnte ..__ 
de oferta de forc;a de trabalho. 

Por fJrn, os senhores de engenho e as elite5 politico-ad-
• 

ministratiY~B da Provincia viam na coer~~o a Qnica for·ma dn criar 
• 

ofnrla de rorc;a de trabalho pal~a a "grande lavouril". A JtnliJI"•Ii;lli:ll 

era descartada, n~o apenas pelos elevados custos e peqLIGnow rY5Lil

tado!3 dali! tent<"t.ivas feitas até praticõ~mentc as vóspori\s da aboll.-

r;:rto pelo govPrno r: fazendeiros para as regi~es do CE!ntro-Sul br.-:~-

sJ.leiro, mm; tAmbém porque p trabalhador nac.1.onal era tJclo c·omo 

mais adap t;áve 1 aos nossos "Ltsos e costumes''. Certõ:'mon te c•ntrc o e 

''usos e c:llr. tumes" na c ion ais vigoravam a coen::Yo e l! trC\-~COI10mlC<l 
• 

feita principalmente privadamente, mas também, com o ban~plàcito 

com a Lttilizar;~o do aparelho estatal. A uti lJ. zaçl!o 
e. por vezes, 

de mec:an 1smos e:< tra-economicos para coagi r a populaçl'lo livru li 

de tr ~balho era incompativel com as Jdéias de 
ofertar fon; a ~ 

civi-

Uzac;~o, lu;:es e 
progresso comungadas pela elite politico- adminis-

necessidade, dado o funcion~mento 
trativa da Provincia, porém sua 

,, com estoque declir,~nte de o •c: rn
de uma economia de "plantation 

contorcionismos intelectuain par~ juqllfl
vos, l evc:1Vil a diver!:>OS 
r livt~es, sem, prrra,.etnc illlm<!11Lrt, 
c:ar a vJ.olt~nc:j a centre pessoas 

violar os ptr-H .. e.LI;os liberais. 

27~ 
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d~o traria enormeç; dificuldades para os sonhares de engenho e "' 

elite intelectual e pol!t~ca da Prov!ncia. Como cr~ar e justificar 

civllizados de o fer\:.a 

fort;a de trabalho nas novas cond~o;Oes inst~tucionais. 0~1 seJa, co-

mo garantir. n~o ma~s o fornecimento de uma foro;a de trabalho com-

plementar, mas de toda a foro;a de trabalho após a abolio;~o da es-

crcw~d:ll'o ? 

• 
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1. Andl-•<1o. M.anL\el Correia de. ~ terra e o Nomem no Nor
destE'. 2 .. edJ.c;~1n. Sàn Pé>Ulo : Bras i ll.ense, 1964, pag. 79. 

2. Conrad , Robert. Os Oltimos ~nos 
Bra~J. l. 2 .. ediç~o . RJ.o de Janeiro: CJ.vilizaç~o 
pag. 62. 

da f:!'Cr<.H'il tura no 
Brasi IE'tra, 1978. 

3 . Ct.mso de 187:. APES pacotilna :87 (Acervo Gar<>l) 

4. RelatOr1os do Presidente da Provincia de O•f.03.1872. 
Estdmoa conr'l.d~rando aqLI1 o total de nacion ôll.S e es LnmÇJc• 1 rus I i
vres ocupado~ nas re~pectivas profissôes . V1de tabela 11.2, Capi
tulo 11 . 

5. A critica do José de Souza Mart1ns é>OS qu~ nfirm~m 
qLIC a tre~n~ac::~o do trélb<>lho escravo para o trabalho livre III.''' re
gíeles ca1'enlrc'll5, I?Speciõ~lmemte no Deste PaLilista, e;o deu c.om ~:;u;n 
sub::;ti b.tl.c;~o pelo tt~'lbalho e~ssalar-iado, pode oe?r r?stcmdtd.~ a t!t tu
dJosos da tn.lnc;ic;;;llo do traba l ho escr-avo para o liv1c~ no Norc.J""s·te 
Ar;~1c.ar eJ.ro. N~u ob~tan Le ser esta a ,~egil!fo brasilr>ira l:.'nJ q~tl? é 
m'l.is forte n pr-t;!senc;a de n?la.,.ôes pessoais de domina~ ~o e c.i~' l~l"l<•
r;:Eles de trC~bal l1o mLIJ.tCl c.Jifen~entes do e~ssalariamentc1, .'llgunu o!:.lu
diosos, reag1ndo a formula;~o da existéncia de fettdnliamo , OLI res
to,;; feLidaic; no campo, afJ.rmam categor icamente a natur ozn c:apitl.\
)lsta deSEé\5 rala~~es de produr;:•o. já no séctJlo XIX. Vide por 
exen1plo: Andrade, Manuel Corre1a de . ''Com as restri~EJeg ao lràfJ.co 
a sua po~tcr1or ~bollG•o. a leJ. do ventre l1vre e a VLnda de gr-an
de parte da popula~~o escrava para os ce~fezais do Sul que ~stavdm 
em franca fase e::pansiva, diminuia o nQmero de escravos e o traba
lhadores assalariados iam aumentando a sua contr1buJ.r;:llo nê\ produ
o;~o t.la indúütria a~;uc.:~reira." [ •••. • J "Em Pernanobuco, musmo, so
brr?tuclo ao Norte . na "mata seca", o trabalho assalarli'ldo era, na 
segunda metade do século XIX, de uso genere~lJ.zado,'' Entr~tarol~~ 
este auto1- ao descrever as rela<;e!es de trabalho no Nordc!5te Aç:uc .. 
reiro mostr-a como elas n~o poderiam ser enquadradas na calegoru• 
t b ·~-h 1 ~do v1· de por ex.,mplo : " [ .• . J S.:tlJ.cntou ainda ra ~ o a•sa arl.u . , - . . 
que as lavoura:; de algod:l!o eram feitas quase 1nte1ranmnle por a;-

1 · d · "m~ 1· s da mete~de da lavoura dn cana-de-ac.;u-sa arJ.a os as~J.m como ~ 
:ti da vez mais importante que reprcsenti:\va. na 

car , pela proporh~ o ca UJ.nh:l!o devido aos Plantadore5 livres, 1Slo 
safra dos engen os. 0 q Homem no Nordost:e- or'· 
é • d arcer~a." A Terra e o • 

1 ao SJ. s d::!nlo'\ e P . _ J sé de Sou 2 a, o C o. 1:1. 1'0 iro rio 
cit. pags. 95 e 96. Cf. Martln~. 0 

1981 Terra. 2 .. edi<;~;o. sa:o Paulo: CJ.êncJ.aS Humanõ'S 

872 . censo - l e~vradores livr~m. ~scrAvon ~ 
6 . Fontes : 1 7~_76 _ Questionários do Minint~r-Jo dn 

total de? l <IVrAdores • l 8 ~ c i j J AF'""S - pelas respec t ivas .amaras MLin r .pa .s . ~ · AgricultLtra respondidos 
a.s. J.B'>''7 a (3.1 J.:sl..l. • 

1 ra Municipal de Itabaiainintra t~vo um 
7. Apenas a C mat~La l mer1 te discrepante d~st~ quo~ilo, 

enbmd1mento res-Lri tivo e '- i d di .. li 
- individues emprege~dos 60 ser am 8 cor1 ~~o -Jnformando que dos 274 
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vra e 5 de condJ..;~o escr<wa. Aparentemente a Cttmara entendeu esse 
ques1to como relacJ.onado exclusJ.Vêlmente com o qLtUSLlo anterior que 
di~J.a resp~ito à produi~O da ''indóstr1a pecuàr 1a'' e portanto, res
ponóeu sobre o emrwego na c i ta da "ind(tstr 1a". API:::S G• ., .. _.._ 

8. Censo de 1872·, APES B.._ae??· MatrlcLilB dP E~cravos de 
1873, em Diretorla Ger·al dP Estati•ttc~. Rrlatório Anexa ao do MJ.
nlstro dos Negóc1os do Jmp~ria, de 1875,, Ainda &f•gundo 0 Relató
rio PlmPnta B•Jeno (18A1l, e~istiam em Japaralubn 43 engenhos rle 
n;ucar , sendo 5 ern ftJqct •norto, 13 movida a vitpor, 1 a àgu~ e 29 a 
animals. produ:indo uma m~dja anual de 3.960 toneladns de acucar. 
No citado rPl.atório. impl1citamente retltica-•e o total- da popu
la.;~o de diversas pAr0qLIIas da ProvJncia obtldoq rlo Censo de 1072, 
atrl.buindo-se a JaparnlubC\ 8.6u(• habJ.t<~ntes, qLti-tn!.I.:J o C~n~o .-cgil:õ
trara ~.955. Note-se qu~ e&tR ret~fl.c~G~O nto fo1 np ·~a . Llm arrés
cimo uniforme no total, tendo em vista o lapso t~mporal P.ntre o 
Censo o a data do Rolat6r1o. Pelo contràr1o, par~ alq~lnAS pBrO
quias. o Relatório atribui Uma populac•o menor que a rcgi~trada no 
Censo. como por er:omplo, Proprià e Santo An1aro. 

de 1873, em 
l·l .i. n is t r-o 

9. Censo de 1872 , Matricula de Eqcravos 
reteria G~ral de EstA1~ istl.ca. Relatór1o ~ne:co ao ~o 
Negócios do Império, de 1875. APES G.._1a77 e e~~~•o· 

DI
dos 

10. A camara Munic1.pal de Rosário respondeu ao quesito 
''dos individuas empregados quantos s~o do condi;•u l~vre? de. cOI1-
dic;~o escrava? 500 =nos engenhos. 1 . 692 . o "''mero dos matn.ctlla:
dos . Portanto. quanto à popula~;:~o livre, explicitamente a C~noara 
utili:ou o critério restritivo de emprego na grande lavoura. Quan
to a populac;:tlo escrava ao responder com o "''mera d~ escravos ma
triculados, possl.velmente a Gamara julgou estar AtC'ndendo ao mesmo 
crJ.tério, umc:~ vez que R quase totalidade dos escravos do munJcipJ.o 
residJ.c:~m na zona rural e a cana-de-a.;(tcc:~r era .:1 lavourê\ predoml.= 
nante do mesmo. Há, entretanto, um erro, provavelmPnte de tr~ns_ 

t d Câmara quanto ao número de escravos ma rl 
criç~~. nA rP~rns a a · . 1973 1962 ~scravos 
culados . Na realidade foram matr~c~l~~~~·c:~ara destes 1.B57 eram 
no municipio, e n~o 1.6!2 • como J.no~emos c~nsi~;rar 0 número tor
da profisslo ~gricola. Fort~n~~~R~sàrio como uma boa estimativa 
nec1.do pela C8mara Munlcipc:~ enhos do municipio. APES G&o3L~• 
dos escravos empre~ados nos :ng 

0
. teria Gerê\1 de EstatisLJ.ca. 

matricula de escravos de 187~ ~ ~:: NegOcias do Império, de 1875. 
Relatório Anexo ao do MinistérJ.o 

Itabaiana, Campo do Brito, So-
11 . Fontes: Itaporanga, M~ntim (1881) - Relatório F'i-

0 . ln a Pastora e ••• . t6 i t!l corro, Laranjeiras, J.V . Nacional. 1881. No rela r o o 
menta Bueno . Rio de Jê\nt?J.ro. Typ. h res di? engcmho mcmc i oniilm Iii 

questionár10S respondJ.dos pelos sen o tivos engenhon. Agrupê\mo-og 
1 - vam-se os respec · d I til-freguesia onde loca 1za . engenho da frngue~la e 
· ip.ios AssJ.m um f'nho,; do nos respectivos mun1c · it foram agrupados como eng 

bLüanê\ . e outro de Campo do Br o d fregLiesia dt? l_arG~nj t~i rõls e 
nounicipio de Itabaiana, um enge~h~c:~mareagrupadoa como engenhos do 
tr~s da freguesla da Riachuelo o s tam~ém, agrogar um ongmnho do 
municlpio de LaranJeiras . Resolvemo do vizinho munl.c ipio tle ILap~: 

i 1 iode Slo CrJ.stOv~o aos n~ve Proprià (187~) - Ques1 i ona 
mun c P ~ratuba, Rosár1o, e plas respectivas 
ranga. Cape 1 a. J ap. · . ,1 tu r a respondidos P .,75 rios do Ministério da AgrlcL ~ -
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ctm11raa 
aa.,. • .,7' . rnLinic:ipais . APES G&&3LL • Santa Luzia, (1875) idem , APES 

Provincia (1863) - Relatório do Presidente da Provincia . 

12. Andrews, George R. destaca a recusa dos e::-escravos 
do Oeste Paulista em c>mpregar suas mulheres e cr~<:m~;as no trabalho 
da grande lavoura, ao contrario dos imigrantes ~tali~no~. F.~sP sP
ria maJ.s um mot.1.vo par<:~ a preferência das cafeic11ltoreo;; paulistas 
em empregar f~m11J.as J.m~grantes . O autor circunscreve essa tendén
c:ia dos e::-escravos em recusar o emprego da esposa e c:rJ.ant:C'ls ao 
per i odo ros-abol ic:'Jo. Entretanto, a e:;emplo obtJ.do do Relatório 
Pimenta Bueno mostra a existêncJ.a de tal compartamc>nto entre os 
pobres l.1.vres e l~bertas antes mesmo da abol~t:~o da escrav~d~o em 
outras regiCles do Pais. Black and White WorJ.ers: S~o Paulo, 9ra
Z J. 1, 1888-1?2E:J. H1spanic American Historical RevJ.e~• 68:3. August 
1988, paqs 516-517. Tollenare, descrevendo rapidamente~ e .:fatên
cia de familias pobres nos subQrb~os do Recife, v1u no comporta
mento de poupar as mulheres, e neste caso também os pr6pr1a•; ho
mens , do trabalho nas grand~s planta~Cles, apenas o dr.~ejo de 6c.1.o: 
''N~o conhecendo os costumes do pais, supuz que fóssom s~nhoras da 
c1dade que tive~sem vindo se recrear sob estas habila~Oe~ t~mporà 
rias , as mulllores vestidas de finas mussel1nas bordadas quo ec:on
tr~i deit~da~ sobre esteiras à parta das cabanas; fLii l~nlado • 
lhes tirar o chapéu . N:l!o passavam de gente m.Lscrável di? quorn li 

elegante camisa de musselina forma todo o enxoval. O mat"ido vai 
apanhar alguns carangueijos nos mangues , com~ra um punhado de fa
r J.nha de rn~ndioca , por 3 ou 4 soldos, e com 1sto sustenta Indo a 
SLia tamilia qL1e pode, por meio de uma existência t~o frLiqal, se 
entregar à ;ciosidade descuidada que constitu~ toda a sua felici
dade " Nota« Domin1ca.is tomadas durante uma v1agem em PortugaJ e 
no 8~asl.l e~ 1816, 1817 e 1818. Salvador: Livrarja Progresso Edi
tora, 1956, pag. 40 . 

rio 
13. Relatório do Presidente 

Pimenta Bueno (1881) . doe. c1t. 
da Provincia, 1863. Relatá-

d ~o média de açQcar da Pro· 14 . Para estabelecer a pro uçl das exporta~Des em torno 
id s a média quJ.nquena t -vincia, cons eramo _ 6 _87 Há nesse procedJ.men o uma su 

dos exercicios de 1872-7~ e 18~ • ~o consJ.deramos a produ~~o de 
best1 maç~o da produç~o, uma ve,Eq~~e~anto, como n~o cons~deramos o 
at;Ocar para o consumo J.nterno. n das regieles do Ar;Jr"Pstc>- Sert;!lo, 
emprego de escravos na agrJ.cul t~~~a em menor escala' supomos. qu• 
que também produziam açúcar' em bestJ.mac;Zio do empre;o de cr.cr.a
foi contrabalanceada, com es:a =~aduç:l(o de at:Qcar/cmproiJO ~~ te~
vos o efeito fJ.rlal na relac: o a de escravos nl ll)ro Jn " " r a 

cra~os . Para estabel:c~r t~t=~p~=g escravos dos rnu~~~ 1 ~~~: d~C\ id!~:~ 
a~ucareira calcLilamo r1cul tura e com mais de dll oocrC\voo dw 
da Mata empregado: ~~sa~ornecidos pela matri~~!~ribLil~~o rt:6r\A da 
de acordo com os a cravos estabelec~u a ~om e:<coç~o doa 
1873 . A matricula d: ~~tervalos de sete anos a(7 ~nos). SomArnOII o 
popula~~o oscrava e foram: até um ano, ded1 Zona d~ Mata, mnlrl
primeiros grupo~ que AVé\ dos municipios a 

7 
anoG e 3/7 do 

total da popu~a~~o e~~~~es até um.ano, de 15~ma pelo ~ot~l da no
culada em 187~. com 05 e divid1mos essa um qLiaeficJ.entw da 
grupamanto de 7 ad 

1 10~:, chegando portan~:e~amo~ quP ea~e coefi
pula~~o escrav~ a ma de 10 anos. Cons.1 276 
populac~o escrava aci 



Ciflln t e fo~cr;e o flHlsmn para a populac;;:to escrava emprego'ld<t na agri
cu l tura , e portanto , o multiplicamos pela populaç~o e~crava empr~
g~da na agrJcultura no$ munic1pio da Zoroa da Mata . Por f~m consi
uer.amo'i que lo"S6a Papulilr.~o escrava estava empregada na agro-~ndús
tr~a dc;;ucaoAlra. Para 1897 o procedimente foi ma~s samples , uma 
v&: que n~o existiam escravos com menos de dez anos, Dimplesm~nte 
coo1•~daramoE o letal da populaç~o escrava empregada na agr~cultura 
nos muntcipio~ da Zona da Mata como o total de escravos emprngados 
n~ agro-indllstraa ac;;ucare~ra. Com isso ter1amos uma estlmativa do 
tot.al da PScravos; ~1et~vamente empregados na agro-~ndustrla ~~ucarelrõl serg~p<~na. 

A necessidade de escravos da agro-indústria <~c;;ucareira 
10ergipana fo~ es;t~mada .,;upondo-se que cada escravo prodLozir;we 7~ 
arrnhas (l .1~5 kg) de acOcar por ano. Tendo em vista a produç~o 
méd lil de a~;llc<~r &m torno dos <\nos de 1873 e 1887 , c;;hegou-!õe c1 .om 
total de ecco·avos necussarios para obter tal prodLt~~o . o núm~ro de 
trabalhAdoo·es l1vres empregados . foi obtido ent~o palA diferunia 
entre o número de escravos necessários e a estimAtiv~ de eocrovos; 
~mpregado~ na agro-indústria a~ucareira. Metricul~ drn E~cr•vo9 d~ 
1873. D1r·etor1a Geral de Estatistica. Relatório An~xo ~D du MJn1"
tério da Anricttllura, de 1975 . Matricula de Escravos Me 1997. APEB 
GL•~•· ENporta~~o de a~ucar pela Provincja de Serg1p~, vidro l~hul~ 
A.l(Anexo r:statiellco) . Reis, Jaime . Abol~tion and the Ecanam:c~ . 
af Slc>\·ehclding :n North East 'Eirazil. Boletin de Eatudiof.l Lt~t.l noA· 
mericanos Y Del C~ribe . N• 17, Diciembre 1974. Amst~rdam, p~~"· 7 
e B. 

15 . Reis, Jaime . Abolition and the Econamic• af • •• op. 
c1 t. pao . , lo 

16 . Cf.Furtado, Celso . ''Essa enorme transuméncia ind~ca 
claramente que a fins do século P:~~~~~ j: ~;~:t!acr:~ q~~:•!! n~: 
roservatórjo substanclal de m~o-d robÍema da lavoura cafeolra 
tivesse Sldo possivel solucionar 1 o ~o alter-nativa ter la suroido 
com imigrant·es europeus, uma ~o uç t a ~migrac;:~o europcha p01ra a 
dentro do próprla pC\is . Apare~ e~e: ::cedente de populb-~o nordeo
regi~o CC\fe~j r a dr>l xou chspon ve ~b acha " op c i t. paga • 

.., d produc::to da orr · • 
tina para a expans~o a . âfica que caracteri7a o Nor-
1~1-132 Sobre a corrente historlogrl XIX como um~ economia de ~ • ades do sécu o • ót no11 deste Brasileiro, em me · impl 1caç~es d&s9a hip • c e 
recur~os econOmlcos 1echC\d~s~e :~ trabalho escravo p.ara o trabl~il~o 
vis~o do processo de trans1~ o ores que ~firmam que a abo ~ o 
livre bem como um conJunto de :uteconOmica da reoi~o. ou de•trusu 
da es~ravid:to agu~ou a decadincv~de: Passos Subrinho, Jo•u6No~1: 
da ant~g~r=~~~~~~d~/~;:~:~~~ ~sc~avo psp;~t~/~~b~~=~ L;~r~~S~~alp;. 
os· - · 1 a c: rei re>:ues a t lez• - D•zembro derte ,qc;ucareiro: 11 qum - . 

1 
de Economia. For .a 

Anais do XVII Encontro Nac1ona 
1989. ANF'EC . 

Cit Pag. 138 . op • • , 

it PAn. , 91 e 79 , i~de op . c ' ' w M e l Corre ~ · Andrade, anu ~ 
18 . ; zar.-:.Co Sem Nw'i.~nç:a - ,., .tn-

t r L Nodern~ , . d Jó\neJ.ro • P11z 19 EJsonbl3rg, Pe> e . (1.840-1.91.0). Rio e 277 
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Colónioll. 2• 
L tdi!, 1982, 

25. Sobre esse ponto v1de , por exemp l o : A l Pnca~tro, I • . F. 
" [ ••• J De~cn~vendo as relac;eJes entre senhores e O"'C I"l.IVOiil

1 
r~ , ·,~yrfl 

fe~z total abstrac;~o dos fluxos comercie~ie que atraves~avam as 1~
zendas. O tráfico de escravos desaparece no topo da ustrutura en
qul.lnto aG v2rJac;eJes da demanda de produtos agricolas som~m da ba
se . " (.) Pre-Ravol u~~o de 30. Novos Estudos CEBRAP no J 8, SE1. 1987. 
De forma sDmelhante : Bastos, El~de R. ''[ . . . )O escravo é v~oto 
po r- Gi 1 bG!I'to Freyre princl.palmente na sua condic;~o r1P tr<>b."l he~dor· 
domót".tJ.co e n:'ta na de trabalhador da lavoura , portanto, como habl
tante da c:asa grande." Gilberto Freyre e a Ouest:to Nacional. ~n: 
NorCies, R. : Antunes. R. e Ferrante, Vera B. (orgs.) lntC?lJ.géncJ.ii 
Brasile~ra. S::to Paulo : Brasiliense, 1986, pe~g . 52 . 

O d p anre~so Introdur.~o a 26. Freyre, G~lberto. r em e . r ,. • - : . 
Histór~a da sociedadE' Patriarcal no BrasJ.l. 2 edlc<'lo, 2 tomos. 
Rio de Jane1 ro: Livrar1a José Olímpia Ed1tora , 1962, ~ag . e~~~!~!: 

Jún~or M ''A Soc1edade patriarca e 
V1de também D16gues mbuc~no simbolizava sofreu com o J.:S de 
crata que o engenho p~r~a . a uela data assinalaria o come;o de utna 
maio o mais forte l.mp~c: ~'deqordem econom1 ca, mas, sobr~tudo, de 
época de tranal.ç~o n~o s f 1.a 0 patrJ.arcalismo em burQuoaimo, 
ordem soc1.al: a que . tran: ~~:~:lho do escravo pa1·a o 1 1vre. Sa com 
a QLH? pasS<IVCI o reg1.me d trabalhe~dor i!lt!m de 1 !v..-~ er,, 
alguns pontos do pais este :~~~cular, em Pernambuco, o tra ll~lhRdor 
branco, no NordPste , e em ~~o 0 negro , 0 me .ti~o. O mulato ou o 
continuarJo. a ser , q~•ando b no Século xrx . Revi!fli\ t:.lo Arq~livo 
P5rdo . '' O banguê em Pernam uco ~s-29 
~ • 5"' 56 pags L • Público . Rec:Jfe . 19~~-~ · ' 

H is tó r iill de t.,!m Cngant1o do Rncónc•1 
27 . Pinho , W.;mde~~e~~egue.sJ.a . 1522-194'~· ;-> ~ srJl.c;~o. S::<o 

110 , 1'/atoim - Novo Cétboto Brasília : INL , Fundar;l(o Prô-l"lc•m6ri.'l 1 
F'aulo• Ed1 Lori.' l\lacJ.onal ; tid semelhante vide : Calmon, F•·•m·-

. - t 8 De sen . o "'78 1982, p~g . ~22 no .., • • 
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reito de vivor nas c:Jd :l 0 aspiravam outr·a liberdade sen~o 0 di-
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.,..., ..... _. id~m, ibid, pag . 96. 
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rilo de Carvalho : ''[ . .. J O congresso permitiu que, pela prl.meira 
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governo e fornecem r etr-;;to fiel do pensamento da grande lavoura do 
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Congresso Aaricola do Recife vJ.de a 1ntrodur;::lro de Gadiel Perruc:i à 
edi;;llo fac-similar comemoratJ.va do primel.ro centenár4o. Congresso 
Agricola do Rec~fe. CEPA/PE. 1978. 1• ediç~o • Trabalho do Con
gresso Agricola do RecJ.fe. Recife : Typ. de Manoel F1QlU~4rOo\ de Fa
na & Filhos. 1879. V.ide t.ambém: Eisenberg, P.L . A f'IEnt;d ld.•do dos 
fazendeiros na Congresso ~qrlcola de 1878 e.A quest~o da m~n rlP-o
bra nos Conqressos Hgrlcqlc:s de 1878 em: EJ.senberQ. P.L. H01nlf!1"' 
E 'd campinas· EdJ.tor.a da UNICAMP, 1989. Maria L. l smounier 

sóquecl 0
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7· < n~i·- de ambos os congressos agricola& d~ 1879 

ap s ana 1sar os a ~ c ç i d R 1~ 

1 i "E ttr·o congresso Agricola, r-eal za o om ec , e 111m cone Ll que : m OL i.t 'l 
0 e obedecendo aos mesmos ques o• propoG o~ 

outubro do mesmo an ' "f 1 t de brar;os" p;ar-lllc!i! ,ill IHiJ t"' ~~m 
pelo Ministro da Agr~c:ultur-a, a a a 

·i 1 quanto no sul. " Da F.:scravid:.to ao Tr~qboA iho 
p~oblema t:.<o ~endu vle ~~~de cervir;:os ç/e 1879). Carnpinotll!ll P~:~pJ.r~u;;, 
L.1 \•re. ( ~ 1 eJ. e oca.,.. - - , 
19138, pag. 97. 

34 . Eisenbc:n-g, F'eter L. Homens Esquecidos. E Si c r'I.:W o~; e 
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~~~~al:ac:oi-~~~~Aivres no Brasil. Séculos XVIII e XJX. C.ampinaa: 
or ca MP, J989, pags. 178-179. Notar que entre as expll-

ca:~e&1q~~ 0 aLitor oferece para a preocupa~~o apenas com a escas
••- ro a va de m~o-de-obra, por parle dos propr1~t~rio nordestl
nos , n~o SB erlcontra sua tese central eKposta em trabaltlo ant9-
rJor: a monopol1=ac~o das terras prodLttivas da Zona da Mat~ pnlos 
•enlloreo dP. engenho: sendo a mesma citada de pas'i>agem quando se 
compa:a as caracteristJ.cas J.ndeseJáveis, do ponto de vista dos se
nhore~ de engenho, dos sertaneJos com os habitantes da Zona da Ma
ta . C~. ~lscnberg, P.L. op . cit., pag. 171 e Eisenb~rg. P.L. ~~
dernJ. .. at; .. o Sem Nudanç,"l. R1o de Janeiro: Paz e Terra : Campinas: 
UnJ.versJ.dade E&tadual de Campinas, 1977, pag. 145. 

169-170 
3S. Eh;enherg, P. L . Homens Esquecido.<;. op. cit . , pê>gs . 

36 . Congre~so Agrlcola do Rec1fe. Recife: CEPA/PE , 1978, 
pag. 146. Sobre a importancia de Henrique Augustn Millel e sua 
parti.cip,;u:~o 11CJ Congresso Agricola do Recife vide a introdiiç;lt'o ele 
ManLt~' 1 Con·eJ.a de Andrade à 2- edir;~o de Mi llet, f't. A. Os Guebr.,
liJL!ilog; e a Crise de1 Lr.~voura. 2 - edir;~o . S&(o Pa1,1lo: G)obilll !3réls1-
lia: INL. 1987 e a introduç~o de Gadiel Perruci ~ edi~~o 1~~ ~Jmi
lar do Congresso Agrlcola do Recife, op . c:J.t . Examinane~do am di
versas formas de manifesta;&(o dos c ongressistas, ap1•asentaç;lo de 
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la~ao e falta de for;a de trabalho chegamos a um reGultado distin
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Dezoito conqressJ.stas afirmaram que hav1a falta de populaç~o, sen 
do desten 12 de Pernambuco, 1 do Piaui 1 de Alagoas e 4 de origem 
~ 'den~iticada. Dentre esses 18 que afirmaram que n~o havja fal

n ° 1 
1 a 15 afirmaram a existêncJ.a de escassez de for~a d~ 

ta de popu ac;: 0 
• ~ . d. d sua maJoria de carátG!r re

trabalho e sugeriram várJ.as ~eb~l~=~re: sua oferta. F1nalmente, 
press1vo, p•ra Crl.ar e/ou :~ ~on resso, 2 de Pernambuco e 1 do R1o 
apenas três p~rt1c:1pantes g . tJ."a falta de populaç~o. Sobre a 

d N t afJ.rmaram que exl.s . O C 
Grande o o r e • de trabalho vide: Mane. ~ · .a-
dlferenc;a entre populac;:~o e f~~~~ca Livro 1. Rio de Janeiro: Cl
pJ.tal. Critica da Econom~a Po 189. Mello J . M.C. da . O C~plta
viliza~:t(o Bn.sileira. s/d, pag •. ~· cr!ti~a da 'form.açtlo e da dfl
lJ.sma Tardio . ContrJ.buic;;lto â r~VJ.Sl 0 ~a S:.to Paulo: Brasi li~nlile, 

mJ.a braS.l eJ., . • senvol l'imento da econo 
1983, pags. 77-80 . 

tanejos para as âreas litor~ne-
37. Sobre o afluxo =en::rgrandes propriedadPs da •re~ 

as do NordeG te e o seu empreg Grea t Drought: ':'forthiMst E.lrazí l' 
v· e: CLinnJ.ff, Reger L . The University of rt?xa~, &lt. All1&tin. 
1~~?-tBBO. Tese de Doutora~o . ri~:n a s . o D<Jcl Lni.~ (:la f:qc;:avid'llo na 
1970 pags ?52-257 . Galli~a, Universit~ria/UFPb, J979, P~QB. 

·, • - , E':ditora 
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129-131. 

38 . 
gr;mde J.avourõ\ 

Sobre a utiliza~&(~ dos 
assim se pronuncJ.ou o 

•• 

sert.aneJos nos 
conego Augusto 

trc~~bal t1os da 
A. S. l<uo;wet-

280 



' 

. tere '' Ess~~ homQns h b 
rJ.l , 1t pouco-; à C:Lrlt '"' ituados uns ao ócio, outr-os â vida pasato
tigant~a tr"b<~lho d IH""êl do algod~o, s~o inpetos pmra o dur-o I'" 1'a-

a cana que é q • · lti v~ na ~on~ litor~l d · • uase o un1co ggnero que se cu -
Por conslilqLr~nc i a 6 as ta pro v i11cia, para a qiLial af lulu e<;r.a gente. 
c&9 se di~por~o ;o~t com dispo•i~~~s de l ei ~uito fartes e l?nOrgi
fir:arern " Crml) rabalho d<1 agr1c1.1ltur-a os poucoc: qut:! por r.:ã 
ta~bé~ ~s P~Qlnressa15AtJrir.:ola do Recife, doe. cit., paQ. 243. Vide 

~ a!l 6-157 ?03-"04 -31 400 C -'1 R L Thc Grea t Dro1 ht • -: ' • "" , • unnJ. • • oger . 
·
19 · • · op • c J. t. , pags 96-97, 262 . 

L 39 • Millet, HenrJ.que 11ugusto . as QuebrA-Quilos; e A Cri.<>e 
da a~oura. cp. cit . • pag.10~. 1 • ediç~o· Recife· Typographla do 
Jornal do RecJ.fe , 1876. Sem chegar a defe~der a ~uperi~rld~de do 
Psr:r-av1smo fiObre o capit 1· · . a J.smo, M1llet defende o pl" llrr~lrD cume 
tendo Eld':l hr"lr.JrLcumr?nte õ~dequatlo às circunst~nci-h. da c·oJnnl<:a
;~o e cjvJ.~i:~c~o do Brasil, citando a frase de BornRrdo d~ Vas
concelos: ' a AfrJ.ca civili;:ou o Bt-asil", e que a cor!rc.~~o Lt•m rsido 
a form;:~, mnsmo nos tempos modernos, de obtet- um mai.or pr·ot.lu1:o 1.1-
quido. N~ste ~cntido discordamos da conclus~o de GaMtel rrrruci, 
expodta ~a ~ua inLrodu~~o à edi~Ro fac-similar do Congr&~5tt AQrl
colcJ do RecJ.1o, de que 11.illet se r~ia "contr·a toda a quc\lquor re
press~o lf"'QC\1 que torne o tr-abalho obrigatório" (pag. XXXIV), Lm 
memória apn?st:mtada no Congresso Agr·icola, Mlillet, annUEHinr.lo a 
que~t~o rofarDnte a falta de braços e medidas capazes de C'Jtf"'Llvnr 
o emprego da J10pLrl a;~o nacional, afirma que : ''Obrigar dir~tamonte 
n~o & admiosivel , e dove recorr-er-se a medidas indir-etas, d~ntrQ 
as qLrai~ notarei :" r ... J 3~ Estreita 8)(8CLIÇ:ta das prese:: r i~; /!fi?~ lA
gais e policais, que obr-igam cada cidad•o a Justificar do m••ios de 
vida honestos, (pois quem n•o trabalha vive a custa do trabalho 
dos mais) e cria~~o de trma policia rural para prote~~o dos l~vra
dores. '' ( pnCJ. 315) • Uma defesa mais ex t.rf,lmada do esc r a v isnro, (!!i léJ 
por Seorgo Fitl!hLtgh, pode ser vista em Genovesa, Etrgene O. O re
sultado lógico da filosofia escravocrata. Exposi~~a. 1nterpret~ç~o 
v critica do pensamento social de George Fit~hugh d~ Por-t Royal, 
Vi rqinia. em . a Nwndo dos Senhores de Escravos: doJs ensaiof!l de 
intepret~~~o. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1979 . 

• 

40 . Millet, HenrJ.que Augusto . op . cJ.t. pag. 106. 

105-109 . Sobre o recrutamento mil~-
41• J.dem, ibJ.d . pa~~ vadiagem vide: Congresso Aoricola 

tare seu p~pel na coibi~~o 136, 148, 217, 2~0 , 2~9-260, 401. So
da Recife , doe. cit • • pags . repress~o à vadiagem vidr., no c1tado 
bre propostas do medidas de 148 , 217 , 240, 259-260 e 40J. 
documento, as páginas: 136• 

· ~o de Millet n o t:onoreweo Aoricol« 
42. Sobre a pa~ticl~ar;introdu~~o ~e GndJal Pvrruci ~ 

do Recife, vide a já menciona ad Congresso Agricoln. Conor•••o 
i . 1 dos Anais o 

ediç~o fac-s mJ. ar it pag . 90-91 . 
Agricola do Recife~ doe . c · · 

1 do Recife. llloc. c:H . , Pr!IQ. 1\~0. 
43, Congresso Agr!coia s de 1879 e euoe r~~ntocasuor~~ dg 

Sobre a Lei de Loclllr;~o de Serv M~~ia L. Da ES~rravitJtio 1110 Trillb .. ~l/lo 
1830 e 1837, videl Lamounier, . 
Livre. op. cit . 

44 • congresso 
A ricola do Recife, llloc. g 

cit. 

I 

62, 
281 



7~ . oa, 89 , 92 94 ~79 . ' • ""'·' ·-240' 2 60, 289 , 311 , 316,32S-32ó, 440, 449. 
4~ . Congresso A 

440-441 . . A le~lsl~;~a olett~~!cola do Recife . doe . cit. pags. 
Conl lto Rodr.tqlt~'.!t como uma d 1 ent~o vigente foi cons~derada por 
popttlA~l!!o I j vre na mPcJ · d- 015 Pr:tncipais causas do\ oc:toBid"de da 
~ d ' · :t "' em q ~ ~ o OP votant~s a a exlensao d~e a renda exigida para qualif:tc~-

•prox:tm~va o reg1me ele:tt d:tre:tto de voto aos analfabetos 
des polit:t~~& entre as pr~ra! do sufrágio universal. As rivalida
mlnAncJA do maior número ppr etários de terras estimul~vam a per-
t _ ossivel de d es por su.:. ve- empregavam mora ores em sua"" ter·ras en-

1 ~ ·~ o seu " ca . t 1 " , 
g~ll 1a P«r<'l obb;m~.Xo d!i! ter PJ. a -- o voto -- como bar-

rAs sem outr t blr &ssa dlstor;.~o Coelho R d . as con rapartidas. Para coJ.-
se-os a terem u~a residênci: ;~:~es propOs: '' Uma lei que obrlgati
sobre os pr·oprip t Arios um i t e prof:t~s~o huneGta c lan~acse 
tos nessas cnnd 1 -~es r~side~Ptos 0 proporcional ao núm~ro de AdLtl-

~ 1 es em suas ter d~ h~ver, med1~nle servJ.ços ~ . ras, -- com o di r eilo 
"' b ' ~ J.moort~nc J.a que açso su sidJ.ária rontra 0 outro ro . ! pagass~rn, e com 

ag1·~q~das do prt~niro aem t P p r:tetàrJ.o, que a1·ranchas~~ o~ 
uma .o ucel en I'<? m~ ' IJ.C.la de '\,-a e~e: QLtitat;:~o deste, ser i ,3, mo pOlrt;'ce, 
te t 1·1 ste staL~t''.' ClLto" Con nsJ.c; 0 para pOr-se um lt>rmo brl'.lvli' a eh-

. gresso Agricola do Reci·r 90 91 Campo:. Salns. rr,re?sentando f . ê'. f'li:IÇfEI. - · 
, ~ os a;:endeJ.ros de S:to P~tll o "'r"'r t' f forma moll~ !:olmph!6 e d iret " . . . "' ,. L'

1
·''"• Cii 

.. -, . "' a, a pr:tvaç;gco do dJ.reJ.to dr.! voto pt.H'õl 
os lucadoe t· s do ,,.,rvir.os [ ••• J considerandt1 at'"· d b· '. cJo 

t d i t 
.... . ques «O Gl .,,, .~o 

pon o e v "5 "O\ t?::O~L'Ill 1 ': 0 _e como uma med.ida c:omplementôlr d<~qWlliiiJ 
que contrihuem r1ra aco1 o;oar o trabalho n acional ''. con9r~•so 
Agricolit do Rio je Janeiro . pag, 166 . . 

46. Melo, E.C. co~par tilha a tese da preemin~ncia dO$ 
chamõldos "aLtXJ.l~ . .,g à l.;~voLtra". isto é, politica ct·edlt1cia privi
legiada p a ra a aJr:tcultura , garantias de Juros para os inveri.im~n
tos em engenhos .:a ntt"ê:lis, ferrovias, portos, etc . e rc.d~,,.~o cJr> im
powtos sobre <I l" portac;~o de produtos agricolas , aprase>nta &.'ntrlf·• 
tanto, várJor; Ar.;umcmtos para a nossa hipótese de quo a ra..:~o da 
ênfa!õe dada ilOfi .,ltHilios à lavoura pelos participantes do Congres
so Agricola do R~ciie devia-se a uma d:tsputa por recurso pDhllcO& . 
o Norte llgrtlrio _ o Império. 1871-J.BB'.i'. Rio de Janeiro: Nova Fr-on
teira; Brasilia: INL , 1984. 

357-360 . 
47. Cc· '\lresso Agricola do Recife . doe. c i t., 

Rf1
• ü.ório do Presidente da ProvJ.ncia. 1860 

48. 

pags. 

_ R .-.0 vencedor as Bata tas . Formll li t.urâ r Ht 
4 .., ""c ··war .-., • " f. ..,.. cJ ... .., • "' · d romaneca bri!ulf.1C'1 rn. .J a 1.; .. o. 

. · nO"' J nJ.C~OS O 
e proce9SO s::.ac10 - C:tdades, 1988. Espocialmnntr• o Co1p.lLulo 
S~o F'aLtlo: Livr. ~a DLt<lS Schwarz R. um Ncsatro n•• F'orJf~· rill do 
I : As ldé]as for·' do lLtg~r . . 9~0 Pe~ulo: Duas Ciclltdnl'l , 1'190. E"t•• 
Côipital iE-mo: N~'~ ~.rdo de ~ss~~~i.,. pràtica . A c:onstituJ~~o elo Tmpolt .. 
pec i 011 menta o i i 'li L :;'): ma 1 e; 2 5 . 03 . 1824, "em nomra c.1l1 SAn U •III! • 
r i o OLI torq Ada r ·r· D · Pedro t 1 o li'IIPER lO do Etnto i 1 ot• " A fi-

' • J :>CP- tom sel.t ar • • El r mli\ Tr:tnd·ldo" as\ •:Jff 10 - · C· dad~os Br-asile:lroo. 0111 orm.,m 
!loc: l '\' "'oc Poli Lit l dt• tcldCHi ost 1 • " No Titlll O se• [)l\11) Di.t'l[lOfll.i 

·• "'"' d •nden ~e, · · · t uml\ n<.~ç;:lfo Hvr· u. 'i t1 ~~edos Direitos Civis, e Poli ic:os do~; Cid~· 
ç;bc•R Gur,iP o r , •• nti. ~ li•tados varies dos principiem d~ 
d~o~ Dr.;~;.iÍ~irt.t', art . 1 79 , 6 .o "' ~El2 



llb•~dAdQ d oa indi 
trad~~~o 1 ll1er~1 ~~duas e g~rantias da cidadania insp~rDdos na 
~b•IP do Br~siJ. S• t>d 1 ~<,mpanhole, A. e C.-.mpanhole , H.L . ConstituJ.-

H~n r·qLte A~nus:o,Ms•a Paulo: Atlas, 1981. 
o n t rll a tenrlcr o id~• 0 illet expressou de forma cl<~l"il o di.lemii 
t d ~urto l~be 1 . os "' I !li !:i Qlte abri r.;>. e as tentativas de este bPlecJmF->n-
CJra ntle lavow··a: Com~~atGsem a popul a,;:~o livre a se F'mprr?g;~r -nê\ 

~ .• ando a · t · ConQr·asso Agr.l.cola do ·R 411 ervençllto de outro p8rtJ.clpante do 
Llm~ l ei qLia tornn 0 t :CJ.fe, de 1878, diz: "Quanto ao pedido de 
pensamento do autor· ra alho obrigatór1o, nllro sei se percebJ o 

jt • mas 9Utado 1 mu iiS ve;:eu; pelos; meu pe a recordac;!to do qun ouvi d1znr 
m~rl&cos nas coroAb 8

5 
colegas de lavoura, que lamentav~m haver 

· • J.rJ.s e cara j matas , f:)arece-me qLtl:! 0 Sr J ~nguet. os nos mcmguk'.,; e calj;ll nd•· 
.!LJLtlflf!!i> l!ll!UEi colElgC~s t.la l~vo 0~° Fern-andes Lopes quer, como C1Uer1a.m 
tiver nstal ~l~cimonto com ura , obr1gar todo o cid~d~o, que n~o 
ou arrend~d~ para cull~v orc~al ou lndustrt.al, n~m terra pr6pri~ 
acOrr~mo d~s pr~rrogat 1v:: · a alugar seus bra;oi . Sou def~nsor 
do individu~lismo ~ nectá jdo Estado, negadas hoje p~los Ai>6~t·nlo~ 
i r t::!!o JonQI'.!. '"' r os do Dar-vinismo Social, m,;~;. n:'to nosso 

Admito que 0 Estado b 
vi d a hono~tos· rnDs n~o 0 rigue-me a Justificar dr mo~oc- do 
~ 1 mnor·-me ,1 ~ilt~r-··: .1postso conceder-l he o direito dn d&t~rmin-r 

, . · · "'~•" l e l~aba1 ho a QLie h i. d 1 vi vem d o a mo~1 jeito n:lo<o f _ . , e . e rec.orr li' r , ogo qul'l 
An r!c:o l ii do Rocif~ cl o endo os d J.re ltos dos mi\ i&." CollÇJI"'VIISCJ 

v e ' oc: , cit . pag s . 148-149 . 

lo::f 9 b 
• ' •

1
• " rl' os homens 1 ivr es n a socieda.de eliic:r<~vor.ru til vi-

da a clt.~m.ic.a f ormulac;::l(o de Franco, Maria s. de c.: "Pare\ on fjns 
dest a estudo, uma. das mais importan tes imp1ica~~es da ~wcravJdlo ó 
que o s i sl:om.~ merc:anti 1 se e:<pandiu c:ondic1onado a uma font"' a)(
t~rna d~ 61-lprimento de traba.lho, e isto n~o por rn::b~~ de uma pa
r@n e carê11~i~ interna (efetiva de inicio) de uma popula~~o livre 
que podori~ virtualmente ser transformada em m~o-de-obra. 

[ ••. J E9tiil situaç~o --a propriedade de grandea extan
s;eJes ocup"tlmJ parcialmente pela. agricultura mercantil reali::ada 
po r •scravos -- poss1bilitou e consolidou a existência de homens 
destituJ.dos diil proprib!da.de dos meios de produç~o . m.:~s n~o de ~ua 
posse , e qup n~o foram plenamente submetidos As prec;sOes econom~
cas decorrentea dessa condiç~o, dado que o peso da produ~~o, ~ig
nificativa p.;~ra 0 sic;.tema como um todo , n~o t"ecaiu sobra aC1us om
bros . Ass;am, nl.lmi\ soe iedade em que há concentraç~o do5 meios de 
produc;:to onde VAgarosa, m.as progressivamente, aumentam os mGrrca
dos par~lPlamanté forma-se um conjunto de homens livresd a e)(pro-

' 05 rigores do trabalho força o • n~o se 
priados que n~o conl1mceram ,, lé'' que cresceu o vaQOLl 

1 l i F ou-o;;e antes uma ra pro e ·i!r ::"ilram . crm - ' ' igor dispenr.llveJ•, dar.vl.ncu-
ao 1 onqo de que" t r o sé cu 1 os: ~om:n:o~ i:dade. p, aÇJrl cu J tu r•• m111"c. -n-
1 ac1os dos proc.,e;soo; easrmc: l~J. 5 taneamen te ablr i ol aspo1Ci o p~1r11 SLill 
t il bas~:.>adA na escravid:!!o s~m~• 1 ~o de ser . " fl::lmem1 ttvrl'~ nJI Ordfllm 
exh;tencj a e os dei :t.:\VL\ sPm rctzc 

1 
• Atica 1'976, rhtq. 14 . P11r11 ~1mn 

EscrAvocr~Jtt.n . 2 • edir;;ZJc. ~â~ Pa~ao . reoct.l p~c;~a com CJ lllnQIIJ.\Jnlilntr:~ dtl 
vist<o que f'"~Ci\moteia "' ques t:!!o ~éncia elo ()asta PnL!ll.ntoll n !J••n•
popu l e~co~o livrl'!, c:ent:rad a n êl e~<P~~warick, L , l "[ ... J l'llroll liJV<Ir· 
1"'4\ lJ. zadoll J:ltll"<:\ todo O f'',;d s, videLICr a t ivitJii1dP. ido t:l/llPI t.tt:Pnd,lrtliJfii!CI, ra
a dianta i.1 prndur,Z1o a manter a l o r a de tra~r.'J.J 1ho qLtUJ ao llil.l ilmll'tln~ 
zi.:a-sa LtrçHante forjar abllnd.ante ~az~ndas. Plllr qLte, I'Jin;~o, tlmt,~r 
IIII ~ di!iicipl in<'~ do lr;,tbalho nas ib t o se erra maio viavel i.mpor-

t livre e 1 e r ' 283 IHtbJltQ.1i1r o rontinqen e 



• 

t:a r tr&bi~ 111"'-doros qt.ln já che 
priado5, i~to G d~s~·t 1 gariam material e culturalmente expro
sem "cesso ~ te;ra . ~~Lr ~os de recurso, instrurnentos produtivos, 
Qem • f~ o r 1nt•m do t oba meJ ando "ta::er América"?" Trabiid ho e Vi1.dia-
1 "'8 "' · r~'l <'!} ho livre ~ "' 7 7, pags . 70-71 . "0 oras~J. S~o Paulo: Bra~iliense, 

c..a\j u, 51 . Rel.-t6rio 
27.03.1859 do Presidente Manoel da Cunha Galv:Co. Ar<:~-

da P i ~2 • Oficio da C~mara Municipal de Capela ao 
Pres~~v ~c-~, 12.02.1~74. Oficio da C~mara Municipal de 
de S et.n e a Pravlnc~a . 17.02.1974. Oficio da Camara 

an a Ltt=ia, 15.02 . 1874 APES G1 

Pr-esid&m t& 
Maruim ao 

t1un i c i pa 1 

res do 
1877 

Fontes. 

UFS 

• .\.~l.O• 

53. R~!presentr.>r:;:leo da Lavoura de Sergipe ao5 Altos Pode
Estado. Rio dP. Janeiro : Instituto Typographico do Dir11ito. 

54. Relatório do p id 
res ente da Provincia Dr . Jo~ê MQrins 06.03.1877 . 

~EI. "Soruipo" (Jornal J. Are~caju, OB .J1.1881. CEMIC-UFS. 

·56. " O Ou.arany" (J 1 orna ). Arace~Ju, 12.01,1881 . DPE8 

E\7 • " O GLtarany" (Jornal J. Arac:aju, 11.0"7 .1!383. t:E~IlC-

~8. Coelho e Campos, J.L . Discurso pronunciado na sPss~o 
de 31.07.1886 pelo dep1Jtado José Luiz Coelho e Campos. Rio d9 J~
neiro, Imprensa Nacional, 1886 . O sentido deste joc:o~o trocadilho 
pronun.ic.acfo pE:'lO deputado Coelho e Campos, pouco antes d.a aboli~:Xo 
dá escr·avid:!lo, foi u t:i l izado por Caio Prado J(lnior para descrever 
uma dae; principais consequéncj as da e~bolir;~o da escravid:'lro nas re
la~teleli d& trabalho na grande lavoura . Cf. Prado Jt:lnJ.or, c. Hi!<tô
ria Ecanomica ela Brasil. op. cit ., pag . 218. 

59. Coelho e Campos, J . L . doe. ~ cit. Sobre a lei de re
crutamento m.iJJtar (decreto de 20 de novembro de J835J, e. l&J. d• 
1874, vide Carvalho, J.M . de . As Forças Armaclas na P~~mP~ra Rep(l
blica: O Poder De~estab~lizaclar. em Fausto, a. Histórl! GeclrAdl da 

· · I I I O Brasil Republ ~cano. 2 ... oc~e a fi • 
Civil izaç:tto Br.:uHle~r·:: ;. S:to Paulo: DI FEL, 198~. VitJa 
Instituiç:OfJ!?' ( 188?-19~'0) • 3 edir;:íop uai. escral' id:to e cidada
também: S<tll~~o;, Ricardo • . Guerra cl~e ~;~~iro; Paz e Tl"rrll, !990. 
nla na formav~o do e>:nrc~ to. Rio i 

1 
i ta r na segunda dl'>c.ada do 1 t•c:~llo 

Pilra uma vis~o do recrLLtame~to m Narcleste do 8ra1Jll • RllcJ t•• 
X I X, v ide Kos t~n· • Henry· . V laqen~G:~erno do Estado dlll PernAmbw::o, 
Secretaria de Educa~~o e Cultura 
1978 1 pags. 30~-308 .. 

sess~o da 07 . 06.1866, dos DepLttados. L' 
{,(), Ar1,:\iB cl.:~ C~mar~ l Da Er;;cravid:J!.o ao Trabo.dho •. V/"jl;l , 

p . 41, c i tl.ildo por Lame~Linier' • - • 
op. cit ., pag . 83 

61. 
J ~. 08. 1860 • l:m 

Sergip~. Relatório 
· J i as a ot..1tras prov .nc ~ 

do Presidente d~ Prov1nci~, 
d recrLit~menlo sprviLl amear; a e 284 
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pl aira Cri~r oferta du for~a de trabalho vra "U ' . provenJ. .. ntC' d,., POPI.tl"~ .. o 

di ~ • m propriP-tário rural b~~ano recordava , com , • .. s d G ami\rgur·.'\' 
tos a uer·ra do P<~raguai ( 1864-1870) em que mui tos pr,.,tcH-; 1 ibe~~ 

1 
~ Pessoas do inter~or procuravam, ans~osamente , trabalho 

P ê\n tac;• i à d · < nas ~es d~ cana para escapar aos ma s r uos, conro conacrito . 
~~ós P a gue>rr<il, entretanto, esta fonte de trabalho se exl.ntigun1~ .: 

a. s~ng, Eul-Soo. o Engenho Central da Bom Jard1m .•. op. cit . , 
p~g . ~ •. • _Vide tamb6m: congresso Agricola do Recife, 1878, doe. cit. 
pags. 1~6, 148, :40, 260. 401. A ut~liza~ao de mecani9mos rP.pres
Sl.vos para criar oferta de forca de trabalho, entre ~ POPLtlac;~o 
livre sergipana. na segunda metade do século XIX, foi estudada por 
Mott. L . R. d~ B01rroo. Sergipe Del Re'f. Popula~~o, Economi;; e So
Cl.ed«de. AracaJu: Fundesc 1986 e Santos, Lenalda A. Oll.garqu~a 
~cucarei rct e Crise. Oisse~ta~;~o de Mestrado apresentad" na UFF · 
Nl.teról., 1979. 

62. Sergipe. (Jornal) 10.11.1881. CEMIC-UFS 

. 63 . idem, ibid. Explicai~o semelhante parA a ocioaid~da 
da popula~~o Jjvre, na Provincia de S~o Paulo, foi forn~cida por 
viaj;mtos eur-~p~us. Cf. Kowarick, L. Trabalho e Vadiétgc:m. ll ori.(}Utn 
do trabctlllo l~vre no Brasil. s~o Paulo: Brasiliense, 1987 1 pf\q, 6~ 

• 

64 . Sergipe. (Jornal) 13 . 11.1881 . CEMIC-UFS 

65. Sergipe. (Jornal) 15.11.1881. CEMIC-UFS 

66. idem, ibid. 

67. idem, 1bid. Tal propos1~~o invertia, por exemplo, a 
formula~~o de Smith, Adam . ''Todo ind~viduo empenha-se continuamen
te em de~cobr1r a aplica~~o mais vantajosa de todo capital que 
possui. Com efeito, o que o indLviduo tem em vista é sua propria 
vantagem, a n~o a da sociedade. Todavia, a procura de sua prt.•prla 
vantagem l.nd~vLdual natural ou, antes, quase necessarl.amente, le
va-o a prefer1 r aquela apl icac;:~o que acarreta as m<uores vantagens 
para a sociedade." ~ R1queza das Naç:t:Jes: investigaç:to sobre sua 
natureza e suas causas. S~o Paulo: Abril Cultural, 1983, pag. 379. 

68. Jornal do Aracaju, 18.05.1878. CEMIC-UFS 

69. Jornal do Ar-acaju, 22.05.1879 e 23.05.1878. CEMIC-

UFS 

70. Jornal do AracaJu, 22.05.1878. Neste ~rtJgo t~~bbm 
foram transcritos trechos dos relatórios dos Presid~ntes da~ ~ro
vin~ias do Espirita Santo e Alagoas às res~ectivao AGoemlll~ia• 
P i 

· i nde se recomenda a cria~~o de colOni~e orfAnolbgi-rov ncl.~ s, o .. 
cas;. CEMIC-UFS 

7
1. o Guarny. Aracaju, 12 . 01.1881. Sobra a r~forot~ ~lmi-

. d , H 1 ndê\ Sergio BLtarqLJe . Históri.D Gor1aJ d~ 
toral de 1891, VJ. e. 0 a l 0 Brae~il Non~rq~!i.co. 5 .. Vahcm&. /.'IQ 
Cilizay;:~o Etr.qF.o~leJ.r.~ • ..,Tomo. 1 • ia de JaneirUJ/Slfo PliiLtlol 0j,1't:Jl, 
Império A RI:E'pLcbJ LC<I· ~M· .. eidlJ.t;~o. ~e.atro de 5om/1Jra$. A pal J.tic:t~ .tm-
1977 . Carva 1 h o, José LI I" 0 e· · 283 
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P.rJ..al. S~o P.aulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais: Rio de J.nairc: lUFERJ, 1988. 

72. Cf. Shwarz, R. Um Nestre r.<> Perifena do Capitl11is
~~ Machado de Assis. S:lo Paulo: DLias Cidades, 1990, especHilmentP. 
as páginas 29-34. Re>lat6r~o do Presidente da Provinci.~. 1880. A 
utili~a~:ro da violênc~a pol 1cial e de ameaças n~o fo1 pecLtliar ~ 
Provincia de Sergipe. Em S~o Paulo, segundo relato de Sa1nt Htla1 -
re, A., o PrP.&idPnte da Provincia obtinha trabalho de um artes~o 
enviando o seu <IJud.~nte de campo com a seguinte mensagem: "se n:to 
trabalhares. iràs para a cade1.a". Viaoem s Pro\•J.nci., de S:1fo Paulo. 
Belo Horizonte: EDUSP. Itatia1a, 1976; pag. 147, apud. Kowar1ck , 
L. Traballlo e V.<;diagem. A or1gem ao trabalho l1vre no 8rasll. S~o 
Paulo: Bras1.lionse, 1987, pag. 66 

73. Relatório do Presidente da Provincia, 
Parte da epistola do Arcebispo da Bahia foi reprodu~ida por 
L.R.B. em: Sergipe Dei R~y. Populaç~o, Economia e Socled~de. 
cit., pags. 174-175 • 
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Estagna~~o e Diferencia~~o da Economia Exportadora 

(1888-1930) 

• 

1. Introduc;~o 

• Uma visao de longo prazo do periodo que sucedeu a aboli-

;~o da escravid~o mostra o agravamento da tendência de baixo dina-

mismo da economia sergipana, presente já no periodo 1850-1888. 

Neste último podemos notar duas fases distintas : um~ de expan~~o 

moderada, mas sustentada , dos valores médios anuais das exporta-

~~es da Provincia e>:pressos em libras es t erlinas, correspondente 

• 
aos exercicios de 1851-75; e uma fase de queda persistente nos va-

leres médios da exporta~~es, porém, mantendo-se um patamar acima 

·do valor médio atingido no quinquénio 1866-70. No per iodo 

1888-1930, tivemos, em termos de contos de réis deflacionados, uma 

flutuai•O dos valores médios exportados abaixo do patamar atingido 

no quinquénio 1891-95 durante os vinte anos que se oeguiram. Nos 

quinquênios de 1916-20 e 1921-25 tivemos , finalmente, umM elev~~~o 

dos valores médios das exportac;~es sergipanas par• ~lêm do p~tamar 

atingido em 1891-95 . Finalmente, nos anos de 1926-29, os v•loree 

médios e x portados ficaram novamente abaixo do p~tam•r de 1891-93 • 

• 

• • 
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Tabela V.! 
Sergipe 
Valor Médio das Exporta~Oes 1 

Cem contos de réis deflacionados) 
-----------------------------

Anos Valor 
-----------------------------
1891-1895 21.219 
1896-1900 19 . 457 
1901-19(l5 20.026 
1906-1910 19.010 
1911-1915 19.632 
1916-1920 22 . 861 
1921-1925 25.867 
1926-1929 20 .070 
-----------------------------

• 

• 

Tendo o a~úcar mantido a sua proeminOncia em termoa de 

pao·ticipa;~o no valor total das exporta;Oes sergipanas , boa parto 

do insucesso sergirano no incremento de suas exporta;Oes està ax-

plicado pelas ~ircunstàncias adversas à expan&~o da produ~~o acu-

careira no Nordeste Brasileiro . Outra parte da explica;~o devo-oe 

a dificuldade de produ~ir outros bens que faseem competitivos nos 

mercados nacionais e estrangeiros . 

• 

• 

.-

• 

Tabela V.2 
Sergipe 
Participa;~o dos Principais ~ 
Produtos no Valor das Exporta;Oe•~ ) 

____ .;... ___________ ~----------- ---~ - -----
Anos Ac;ócar Algod~o 

-------------------------------~---
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-192::0 
1926-1929 

0,61 
0 , 76 
0,54 
0 , 54 
0 , 49 
0,62 
0~51 
0 , 50 

o, 16 1 
0,12 
0 , 34 
0,28 
0 , 07 
0,04 
0 ~ 07 
0 ~ 05 

0,01 
0,0'2 
0,02 
0 , 07 
0,24 
o, 18 
0,29 
O,!.O 

--

---------------------------------- -----

• 

Como se pode ver, em termos de participa~~o módias nos 

valores das exportaçOGs, os três principais produtos da economia 
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--sergipana ating1ram ·um- indica minimo de 78'l. do va l or total, no 
-

quinquénio 1891-95, o máximo de 90'l. , nos dez anos seguintes , osci-

lando acima do patamar de 80'l. , entre 1906 e 1929 . Portanto, os de-

mais produtos que compunham a pauta das export~i~es sergipanas : 

arroz, milho, farinha de mandioca, sal, couros, cocos, aguardente, 

etc., tiveram importancia regionalmente localizada, ou em algLtns 

anos especificas, n~o sendo, contudo , capazes de afetar significa-

tivamente o volume total das exportai~es . Dentre os três princi-

pais produtos, destaca-se, como já dissemos, o a~úcar . A partici-

pa~~o miníma, em termos de valor, no total das exporta~~es foi 

atingida no quinquénio 1911-1915 -- 49'l. , A máxima foi atingida no 

quinquénio 1896-1900 -- 767. . Nos demais, a participa~~o média os-

cilou acima de 50'l.. Em rela~~o ao p~riodo 1850-88, podemos consta-

tar um relativo sucesso na diversifica~~o da pauta de exporta~~o 

· sergipê\na, uma vez que no citado periodo a participa;:~o do ac;:LtCar 

foi de aproximadamente 757. do valor total . Entretanto, a manuten-

c;:~o da elevada participac;:~o do a~úcar no valor total das exporta-

~~es teve como consequência atrelar boa parte do desempenho global 

das exporta~~es sergipanas à performance de um produto, cujos re

sultados' nos mercados nacionais e internacionais foram desanimado-

res . Veremos a seguir, em linhas gerais, o desempenho dos produto-

res sergipanos nos mercados nacionais e estrangeiros de a~úcar e 

esbo~aremos alg ·.tmas expl icac;~es para tal resultado · 
• 

• 

2. O A~CJcar 

• 

No per-iodo pós-aboli~~o da escravatura até 1930 , as ex-
• 

porta~~es brasileiras de a~úcar foram sofrendo reduc;:Dea, em termos 
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de quantidades exportadàs, até tornarem o Pais um p~rticipante 

.marginal no mercado internacional . A média anual das exportac;:eles 

no quinquénio 1891-95 foi de 153 . 333 toneladas , q uantidade mu ito 

inferior a média do periodo 1881-87, que foi de 208 . 882 toneladas . 

Os períodos seguintes seriam de quedas persistentes nas quantida-

des médias anuais exportadas, atingindo-se o minimo no quinquénio 

1911-15 -- apenas 27.479 toneladas . Os dois quinquénios segLiintes 

seriam de recupera~~o nas quantidades médias exportadas, ating1n-

do-se o má~imo relativo em 1921-25 -- 123 . 006 toneladas . Note-se 

que este máximo relativo esteve abaixo da média do quinquénio 

1891-95 e, muito mais ainda, da média atingida no per-iodo 1881-87. 

Portanto, fica c:lat·o que a expans~o da demanda internacional do 

a;úcar no mercado in:l;er_nacional em decorrência da reduc;:~o da pro-

duc;~o etJropéia, no perlodo pós I Grande Guerra e recupera.;~o eco-

nOmica da década de 1920 n~o fo1 suficiente para recolocar os pro-

dutores brasileiros no patamar de exporta;eles atingido no per-iodo 
• 

• 1881-87 e, nem mesmo, no do quinquénio 1891-95 . Isto n~o obstante 

a recupera;~o da participac;:~o relativa do açúcar de cana no merc:a-
• 

do internacional em decorrência da moderni=ac;:~o e aumento de pro-

-
du~~o no Havai;. Cuba, Porto Rico, Filipin.:~s e o embargo brit~nico 

às importaç~es subsidiadas de ac;:úcar, após a Conven;~o de BrLIXelas 

(1902) que afetou particularmente os produtores de a;úcar de be-

terraba. Os citados produtores de a;úcar de cana seriam responsà-

veis, aliás, pela exclus~o dos produtores brasileiros dos ~ de um 

principais mercados consum1dores -- o dos EUA . 

O crescimento do consumo norte-americano nas décadas de 

1880 e 1890, a reduc;~o da produç~o cubana em consequência da guer-

r• com os EUA e guerra civil, e finalmente o acordo preferencial 
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de tarifas firmàdo entre os governos brãsileiro e norte-americano 

em 1891, propriciaram a amplia~~o da participa~~o do a~úcar brasi-

l eiro nesse mercado . A assinatura, pelo governo norte-am~ricano, 

de tratados de preferência na importa~~o de a~úcar com a Espanha, 

benef~ciando Cuba e Porto Rico e finalmente , o trata~o com Cuba 

(1903), el~minaram as vantagens dos produtores brasileiros naquele 

mercado. Finalmente, o rápido progresso na moderniza;~o da produ-

~~o açucareira dessas regi~es, inclusive facilitada pelas exporta-

~Oes de capitai~ e emprestimos norte- americanos, além dos menores 

custos d~ transportes foram expulsando os produtores brasileiros 

desse mercado."' 

• 

• 

•' 

Tabela V.3 
Brasil 

• 

Exporta~~es de A;úcar ~ 
( 11édias Anuais) 

--------------------------------------------
Per iodo Quantidade 

(em ton.) 
Valor Pre~o Médio 

(em contos (em mil-ré~s 
deflacionados : deflac~onados) 

--------------------------------------------------
1891-1895 153 . 333 154 . 513 1 . 008$ 
1896-1900 113 . 908 87 . 359 767$ 
1901-1905 78 . 908 39 . 187 501$ 
1906-1910 51 . 338 21.998 4-28$ 
1911-1915 27.479 14 . 115 514$ 
1916-1920 97 . 362 89 . 994 924$ 
1921-1925 123.006 74.094 602$ 
1926-1929 27 . 637 10.870 393$ 
------- ---------------------------------------

Por outro lado, o mercado interno brasileiro cresceu 

significativamente. o dinamismo do complexo cafeeiro paulista, a · 

urbaniza;~o e industrializa~~o do Rio de Janeiro, o crescimento de 

outros complexos regiona~s, como por exemplo, do Sul do Brasil e 

Amazónia, faziam expandir a demanda interna por a;úcar. Com exce-

ç~o da década de 1890 e do decênio 1915-1925, o mercado nacional, 
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protegido da concorrencia de fornecedores estrangeiros. foi por-

tanto, o responsável pela manuten~~o e expans~o da produ~~o nor-

destina de a~úcar. 

A proteçao alfandegária permitia aos produtores na~io-

nais praticarem pre~os acima dos vigentes no mercado internacio-

nal, viabilizando assim o funcionamento de unidades com elevados 

custos de produç~o e a maior capitaliza~~o das unidades com custos! 

de produ~~o relativamente menores. Os nordest~nos, tradiciona~s 

produtores de a~ócar, uma vez excluídos do mercado internacional, 

direcionaram sua produ~~o para esses crescentes m~rcados nac~o-

nais • 

Tabela V.4 

Brasil e Alguns Estados 

Produ~~o de A~úcar ~ 

( em toneladas) 
• -------------·--·-----------------------------------

Per iodo Brasil Pernaabuco Sergipe 
-------------------------------------------------------------------------------------

• 1891-1895 178.640 24.728 42.424 
1896-HOO 138.600 26.335 44.484 4.638 
1901-1905 243.848 146.190 (0,60) 24.304 (0,101 4-Z. 526 (0,171 3.962 (0,02) 

• 1906-1910 146.014 20.532 37.994 2.834 
1'111-1914 347.686 149.325 (0,431 24.337 (0,071 43.120 (0,12) 2.090 (0,011 
1917-1920 575.207 197.702 (0,34) 25.806 (0,04) 
1921-1925 849.486 !53.824 (0,18) 29.202 (0,03) 54.880 (0,061 
1926-1929 905.578 214.305 (0,241 23.029 (0,03) 

-----------·---------------·-----·-·------·----------------------·-----·-------

A reserva do mercado interno para os produtores nacio-

nais de aç;úcar n~o chegou a rppresentar Ltma c:ompensa~~o segura pa-

r~ o crescimento da produ~~o nordestina de a~úc:ar, uma vez que o 

mercado nacional era me nos dinamico que o internacional. No perio-

do 1904/5-1927, enquanto o mercado internacional do produto cres-
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ceu 132%. o merê2do nacional cresceu apenas 65X . • Ma~s grave po-

rém. para a manutenç~o do crescimento da produç~o a~ucareira no 

Nordeste brasileiro. foi a dificuldade desses produtores conquis-

tarem efetivamente o mercado nacional, deslocando produtores de 

outras regi~es, ou restringindo o crescimento dos mesmos . A perda 

dos mercados estrangeiros fez com que os produtores nordestinos 

dirigissem para o mercado interno sua produ~~o até ent~o dir~gida 

para aqueles mercados. Os elevados custos de transportes, as mano-

bras especulativas para manutenç~o de elevados preços nos mercados 

nacJ.onai~, e os altos custos de produc;~o da maior parte dos prodLl-

tores nordestinos, estimulavam a produc;~o de ac;:úcar nas pr-eximida-

des do~ principais mercados consumidores do Centro-Sul . O resulta-

do foi uma reduç~o na participa~:l!o dos nordestinos na produc;:l!o na-

cional ~e ac;úcar. 

A grande reduc;:~o no volume das exportac;:~es para os mer-

cados estrangeiros, no inicio do século XX, provocou uma reduc;::l!o 
• 

na produc;~o de ac;ócar de todos os estados nordestinos. No caso de 

Pernambuco, a produc;•o média anual do quinquénio 1891-95, sómente 

seria alcanc;ada no periodo 1917-20, quando sob ef~ito da I Grande 
~ 

Guerra, as exportac;bes para os mercado~ estrangeiros sofreram 

crescimento si~nficatJ.vo. Entretanto, durante este intervalo a 

produc;~o nacional de ac;ócar cresceu, levando a uma reduc;:~o da par-
• 

ticipac;~o pernambucana nesta de 60Y. para 34Y.. 7 

• 

• • 
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Tabela V.5 
Sergipe 
Exporta~~es de A;ócar • 

-------------------------------------------
Per iodo Quantidade Valor Pre~o Médio 

(em ton. ) (contos*) (mil-réis*) 
-------------------------------------------
1891-1895 24 . 728 13. 109 530 
1896-1900 26 . 335 14 . 733 559 
1901-1905 24.304 10. 763 443 
1906-1910 24.564 10 . 171 414 
1911-1915 20.532 9.592 467 
1916-1920 24.337 14 . 116 580 
1921-1925 29.202 13. 038 446 
1926-1929 23.029 10.086 438 
--------------------------------------------* Deflacionados 

As exporta~~es serg~pa~as sofreram uma redu~~o drástica 

em t2rmos de quantidade no periodo que se seguiu a aboli;~o da es-

cravid~o. Nos anos entre 1881 e 1887 a exportac;~o média anual da 

Provincia foi de 41.590 toneladas, em 1889 foi reduzida para 

24.424 toneladas. atingindo o minimo em 1890 -- 12 . 051 toneladas . 

Em boa parte, essa diminuic;Z:lo t~o acentLtada da quantidade de ac;:ó-

car exportado deveu-se às secas que prejudicaram as safras de ca-

na. Dois fatores mais duradouros, porém, contribLtiram para a ex-

plica~~o da reduc;:~o e, principalmente, da persistência da redu~~o 

das exportac;~es para um patamar que jamais atingiria os niveis da 

segunda metade da década de 1880: a queda dos pre~os internacio-

nais do produto e a diminuic;Z:lo das exporta~~es brastleiras do pro-

duto. 9 

Os pre~os recebidos pelos produtores brasileiros de ac;:ó-

car apresentariam eleva~~o entre 1892-94 com o acordo de tarifas 

preferencias assinado entre o Brasil e os EUA, quando esteve acima 

da média da segunda metade da década de 1880, porém, em seguida, 

com a ado~Z:~o, pelos EUA, de acordos preferenciais com outros pro-

dutcres de a~Ocar, os pre;os recebidos pelos produtores nacionais 
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•presentaram tendência ao decl1nio , Tal tendência somente seria 

r evertida após a I Grande Guerra. 1 0 

Os pre~os por tonelada, recebidos pelos produtores ser-

gipanos de açúcar, segundo os dados oficiais de exporta~~o, ex-

pressas em mil-réis deflacionados, estiveram em um pa.tamar relati-

vamente elevado na década de ~890. A partir dai sofreriam redLII;Oes 

•té o quinquénio de 1911-15, quando apresentaria recupera~~o, ten-

do atingido e superado o patamar de 1896-1900, contudo , apenas em 
• 

1916-1920. Na década de 1920, a tendência foi novamente de decl1-

nio dos preços médios obtidos pelos produtores de a;Qcar . 

Como os outros produtores nacionais de a;Qcar, os sergi-

pAnos, uma vez transformado o Brasil em produtor marginal no mer-

c ado internacidnal, voltaram-se para o mercado nacional . 

alguns Jados. 

• 

• 

-· • 

• 

' 

.. • 

' 

• 

Vejamos 

• • 
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Tabela V.6 
Sergipe 
Destino das Exportaç~es de Açócar (em 'l.) 11 

----------------------------------------------------------
Ano Mercados Mercados RJ SP PR RS PE BA AL 

Estrangeiros Nacionais 
- --------------------------------------------------------
1893 65 
1895 52 
1900 25 75 50 13 12 
1901 13 87 51 25 12 
1902 37 63 50 13 
1903 - 100 64 18 10 
1905 4 96 67 
1906 66 
1907 98 
1908 100 
1909 15 85 
1910 5 95 
1911 1 99 
1912 100 
191:3. - 100 
1914 100 
1915 100 64 27 8 
1916 100 63 17 12 1 
1918 100 36 51 10 
1919 100 35 50 13 
1920 100 32 55 12 
1922 - 100 41 42 !2 5 
1923 100 51 28 12 9 
1924 100 42 32 17 8 
1925 100 58 27 10 5 
1926 100 48 29 14 9 
1927 100 54 29 14 3 
1928 100 62 10 18 10 
1929 100 47 2'Y 15 8 • 

----- -----------~--------------·--------------·-------------

-

• 

Com exce~~o dos anos de 1893 e 1895, n~o obtivemos dados 

diretos sobre o destino das exporta~~es sergipanas je a~úcar, re-

ferentes ao periodo imediatamente após a aboli~~o da escravid~o. 

Mesmo as inf~rm~~~es agregadas sobre destino das exporta~~es s~o 

mu1to esparsas, de forma que podemos apenas especular sobre o des-

tino do a~úcar sergipano, neste periodo . Nesse sentido, e de se 

supor que, os produtores sergipanos , a exemplo dos demais produto-

r es brasileiros, colocassem boa parte de sua produc;~o nos mercados 
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estrangeiros . Como ocorrera no per!odõ escravista , é passivei que 
• 

parte da exporta~~o sergipana de a~úcar fosse feita através de ou-

t ros portos_nacionais . ~2 

A partir do inicio do século XX, as informa~~es sobre 

destino ~as_exporta~~es sergipanas de a~úcar s~o mais a bu ndantes . 
• 

Nos anõs de·1900 a 1905 podemos constatar a predominio dos merca-

dos nacionais como destino das exporta~~es sergipanas do produto , 

destacando-se o Rio de Janeiro como o principal mercado . Devemos 

observar, entretanto, que, possivelmente , os dados utilizados n~o 

re tratem o verdadeiro destino final das exporta~~es sergipanas de 

ac;úcar. A presen~a de Pernambuco, Alagoas e Bahia entre os merca-

dus nao::ionais do pr-oduto, quando esses es t ados eram importantes 

produtores, indicam que as exporta~Oes sergipanas para os mercados 

estrang~iros devem estar subestimadas, sendo em parte feitas por 

i ntermédio dessas praças. 

Após 1912, o desaparecimento dos reg1stros de exporta-

• ç ~es sergipanas de a~úcar para os mercados estrangeiros, bem como 

para as pra~as nordestinas, indicam que os produtores sergipanos 

f oram excluidos do mercado internacional . Nesse p~riodo em que as 
• 

exporta~;fles sergipanas de ac;úcar foram direcionadas para os merca-

dos nacionais, o Rio de Janeiro foi, sem dúvida alguma , o princi -

pal mercado para os produtores sergipanos . Apenas nos anos entre 

1918 e 1922, S~o Paulo ocupou o primeiro lugar entre os mercados 

absorvedores da produ~~o sergipana . Nos demais anos, a supremacia 

do Rio de Janeiro foi incontestável , ficando s•o Paulo em segundo 

lugar. Em terceiro vinha o Paraná, absorvendo entre 8 e 18'l. das 

8Kporta;~es sergipanas . Finalmente, em quarto . lugar o Rio Grande 

do Sul, com o minimo reg istrado de 1'l., e o máximo de 10'l. das ex-
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• 

porta~~es sergipanas de a~úcar . ---

Podemos concluir, portanto , que com e>:ceç:ilfo dos mercados 

do Norte do Brasil, os ser gipanos conseguiram fatias dos princi-

pai s mercados nacionai s do a t;Ocar , O d'esempen ho dos produtores 

sergipanos foi um pouco inferior ao de outros produtore s nordesti-

nos, que como vimos, perderam pontos em sua partic1pa;~o na produ-

t;~o nacional de açúcar no peri odo 1888-1930 . Assim , por exem plo, 

Pernambuco teve sua participaç:ilfo na produ.~o nacional de açúcar 

reduzida de 60%, em 1901-05 , para 18/. em 1921-25 1 oLt s e ja , um de

créscimo de 70Y. . No mesmo periodo, Sergipe teve sua participa;~o 

na produ~~o nacional reduzida de 10% para 3Y., i sto é , um decrésci-

mo t ambém de 70Y.. A~nda no mesmo periodo , Alagoas teve uma redui ilCO 

na produç~o nac~onal de 17Y. para 6/., ou seja um decréscimo de 65Y. • 
. 

No perir:~do 1925-29 , enquanto a prodLtt;ilfo per nambLtc:ana tinha Ltm 

acréscimo de 39Y. em rela~~o ao quinquénio 1921- 25 , a produç:~o ser-

gipana sofria uma reduç:ilfo de 21Y. . 1 3 

• 
A d4.sputa pelo me~a nac ional de at;úc:ar levoLt a forma

r;:ro de redes de comerc:ializat;ilfo en-Jolvendo comissários dos produ-

tores, grandes atac:ad~st~ de Rio de Janeiro e S . Paulo , empresas _.,. - ~ --- ... 
de navégaiileo de cabotagem e f errovias , e 4 inalmente, subsidies es-

tatais. A predr:~minancia dos açúcares pernambucanos no mercado pau-
~ -

lista foi assegurada por meio de acordo com os grandes comerc:ian-

• 
tes de Silfo Paulo . O primei r o desses acordos foi firmado entre a 

• 

casa comissária de José Bezerra e o grupo pau l ista liderado por 

Bas t~o Vidigal . O segun do, anos mais tarde, articulou os interes-

ses de Francisco Matarazzo e do Sindicato Açucareiro de Pernambu-

co~ este um truste de produtores formado pelas maiores usinas da-

quele Estado. 1• 
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• A-quest~ci dos elevados custos de transporte, também res--
ponsável pela queda da participa~~o relativa do a~úcar sergipano 

no mercado nacional, está ligada, n~o apenas precariedade do 

sistema de transportes sergipanos, mas também aos interesses de 

grupos mercantis e aos privilégios, sob a forma de subsidies a 

companhias de transporte. 

Como Já dissemos, no inicio do século XX, a maior parte 

do a~úcar sergipano destinava-se à pra~a do Rio de Janeiro. As 

elites do Estado tinham, entretanto, consciência de que seria ne-

cessário conseguir e~portar a~úcar para os ~oves mercados em ex-

pans~o. Para isto , a ccn~titui~~o de uma companhia de navega~~o, 

ligando Aracaju a esses novos mercados, seria imprescindivel. Nes-
- -

se sentido, o Presidente do Estado, em 1900, sugeriu concess~o de 

subsidio a uma linha de vapores que fizesse viagens mensais regu-

lares, entre Aracaju e os po;-tos de Santos, Rio Grande (RS) e por-

tos intermediários. 1e 

Na realidade, além dos nirigentes do Estado n~o terem 

conseguido estabelecer a navega;~o com os estado do Sul e do Nor-

te, como pretendiam, os custos de transportes para o Rio de J~nei-

ro, come;aram a sofrer maJcra~~es signficativas. Já em 1902, o 

Presidente do Estado afirmou: ''O que está sobrecarregando excessi-

vamente a cultura do Estado, s~o os fretes de transportes e esta-

dias de trapich•. Até 1900 pagava-se 10 réis ~e frete por quilo de 

aiúcar para o Rio de Janeiro e hoje tem pago até 30 réis.'' Ainda 

segundo o mesmoc ''Do mesmo mod~ eram as estadias dos trapiches, 

pois pagava-se 100 réis por um saco de 75 Kg e hoje paga-se 200 

réis por um saco de 60 kgj n~o levando-se em conta c qLie por ai 

cobram as Intendências do mesmo produto a titulo de imposto de ex-
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,ortac;l!lo . " 16 --
-

O Presidente do Estado atribuiu tal eleva~l!lo de custos à 

proibic;~o de cabotagem pelos navios estrangeiros e~ 9inda, ao pe

sado imposto de praticagem que privava os navios.de se dirigirem a 

Aracaju, na incerteza de carga completa . 

Em 1903, registrou-se o protesto pela irregularidade do 

Lloyd Brasileiro, em suas viagens, e o Presidente do Estado afir-

mau que, se n:l(o fosse a Companhia " Esperanc;a Maritma, que mensal-

mente fazia uma viagem ao Rio de Janeiro e à Bahia, poder- se-i.a 

considerar totalmente fechados os portos do Estado . :>.7 

A situac;~o se Agravou no ano seguinte , com a possibili-

C:ade de exclus:l(o das escalas que o Lloyd Brasileiro deveria, por 

contrato, efetivar nos portos sergipanos . Isso se explica a partir 

da competic;:~o acirrada entre diversos grupos mercantis, que resul-

tou em vantagens para o ac;úcar pernambucano. 

''N~o só os usineiros e comissários pernambucanos haviam 

lutado pela nacionalizac;~o do Lloyd, como ainda se assenhorearam 

da maior influência junto à sua direc;:l!lo através da concessionária 

M. Buarque & Cia uma vez procedida a reforma. Foi esta situac;l!lo 
~ 

que lhes permitiu enfrentar a concorrência do ac;úcar de Sergipe, 

de Alagoas e do Estado do Rio no mercado do Distrito Federal, e 

dominarem os mercados do Pará e do Amazonas, além de se terem ter-

nado os maiores fornecedores do mercado paulista. Esta vantagem 
' 

foi obtida grac; a s a tarifas discriminatórias~ provocando em 1906, 

rec:lamac;~es da Cia Aq;ucareiri\, que se utilizava desses barc os 

com aquele af:llcar conco rria. Assim~ dizia a A~ucareira, amqt..tanto 

a. ·~acares perna•buc~os era~ onerados com •pena$ 1~ -snillings 

• 



~ente da Pa~aiba, g~avado em 48 shillings . Sofriam igual discrimi-

nac;::Co os ac;:úcares de Sergipe e do Rio Grande do Norte." .... 

Aparentemente a diferencia~~o dos fretes, prej ~tdicando 

os produtores sergipanos prosseguiu, pois já em ,1922, o Inspetor 

Agricola perguntaria : "Por que motivo custa o transporte de Araca-

ju ao Rio, cerca de 4$500 [ por saca], quando de Recife ao Rio, 

numa dist~ncia muito maior, este mesmo fre te é de 1$500 ?" ... 

Po~ outro lado, os custos de transportes no interior do 

Estado também eram excessivos . Ao contrário de Pernambuco, onde 

uma rede ferroviária comec;:ou a ser construida em 1855 e conseguiu -
ao f~nal do século elimina~ as caravanas de animais de cargas no 

transporte do ac;:úcar para o Porto do Recife, reduzindo pela metade 

o frete anteriormente cobrado pelas tropas de mulas, em Sergipe -
ferrovia s6 comec;:ou a ser construida no século XX e n~o provocou 

·reduc;:~~ no custo de transporte . A Cia Ferroviária Leste Brasileiro 

- -
estendeu suas linhas pelo Estado a partir de 1907 , sendo inaugura-

do o trecho divisa Sergipe/Bahia-Aracaju, em 1913 . Em 1914 inagu-

rou-se o trecho Aracaju-Rosário e, finalmente, em 1915, o trecho 

Rosário-P~op~iá e o ramal Murta-Capela. O custo de transporte fer

roviário-, em Sergipe, e~ a superior ao custo de transporte por tro-

pas de animais, como se pode ver no quadro abaixo. 20 
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Tabela V.7 ·-- - - · -
Ser-gipe - 1926 
Custo de Tr-anspor-te de um Saco de A~úcar- de 60 kg dos Centr-os 
Pr-odutor-es ao Por-to de Ar-acaju 2~ 

-----------------------------------------------------
Centr-os Pr-odutor-es Via Fluv1al Tr-opas Ferrovia 
-----------------------------------------------------
Capela 
Japar-atuba 
Mar-oim 
Riachuelo 
Lar-anjeir-as 
Sl11'o Cr-istóv~o 
Itaporanga 

$600 
$500 
$400 

--

$400 
$400 
$400 
$400 
$400 
$800 

1$000 

2$100 
1$700 

--
1$000 
1$300 

-----------------------------------------------------
Portanto, os gr-upos comer-ciais ligados à pr-oduc;::to ser-gi-

pana de ac;:úcar- foram deslocados por outros concorrentes, princi-

,. 
r 
I 

pa!mente os ligados à produ~~o do a~úcar pernambLlcano. Estes uti- \ 

lizaram o aparelho de Estado para definir politicas de subsidies 

às companhias de transporte, r-ealizar- investimentos no sistema 

ferroviár1o e por-tuár-io e obter generosos créditos para a constru-

c;:~o de usinas. 

As possibilidades de os produtores sergipanos utilizar-em 

o aparelho de Estado, ao nivel federai, foram ma1s limitadas, da-

das as condic;:~es politicas da república velha, e, por isso, tanto 

os custos de transporte dentro do Estado de Ser-gipe, 
~· 

como deste 
. 

par-a os centros consumidores, foram mais elevados. O circulo vi-

cioso foi refor-c;:ado: devido às condic;:~es de comercializac;:~o do 

ac;:úcar os pr-odutor-es sergipanos obtiveram lucros r-ela t ivamente me-

nores que alguns dos seus concorrentes; estes menores lucros limi-
• • 

taram a capacidade de acumulac;::to de capital e modernizac;:~o do pro-

cesso produtivo, mantendo a estrutura produtiva obsoleta, em rela-

Ç~o aos principa 1s concorrentes. 

A modernizac;:~o do processo produtivo nos engenhos de 

ac;:úcar, especialmente no seu segmento industrial, vinha do periodo 
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escravista e apresentou uma acelera~~o no periodo p6s-abolic;~o • 
• 

Isto n~o obstante a redu~~o dos volumes exportados de açúcar e a 

ma.nuten~~o dos baixos preços do ac;:úcar nos mercados internacio-

nais, especialmente nos primeiros anos do século XX até a Primeira 

Guerra Mundial. 

O engenho propriamente dito, ou seja, sua planta indus-

trial, chamou logo a aten~~o dos primeiros observadores pelas suas 

características de mAquina infernal que impLinha aos seus trabalha-

dores um ritmo intenso e coercitivo. Castro, após uma descri~~o 

sumária dos engenhos do Brasil co!Onia, baseada em observadores 

locais, conclui: ''Muitas das caracteristicas anteriormente assina-

lildas aproximam o Pngenho de uma empresa capitalista . oo:=::z 

Do p~riodo colonial até os nossos dias o processo indus~ 

trial de produc;~o de ac;:úcar sofreu mudanc;as, porém, pode ser des-

crito como consistindo em basicawente nas seguintes operac;~es : es-

magamento das canas com o objetivo de extrair o seu caldo, a se-

guir uma série de operac;:~es : filtra~~o, cozimento do caldo, defe-

cac;~o de impurezas e cristalizac;~o, com o objetivo de obter açúcar 

do caldo de cana e, finalmente, a secagem e embalngem do produto. 

Ainda no- periodo colÓnial, o mais important~ avanço técnico parece 

ter sido a introduc;~o de moendas de tr~s eixos para a extra;lo do 

caldo, substituindo as tradicionais de dois eixos que faziam uma 

extrac;:~o insuficiente, exigindo que o bagac;o fosse novament~ pren-
• 

sado em gangorras. Progressos limitados parecem ter sido obtido? 

também na modificac;:lo das fornalhas e nas caldeiras . 23 

Na segunda metade do século XIX, os progressos mais sig-

nificativos foram obt~dos com a introduc;~o da moenda 
::.21- · -::~• .. .,., ' '" -~ ~ "' ... • • 

de ferro, • • 

substituindo as de madeira, ou madeiras revestidas por metais, e o 
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uso do vapor como for~a motriz das moendas e como f onte de calor 

para o processo de transforma~~o do caldo em a~ucar , com a utili-

za;~o de caldeiras em substitui;•o às tachas expostas ao fogo di-

reto . Um passo seguinte foi a subsitui;~o das ca l deiras abertas 

pelos vácuos, ou seja, equipamentos hermeticamente fechados que 

permitiam o cozimento do caldo e cristaliza~~o do a;ucar, propi-

clando economia de energia, além de melhor aproveitamento do con-

teOdo sacarina do caldo de cana . 24 

Podemo afirmar que em Sergipe, ao lado de uma introdu;~o 

relativamente significativa do vapor como fonte de ~nergia nos en-

genhos a;ucareiros, assistiu-se a um processo incompleto de trans-

formai~O tecnológica, mantendo caracteristicas dos engenhos colo-

niais . Desta forma, se o vapor era utilizado para impulsionar as 

moendas de ferro, substituindo as moend~s movidas a animais ou hi-

dráulicas, seu uso nas caldeiras, em substitui;~o às tachas para o 

cozimento do caldo foi mais restrito e dificultado. Possivelm~nte , • 

além do ~lev~do CListo dn eq11ipamento, Pntrou na considera;~o dos 

senhores de engenho sergipanos as dificuldades de operai~O com 

nova tecnologia, de forma a obter resultados ao menos comparáveis 

ao antigos processo oriundos da época colonial. As c~mar~s dos mu-

niclpios sergipanos, em resposta a questionár1os enviados pelo Mi-

nist~rio da Agricultura, informaram entre 1874 e 1876, a exist~n-

cia de 55 engenhos movidos a vapor, destes porém, apenas 4 pos-

su1am máquinas modernas e aperfei;oadas para clarif1car o açücar. 

Nos anos que se seguiram a introdu;~o do vapor como força motriz 
• 

nos engenhos &erg1panos pross~guiu. 20 
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·--- Tabela V.8 
Sergipe 
Fonte de Energia dos Engenhos de A~úcar 2• 

-------------------------------------------
A N o s 

1881 1900 1903 1917 1926 
--------------------------------------------
Vapor 163 269 324 193 116 
Animal 537 389 353 136 104 
Hidráulica 24 13 1 5 
Total 724 653 678 329 220 
--------------------------------------------

O quadro acima nos fornece algumas informa~~es interes-

santas para a compreens~o do ritmo de moderniza~~o dos engenhos 

sergipanos. Em primeiro lugar, de 1881 a 1903, o número de enge-

nhos de ac;úcar movidos a vapor cresc:eLt, n~o obstante a reduc;~o do 

número total de engenhos, fazendo com que a propor~~o de engenhos 

movidos a vapor no total de engenhos se elevasse de 22,5/., em 

188~, para 41,2'l., em 1900, e, 47,B'l., em 1903 . Segundo, entre 1903 

e 1926, tanto o número total dos engenhos, quanto o de engenhos 

movidos a vapor caiu. Entretanto, entre 1917 e 1926, a reduc;~o do 

número de engenhos movidos a vapor foi maior que a dos . engenhos 

movidos a animais, com o que a participa;~o dos engenhos movidos a 

vapor no total de engenhos apresentou a primeira reduc;~o, passando 

de 58,7'l.'l. do total, em 1917, para 52,71., em 1926 . Terceiro, a re

duc;~o do volume da produc;~o de a~uc:ar em Sergipe no período pôs 

abplic;~o da escravid~o, em consequência da diminui~~o das exporta-

~~es nacionais para mercados estrangeiros e acirramento da concor-

rênc:ia nos principais mercados nacionais parece ter colocado em 

xeque a sobrevivência dos engenhos mais frágeis econOmicamente. A 

forte redu~~o do número de engenhos de a~úcar movidos a animais, 
. . • 

de 537, em 1881, para 104, em 1926, espelharia esse processo de 

aliminac;~o das unidades menos produtivas. 
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Além das mudanc;as na tet:noll:!gra industrial dos engenhos 

de ac;úcar, que n~o alteravam essencialmente a parte agricola e a 

extens~o das terras cultivadas com cana, outro tipo de unidade 

produtiva, os engenhos centrais e usinas, foram introdu=idas, com 

estimulas e subsidias oficiais, na tentativa de modernizar as téc-

nicas de produ~~o do a~úcar, no Nordeste, após 1870. Dentro do 

programa do governo Imperial de subsidias aos engenhos centrais de 

ac;úcar, em Sergipe, foi fundado apenas uma unidade -- o Engenho 

Central Riachuelo. No periodo republicano. por outro lado, o núme-

ro ue usinas fundadas pelos senhores de engenhos sergip•nos, con-

tando com isenc;Oes de tributos estaduais a empréstimo• privilegia-

dus foi mLiito mais elevado. 

• 

-

Tabela V.9 
.Sergipe 
Usinas de A~úcar 27 

------------------
Ano Usinas 
------------------
1903 15 
1907 46 
1910 62 
1916 53 
19l9 54 
1926 79 

------------------

• 
• 

• 

O resultado da introduc;~o de novo• oquJpamnnto~ D l~cni-

cas produtivas na agro-indústria a~ucareira swrgipan• foi su~ ••g
menta~~o em diferentes tipos de engenhos o usinas com prcdutivid~r 

das diversificad~s e, portante, com diferentes capacidade de acu-

mula;~o d~ capital . VeJamos algL1ns dados obtidos de um qur~lionà

rio r~metido aos senhores de engenho e usineiros ~ergipancs pele 

governo o•tadual, no ano de 1916. 2 • 
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Tabela V.10 
Sergipe - 1916 
Agro-Indústria A~ucareira 
Produ~~o de A~úcar (em sacos de 60 kg) 2• 

------------------------------------------------
Estabelecimentos Produ~~o 

Total 
Produ~~o 
Média 

------------------------------------------------
Engenhos 

Vapor 156 144 . 149 924 
Animais 90 32 .112 3~7 
Hidráulico 4 920 230 
Fogo Morto - -

Usinas 42 167.169 3 . 980 
--------------------------------------------------

Nota-se uma nitida hierarquiza~~o quanto a produ~~o mé--

dia de a~úcar entre os engenhos movidos a diterentsm tipos de 

energia. Os engenhos movidos a vapor produziram, em 1916, em mé-

dia, aproximadamente 2,59 vezes a produ~~o dos engenhos movidos 

animais, e, 4 vezes a produ~~o dos engenhos movidos ~ força hi-

dráulica. Quanto às usinas, produziram, no citado ano, em média, 

4,31 ve~es a produ~~o dos engenhos movidos a vapor, ou ainda, 
• 

11,15 vezes a produ~~o dos engenhos movidos « animaiç. 

., . 

Tabela V. 11 
• Sergipe - 1916 

Agro-Indústria A~ucareira 
Area Cultivada com Cana (em hectares) 
---------------------------------------- . - _, __ ,. ---
Estabelecimentos Are a 

Total 
Ara a 
M6din 

------------------------------------------------
Engenhos 

Vapor 124 4.545 36 , 6::1 
Animais 49 667 13,61 
HidràLtlico -
Fogo Morto 21 821 39,10 

Usinas 36 3 .209 89' 14 
----------------·----------------------------------

• • 

• 

Quanto a àrea cult1vada com cana, novamente pode-se per-
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ceb&r a superioridade dos engenhos movidos a vapor sobre os movi-

dos a animais, já que os primeiros, possuiam, em 19 16, uma àrea 

média cultivada com cana apro>:imadamente igual a 2 ,69 vezes a dos 

óltimos. A àrea média cultivada com cana dos engenhos de fogo mor-

to, isto é, dos que foram reduzidos a fornecedores de cana para 

outros estabelecimentos, foi em 1916 1 maior que dos; engenhos 

ativos. A primeira vista poderiamos imaginar um desvio n~ hiar~r-

quizaç~o dos engenhos que estamos descrevendo . Entret~nto um~ an~-

lise mais detida dos dados nos revela que os engenhos do fogo mor-

to compreendiam duas categorias distintas de estabo.ecimento&. Na 

primeira categoria estariam os engenhos com pequena ~rua CLlltivada 

com cana ou os que abandonaram completamente o cultivo da cana . 

Estes últimos, localizados em reg~~es marg1na1s na produ~~o acuca-

reira, podem ser exemplificados pelos 9 engenhos do municipio de 

Espirita Santo, que foram registrados como e&tando de fogo morto e 

n~o possuiam área cultivada com cana . Da mesma forma 10 don 1~ an-

ganho~ do municipio de Proprià estavam d9 fogo morto, ~undo ent~o 

transfórmados em "soltas de c:riac;;1:1o", ou áreas par.a o c:ult:1vo do 

algod~o ou arroz . Engenhos de fogo morto, com poquanaa ~roA• C: Lil ~ 

tivadas podem ser e:<emplific:ados com os dos munic:tpto~t do SJrJr •i, 

Santa Lu~ia e Aquidab~, com menos de 10 hwctaro~ do Aru11 CLilllvnd ~ 

com c:ana. Uma segunda categoria de engenhos do fogo morlc t.ur~lrt 4\ 

em decorrência da fundaç~o de usinas. Neste ca9o, ~ntJoo" ~na~nho, 

bangaês, às vezes de propriedade de familiaroe do proprJol~rio dA 

usina, se c:onv~rtiam em fornecedores do canaG . Exemplos do~~os 01 -

timo~ seriam os 5 engenhos do munic:ipio de Rosário, c:om um~ àrea 

m~d!a de 74,54 hac:tares c:ult1vados c:om c:ana, ou os 2 engo nhos d~ 

fogo morto do munic!pio de Divina Pastora, com uma área m~dia de 
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~7.5~ hectares cultivados com cana . Esses engenhos de fogo morto 

s~o, portanto, fazendas com áreas relat~vamente grandes utilizadas 

no cultivo da cana, o que eleva a área cultivada média dos enge-

nhos de fogo morto como um todo. Finalmente, as usinas, que, even

tualmente, possuíam grandes fornecedores de cana, apresen taram uma 

área média cultivada com cana 6,54 vezes maior que a dos engenhos 

movidos a animais. 3~ 

• 

• 

Tabela V.12 
Sergipe - 1916 
Agro-Indústria A~ucareira 
Operários Empregados na Moagem 32 

--------------------------------------------------
Estabelecjmentos Total Número 

de operários Médio 
--------------------------------------------------
Engenhos 

Vapor 
Animais 
Hidráulic:J 
Fogo Morto 

Usinas 

' 
89 
35 

32 

2 . 7~0 

629 

1.441 

30,9 
18,0 

45,0 
-----------------------------------------------
O número de operários empregados na moagem confirma a 

complexidade crescente da planta industrial, dos engenhos movidos 

a animais, num extremo, às usinas, em outro . Assim, as usinas em-

pregaram, em média, em 1916, 2,5 vezes o número de operários em-

pregados pelos engenhos movido~ a animais. 

Dos dados apresentados nos quadros acin1a podemos derivar 

um outro, exrre~sando a produtividade média d~s diversos tipos de 

estabelecimentos aiucareiros, por hectare cultivado de cana e ope-

rários empregados na moagem. 
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- Tabela V.13 
Sergipe - 1916 

·-- -. 

Agro-Indústria A~ucareira 
Produtividade Média dos Diferentes 

(em sacos de 60 kg) 
Estabelecimentos 

--------------------------------------------------
Estabelecimentos Produtividade Produtividade 

por hectare por operário 
--------------------------------------------------
Engenhos 

Vapor 
Animais 
Hidráulico 
Fogo Morto 

Usinas 

25,2 
26,2 

44,7 

29,9 
19,8 -
88,4 

--------------------------------------------------

O quadro acima mostra as limita~~es da moderniza~~o dos 

processos produtivos na Agro-Indústria Ac;ucareira Sergipana, que 

e,·a aliás, semelhante à sitLtac;;~o das congéneres de outros estados 

brasileiros. A produtividade por hectare cultivado de cana era 

muito baixa, tanto para os engenhos movidos à vapor quanto para os 

engenhos movidos a animais . De c&rta forma é surpreendente que a 

produtividade por hectare cultivado seja mais alta nos engenhos 

• movidos a animais do que nos movidos a vapor . Afi~al, um dos ape-

los da introduc;•o das máquinas movidas à vapor era sua maior capa-

cidade de extrac;•o do a;úcar contido nas canas, que as moendas mo-

,.• 
vidas a ' animais e caldeiras expostas ao fogo dire~o n~o conseguiam 

fazer. Entretanto, como vimos, os engenhos movidos a vapor normal-

mente ficavam no meio do caminho oo processo de modernizac;;~o da 

• planta industrial. A substituic;•o da moenda movida a animais por 
• 

moendas movidas a vapor n~o era seguida imediatamente pela intror 

duc;•o das ''máquinas aperfeic;oadas para a produc;~o do a;úcar''. In-

felizmente o inquérito sobre a agro-indústria ac;ucareira ser gipana 

,. 9~ .1916 n;;to permite .~tm F\protundaroen.tq na. di scuss~~ çla prod,L\ t;i v id.a.-. . , . . . . 
. 

de por hectare de cana cultivada, Já que n~o apresenta o volume de 
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- - -cana produzido por hectare. Como essa produc;~o variava muito em 

decorr~ncia das diferenças naturais de fertilidade do solo, clima, 

relevo, etc., a maior produtividade dos engenhos movidos ani-

mais, por hectare cultivado, expressa apenas a inSLlficiência do 

desenvolvimento industrial dos engenhos movidqs a vapor, que n~o 

conseguem contrabalancear eventuais deficiências na produt;~o de 

cana com maior capacidade de extra~~o de a~úcar das canas colhi-

das.:s4 

Quanto às usinas, a produtividade do hectare de cana 

cultivado é 711. superior ao equivalente dos engenhos movidos a 

animais. Entretanto, tal produtividade deve ser considerada baixa, 

uma vez que pelo menos parte das canas moidas pelas usinas n~o 

eram de cultivos próprios, e s~m de fornecedores, o que elevaria 

artif~cialmente a produtividade por hectare cultivado pela usina. 

Por outro lado, uma produç~o média de 50 toneladas de cana por 

hectare e um rendimento cana/a~úcar de 61., indices médios observa-

dos em outras localidades levaria a uma produtividade de 50 sacos 
. 

de 60 kg de at;úcar por hectare cultivado . Como se pode ver no qu~-
• 

dro acima, tal indice de produtividade n~o foi alcan~ado pelas 

usinas sergipanas, em 1916, demonstrando as dificuldades de aumen

to de produtividade na parte agrícola da produ;~o a~ucareira e, 

possivelmente, também, no segmento industrial. Voltaremos a ess& 

ponto. 
• 

Quanto a produtividade dos operários empregados na moa-

gem, os dados confirmam os ganhos obtidos com a introdu;~o do va

por nos engenhos de a~úcar e, mais ainda. com a edificat;~o de usi-

nas. Nestas últimas a produtividade média do operário empregado na 

moagem foi equivalente a 4,47 vezes a do empregado nos engenhos 
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- --movfdos a animais. 

O termo "usina" tem sido muito associado com a história 

econOmica de Pernambuco na Primeira República, demonstrando a pro-

em~n~ncia politica e económica desse segmento de.classe . Já que 0 

número de usinas em Sergipe era maior que o de PernambLtco , na Pri

meira República, seria de se perguntar se Sergipe n~o foi, também, 

uma ''república de usinas''. A resposta é n~o. Os número de usinas -
sergipanas reg~strados em documentos otici~is est~o inflados . A 

maior parte delas n~o passavam de engenhos a vapor que introduzi-

ram algumas máquinas aperfei~oadas no processo de fabrica~~o de 

a~úcar, sem entretanto completa-lo. Por outro lado. essa moderni-

2a~~o parcial do processo de industrializa~~o do - a~úcar era feito 
~ 

sem grandes al terat;eles na estrutura "fundiária, permanecendo as 

usinas sergipanas, na Primeira República , longe do modelo de lati-

•túndio que a literatura tem 3ssociado aos engenhos coloniais e 

usinas. Essas "usinas" que modernizavam parcialmente o seu pt-oces-

so de fabrica~~o do aiúcar e que se assentavam basicamente sobre a 

relativamente pequena propriedade agrícola herdada dos antigos en-

genhos, eram as vezes mais precisamente denominadas ''meias-usi-

nas'', sendo o termo "usina'' reservado para as un~dades que haviam 

completado a modernizac;~o do segmento fabril . Assim sendo, das 47 

0 Usinas" registradas no quadro resumo apresentado na Mensagem do 

• 
Presidente do E~tado, em 1917, apenas 4 eram completas . sendo, 

portanto, este o verdade~ro número de usinas do Estado . Parodian-

do a hist6r1a econógica de Pernambuco, podemos dizer que, na Pri-

meira República, S<=rgipe foi uma urepública de meias-usinas", 111es-

me porq·.1~ ess es est:abelecJ...nento podem ser- cons~aerados tip~cC!s de 
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• 

tes no Brasil, 50 localiz~vam-se em Sergipe.3e 

Vejamos alguns dados referentes as 

existentes em Sergipe, em !916, 

Tabela V.l4 
Sergipe 1916 
Usinas de A~ucar 

4 usina c; completas 

-~----------------------------------------------------------------
Total Média 

------------------------------------------------------------------
Area cultivada com cana (em ha) 
Produ;~o de a~ucar (em sacos de 60 kg) 
Operários empregados na moagem 

Produ~~o de a~ucar p/ hectare cultivado 

744(*) 248 
54.450 14 . 862 

296 74 

Produ;~o de a~ucar p/ operário empregado na moagem 
59,91**' 

200, 8( **) 

-----------------------------------------------------------------
C*l 3 usinas l**l Sacos de 60 kg 

As usinas completas sergipanas, em 1916, se distanciavam 

dos engenhos movidos a animais e a vapor quanto ao tamanho da fá-

brica, capacidade de produ;~o agricola e produtividade . A área mé-

dia cultivada com cana nas usinas sergipanas, era, ent~o, 18,21 

vezes superior a média dos engenhos movidos a animais, ou 6,79 ve-

zes a área cultivada com cana dos ~ngenhos movidos a vapor. Quanto 

-· 
à prodtic;-~o de a;:~tcar, a média obtida pela!J quatro usinas sergipa-

nas era, no me~mo ano, igual a 41,6 vezes a média obtida pelos en-

genhos movidos a animais e 16,1 vezes a média obtida pelos enge

nhos movidos a vapor. Também a diferen;a em termos de produ;:~o mé-

dia com o conJunto das ''usinas'' , que inclui as 43 meias-usinas, 

significativa. Assim enquanto as usinas completas produziram uma 

méia de 14 . 862 sacos de aç:úcar, o total de "usinas" produziu, n o 

mesmo ano, 3 . 980 sacos. Quanto à produtividade por hectare cul ti -

Vado e operário empregado na moagem, a superioridade técnica das 
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usinas fiêa- patente. Enquanto as -usinas-obtiveram uma produtivida-

· de de 59,9 sacos de a~úcar por hectare cultivado , os e ngenhos mo-

vides a animais obtiveram 26 , 2 sacos . En t retanto , fo i no segmento 

industrial que os ganhos de produtividade foram mais claros . As-

sim, enquanto que um operário empregado na moagem de ~ana produzia 

nos engenhos movidos a animais 19,8 sacos de a~úcar , nas usinas 

tal indice chegava a 200,8 sacos . Ou seJa , em te rmos de operários 

empregados na moagem, as usinas possuíam uma produtividade igual a 

mais de 10 vezes a dos engenhos movidos a animais . 

• A redu~:lro da produc;::lro sergipana de ac;:úcar na Primeira 

República, em rela~:lro ao pata~ar atingid o nos últimos anos do re-

g1me e~cravista, a qLteda dos pre;os internos e externos dos ac;:úcar 

foram eliminando os produtores menos competitivos, entre os quais 

estavam 1 inicialmente, os engenhos movidos a animais, e posterior-

mente, engenhos mov1dos a vapor . A crescente produ;~o das meia-u-

sinas e usinas de a;úcar sergipanas iam asfixiando a produ;~o dos 

antigos engenhos banguês • ' • 

• 

.. 
Tabela V. 15 
Sergipe 
Exportac;~o de A~úcar por Tipo d~ Estabelecimento ~7 

----------------------------------------------------
Anos A;úcar de Usinas Ac;:úcar de Engenhos Total 

----------------------------------------------------
1915 
1916 
1917 

233 . 884 
160 . 009 
299 . 924 

(53,6) 
(61,4) 
(68,9) 

202 . 001 (46,4) 
100.463 (38,6) 
132. 063 (31,1) 

435 . 855 
260.472 
424 . 987 

----------------------------------------------------- • • 

Os engenhos sergipanos iam sendo paulatinamente destrui-

dos com a conqu1sta de fatias do mercado do ac;:úcar pelas usinas e 
.. ·· . 

meia-usinas. Na década de 1920, segundo relatório do Inspetor 

Agricola; '' Os pequenos produtores, aqueles que lidam com engenhos 
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que os brancos. Uma outra raz~o da superioridade dos engenhos ban-
. 

gllês seria o fato de funcionarem com custos de produci~o mais bai-.. 
xos. Isto se deveria as peculiares rela~~es de produ~~o vigentes 

nos engenhos. Comparando-as com as vigentes nas usinas, o autor 

conclui: 11
[ ••• ] a combina~~o de salário e renda fundiária na forma 

primitiva, tipica da agricultura das centrais, era praticamente 

desconhecida nos engenhos, em cujas lavouras os dispêndios de sa-

lârios em dinheiro eram aLisentes." Seria exatamente ai que residi-

r~a o segredo da vitalidade económica dos engenhos bangtlês quando 

confrontados com as modernas usinas: " Dada desse modo a fixac;~o 

de um certo prec;o de produc;;~o pelas unidades mais modernas, isto 

é, as usinas de modo geral, as quais incoroporavam à sua mercado-

ria o valor representado pelo adiantamento dos meios de vida d~ 

trabalhador (trabalho necessário), além do valor das cond~c;;~es ma-

teriais do trabalho, fixava-se o pre~o de pr~duc;;~o da mesma merca-

doria, nas uni~ades tradicionais, como uma reduc;~o de valor em re-
• 

lac;~o à mercadoria produzida modernamente", isto porque"[ ... ] as 

condic;~es de trabalho, se haviam produzido em regime de auto-sub-
• 

sistência, [nos engenhos] o qt1e queria também dizer que n~o neces-

sariamente precisariam voltar ao bolso do capitalista." Nestas 

condic;;~es, 11 a produc;;~o das usinas teve de enfrentar desse modo, 

na transic;~o do mercado externo para o mercado interno, a vantajo

sa competic;~o do ac;úcar bruto, que se podia vender a praticamente 

qualquer dos mais baixos pre~;:os, adjetivados de "vis" pelos pro-

prietàríos das centrais açucareiras, ••• "[ negritos meLIS] .. 0 

Podemos constatar que a explicac;~o de Gnacarini é diame-

tralmente oposta ao que se verificou com a agro-indústria a«;:uca

reira sergipana na Primeira República. Ao invés de grande resis-

317 



. - - - -.- ·--tência dos engenhos bangtlês, o que se verificou, em Sergipe, foi 

uma redu~~o de seu espa~o econOmico e um persistente definhamento 

de sua produ~~o. Analisemos alguns dos aspectos da tese de. Gnaca-

rini à luz dos dados sobre a agro-indústria a~ucareira sergipana. 

O primeiro reparo que levantariamos .à tese de Bnacarini 

refere-se à caracteri::ac;~o dos produtos. Segundo o autor, os enge-

nhos produziriam a~úcar bruto e as usinas a;úcar cristal, sendo o 

do primeiro tipo preferido pelos consumidores do interior e além 

disso. mais baratos. Embora n~o tenhamos encontrado estudos que 

respondessem cabalmente a essas quest~es, lembramos que as usinas 

produziam além do ac;úcar cristal, a~úcares brutos-- os chamados 

segundo e terceir~~ jatos, os quais eram exportados, em raz~o das 

tarifas alfandegárias normalmente terem protegido os refinadores 

dos paises importadores de a~úcar . Nos momentos mais dificeis para 

a coloca~~o dos ac;úcares nac~onais no mercado externo, é de se su-

por que ~stes ac;:úcares brutos de usina concorressem com os a~úca-

res dos engenhos. Resta a quest~o dos menores preljOS que os enge-
• 

nhos pqdiam cobrar devido aos seus menores custos de produ~~o . 

-
Quanto aos pre~o médios do ac;úcar obtidos pelos engenhos 

e usinas serg~panas, podemos ver na tabela abaixo que os engenhos 

conseguiram vender, em 1923, seu produto a pre~os superiores ao 

congénere das usinas. 

• 

Tabela V.16 
Sergipe 1923 
Pre;o Médio Obtido Pelo Saco de Ac;úcar de 60 kg 4 ~ 

-------------------
Usinas 
Engenhos 

38$417 
39$667 

---------------·-----
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Os pre;õs médios obtidos pelas usinas e engenhos por um -
saco de 60 kg de açúcar foram fornecidos pelos relatórios de vis~-

tas do Inspetor do Ministério da Agricultura. Os p r eços atribuídos 

a cada unidade s~o médios, no sentido de que podem ter variado du-

rante o ano, como também porque é uma média dos preços dos dife-

~entes tipos de açúcar fabricado . Para chegar ao pre~o médio obti-

do pelas usinas e engenho por um saco de açúcar tiramos uma média 

aritmética dos pre~os médios registrados nos relatórios do I nspe

tor Agricola. Assim, conseguimos dados referentes a 6 Ltsinas, no 

ano de 1923, as quais receberam um preço médio máximo de 42$000 e 

minimo de 32$000. Quanto aos engenhos, também utilizamos os pre~os 

médios de 6 unidades, sendo 3 do municipio de Itabaianinha, e Ltm 

de cada dos municipios de Arauá, Boquim e Capela. Os pre;os médios 

obtidos pelo saco de a;úcar por engenho variaram de 50$000, no en-

genho Bonfim (Arauá), a 20$000, no engenho Junco (Capela), sendo 

aliás esses pre;os destoantes em relat;:~o ao preço uniforme de 

42$000, obtido pelos engenhos do ~unicipio de Itabaianinha e ~o-

quim. Portanto, o pre~o máximo obtido, por saco de at;:úcar, vendido . . . 
pela usinas, foi exatamento o preço modal obtido pelos engenhos. 

Embora se possa questionar representatividade dessa pequena 

amostra, nos apoiaremos nela para construir uma hipótese de forma

t;~o de preços do a~úcar nos diversos mercados brasileiros nas pri-

meiras décadas do século XX . 
• 

O primeiro suposto é o da inexistência de um verdadeiro 

mercado nacional ou mesmo macro-regional de a;úcar . A agro-ind,ts-

tria a;ucareira foi formada e manteve-se por séculos atrelada ao 

~tendimento dos mercados estrangeiros . Sua localizaç~o litoranea, 

o curso dos rios navegáveis, as reentrancias do litoral e, poste-
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riormente, a constru~~o de ferrovias permitiram essa orienta~~o . 

-. .· . ·-
Por outro lado, sendo o a~úcar um produto 1ndustrial e que requer, - - _._ .. _ 
por mais rústico que seJa o seu processo de produ~ao, investimen-

tos mlnimos em equipamentos e instala~~es e tendo o seu c onsumo se 

difundido entre a popula~~o brasileira , perm1tia o surgimento de 

fornecedores para os pequenos mercados locais do vasto interior 

brasileiro. Os elevados custos de transporte e comercia l iza~ao 

permitiram a estruturac~o de inúmeras ilhas de pequenos produtores 

que atendiam os mercados locais protegidos por elevadas barreiras . 

A comb1na~~o de ba1xa produtividade e elevados custos de transpor-

te permitiram a esses produtores voltados para o mercado local 

obten~ao de pre;os significativamente superiores aos obtidos pelos 

produtores voltados para os mercados estrangeiros . Com a drástica 

reduc~o das fatias conseguidas nos mercados estrangeiros, ~o ini~ 

cio do século XX, as unidades anteriormente voltadas para esses 

mercados tentaram colocar ao menos parte de sua produc~o nos mer-

cados nacionais. O problema é que um verdadeiro mercado nacional 

nao existia, sendo resumido às popula;~es das grande ~idades lito

râneas, mesmo porque praticamente o único sistema de transporte e 

comercializac~o capaz de integrar boa parte do Pais era a navega

ç~o de cabotag2m, Já que as ferrovias tinham um sentido alimenta

dor dos portos regionais . Portanto, se nossa hipótese estiver cor

reta, ao contrário do que afirmou Gnacarini, ~ problema para as 

usinas em sua concorrência com os engenhos pelos mercados interno~ 

nao era a capacidade dos engenhos produzirem açúcar a pre;os infe-

riores aos custos de produ;~o das usinas, mas o fato de que a ex

. trema segmentaç;~o do mercado brasileiro permitia que os engenhos 

vendessem seu produto nos mercados loca1s a preços maiores que os 
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desejados pelas usinas, já que esses mercados estavam protegidos 

da concorréncia das usinas por elevadas barreiras de custos de 

transporte e comercializa~~o. Assim, por exemplo, em discurso na 

C~mara, o deputado sergipano Coelho e Campos chamava aten~~o para 

a queda dos pre~os do quilograma de a~úcar nos quinqtlénios de 

1865-70 a 1880-85, quando teria chegado a $124, foi aparteado pelo 

deputado Jaguaribe Filho que afirmou:'' Há lugares no interior do 

Brasil em que se paga o a;úcar a 5$000''.~= 

Voltando aos engenhos e usinas sergipanas , em 1923 . A 

perda dos mercados estrangeiros no inicio do século XX e a compe-

ti~~o crescente com outros produtores nacionais nos principais 

mercados do Centro-Sul do Brasil levaram as usinas sergipanas a 

tentarem conquistar o mercado local e as ramifica~~es comerciai~ 

em dire~âo ao sertâo dos estados vizinhos. A pequenas distancia 

entre os engenhos sergipanos, mesmo os lor.allzados no agreste-ser-

t~o, n~o obsta~te a precariedade do sistema de transportes, n~o 

• 
permitiam, ao contrário do verificado em outras regi~es do Pais, a 

existéncia de significativas barreiras à concorréncia das usinas e 
• 

engenhos ma~s produtivas, de forma que os engenhos bangtlês, pri-

meiro ó~ movidos a animais e, posteriormente os movidos a vapor 

foram surumbindo à concorréncia das usinas. Tal hipótese parece 

estar em desacordo como os números apresentado em 1923, quando os 

pre~os m6di os praticados pelos engenhos foram superiores aos das 
• 

usinas . Entretanto, 1923 e o ano seguinte foram excepcionais para 

a agro-indús tria a;ucareira sergipana em termos de preços médios 

obtidos com a s exparta;~es. Em termos de quantidade exportada, o 

ano anterior havia sido excepcional , com um total de 44 . 641 tone-

ladas, quando a média do quinqtlénio 1921-25 fora de 29.202 tonela-
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das . Portanto, tudo ind~ca que d~itua~~o do mercado ínterno ser-

gipano em 1923, também foi excepcional . A coloca~~o de grandes vo-

l umes de a~úcar nos mercados externos e a eleva~~o dos pre~os nes-

ses mercados levaram as usinas e engenhos a abandonarem tempera-

r i amente o mercado interno , permitindo que produtores marginais 

estabelecessem pre~os acima dos obtidos nos mercados externos, cu-

jas · vendas eram feitas no atacado, via casas exportadoras . 4~ 

Em periodos normais, entretanto, a concorr ência pelo 

mercado interno parece ter sido acirrada , levando a homogeneiza~~o 

dos pre~~s do a•úcar nos mercados do Estado e a paulatina expuls~o 

dos engenhos menos produtivos .- Assim um questionário do Ministério 

dd Agricultura apl~cado entre meados de 1910 e fins de 1912 , indi-

ca um padr~o estável de pre~os cobrados pelo a~úcar em praticamen-

te todos os municipios do Estado, e chama a aten~~o para a deca-

dência dos pequenos engenhos ban~tlês. •• 

Se for correta a nossa hipótese de que os engenhos ban-

gOês se proliferavam pelo interior ao Pais, e>:plarando mercados 

protegidos da concorrência das usinas por barreiras de custos de 

transporte e camercializa~~o , sendo Sergipe, de certa forma, um 

caso desviante devida ao acúmulo em uma pPquena áree~ de engenhos e 

usinas, n~o estando os engenhos, portanto, protegidos da concor-

rência das usinas; resta testar a hipótese de Gnacarini de menores 

• 
custos de produ~~o dos engenhos bangUês . 

. . 

• 

. . . ~ ; .. . . ' . 
' . ~ .. • • . .. 
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---. Tabela V.17 
Sergipe - 1923 
Custo de Produ~~o e Margem de lucro em um Saco de 60 kg de Ac;:úcar 

Usinas -------------- ·-----------------------------
Proveito P~l•eiri Serr~ Nõgri Cuebe Soledade Tieb6 

---·- -------
Custo Tohl 22$090 mm 22S8b0 lOS720 25$980 38S58l 26$213 • 

Pre~o 42SOOO 35$500 40$000 40$000 42$000 mooo l8S5Bl 
Lucro Uqutdo 19$920 65600 17H40 9S2BO 16$020 sms 12$370 
"argee liquida de Lucro 47,4% 17,11 42,9% 23,2% 38,1% rs,n 32,2% 
-- --------------------------------------------------------------------------------

Engenhos • 

---------·----·----------·--·---·----
Fte Grande Trindade J~car~ Junco Pal1eir~ "~dias 
---·--- ------------------ ------

Custo Total 19S860 19$920 19$560 18$360 11$160 17H72 
Pre~J 42SOOO 42$000 mooo zossoo moo o 37HOO 
Lu.:ro llquido 22U4C 22WO 22$440 2$140 30$840 19S928 
"arge• liquida de Lucro 52,7l 52,6% 53,4l 10,4l 73,U 52,9% 

----------------- ----·---------------·- ·--

• 

Os dados apresentado ac~ma nos levêlm a concluir que realmen-

te os engenhos bangQ~s sergipanos possuiam, em 1923, custos de 

produc;:'1co inferiores aos das usinas, o que cor-robor-a a hipotese de 

Gnacarini. A combinac;~o de menores custos de pr-odu~:'1co e ma~ores 

pre~os obtido pelo produto levaram os engenhos bangUês a apresen-

tarem majores margens de lucro . Entretanto , esses mesmos dados n~o 

autorizam a conclus:'1co de Gnacari n i de que os engenhos bangQês po-

deriam funcionar a praticamente qualquer pre;o praticado no mer-ca-

do, do a;úcar . Como vimos, o ano de 1923 o único para o qual 

dispomos de dados de custos de produ~~o e prec;:os médios obtidos 
• 

por engenhos e usinas sergipanas --, foi excepcional, per-mitindo 

aos engenhos bangtlés cobrarem pr-e;os acima dos praticados nos mer-

cados externos. Em uma situac;~o nor-mal, isto é, de concorrência 

• 
entre engenhos e usinas pelas fatias do mercado local de a~úcar, 

os pre;os médios obtidos pelo a~úcar prodL!zido pelos engenhos ban-
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Mas para chegar a esse resultado é mister empregar processos 

muito especiais na cultura e no fabrico. 

E nem todos o poder~o fazer. 

Os maquinismos aperfei~oados custam muito • 
. 
Os engenhos bangQés, esses fatalmente desaparecer~o. 

S~o verdeiros trambolhos para os seus donos; demandam despe

sas e trabalhos que n~o podem ser compensados.''~' 

• Como vimos, a hipótese de custos significativamente menores 

aos engenhos bangfiês confrontados com as usinas, é explicada por 

Gnacarini pelo n~o pagamento monetário da for~a de trabalho e uti-

liza~~o de elementos materiais para a produ;~o do a;úcar obtidos a 

partir da produ;~o n~o remLlnerada dos parceiros dos senhores de 

engenho. A utiliza;~o de elementos quimicos no processo de produ-

~·o de a~úcar pela usinas, cal, enxofre, etc.: necessidade de 

comprar lubrificantes para o maquinismo, a dPprecia;•o de equipa-

mentes caros, s~o exemplos de custos que poderiam elevar o total 
• 

do custo de produ;•o do a;úcar de usina. Entretanto, por vezes nos 

parece que Gnacarini exagera na vis~o do engenho como uma unidade 

autárquica. Alguns, por exemplo, precisavam comprar lenha para 
~ 

movimenta~•o das caldeiras. Servi~os, como por exemplo, o trans-

porte de cana e a;úcar por carros de bois eram contratados a ter

ceiros pelos senhores de engenho. Porém, o que achamos fundamental 

na argumenta;•o de Gnacarini é a af~rma~~o de que''( .•. ] a combi-
• 

na~•o de salário e renda fundiária na forma primitiva, tipica da 

agricultura das centrais, era praticamente desconhecida nos enge-

nhos, em cujas lavouras os dispêndios de salários eram ausentes." 

[negritos meus] • • • • • • • • 

• 

Tentaremos, pois, investigar se realmente o pagamento de sa- ?l 
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lavradores proprietários das terras que-cultivavam, fornecendo ca-

na a um engenho vizinho ou lavradores n~o proprietários , que cul-

tivavam terras do engen ho . No per!odo escravista esses lavradores 

tinham em comum a propriedade de um número variável de escravos e 

dos rústicos instrumentos necessários ao cultivo da cana . Portan-

to, os estratos superiores dos lavradores -- os que possuiam ter-

ras e um bom número de escravos --, estavam em vias de ingressar 

na categoria dos proprietários de engenho, ou eventualmente obter 

o arrendamento de um engenho . Por outro lado, os estratos inferia-

res dos lavradores - - os que cultivavam terras do engenho ou de 

terceiros se aprox imavam de simples agregados, das pessoas livres 

e pobres. O per!odo pós-aboli~~o da escravid~o as5istiu a uma mo-

dernizaç~o da agro-indústria açucareira com a introdu;~o de enge- . 

nhos centrais e, posteriormente de usinas . Essas ~ovas unidades de 

capacidade de produ~~o relativamEnte grande incorporaram terras de 

antigos engenhos bang~ês e de agricultores independentes, expro-

priando parte da antiga camada de senhores de engenhos e agricLtl -

tores, que ficaram reduzidos à situa;~o de lavradores de terras 

das usinas ou fornecedores de cana~ mantendo pelo menos tempera-

riamente- a propriedade da terra01 .. 
Mais importante, entretanto, para a génese dos trabalhadores 

da agro-indástr1a açucareira do per!odo pós-aboli;~o foi a conver-

s~o de agregados às propriedades agricolas em moradores, isto é, 
• 

trabalhadores rurais que residiam nos limites da propriedade cana~ 

vieira, recebendo um local para a constru;~o de SLla morada e uma 

' área para o CLiltivo de subisitência, tendo como contrapartida o 

fornecimento de for;a.de trabalho para o prop~ietário --senhor de 

engenho ou lavradores. Há um consenso na bibliografia de que os 
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capit~listas, de oblen~~o de sobretrabalho, como o camb•o e a con-

dí~;:tfo), formas·usuràrl.as de extraç::;(o de sobretr-abalho (como o bar-
. . 

r-ac~o) e , finalmente, algo al.nda n~o referl.do> a coerç~o ext1-a-e-

conOmica . " "'"" • 

Dentre os trabalhadores n~o residentes na propried ade agri-

cola, poderiam ser contr-atados para ser-viços especificas, tan to no 

per-iodo escravista como posteriormente, trabalhadores das vilas e 

pe~uenas propr-iedades das vi::l.nhant;as. como m1.grantes do agreste-

sert~o que se d2rigiam à Zona da Mata nos meses da safra da cana-

de-ac;Ocar e ofereciam seus serviços, sendo contratados como assa-

lariados -- oco chamados "corL1mbas". ,...,. 

A histor-iografia pr-oduz1da após meados da década de 1960 tem 

chamado a atenc;~o para as al teraçfies nas relaç:eles de produc;~o qL1e 

a expans~o da produç=o a~ucàreir-a feita pelas usinas provocara . 

• 
Particularmente o desaparecimento ou dràst1ca r-eduç~o do número de 

foreir-os e moradores de condiç~o, isto é , trabalhadores residentes 

em ter-ras.dos engenhos e/ou usinas e que tinham direito à utiliza-

ç:~o de ~erras para o cultivo de subsisténcl.a . Ent~etanto ~ normal-

mente, este movimento é tido como recente, OLI seja, apenas em mea-

dos do século XX é que se estaria assistindo finalmente a uma pr-o-. 
• 

letar1zac;~o dos trabalhador-es da cana-de-açúcar com a retirada de 

cond1ç:eles de subsistências e o surg1.mento em seu lugar do assala-

r-iamento pur-o da for~a de trabalho . Portanto, Gnacarini n~o encon-

tra apoio na historiografia para afirmar que QS engenhos ao con-

trário das usinas, nas primeiras décadas do século XX, pra t icamen-

te n~o pagavam salários. O citado autor implicitamente generalizou 

uma var-iaç:~o da rela~~o de morada -- a do camb~o 
' 

na qual em 

contrapartida pela utiliza~~o de ter~as e outras condi~~e~ de sub-
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• Portànto. o qu~ se- ch-"'m&va cm Ar-auA contrato de rendeiro, s..-

aprox.:111ava do at-r~ndamento "pela palha" com algumas exigéncias 

adiciona~5 para o arrer1datár~a. Além do plan tio de capjm depois de 

colhida a ro~a. se ex1g1a um dia de trabalho ao proprie t ário da 

.. 
terra. Há uma cer ta ambiguidade na frase final do parág r afo acima 

c~tado n~o f~ca claro se o Jornal pago pela maioria dos pro-

pr~etários sign1fica que esta era principal forma de empr ego da 

for~a de trabalho agricola ou se era a remunera;Bo pelo d1a d& 

trabalho obrigatóriamente cedido ao p r oprietár1o agri co l a . De 

qualquer forma, mesmo que o dia d ~ t r abal ho cedido ao proprietár~o 

agricola n•o tivesse remuneraç~o monetária, ou seJa , que fosse o 

"camb~o", o parágrafo citado n•o deixa dúvida de ser essa forma de 

• 
obten~~o de for~a de trabalho minoritária no munjcipio . ~e 

Quanto ao mun1cipio de Está"ncia, chama-se a aten~:3'o para as 

dificuldades envolvidas nas rela~~es de mea;~o e sua pequena pre-

valência nesse . 

''Quase todos os trabalhadores [ sic J do municjpio pagam Jor-

nal a seus trabalhadores. O sis t ema de parceria nlo é ad~quado , 

pouco adotando a mea~•o, que muitas vezes degenera ou acaba ern 

quest~es entre rendeiros e proprietários . 

N~o há le1s que regularizem a 1 ocaç~o de servi;os rt1rais ; os 

trabalhadores s~o muitas vezes esbu lhados pe l ps propr1etários, q ue 

por sua vez sofrem prejuizos consideráveis p ro porcionados pelos 

trabalhadores que fogem das fazendas l evando mercadorias e dinhei-

roque lhes silo adiantados . ""'• 

De forma muito semelhante, no municipio de Riach~o se infor-

331 



ma o predomin~o do assalariamento por dia de trabalho na agr~CLil-

l:ur·a. 

"Raros :;~o os contra tos de mear;:~o, assint como os de par-c~:;?·· 

rias, no municipio. Quase todos os trabalhadores rurais s•o con-

tratodo• por dia, sendo a ~ua remunera~~o, en1 médl~, de l$000.''•" 

Quanto ao municipio de Capela, importante prodLltor· de 

c~r, o questionAria se detem na descr1~~c de algumas ~tividades do 

se:u cultivo, bem como das r e 1 a~; eles de produc;~o envol v id<:<s. 

" A cana é plantada , quase sempre, entre Junho e Jult"ta. O 

s1stema empregado com rela~;•o ao planlio é o a~gt11nte; trAbalhado-

res com a enxada. sem obedecerem a mEdida, nem regra, co l ocam a 

semente no sulco ou coveta e sobre ela pelem qLialquer quantidade de 

terra. Para fazerem este servi~o , desordenado, cobram a dlát·ia de 

15000 a 1S500 ; depois de plar1tadas as canas, seguem-se a~ c~pinas, 

que s•o feitas, por prec;-o antecipad~mante c:onvenc~onado ." ""' 

No inicio da década de 1920, segundo outro documento ofl-

cial, a remunera~•o monetária por trabalhos nas l avouras de cana 

sergipana continuavam predominantes , as diárias convivendo CO«I Ms 

empreitadas : 

" O regime de salário adaptado e dominante é o do diarist.;,, 

sem direito à comida . Entretanto , em certos mLrnicipios, ~dotam oa 

servic;-os por empreitadas .'' Os servi;os na l avoura can~vJeira s~o 

assim descri tos : ~~~~os primeiros mese>s de trab.:~lho, isto é , de Ju-

nho a Agosto, plantam "toletes", nos terr·enos altos, enqL1anto que, 

de setembr o a novembro quando a& usinas jê estao em movimento, 

aproveitAm as "pontas" das safras . as quais sao ent~o plantadas 

nas v~• rzeas. 

As limpas s~o teit:~s qLiando o estado dos canaviais as :-ecla-

• 



mam, var1ando o seLo número com o correr da esta;•o invernosR e 

também com a q~aljdade do terreno . Entretanto, embora existam ca-

• naviais que exijam 8-10 limpas, a média é de 5-6 capinas, com o 

espa~o de 2 meseE, duran~e o ano, 

Esses trabalhos s~o rudimentares, com o aLtxilio da enxada~ à 

raz~o de 1$500 por conta, ou sejam; 6SOOO por tarefa (3,025 m~) • 
. 

A colheita da cana faz-se a fac~o, percebendo o cortador, de 

6 a e réis por arroba, ou 300 réis por carrada de 50 arrobas. Os 

carre1ros percebem pelo transporte, entre os canaviais e as us1-

nas, também 300 ré is por 50 an~obas, ganhando o " chamado•·-" (guia 

dos cart·eiros), apenas 150 •-éis, por 50 arrobas, dando, assim, un1a 

despesa total de 750 réis por 50 arrobas de cana, postas nas us1-

nas . u <>~ 

A import~nc1a das remünera;eles monetárias, mesmo qLte n~o 

• 
equivi'>less"'m a assalariamento puro, faziam com que as mesmas oci-

lasserT. de acordo com a oferta e demanda de forc;a de trab<'\lho. Em 

periodos ~e demanda excepcional de for~a de trabalho poderia haver 

uma noajorafiilío em seLt pre<;:o . Algr.! assim teria se VE!rificc!ldo no p~ ... 

riodo da Primeira Grande GLterra com a excita;•o da derrtanda inter-

nacional de a;Ocar e eleva~•o do custo de vida . 
• . 

" O salário do traba lhador rural na regi•o ac;ucar&ira é , om 

média, de 2$500, sem alimentai~o e durante a corlflagra~•o européia 

osc1lou, com o aumento geral do custo de vida e a el~Vailo da co-

tac;lo do açúcar,·entre 4$000 e 5$0(10 . " 6
"" 

Utilizamos exemplos, t~lvez excessivos, de descri;~es de re-

la;~es de produçlo na economia a~ucareira sergipana com o intLtito 

de demonstrar que, ao menos nesse Estado, a remunera~lo monetária 

n~o s6mente fazia parte do complexo de relac;~es de produc;~o, como 



também des~mpenhava papel importante em termos de trabalhador-et' 

empregados. As fontes par-ecem indicar que apropr-ia~~o de tr-abalho 

sob formas de renda pr-é-ca~italista n•o eram mttito difundidas, otr 

ao menos n•o ~ram predomjnantes . Podemos~ ainda, examinar algumas 

fontes que tratam de ttrlidades especificas da agr-o-indústr-ia aiuco-

r-eir-a serg1.pana e de Sl..tas rel ac;e!es de produ~:ieo. Esse exame mais 

pormenorizado da quest~o nos permitirá a separ·.:11;:~o dos engenhos 

das usinas e, portanto, tostar uma hipótese de Gnacarini : serHlm 

as rola~~es de produ~~o nos·engenhos diferentes das usinas ? Ou 

mal.s especl.ficamente, nos engenhos, ao contrár·io das usinas, n~o 

se pagariam salários 7 

Os engenhos, mesmo os de menor capacidade produtiva, mo1am 

canas cultivadas por fornmcedores externos e canas ctrltivadas em 

suas terras. A pr1meir~ quest•o a ser analisada, portanto, é como 

eram oroduzidas e compradas pelo engenho essas canas cultivadas em 

suas terras ou em outras . 

Os relatórios das visitas de inspe;~o do funcionário do ~li-

nisté~io da Agricultura quase que invariaveimur1te afirmam que as 

canas moidas pelos engenhos eram fornecidas por lavradores e agr~-

gados. N~o se detalha as relac;~es de produc;~o ~rttr~ agregados 

senhores d~ engenho, porém, hà 1ndicios de que a cana cultivad~ 

pelos agregados fosse fornecida como contrapartida à utiliza~~o de 

terras e ao fato de estar o · agregado sob a prote~~o do senhor de 

engentto. Os agregados -- este é o termo utilizado pelo funcionàr-io 

do Ministério da Agricultura --, teriam a permiss~o de plantar en-

• tr& as f1leiraso da canaviêll lavouras de subsisténc~a. O consórcio 

entre a cana e algumas lavouras de subs1stencia: m~lho, feij~o e 

fava, ~ tac~l~tado pel3 ciferen~a dos ciclos vegetat~vos. Enqunnto 



a cana tem um cic:!a vegclacivo longo. mais de 12 meses, o feij~o, 

milho e fava têm ci::los vegetativos curtos. em torno de meses, 

perm.1tinco o seu plantio n.as novas .iu-eas planl:at1as com cana. Po::;-

sivelmente, a cana dever1a ser entregue ao pi~oprietário d~ terra 

como nag•mento do arrendamento. Pode-se especular ainda que uma 

~Lttra obriga~:o do agregado fosse estar à dispoaiE~o do senhor de 

engenl1o p~ra trabalhar no que fosse necessário ao funcionamento do 

engenho. recebendo remunera~~o monetária abaixo do pago aos traba-

lhadores n~o residentes. como aliás, registra boa parte dos estu-

dos sobr~ essa regi~o. Er1t1·etanto, n~o se deve imaginar que atr&-

vés desse mecanismo os senhores r.le engenho consegl,d riam extrair a 

totalidade da forc;:a de tt-abc1lho necessária ao funcionamento do Em-

genho. Na realidade o número de agregados dos engenhos n~o era t=o 

elevado. Assim, por e:cemplo, no engenho Mam~o ( Itabaianinha 

1923) a cana ser1a fornecida por 7 agregados e lavrado1·es; no en-
• 

genho Lagoa Dantas (Itabaianinha 1923) ser1~m 6 agregados e la-

v•··adores; no engenho S. Jo~o do Norte (Itabaianinha - 1923) seriam 

10 agregados, no engenho Bonfim ( Araué - 192~) eeriam 3 agrega-

dos."'"' 

A cana cortada rebrotava dando uma nova cafr·a. A essa cana 

se chamava soca, se houvesse uma nova rebrota Gerla chemada res~o-

ca. As socas e ressecas diminuíam os traball1os com o preparo do 

solo e cultivo da cana, ~eduzindo porém o rendimento da cana. O 

cultivo da soca e/ou resseca exig1a apenas capinas, no caso do En-

genho Fonte Grande (ltabaianinhal, apenas 3 por aro, quando a cana 

plantada exigia 6 capinas. A redu~~o dos trabalhos nc cultivo da 

cana possibilitava a contrata~~o de trab~lhadores pat~ tarefas es-

pac11lcas nos momentos que fossem necessArios aos engenhos. A 



• 

• 

exiGténcia de unoa cam~da de popula~ao sem terras ou com terras in-

suficiente~ para prover· a subsisténcia da familia permitia o seu 

assalariamento temporário. Esses trabalhado•·es podiam ser contra-

lados por Jornadas de tr·ab~lho de 15 horas diárias, das 6 às 21 

horas, como por ~xemplo no Engenho Lavagem (Capela- 1923), onde, 

'' O pre~o médio do trabalhador rural é dP 2$000 o di~ e a seco, 

como é r-egra qeral . " No Enoenho Cruzes (JaparatLiba - 1975) " o sa-

lârio diàrJ.o médJ.o foi de> 3$000." Na Fa::enda Flor do Norte (Capela 

- 1926) " O preco médio do Jornal diário a um trabalhador é de 

2$500 "" mulher 1$300. Um carreJ.ro 2$000 e chamado!~ 1$500 . ""'"' 

Uma fcrma de remunera~~o alternativa à diària era o pagamen-

to po1· empreitada. Era comum o contrato por conta, sendo esta Lima 

medida de área, variável conforme a regi~o do Estado, que deveria 

ser cap~nada. No Engenho Junco ( Capela - 1973) além da contrata-

c;~o de trabalhadores por diárias havia " as empreitadas por conta 

de tarefa, como é praxe geral no Estado." Da mesma 'forma no Enge-
•• 

nho Alecrim (Siriri -1925) " As empreitadas diárjas s~o comuns>, 

por conta, medida de SLiperficie local , sendo qLie um trabalhador 

faz duas e mais r.:ontas." No Engenho Cruzes ( JaparatLIIJa - 1925) " 

Os trabalhadores fazem, em geral, empreitadas rar~ os trabAlhos 

nos cant?.viaJ.s, fazendo três e quatro dias na seman.:~." O i'unciontl-

rio do Ministério da Agricultura observa, ent~o que, " O proprie-

tário, como todos, queixa-se do mal trabalho e>:ecLit~do nas en1pre~-

tadas --a conta-- sem querer:em trabalhar a semana ir1teira . " 6
"" 

Quanto aos lavradores que forn eciam canas aos e n gen hos, se 

utilizassem terras do próprio engenho, é dE! se supor que além da 

forc;.:~ de trabalho da famil1a; fossem obrigados a contratar traba-

lh._dorF1S assalariados, pois as possibilidades de agr·egarem trabe-



de renda-trabalho. estavam colb1das pala ·rolo de n~o serem pro-

prtetários d<~s t<'!rras t..lll ti 'v adas. 5'2 fos!i>l:m pt·opriet~rios di'! c; ter-

ras em que cLtltiva~·am a cana, poderiam agrog3r trabalhadores, po-

ta r tr aba 1 hadores d lar is tas OLL por empn= i tadt~s con fot·mG as ne<.!J!:>-

s1dades de trabalho. Ess es farnecedot·es de cana, cont1nuavam ~enclo 

remunfwadcs. segundo a tt-adJ.c;~o. com p<lrt~ do açúcar· prodl\z:ldo. 

Ass1m. no Engenho Fonte Gra~ue (Itaba1aninha- 1923) " [ •• • J por 

C'1Cas1~o da mcagem, os lavrador~s recebam mntade do a~;úcctr brLcto." 

Da rne~ ma forma, no Enger1ho Trindade (Itabalaninha- 1923), 
• 

H [ •• .,J 

:?stes últimos [ os lavradores] plantam, tratt~m e colhem a cana n•-

cel.u:...ndo em troca metadE> do cl(;úcar produz 1do . " Porém os 1 avr.:.dcwes 

tinham que pagar '' ao proprietário do Eng~nl1o 1$000 por carro de 

cana tr;:;nsportado à ti b.cl o de transporte . ..... , 

Além dos trabalhos agr·icolas os engenhos empregavam tr·aba-

lh~dores na planta industrial. Esses trabelhadores, po~sivc>lmente 

residiam em terras do engent1o e teriam djr~ito A utilizmr ~u··~Db•S 

de suas teri-as pat·a o cLcl tivo d<=> subsisténc:i<:~. Entret.:mto , CPI"t."l-

rnente. recebiam salários pelos trabalhos de fabric:a~~o e embalag~m 

do ar;ucar. Abaixo mostramos dados de emprego e s.:1l~r10 de opror.ll-

rios dos engenhos •• 

• 
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Tabelà V.lB 
Sorg.1pe 1923 
Qp,-.rárioo: Emr,~regc:~dos no:~ Fabt-ica4;:~0 de Açúcar nos Engenhus ôY 

-----------------------------------·----------.... ____ ----
Núm~ro ele Engenhns 
Tol·al de Dp~rários 
Total dos Salários djàrios 
N. Méc'lO de OrerárlDS por engenho 
Salário Médio d1Ario por Dperár1o 
Total de Salár.1o D1àrio Médio por Engenho 

10 
98 

149~100 

9~8 
J$5~.1 

14$910 
---------------------------------~-----------------·----

A concentra~~o de trabalho$ necessários ao funcJonamento do 

engenhos nos meses da safra, quando ao lado da 1ntensa at1vidade 

no campo, com o corte e transporte da cana, alia-~e ao trabalho de 

fo:~brica~~o. embalagem e transporte do aiúcar para • os trap.l.ê'hes, 

onde seria armazenado para com~rcializa~•o, faz antever a necessi-
• 

dade de contrata~•o de trabalhadores. Gnacarini resolve esse pro-

blcma para a sua hipótese de que os engenhos n~o contratariam tra-

balhadores assalariados com a suposiç~o de uma safra nos engenhos 

m,;us longa que a das usinas, com o que haveria uma desc:oncentr-ac;:tto 

temporal de atividades. No caso de Sergipe, em 1923, entret.;mto, 

os dados de durac;:~o de safra~ para 6 engc.mhas, ind.icam 92 d1as c:o-

mo a durai~O média da safra, enquanto para l usina5, no mesmo ano, 

a sAfra média seria de 125 dias . Aliás, a m~or Area cultivada com 

c~na, em terras própr1as e de terceiros, a düversidade dos solos e 

variedades de cana pemi tiam às usinas Ltma mc!\tLtr.ac;:to escalonAda das 

canas de forma a prolongar a safra de forma mais factivel que os 

engenhos. 70 

Estamos longe ~8 pretender com essas exemplifica~~es ter 

desvendado os ''segredos interno5'' dos engen~s de ac;:úcar. A doeu-

mentac;:~o utilizada n~o perm1tiria isso, nem é o nosso propósito 

noste trabalho conseguir tal fejto. Entretamto, esper-amos ter de-
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mons tr.:~do que o assa 1 .,u· ia.ncn lo de parte da fere; a de trabalho , , . - -· 
de que t~mporár~o , f~Zld parte e, era mesmo , componente lmportante - --~-

do comple:~c de rela~el!:!!i> de produc;-:l!o dos engenhos bangt\ês sel~gJ pa-
• 

nos nas primeiras décadas do século XX. Ass~m sendo , os engenhos 

tinham entre seus custos de produ~~o o pagamento de sa l árJ.os que 

combinado com uma produtividade muito meno l- quP a obtid~ nas usl-

nas e a redu;~o dos mercados externos para os produtores sergipa-

nos. foJ. d e struindo ine:<oravclm .. nte ;;eu espar,o economico . A con-

versl!!o dos canavia~s dos engenhos em fornecedot·es para as usJ.nas 

e/ou pa~tagens fo1 a saida para a sobrevivência económica dos an-

tigos senhores de engenho . 

3 . O Algod~o 

• O algod~o, como em outros estados nordest.1nos foi, em Sergi-

pe, por algun~ anos, o segundo produto de exportac;~o, tendo sJ.do 

posteriGrmente superado pelos tec i d os de algod:l!o . Entretanto, esse 

produto nunca c hegou a amea;ar de fp rma consistente a hegemon ia do 

a~úcar . Apesar d e indica~~es d e exporta~~o , antos da Buerra de Se-

cess~o. e do fato de o mesmo ser c ultivado na regi~o , para forne-
• • 

cer matéria-prima ao artesanato local , sua cultttra só tomou impor-

t~nc1a econOmica após a referida guerra . Porém, f inda a guerra, os 

EUA reassum.1ram sua predomin<tncla no mercado inler-n.nciona l. As e:<-

porta~~es brasileiras , de Llm total de 288 . 939 tonP l adas , n a década 

de 1861-70 , ati n giriam Llm ponto m!ni mo d e 150,962 tone l adas , n a 

década de 1911-20 . Y~ 
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Tahei,;. V. l'? 
Serq.:.pi? 
E~~orta~~o Méd1a Pnual ele Algodâo 72 

--------------------------- .... _____ .. ______________ _ 
----~------------

Per h.•dü Q:..1an l:idade 
(em Ton.} 

Valor <*> 
(em contos) 

Pre;o Médio por Ton .( *) 
(cm mil-nhs) 

------------------·--------·------------------ - .. ·- ·-·----·----.. ---·---...--
1891- .l ~~9~· ...., "19 ........ 3 .•104 1.606 
J.B96-l900 1 .. 218 2.372 1.947 
19C•1-.l 0 05 3 . 513 . .., . 1 

:>. -' ... '.; 1.776 
1 'itió-19.!.0 2.6ó<;" .l', " 432 1.661 
1911-lql~ 76(1 1.344 1.768 
.l.91b-19:'') ..,...,~ 

.....~ .. - 749 .., ... )f! - • . _.t 

19:1-1;;'=5 771 1. '>'76 .., r.óq 
.A... • '-., 

1926-19:::9 531 911 1.374 
---------------------------7-------------------------------------

(;) Deflac:~onado 

Em Serqipe~ no pel~iodo pós·-abol i~lleo da esc l-avid~o, ê·lfó 

export~~ôes de algod~o seriam direc~onadas para o mercado nacio -

nal. Sergipe nunca consegu~u. em termos nacionais . ter uroa posii~O 

oe rel~tivo destaque entre os produtores de algod~o . Diante da• 

dlf~culdades enfrentadas por todos os produtores nac~ona~s para 

coloca~~o do prcduto no mercado internacional, a produq~o sergipA-

na voltou-se 1n~cialmente para o me1"c:ado nacl.on;;\1 e, posterJ.ormrm-

te , para o local. 

DeslocadoG do mercado internacional, os pi"Odtltot~es tlra-

sileiros viram o~ pre~os do produto sofrerem balNi\S con~ecLttivas, 

e os comerciantes . a possibilidade de industriali:á-lo. A indús-

tria t~wtil nac~onal em ewpans•o, criou-lhes Llm novo mercado, im-

p~dindo a total decadªncia da cultura algodoeira • Na década de 

• 1890, o governo federal impós elevada tarifa alfandegária sobre o 

algod~o importado, reservando aos produtores locais, 

práticos, o mercado nac1onal. Nessa época , a indústria têxtJl do 
• 

Sudeste Lrasileiro. em franca e:·pans~o, passou a demandar forte-

m~nte o algod~o produ~ido nos ~~tado nordestinos. Os r-redutores 

~~rgipanos , que ;6 exportavam para a Bahia, onde, em mPados do sê-
340 



cu lo XIX, local i:::ou-Ge uon importante centr-o produ tal" , pac;sc:~ram 

exportAr, também, para o Sudeste brasileira . 7~ 

Coma ;.e pode vE?r na tabela acima, com e::ceç:~a da 
• 

• qLun-

qa~nio 1901-0~. e. secLtr1d~riamente, 1906-10, a quAntidade m~dia 

anual dE! a 1 god~o exportado pol- Serg~ pe apresentou Llm•l tr>ndc>nc !.1 elO 

declinio em relai~O ao patamar ~tingida em 1891-95. JGto n•o obs-

tante a re=~~o dos pre~os médios obtidos com a exporta~~o no& anos 

entre 1916 e 19~5. Aliás, Hm alguns anos do qLtinqtlérliO 1916-1920, 

em parte em decorrénc1a de 'ecas e pragas nas lavoLttdR, a pr·odtA~~o 

sergipand de algod•o n~o fa1 capaz sequer de atender à d~mand~ d~n 

fábricas t~::tei!o locais. A persistente quecla na qLt.=ontJrlade expor-

tada de algad•o mostra que a agricultura sergipana rt•o teve dina-

mismo suficiente para prover a demanda local por algod~o e manter 

e/ou expandir a qtJantidade exportada, com se pode comprovar no 

quadro abai>:o. 74 

Tabela V.20 
Sergi.pe 

• 

Ectim~tiva da Produi~O 
(em toneladas) 

de Algad~o ..,.., 

-------------------------------------------- ------
Ana Consumo 

Interno (1) 
F'rodLtÇ'•o · ( J.) I ( 2) 

( 2) 

---------------------------------------------·-- .... 
1915 336 3 . 112 2 . 404 1,29 
1916 169 2 . 494 1 . 853 ..t,35 
.1917 152 3.575 3 . 727 Q I C?6 
1918 133 3.704 3 . 837 0,97 
1919 40J. • 3 . 450 3.851 0,90 
1920 770 3 . 399 4.545 0,73 
1921 7<J4 4 . 162 4.956 0,84 
J.924 508 3 . 300 4. 950 0,72 
1925 526 3.401 3 ~ 924 0,87 
19:?6 • 126 3 . 615 3 . 741 0,97 
1928 744 3 . 668 4 . 432 0,83 
1929 469 3.366 3.835 0,88 
-· --- ------------~-------------------------- ------
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N~o se oode con&iderar o crescimento fisico da produç•c 

de> algod~o. de um p.:~tam~r e:-m torno de 2.119 toneladas anuais, no 

perido 1891-95. para 4.104 toneladas, no perJodo 1924-29, signi·fi-

cativo . Mesmo porque a demanda local por alqod~o, representada pe-

la~ fábricas têxtei& cre5ceu acentLtadamente no mesmo periodo. O 

resultado, fo1 como vimos. a transforma~~o do mercado local no 

mais importante demandante da praduc;~o algodoeira do Estado, ~5endo 

marg1nais as exporta~~es para os mercados nacionais. Dentre os 

mercados nacionais, o Rio de Janeiro ocupou o primeiro lugar 110 

dest1no das exportai~es sergipanas de algociWn na maior parta de• 

periodo, sendo complementado por Sâ'o Paulo e Bahia . A ausência de 

exporta~~c do produto para estados vizinhos, SLtgere que, ao con·· 

trário cio ac;úc.;u-, nâ'o havia exporta:;â'o para n12rcados estrangeiros 

via pra~as de outros estados . A Bahia que aparece como um dos 

principais destinos das exporta~~es sergipan~s de algod~o no pEri-

do pós-aboli~~o, poss~velmente consum1a em SUMS f~bricas téxtejs o 

algod~o exportado por Sergipe. 76 

Tàbela v.21 
AracaJll 
Participa~;~o dos Principais Mercad01s no Destino 
das Exporta~~es de Algod~o 77 

-------------------------------------------------
Per iodo R10 de Janeiro Bahi• SWo Paulo 
--------------------------·---------------------
1912-13 89/. e-z. 2/. 
191:5·-19 19F. 401.1:' 4 0% 
1922-26 80% j 41 3/. 
.1927-29 47/. ")()"1.' "' .. 'T. .. l'(. .._.v • _________ ._ ____________________ , ____ .. ____________ , ___ ....~ 

Talvez a pequena e declinante exporta;~o sergipana da 

lllgod~o pudesse ser c>xpll.cada, ::.>ntre outro.,_ r.atores, pela aLIS~nc::ta 

no E"lado, dos gr.andos grupos que comerc:iali=avam o algod~o, a ni-
-r·~ .._ . ...,..:. 



vel nacional. Os ~rodLttores locais estavam submetidos a uma rede 

de comerciali~ac~o, que ia, dos descaroçadores do inter~or, aos 

fabricantes-comerciantes de tec~dos . Essa situac;~o, foi assim d~s-

cr·i ta por uma autoridade local : " A circunstância de ser um Estado 
• 

com mercado d e pluma engarrafado, por efe~to de uma série de cau-

sas em que avultam as dificuldades portuárias e também o malbara-

tamento do produto, este fato muito concorreu para o surto indus-

trial que encontrava apo~o a~nda nLtma matéria prima desvalorizada 

num brac;o operário barato." 7 "' 

Dessa forma, a ~ituaç~o do mercado local do algod~o, em 

Sergipe, pOde ser assim descrita: um grande número de prodLttot·es, 

em sua m.ni_oria pequenos prodl.ttores, que vendiam , Ol.t melhor, entr.e-

gavam o seu produto aos descaroiadores, nas localidades do agres-

te-sert~o, por conta de adiantamentos feitos por estes . No elo se-

guinte da cadeia estavam esses descaroçadores, em nómero relativa-

mente elevado, instalados nas regieles produtoras •. No óltimo elo, 

u~ nómero bem menor de comerciantes-industriais de algod~o , que 

formavam um oligopsón}o, com poder refon;ar:lo, pelo fato de o e~lgo

d:lo sergipano ter poucas possibilidades d.e concorr~ncia no mercado 

nacional e internacional . 

Em 1903, Sergipe displ.tnha de 72 descaro;adores de al~o-

d~o, sendo 58, movidos a vapor e 14, a animais. Nessa época. se

gundo o Presidente do Estado, a zona que mel hor se adaptou à cul-

tura era compreendida pelos municipios de Sim~o Dias, 
• 

I tabair.ma, 

Bao Paulo, N.S, das. Dores, Aquidabl, Propriá e Bararl.t. 

Sergipe contava com 89 descaro;ado l~es de algodlo, elos ql.tai s 36 

possuiam expurgadores de sementes . 79 

Vejamos como se dava o financiamento da lavoura algodo-
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P.Jr~ .• segundo urna autorJdade locAl: " Ainda n~o há um regime regu-

lar de financiamento da lavoura algodoeira em Sergi[le. Os lavrado-

res ,nais adi.:tr.tados consegLtQm do oridinário, cal.ICl011.:'1r uma parte 

de sua safr-a conteior, ao.s bancos locais, qLte lhes ad1ant.am c~rca 

de 701.. Com esse adiantamento custeiam as novas rc:lt;As;. Ot.ttros, os 

lavradores menores, obtém dos donos de instala~~es ber1eficiadoras, 

o custeio do trabalho de sua lavoura, ou em dinheiro ou em manti-

mer.tos, com a condi~~o de vend~ren1 toda a safra a si. Assim e!.s&s 
• 

pequenos lavradores que s•o a maioria, ficam compromettdos até a 
• 

última arroba de seu prodl.tto. Na ,-ealldade n::lo agem por conta pró-

pria. S~o meros empregados dos primeiros . " ao 

Fica claro, ent~o, o papel dos descaro~adores de algo-

d~o: menos que industriais, s~o comerciantes de algod~o, subordi-

nam os pequenos produtores, através de ganhos c:omercic\is, impondo 

baixos prec;os ao algod~o e prec;os elevados às mer-ccodorias que for-

necem aos produtores e, por outro lado, cobrando altos juros sobre 

os adiantamentos que proporcionam a estes. A divida contraida pelo 
• 

produtor, além de proporcionar ao descaro~;a;dor elevados JLtros, 

ainda assegura a exclusividade na compra do produto. 

Continuando, o autor afisim descrevau ali diver!!las modali-

dades de financiamento, que v~o , de condi;~e~ escorchantes, a em-

préstimos sem Juros e sem garantias . O autor n~o explicou em que 

c:ondic;Cies, reg~~o e época essas modalidades d'e empréstimos foram 
• 

adotadas . Mas fica implic~to que modalidades t~o diversas corres-

ponderam a situa~~es distintas, desde c reUacionamanto desigLtal 

entt·e um descaro,t;ador e um pequeno proprj.etá•rio -- essa mesma r e-

lac;Zfo, amenizada, seJa por um aumento da c:onrorrénc:ia, entre des-

carot;adores, ou aumentos excepcionais da de~da de algod~o nos 
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~Pntros consum~dores -- até uma relaç~o b~seada em la~os pessoais 

d~spensasse gat·antias ou juros. 

• • 

VeJamos as modalidades de financ~ament.o: " Alguns f<;~<:em 

adiantamentos com a condi~~o do lavrAdor ~m algod•a na época da 

~afra . com um desconto de 1$000 ou 2$000 em cada arroba de 16/18 

C]LtJ.los, Gobre o pre~;o que vigoroLt por ocas~:.to de. colheita. 

Outros adiantam sob a condi~~o do lavrador pagar na sa-

fra sem desconto e sem JUros, mas dando-lhe preferéncia, em igual-

dade de pre~o e na vendagem do algod~o . 

Há ainda os qtte cobram juros de 1X a 2X ao mês . 

Hà também o sistt?ma comLtmente ttsado qtu:? é o c:le ernprésti-

mo sem juros e sem garantias, apenas apoiado na confian~;a mútLta . "'u 

Por fim, bancos, aos quais pequenGS lavradores n~o têm 

• 
acesso, financiam , ainda segundo o mesmo au~r, sob as segu~ntes 

condJ.c;:fles: " a - 701. sobre o v a 1 o r do produ~ no ato da catt.,:~o . b 

- cobran~;<} de uma ta;.:a de JLtros de 1'Y. . c - 'fazem te~mbérn a 121. ao 

ano , sendo o seguro que regula ser 1 , 5 a 2X ao ano , por conta do 

banco. "•:>< 

Hà indicies de que, em Sergipe, o algod~o foi predomi-
• • 

nantemente urna "lavoura de pobres" . Os grani!E>s proprietários, nor-

malmente, limitaram-se a arrendar suas terri5 par~ os camponeses 

• 
que de~eje.ssem cultivar a ti~ra , segundo o sistema descrito por 

Andrade , como a r rendamento "pe 1 a palha" , qui!- c:ons.is tJ.a n o seguin-

te : O proprietário deverJ.a ceder a ter r a ao arrendatário no inicio 

da esta~~o das chuvas, o qual plantaria em ~nsórcio, além do al-

god:Jo , milho, feij~o e fava. Durante o ano n: agricultor, colheria 

para si, o produto do ro~ado, devendo co~cl~ir a colheita , em de-
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Feita por agricultor·es sem terras ou minifúnd.fos do 

agreste , a lavoura algodoeira, era ''de pobres'', o que signific~ 

que sua capac1dade de acumular capitais, no nivel da unidade pro-

dutiva, era quase nula. Além dos riscos naturais da cultura, muito 

elevados, no agreste-sert~o, a mesma estava sujeita à explora;~o 

dos comerciantes-descaro~adores e às arbitrariedarles dos grandes 

proprietários. Nesse sentido, ficou claro que estava fora do seLt 

alcance a utiliza~~o de defensivos, adubos ou práticas culturais 

mais sofisticadas, como por exemplo, a aragem, irriga~~o, drena-

gem, etc. Na realidade, mesmo que periodos de pre~os excepcional-

mente elevados proporcionassem, em pr1ncipio, a possibilidade de 

investime;ttos na lavoura, tal n~o ocorreria, em primeiro lugar, 

porque a peculiar estrutura de comercializa~~o n~o transmitia os 

estimules de preios -- ou sO a fazia muito pa1·cialmente -- e, em 

segundo lugar, no caso dos arrendatários, seria, irracional a rea-

liza~~o de maiores investimentos, dado os pr~zos l1mitados dos 

contrntos de arrendamento. 

Tudo isso fez com que o algod~o prodLtzido em Sergipej 

fosse de qualidade inferior, até em rela~lfo a OLttros prodt.ttores do 

por exemplo . 06 .I 

Tentando combater essa situa;~o, os governantes esta-ij 

Nordeste, como Paraiba e Rio Grande do Norte, 

duais tomaram várias medidas, entre as quais: cria~~o, em 1905, do 

Servi~o de Inspe~~o do Algod~o, com a finalidade de evitar que o~ 

sacos de procedência serg1pc>.11a contivessem materiais estranhos e 

fossem amarrados por grossos cipós que aun1entassem o seu peso~ 

cria;~o de prêmios aos campe~es de produti.vidade; d1stribui;~o de 

Gementes selecionadas das var1edades Up-land, Sea-Island e outras, 

al~m de facilidades para aquisiç-~o d_e material agricola pelo prec;o 
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produc~o e rPl~~Oes de produç~o envolvidas nc cultivo do algod~o 

• • 
sery1pano parece muito som~lhante a de outros estados nor·destirlos, 

Porém, o qLre deve ter dado um grau adic1ona~ às dificuldades dos 

produtores c;er·g.i P<mos e elevado a poss1bi 1 idade de apr·opr 1ac;~o de 

I~cros comerc~ais pelos intermediários, desde os dcsc~ro~adorcs 

• 
até as fébr1cas têxteis e exportadores . fo1 a arJsOnci~ no Estado 

da concorr~ncia das grandes firmas exportadoras de algod~o, qu~ em 

outros " concorreram para rasgar me:wcado ao pl"oduto . " Nrasso senti-

do, a seguinl~ descri~~o da comercializac;~o se aplicaria cem maior 

precis~o aos prodLrtores sergipanos que aos produtores dos dgmal.s 

estados nordestinos. '' O lucro especu l ativo, a prática de deprimir 

o rre~o pago ao produtor & da constitu1çDo de estoques PspaculaLi-

vos, o financiamento da entte-safra através da compra antecipada 

• 
da produ;•o ao lavrador, a ''manuten~~o'' dos preios negoc1ados com 

o produtor independentemente das altera~~es para cima m~~ n~o ~n-

deperdent~mente das altera~~es para baixo, o fornecim~r1to de insu-

oioúS e ou lro~:o bli!I!S a pr·e!;os extorsi vos, entre outros, c:onfõti tuem os 

procedimentos adotados pelo capital mercantil, do qual decorre n~o 

só a apropria;~o de parte relevante da mais-valia com o ~mpobroc~-
• • 

mente do produtor direto e a manuten;~o P recria;~o de rala,~&s ele 

produç~o que se constiutem obstáculo ao desenvolvimer1to das for~a& 

produtivas dir·etamente vinculadas à prod~rç~o de algod~o • .. o 

Essa forma de estrutura;•o da lavoura algodoelra, se, em 

princJpio. repra5entou vantagem diferencial pa1·a os industriais 

téxtPis sergJ.panos, colocorr também, limites à ~xpans~c e mod~rni

zaç~o da lavourR . A produ~~o algodoe1ra de Sergipe n~o cons~guJu 

expandir-se o aLiflciente para abastecer suas fábricas, exportar , 
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4. Tecidos de Algod~o 

•Os tecidos de algod~o tiveram 110 inicio do século XX uma 

participaç~o reduzida no montante das eHpor~a~~es sergipanaG. En-
. 

tretanto. impulsionados pela implanta~~o de novas fábricas têxtais 

e amplia~~o da produç~o das já existentes, apareceram com certo 

destaque no valor total da"S exportaç;eles sergipanas• no qltinq(.\~nio 

1906-10, quando atingiram 7X do total. o quinqUénio s~guinte ~&-

sist1ria a uma brusca eleva~~o para um novo patamar de valor sx-

portado, quando o produto atingiria 24/. do valor total das expor-

tac~es sergipanas, tornando-se assim, o segundo prodltto da p~uta 

de exp~rtaç;eles. Nesse mesmo quinqUénio o algod~o sofreria unia re-

du;Xo relativa e absoluta em termos de valor e quantidade exporta-

da. Em termos relativos, a participaç;~o do algodXo no valor das 

exportac:e!es sergipanas ser1a reduzida de 28/., no quinqUénio 

1906-10, para 7/., no quinqOênio 1911- 15. Esta redu;Do $8 deveu, em 

parte, ao aumento do consumo interno de algod•o, decorrente do au-

mente da produç;~o têxtil . q 2 

' • 
Tabela V. 22 
Sergipe 
Exportaç;~o de Tecidos de Algod~o ~3 

-------------------------------------------------
Per iodo QL1ant1dade 

( ·ton. l 
-----------------------
1891-1895 63 
1896-1900 134 
1901-190!5 142 
1906-1910 464 
1911-1915 1 . 581 
1916-1920 1.389 
1921-1925 1,597 
1926-1929 1.767 

Valor(*) 
(contos) 

Preç:o Médio (*l 
(mil-réis p/ ton) 

----------------------------
278 4 ; 391$ 
443 ~ · 31">$ ..... 11 ..... J 

542 3;821$ 
2.058 4:438$ 
5.428 3:432$ 
4 . 264 3 : 069$ 
7.715 4:832$ 
6.001 3:397$ 

---------------------------------------------------
!*> de1'lacionildo 
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parte, a estabi 11~ac;~u da quantidade export.:>.da a p<~r·t:il~ dc:1 quin-

qa•nio 1911-15. Entretanto~ outra parle da explica~~o certamente 

foi a rodu~~o do crnscimento da oferta de tecidos pelas fabricas 

s•rglpanas. Boa parte do parque t~xtil estadual foi fur1dado entre 

1906 e 1914. Das 10 fábricas existentes em 1929, dttas fore.m fLtnda-

das nas décadas de 1880 e 1890, 6 entre 1906 e 1914, e, 2 em 1926 . 

Por outro la~o, a part~c~paç•o dos mercados externos na produ~~o 

• 
estadual d~ tecidos at~ngira, a partir de 1915, um nivel elevado . 

E possivel que a concnJist.a ele novas fatias do met"C.:C.\do n;,1cionc:~l, 

diante do aumwnto da produ;~o effi diversas regi~es do Paib, ~emente 

se verificasse com elevaç•o de produtividade e ,~edui~O de CLIStO&. 

Os dados indicam que no periodo pós 1915 as fábric~s sergip~nas 

"~" cansegLtiram este intento . q~ 

Tabela V.23 
Ser-gipe 
Valor da F'roduc;~o e E;<portar;~:o de Tecidos •• 
(em contos de réis) 

---------------------------------------------
Ano Produ~;~o Exporta~~o c>:oortas&Q 

Pr-odu<;~o 

--------------------------------------------. 
1905 
1907 
1915 
1919 
1925 
1926 
1927 
1928 
1 <•")9 ''· 

2 . 227 
2.616 
8.856 

23.761 
30 . 640 
27 .463 
3l "::·35 
30.879 
21 . 844 

216 
178 

2.84(1 
3 . 119 

11.271 
11.887 
1(1.953 
6.394 
6.342 

9,7% 
6 , 8/. 

32, 11. 
13,11. 
36,8'/. 
43' ;;;%, 
34,7% 
20,7% 
2'1, O'l. 

---------------------------------------·-·-----

O valor- rr1áximo das axportai~es sergipanas de teciclos de 

algod~o foi atingido em 1926. A partir dai haveria Lima redu~•o no 

V~lor das ~11porta;~es n1ais ~ntensa que a da produ~•o local de te-

cidos, do formo:~ qU<i! a participar.;:~o d·as expor ta!;'l!les no valor tJa 
"<'5--"" .;. . 

• 



a-o Paulo. Pernambuco, com e~:cec;~o do periodo 1927-29, continuou 

.-.ndo o segllndo mC\is importante mercado p;:~ra ae eHpot~taç:elcs sergi-

iMn.?.s . O Rio Grande do Sul ter,iõl sua posl.<;;~Co c:omn merco.1clo t':'>:terr1o 

para a prodt.tt;~o 'lbxtil sergipana I'"E?duzida de terceiro pan1 qt.d:1to 

lugar P, finalmente, o Paraná teria pequmna import~ncia cDnlo des-

tino das exporta~bes têxteis sergipanas durar1ta todo o periodo. 

Quando 1 cmbràlmos que os mercados eN tra-es t,adwai s absorvor;,tm uma 

importante f<:1ti.a da produ"-âo ttnd:l.l ser-giparHI ~ qt.tl: as prJ.rll:lptd!l 

pra~as absorvedoras das exportac;Oes sergipwnas eram tambam impor-

tantes centros da indústria têxtil, especl.almente S~o Pat.tlo ~ f~io 

de Janeiro, somou levados a indagar sobre a orlgam dCillllfillVOlVi-

menta dessa indústria que foi capaz, por alguns ~nos, de colocar 

parte importante de sua produ;•o nos principais mercados nacio-

nais. • 

Em última análise necessitamos disCLltir : a) o crescimen-

t o industrial em uma e~onomia exportadora pouco din~mica~ que 

al iás, passara por uma redu;~o em termos du valor exportado na 

primeir~ e seaunda décadas do século XX, exat2mente o mon1~nto de 
• 

s urgimento da maior parte dessas fábricas têxtei&l b) o crescimon-

t o industrial no contexto de uma transi;~o do trabalho ~Gcr~vo p~-

ra o livre normalmente caracterizado como "1Gi1m rnudanr;.'l", o~t woJ 4\• 

na qual o trabalho escravo foi substituido por rel~;el~c de proclu-

ç~o que envolviam pouca ou praticamente nenhuma remunara~~o mona-
• 

târia da for~a de trabalho . 

Podemos reter por contraste os principais condicionantes 

da transi;~o de ~ma economi~ mercantil escravjqta para um~ canita

lista exportadora, comparando a experiência mais bem sucedida de 

tr~nmi~~o com a economia sergipana, em periodo semelhante. A ace-



• 

ct• rP.!..Lit'"5os e aos "mercado··> cat1vos" dr sua estrutur·a -.omerc.l.al, 

.aa is do que corro um resultado de su<> habi 1 idade em concorrer· com 

produtos ~imilar~s, ba-,ead."' t?m vanl:agens produtivas propriamento 

di tao. A integra~ao vertical das atividades.induEtriais esteve es-
• 

s encjalnente mesclada a dlve,-sifica~=u. IstD porqLie n~o se o r ien-

tava necessariamente ao refor~o de sua posi;~o competltiv~ pela 

integ~~~ao das etapas sucessivas da prodLI~•o dentro da mesma Llni-

dade de cApital ma.s, sim, em tl.rd.r provetto c2as oporlLmtdades do 

~nve-st.J.mcn to b:~seé1das pa•-cialmente no mercado cativo industrial 

" intP.rno", e parcialmente no mercado C<:ltivo ccmen:i~l. A diversi-

fica~ao foi, freq1.1entemente, um resultado de la~~& comuns no pro-

cesso de produ;•o mas, em geral, f oi determin~da por uma d in~mica 

de e>:pans:l!o mercantil-financeira . " ~oc• 

Já vimos que em SEirgipe, os anos q~e se 6Ltcederam a abo-

l i~~o da escravid~o foram d~ drástica redui~O da produ~~o e expor-

tac;~o de ac;úcar n~o compensada tc.talmente por exporta~Oes de ou-

t ros produtos . A eleva~~o dos pre~os do a~úcir no mercado lnterna-

c inn~J na décarla de l890, P&pecialmPnte no •li rlqDénio 1896-1900~ 

nro recolocaria a produ;~o sergipana no pata~r atingido em maados 

d a década de 1880. Portanto , podemos afirmar QLie o periodo compre-
• • 

e ndido ~ntre a abol1~~o da escravid:l!o e 1920 se caracterizou pela 

es;ta.gnac;~o da economia sergipana, expressa err termos dm valorf?s 

médios anuais das exportac;Oes. Quanto à transic;•o do trabalho eg-

c ravo para o trabalho l1vre te~tamos demans~ar a vita l idade e im-

port~ncia do trabalho e$cravo até vésperas d~ aboli~~o, especial-

mente para a agro-indúslria a;t1care1ra . Analbsando as relaç~es de 

protJuc;~o roa agro-indústria ac;Ltcarelr·a serg1p:ma no pariodo pós-a-

bolic;~o da escravid~o tentamos mostrar a. irr~ort~ncia, dentro do 
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cc~plexo de rela~~es do produ~ao, do assalariam~nto da força de 

tre~balho, o que nao significa a vitória do assalariamento sobre 

outras relac;~es de prod~lt;~p. Na realidade o acP.sso precàr~o aos 

meios de produc;:l:"o propiciava condii;eles minim<As de SLlbsist~ncja a 

boa parte da populac;âo rural, sendo de certa forma o assalariamen

to temporário uma complemcnta;ao dessas condiç~es de subsistência. 

Voltaremos a esae ponto. Posto tudo isso, como explicar o surgi

mento e crescimento da indústria numa economia exportadora estag

nada e n:tlo revolucionada por.- novas relac;~es de prodLit;:l(o que djna

mi7a~se os m~rcados consLtmidores e propiciasse oferta segura e 

rentável de for~a de trabalho 7 Uma análise de alguns aspectos da 

economia sergipana nesse per~iodo. nos parecem, esclarecer:lfo esse 

ponto. 

Em meados dos século XIX a e~onomia sergipana estava 

fortemente vinculada à prac;a de Salvador . Como vimos, as exporta·

c;Oes e importat;~es da Provincia eram feita~ por intermédio daquela 

prac;a. Entretanto, essa sitLtac;:lfo foi se alterando. Inicialmente 

houve um crescimentn das exporta~~es d1retas para os mercados es

trangeiros e, posteriormente , para outras pra;as do mercado nacio

nal. Essa tendência de diminuic;:l(o da intermedia;~o da praia de 

Salvador nas exporta~~es sergipanas era acompanhada e, de certa 

forma, viabilizada pela funda;:lfo de casas comerciais exportadoras 

na Provincia, algumas da~ qLtais, ligadas a capitais estrangeiros. 

Os dirigentes da Provincia viam com esperan~as esse ntovimento e 

supllnh.:tm que o desenvolvirnl?nto da " grande l avou,~ .:~:• estar·ia fd t~te

mente associado a sua independência das casas come r ciais sediadas 

em Salvador, acusadas de cobrarem pre~os ewcessivos pelos prodLttos 

importados, pagarem pre~os baixos pelos produtos exportados e co-
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br<ilrem Jlt""nS elev".:~dos e em· c:onclir,;tles adversas. Imaginitvam ainda 

q uo o aur~<mto dao elq.Jot· ta.;l!les di retas pl~ovocaria a impal-ti\t;~o di-

reta de prod••tos estr ·cange.1ros. Por"ém, como VJ.mos, antes de 1888 

n~o houve tcndOnci.:t ao aumento da participac=o das .1mportaçbaL d.1-

Na década do 189(r as exportacbes sergipar1as foram dire-

cionadas bas.1camente para o mercado nacional, espeC1ftlmentP para o 

RJ.o d.: ,lancJ.to, e, nos anos seogLtintes até lr./29, a p.:wticip<~~tfo dos 

du~l. Par·ado::alntente, foi exatamente nesse perinde! de aumnnLo da 

verificou uma eleva~•o relativa das importa~~es diretaa de ntrrc:a-

darias estrangeiras, que se man ten.a num pata mar <~c i. mi\ de 301. do 

t otal das lmpurta~~es até 1914 . Posteriormente haveria uma redu~~o 

r elativa d2s•as importa~l!1es diretas de ntercadorias estrangeiras, 

c omo podeJnos verif.1car no quadro abaixo.~02 

Tabele. V.?5 
Sergipe 

• 

Partic:ipa~~e das Importa~~es diretas de Menr.adorias Estrangeiras 
no Valor Total das Importa~~es ~o~ 

------·------------------
Per iodo l'lédias Anuais 
------------------------
1892-94 
1904-14 
~1'?16 

1921-30 

o,;:;6 
0~36 
0,10 
o . 11 

------------------------
O do!?lenvo\virnento do cnmérc:lo de d.mportaçt'I~H;, ~1 c:onaoli-

da~~co de c:asas comerciais de exportali'g(o e importaq~o, <:~ rodt.u;:~o do 

papml de intermedia~~o da pra~a de Salvador mo comércio externo do 

Er.ta.do era Slê\t.ldL\do c:orr.o LIJola das e;{pres;st'les dlo r;e1..1 db!senvol viml::'n to, 
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por ·-•m ar-ticlÚi"'ta, em 189~, que p~:-guntr.~v.;;: " O que er-a o comér-

cio deste E~tadG hà de~ anos p~ss~dos'? 

t:ra um comG>rcJ.u r·etqu.ttjco e acêilnhado, 8SCraVl.Si'ldO nrl 
• 

praca da Bahia, com a qtJal, quase exclus1vament~, fazia suas rela-

As mais importar1tns das casas comerciais SLtrgidas ou 

consolJ.dadas nesse periodo tenderam a uma diversificaçlo de ativ1-

d~d~s. ocup~ndc-se da exporta;lo, por con~ig11ac~es da produçlo lo-

cal. da importa~ào extremamente d1vers1f1cada de mercadorias na--
-

cionais ~ estr-angeiras, do operacôes financeJ.r-as, como agente9 de 

bancos ou por conta pr6pr1a, representa~;~o de companluas de segLt-

ros, explora~•o da naveqa;~o ou representa~~o de cornpanhias de na-

vegac~o e, finalmente, da industrializar;~o de m<'ltéri<ls primas lo-

cais, especialw.ente a f1.aç~o e tecelagem de algod~o. 

Um anúncio publicado, em 1920, pela casa comercial Cruz, 

Irm~o & C. -- ent~o a mais importante casa comercial do Estado --, 

e xemplifica as múltiplas fLtnç~es dessas casas comerciais. No anún-

cio, os ritados come l~ciant<?s fazem se.b~?r- q•-te s::7.'o " importadores de 

máquinas e maquinismos ~ara 1 a voLt r a , fer ragan!:>, cimento, arame 

farpado, cabos, taboados, etc.'' Quanto à exporta,~o, s~o '' expor-

tadores de a~<úcar, algod~o e outros prodLttos do Eatado . " Pé.\ra 

re~liza~~o das exporta~<~es, possuiam depósitos que recolhiam 

produG~O de seus clientes em Maruim -- d~p6sitos Dois de Julho e 
• 

Cru;: -- , bem como o Trapiche Travassos 1 na Flarra dos Coqureiros . 

wa;1càrja, onde " c o-

bram-se saques e~ todo o interior do Estado -- fazem-se trJdas .;os 

Clper-ac;~es bancàrias . " [!;ram agent8s das segLtintes firmas : Pereira 

Carneiro & C. Ltda (Companhia Comércio e Navega~3o), F . Matara~=o 
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& c. Ltda, Companhia Uni~o Carn2r·ci~l dos Varejist~s. Seguro Marit

mo ~ TcrrestrPs e Vac<:um Oil Ccmj:lany. Oll.::.nto ao setor ~ndustri3l, 

eraotl proprietárias d~ Fábricd de descaroçar algod~o Santa Cruz, em 

Mar·u~nl . Porém~ o ma~s importante Pmpreendimenla industrial no qLial 

a f,,mi lia CrLI?. tinh<'l partici r·a~:Uo dec.isiv,::~ era ~~ 8CJC"Ít?rfadt:! Coman

dita por A~~es CrLIZ, Ferr·Mz & C., que explorava a Sergipe Indus

trial -- a primeira e n1ais importante fábrjca de fia;~o e tec~la

gPm de algoá~a do Estado.~0~ 

Uma outra importante casa comcrc~al do C5tndo nas pr~

meiras dêcad~s do século XX era a firma Sabino Ribeiro & Cia. Em 

19~0, n11m artigo publicado no Jornal '' O Monito1· Mercantil'', do 

Rlo de Janeiro, atribui-se parte do sucesso da citada casa in

fluéncia da praia do Rio de Janeiro sobre os negócios estabelecJ.

dos em diversos estados. Sabino Ribeiro & Cia qu~ h.;wiam estabele

c ido filjal no Ria de Janeiro há quatorze meses da publ1ca~•o do 

ar tigo serviram como e>:emplo de f.i.rma comercial quo teve suas é.lt.L

vJdades desdobradas sob o influxo da demanda produzida pela I 

Grande Guerra e influência da praia do Rio do Janoiro. Como OLttr~s 

grande~ casas comerciais do Estado , a citad• firn1a dodicava-ae 

um amplo espectro de atj.vidades, compreendendo a~rvt;os bancàrics, 

representa~ào dos principais bancos do pais: export~çlo d~ a;óc~r, 

a1 god~o, cereais, etc. : J.mportac;:•o dos mer·ce~dos na c: ionais es-

trangei ro: 1 suprimentos para os seus armaze:ms de !!.'!> t .i. VaG. maqui-

njsmos para a fabrica~•c de aiócar, ferrag~s, etc.l a participa

;ro societària na firma Menezes & Ribeiro, wropri•tAria da Llsina 

de ilt;;úc:al" Care~ybas; e pai~ fim , a participar;~o na firma Ribeiro, 

CIMvas & Cia, propri~tá••ia da fábrica "Confianç;a" de fia~:;•a e te

celaQom de algodao.ao•· 
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paio; c:ar,as t'clmorcHli!l rld l.stllrlo nas pr in•CH"".:l6 dóc:üdau do s>tlculo 

xx. tinha•ll r ... rlrl\o Ct1r.:u:tor·J.ul i.r.r~s rnmuns ;, rlivet•t;~i f'tr:.u;~u cl~! •!tivi-
• 

daclc~ r.:omorc 1 a .is, f .I 11-'nco.ir·.:~s. do scg,_aroG , t;rannportan, etc:. 

t·ermin;;.do momcnt.u c:nnstr·uitlo fàbr · J.c:as de ·fiac:~o a tecelagem tle al-

god:to. Doa rarte das fábn.cas trmteis do ~- stado fur.dacJC\s <>tó 19~0 

si ficadas. Assim semdo, c!l segunda fábrica t~x ti 1 fl•ndada no Et>ta-

do, na cidade de Estancja, era vinculada a cas~ Comercial Souza 

Sobrinho & Cia, com ram~fi~a;~es na Bahia, sendo en• Est~nc:Ja uma 

réplica das casas CrLlZ & Irm~o e Sabino Ribeiro & C.; OLt soja, de-

dicava-se a exporta~~o de a~~car ~ dema1s prodL1tos da regi~o Sul 

do Estado, importava diversas mercadorias nacionais e estrangei-

ras, financiava a produi~O dos agricultores, representava bancos, 

companhias de navegaç~o e de seguros,L07 

Duas fábricc;s têxteis foram fundadas em Vila Nova 

(atualmente Neópolis}, um dos centros comerr1ai~ do vale do Rio 

• 
S~o Francisco. A primeira pela casa comercial Pe1Noto Gonc;alves 

Cia e a segunda por Antunes & C., como nos casos anteriores, essas 
• 

casas comerciais tinham atividades diversific~das, atLtando em Ser-

gipe e estados vizinhos através das redes comerciais estrutLtradas 

em torno do Rio S~o Franc1sco. Uma terceira fábrica téxtil foi 
• 

fundada na margem sergipana do Rio S. Francisco, na c1dade de Pro-

priá, pela casa comercial da fant!lia Brito. 

Três f~bricas tê::teis romperam esse padr~o de vincula~~o 

à casas comerc1ais d~versificadas. A Empresa Industrial S~o Cris-

tóv~o, fLtnd~da na cidade do mesmo nome, sob a forma de sociedade 
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• 

co·mandltc:t por at;eles, t~,ndo como s6cios solid:.rios e~s comerciantes 

Gaspar de Andt-ade Leal, Manoel Tej ):eira Chaves de Carv<>.lho, Félix 

Pere1.ra de A::evedo e Alfredo LPal. F'osterionnen<te esta fábd c a 

passou ao comando de Othoniel Amado, come•-ci,.a-nte especializado na 

importa~;;~o e distd blli'>lleo de tr:-cirJos. Par·te QIJ)S COtnf.'I"Ci.antF!'S qLie 

se retiraram da Empresa lndustrJal s•o Crist~~o fur1daram a fàbri-

ciO dli! f iat;~o e tecelagem cfe algod~o Sergipe F<abri.l, na cidade ele 

l·laruim. F1.nalrnente, a tecelagem Centr;;l OLl Fàt!>ric<> rJe- Tec1.dos R1.a-

chuelo Vl.nculada ao coronel Ar1tonio do Prado ~rance, propr ... otárl.O 

do Engenho Central Riachuelo, a mais impo,~t.,mt!e u-;;lna de ac;:úc,tr do 

Estado, fo1. a única fábrica diretan1ente l1ga~ a capitais n~o pre-

dominantemente comerciais. Deve-se l embrar, ~tretanto, que embora 

o coronel Antonio do Prado Franco fosse ante~ de tudo um usineiro, 

possuia também empr-eend1.mentos comerciais, c1m1o por exemplo) o ma-

tadouro modelo de Ar-acaju . L~e 

A desct-it;~o das múltiplas atividroles de algumas das 

principais casas comerciais sergipanas e seu olesdobr~amento em in-

vcstimentos industr-iais, especialmente fábri~s t~xtei~, noz levcnr 

a pensar se n~o podel~iamos classifica-las c.amo "empórJe~s indLls-

triais", à semelhanr;a das empresas industriaú..cs da economie~ 

r-a. Julgamos que n~o. No caso sergipano a pre:dominánc:ia do 

cafeei

c:apital\ -
mercantil sobre o industr1al fo1. muito mais narc~nte que nos "em-
~ -

p6rios industriais" paulistas. A quase inexirténc:i.t~ de integras-~o 

industrial vertiral oLI horizontal, ou mesmo~ pequena diversif1ca-

r;~o elas atividades industriais • ainda qLie conan dadt.l por Llrn;;~ lóg1ca 

mer-cantil, a tend~ncia a estagnaiao do nivel de produr;~o após a 

conquista dos n1chos de mercados permitidos ~ela inserr;~o comer-

Cicll do gr-upo, nos fazem crer que o termo "enpórios sort1dos" se-
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mais apropriado para a c~racteriza~~o dos grupo~ comerciais 

~'li,..rgip~nos que tl.ver-am desdobramentos industri;üs . Com is.so quere-

c:l<lr~memle que a dinl=<lolic~ comerc-ial foi muito mcds Jm-

portante para o surgimento e~pansao e manuten~~o de um certo pata-

mar de produ~;:lo têxtil por algum tempo em Sergipe . Uma análise Sll-

mária da história do desdobramento fabril da casa comercial Cruz & 

lrm•o Serg1pe Industrial -- a mais importante c:asa comercial e 

fábrica do Estado, no periodo em estudo, poderá ilu1ninar caracte-· 

ristic~s que supomos comuns aos outros "empórios sor-tidos" do Es-
• 

tado.~co.,. 

Em 1880 a Assembléia Provincial de Sergjpe aprovou a lei 

n• 1 . 141 de 02 de abril concedendo o privilégio exclusivo por 30 

anos ao cidad~o Eug~nio José de Lima para fundar na Provincia uma 

fábrica de tecidos de ~lgod~o, com a cláusula de que durante esse 

periodo nenhuma outr-a fábrica se fundaria na Provinc1a sem expres-

so consentimento do privilegiado, seus herdeiros e sucessores. A 

d~vida sobre a constitucionalidade de tal lei provocou uma consul-

ta ao Conselho de Estado- Est~ se pronun~iou p~la rpvoga~~o da cj-

tada lei, esclarecendo que a Assembléia Provincial n~o tinha pode-

res para conceder o citado privilégio , chamando a aten~~o do Pr&-

sidente da Província da conveni~ncia de propor a AF-~embléia a re-

vogac;~o do seu ato, e, ficar prevenido de n~o sancion.;1r· lt'1is; nesto 

sentido . Entretando, a recomenda~~o do Conselho de E$tado r1!o foi 
• 

cumprida. Aliàs , esta foi comunicada em oficio do Ministério da 

Agricultura, da 12.05.1881, após a celebrac;~o do car1trato en·tre 

Provinci& e Cugêpio Jo5é de Lima, nos t er-mos da citada loi. O P •~i

vilégio previsto na lei 1.141 foi transferido por Eugénio José de 

Lima para a firma Cruz & Cia, que organi=ou uma sociedade comand~-
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ta por· ar.r>el'> em 18E'2, te-ndo a i'àbrica Serq1pe Inclustrl.~l inciado 

sua prodt•c:~o ~m 20.0~.H.!84. Em 1890 •. iá no reçJime l"epublicano 0 

e}:portar.~o de tc>cidos, que até ent~o benefic~ava e; fábl"ir;:a, além 

do tríbt•lo ínc'idente sobre o a<;úcar exportado pela Provincir1 que 

saisse acondlclonado em saccs de aniagem.~~o 

A revogat:~o do pr-1vi légio d;: e:.;clLisiviC'J<:lde e is.ent;;:t<o de 

bilidade oc:onbmica rta fábrica Sergipe Industrial, Sendo vinCLilad~ 

à prit~cipal casa C0111erc:ial do EstC~do, possuia 1..1m merc:~1do pral:ic:a-

mente cativo pe~ra seus tecidos grossos, represJ?r.ti,.,do pelot; SE.\CO!Z 

de açúcar. ~~~o obstante a redui•o no volume de produ~•o dn a;ócar 

em rela;-ll!o aos últimos anos do regime escraviist<'l, Crtlz I!< Ci.a p6de 

contar com esse mercado, in~lus1ve porque possivelmente sua posi-

t;;:lro proeminente como casa e~: portadora passar;r por uma c:or1sol ida~~o 

cem a de=ad~ncia e finalm;;mte. encerramen'l:o de ativirlc;dec; de 

Schramm te C~ que liderarc1 a camercializa;-~o l1b a11-úcar SEI"!Jipano em 
• 

boa parte da segunda metade do século XIX. A conquista d~ mercados 

locais e nacionais fez com que a Sergipe I mli.! s t n. a 1 passase por 

expansfles sucessivas de produc;::lro e capacidad-e prodLitiva • 

• • 
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Tall::?la V.26 
Fácrica Sergipe Industrial 
Ind1c .. dores de ProdLtc;~o e Capacidê'\de ProdHtJ.va .L.u .. 

---··~-------------·-------------------------------------~-·------------
Ano Pro~uí:a Capital · Forçl r.otriz Te~res Oper~r!o; 

Tcetêos (ea contos) 
(el ectml • 

------------------------------------------------~--------·--------~-------
1886 1.0~2.250 300 70 C.Y. 60 170 
1638 1.811.472 500 70 c.v. 60 218 
1891 2.m.o•o eoo 132 380 
Jt~4 2.57S,S36 l.OM 132 481 
1C99 2.H2.ó20 
mr 2.3D?.Ov0 L600 250 c.v. 504 
1919 5. ~~4.v~ 1.000 600 H.P. 320 860 
1m 8.2!$.339 !.COO 600 H.P. 350 2.m 
1929 11.21~.0~2 • 

Da segunda metade da década de 1880 até o inicio da dé-

cada segLt~nte a Fábrica Serg1pe Industrial apres~ntaria aumentos 

tanto na produ~~o de tec1dos quanto nos indicadores de capacidade 

produtiva: n~mero de teares, operários empregado e capital . Num 

anún:::.io da fábr1ca, em 1890, se atribuía a mesma o titulo de .. 
mais i~~ortante do Norte dos Estados Unidos do Brasil, ao tempo 

que camLtn1cava que para o aperfei;oamento e v~riedad~ de seus pro-

dutos se esperam novos aparelhos, Já embarcados em Liverpool . De 

1891 até 1907 a produc~o de tecidos de algod~o oscilarja, sem con-

tudo apresentar tendencia ao crescimento, tanto qLte nesse último 

ano apresentaria uma prod•.tt;;~o pouco superior ao pr1meiro. Entre-

tanto, o reinvest1mento de lucros ou o aceS?O a fontes de finan-

ciamento permitiam a con\inuidade 5 com algumas rostergai~es de um 

progr<1m.:1 de aumento da capacidade produtiva e de prodLtc;~o de novas 

variedades de tecidos. Em 1895, comenta-se que a conclus~o de 

obras de amplla~~o da fábrica, com o assentamento de novos maqui-

nismos permitiria a duplicac•o de sua produ~~o . Em 1897, no rela-

tório da diretoria aos acionistas, chama-se a aten~~o da crise fi-
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n~nceira de P?ls como um todo . e da redu~~o da safra de a~Ocar em 

Sergipo? como caus as da frustrac;~o da"" expectativas de maiores lu-

eras . Quanto aos investimentos ant curso na fábrica 1 informa-se que 

" as ouras do novo edi f 1_cio est:lfo adiant~1das~ aguardo mr,:l hor- opor-

t unJ.dade pa:·a fa::er P.ncomenda do telhado e colunas e depo1.s dos 

maquin~smos." N~o obstante a crise o diretor continuava em seu re-

l atório advogando novos investimentos. Nas p~lavras deste: " Penso 

t al'lbént na montagem de urna tin turêii'"J.a que dc::-ve tJ'â< ~er-nos reais 

v antagens.'' No relatór1o aos acicnista, em 1902, a diretoria ln-
• 

f orma que: ''E par~ recear maiores dificuldades e novos prejuizos 

e m consê~a~ncia da crise aterradora, que atravessa Sergipe, espe-

c ialmente a lavoura da cana , e por esta raz~o n:1Co animo-me a pro-

por um dividendo maior de 10% para> canso lJ.dando o ati vo e ,:,umen-

t ando c~ fundos de re~erva , como temos feito nos últimos anos, me-

l hcr çarantir o capital futuro de nossa sociedade". E possivel 

q~e. pe~es menos em parte, as dificuldades da Sergipe Industrial 

eco c:u.-::ent:ar sua produç~o de tecido;; na década de 1890 e prin1eiros 

1~orica ~e tecidos do ~~tado, na cidade de Estância . Devemos lem-

b rar ~a-béw ~ue de segunda metade da década de 1890 até 1906, os 

investioentos na in.:lústria têxtil brasileira foram redl.t<:idos . -'-"- 2 

Porém, em 1907, registram-se aumentos signiiJ.ca-Livos em 

t odos os indicadores de capacidade produtiva. Quanto ao capital da 
• 

e mpresa, que teria sido elevado para 1 . 600 contos , possivelment~ o 

• Censo'' J ndustr~al de 1907 computou j un tamen te com o capita l so-

c ial da empresa ~uas reservas . Os outros indic~dores revelam a u-

mantos r~ais. Assim , a força motri;: da empresa teria sido elevada 

de 70 c.v. para 250 c .v . N~o hA informai~e5 quanto ao nOmero de 
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t eilres em fLmcjonamento. mas t.:>nto a elevac;:i'(o cJ;, Célpacidade de 

f or·r,a motr~z instalada, qua.nto do númer-o d2 operários empr-eQados , . . 

sugerem que estes também tent1~m tido aumento em seu númer-o. Para 

f inanciar esseR novos investimentos a empr-esa anuncia em 1908 o 

l dn~amento de debêntures no valor de 500 contos~ em 2 séreJ.s de 

v alor de um conto cada uma, ao tipo par, Juro de 8% ao ano, pago 

semestralmente em abr-il e outubro, resgatáve~s dentro de 12 anos a 

c ome<;ar de jan;;oiro de 1911 por sorteio 011 compra. Aparentt?mente 
. 

e sta foi a primeira alavancagem do capital da empresa, pois se 
• 

a nuncia que a mesma n~o possuia empré5timos anteriormente emiti-

d os. os ·programas anteriores de ~nvestimento foram financiados com 

o reinve~timento dos lucros e cr-éditos de fornecedores. Em c.lecor-

r éncia desses investimentos a produi~O de tecidos passou de 2.300. 

0 00 metros em 1907 para 5 . 464 . 000 metros em 1919 . Novos investi-

mentes elevaram a fort;:a motriz instalada bem como o número dê? tea-

r es. Quartto ao número de operários empregados, o aumento é campa-

t ivel com a arnplia~~o da produ~ao de tecidos . Apenas no ano de 

1925 o total indicado parece ter sido exagerado, provavelntente in-

C drpor~u-se ao número de operários têxteis trabalhador~s emprega-

dos em obras e montagens de equipamentos. A produç~o de tec:idoa 

acompanhou essa nova ampliat;:~o de capacidade prodLitiva, alcani~ndo 

11.298.042 metros em 1929 . Deve-se lembrar que esse~ surtos de in-

vestim~ntos e de aumentn da p~odui~O têxtil da Sergipe Industrial 
• 

a companl1aram uma tendência presente na indDst1·ia téxtil sergipana 

e nacional. Por outro lado, o desempen ho da indóstria têxtil ser-

g ipana, especialmente do género a que esta se resumia no Estado --
• 

f iar.~o e tecelagem de algod•o fois no periodo 1907-1919, supe-

r lor ~ média nacional, deixando . entretanto, aCLimLilar vários pro-
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blemas que indica~am uma 1ncepacj.dade cresc~nte d~ concorrer no 

Em 1907 o valor da produ~~o nacional da indústria de 

fia~~o e tecPlagem de algod~o foi de 135 . 026 contas de en-

qu anto a produ;lo sergipana atingia 2.615 contos, au 1,94/. 

do va l or da produ~âo nacional. Em 1919~ o valor da produ;~o nacio-

nal do gênero preparaç~o de fibras, fia~~o e t~celagem atingia 

742 . 155 contos, enqu-anto a prodLt<;ià'o sergipana en~ de 23.761 con-

tos, ou seja 3 , 20% do valor da produc;lo nac1onal . Portanto o valot · 

nominal da produc;•o nacional da indústria de fia;~o ~ t~celagem de 

algod~o cresceu aproximadamente 450% no periodo intercensitário, 

enquanto o valor nominal da produ;lo sergipana crescau aproximada-
• 

mente 809% . Esse ritmo signficativamente mais acel~rado de cresci-

menta da produç~o téxtil serg1pana, quando comparado com a nac1o-

nal, deveu-se como vimos, n•o apenas à conquista do mercado local 

d e tecidos grossos permitida pela diversifica;•o de atividades óas 

grandes casas comerriais locais, mas também à conquista de fat1as 

do mercado nacional que se tornaram importantes p11ra 

t êxtil local . Entretanto vários problemas que impLic~vam CLl~tos de 

produ~~o mais elevados estavam ind~cando que os produtores têxtuiG 

&ergipanos n~o poderiam manter e mui to menos exp.:~ndir· sua partici-

pa~~o nos mercados nacionais cada vez mais competitivos diante da 

expans~o da capacidade produtiva em virios estados.&14 

Em 1927, o Presidente do Estado ~xplicava da seguinte 
• 

f orma as vantagens comparativas da i ndústria têxtil local : "Flo-

r escem as indústrias de tec1dos, que entre nO~ n~o foram atingidas 

pela crise de excesso de produ~lo , qLle tantos preJuízo~ caLlSOU aos 

i ndustriais de outros Estados. E que as fábricas sergJ.panas consa-
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mem e 1-çJt:HI~~n tlo protli.IÇ'rJo ln 'Lar-na compntndo di n~têHTIL•n'le no CIÇJI'ic:ul-

tor· , s<?rn !.mpustos nom gr·andes despr:sa!:i d~ tr.c,m;por l:e. Demais, o 

opc~àr·io n~u O euig~nle: o cu&tu da Rl~o-de-obra é mtlito b~ixo.'' ~1~ 

Entretanto, algumas das vantagens comparativuu do indQu-

tri a têxtil &crgipana, declaradas pelo Presid~nto de ~•tacto, n~o 

ex i\."ltiam e lllf!llns dos Cltlitos;; relativamrmtc SLip&rioroa dA momma ln-

dóslr~~ n~o furam considerados. Por exemplo, OQ CLIUlnn do tran -

por te. N:lo obii>tante a pr>qucna dimen&~c do EolO\do , o r;ttu priJcbrlo 

Blstemt ciN tran~porle ulevava o& cucl:o~. DD mu~mA 1l>rniA, vJatc am 

pCI' ruprr t:ivA "'•c: i onal 1 n~o se pode ~f irmi\r que ou tmpontou piiCJOS 

pel O\ ind(1nt. 1~il'\ aer•gj pnna fossem b<lixos, Já quu otlll\vf\m 11cfm11 d4' 

ab~ixo u~ m~clj,u nacional. O quadro abaixe apro~cnta os d~dou pDr~ 

c f'ltltor induntrio!\1 c:omo um todo. Como no c.ntao do SorQlpo a 1iac;21o 

• lllt:Oli\Qem tiG! al!jjjodl):o represent.ava, om 1920, 42'l. do valor do pro-

duc::~o indLitõtri"l, '"upomoo quo uo~e& dado~ cvJam uma ra:o6vol llpro-

Jdmat;l{o di~ situa~~o cJ~ indústria tOHt:il local • 

• 

Tabela V. '27 
Brasil e AIÇJLIMG Est~do~ - 1920 
Belor InduGtt·l~l 
Dir:tt·J buic::~o Proporc:ion.:\1 dali PrincJpai DQ•pnlli!l An••MA ·~"' 

-------------------·----------------------------------------
Btéloil - __ , ___ ---------------------· --_________________________________ .. __ 

S,; I ~~r i o a I! O r d t!tllol ~I os .1 ~. 7 14,1 23,0 J 6. 1 JO,:' 
l mpnfltot=; f5,2 6,::S 13,2 3,0 t\,9 
Tr.m• por·t.l'le F' r'Cl to fi 3,6 7,6 3 ,0 3 1 I ~. b re ... . 
MA tl'n i ti ·F' r .i m .a • 72 , 9 72,0 6(.) I tJ 7:1 1 C) 7~.::s 

Comhlls L1 VI!! i. 9 :',6 n .d ,.d n.c.l n.d 
1 ut.rd .l.OCI,O .1.00 1 ú lúO,O lOO,ll I l)t), 0 

---------------------------- ---- -------- ------------------
Um f.ator qu!Z' ce~rt.am(l!nta a~•montavll o cuato d prod~t.;:-o da 
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J.Mt:ustria tPxtil storgipana e que n~o está e>:presno no quadro acima 

era a custo de. pt-odut;~o de energia. As fábricas táxt~?is sergipana~ 

produz~am.a energia necessária ao sau funcionamvr1to principalmente 

atrav~s de caldeiras à vapor. Nro havia uma .rede p~blica de ener-

gia elétrj,ca qLie suprisse essas fábricas, de forma que as f ábricas 

precisavam imobilizar capitais na construi~O de caldeiras e moto-

res movidos à vapor. Assim, 76,6% da potência d~s máquinas insta-

l adas nas ~nd~strias sergipanas, em 1920, corrospondJam às máqui-

nas à vapor. Para a Brasjl coma um toda essa relRi~o 9ra dR ~6,21. 1 

no D1strito Federal 9 1 9%, em S~o Paulo 29 1 01., em Pern~mbLICO 

62 , 4%. Ou &eja, nos principais centros industri~ia do Pais er~ 

crescenl~ a utilizaçao da rede p~blica de er1eryia ~létrica, dimi-

nu indo as necessidades de imobilizat;•o das indóatria~ para o seu 

suprimento de energia . Em SP,rgipe, como em outros estados do Nor-

te-Nordeste, a ausência dessa rede póblica de distribtti~~o de 

energia elétrica ·fazia elevar os custos de protfulõ~O industrial. 

A m•o-de-obra ainda se constitLiia, &m 1920, an1 Lima v~n-

tagem relativa da indóstri~ têxtil s~rgipana am eua concorrênciA 

com outros produtores nacionais. Assim, $eoundo o Cnn•c d~ citado 
• 

I 
ano, os operários jornaleiros adultos do tiDtO mnacul i no OC:I.IpAdc• 

n.as indústria têxteis recebiam um sal à rio m~.io di ~do drt 0•239, 

para o Brasil como um todo, S$729 em S~o Pawlo, 65720 no Distt·!to 

F'edercll e 3$360 em Sergipe. Fste !iialàrio era ·•~1purJor .:lpQn.!\11 ao 

téxU.l 1 como por exemplo, o Rio Grande do Norte, onde esta atingi&!\ 

2~532 em média. Por outro lado, em Sergipe a pr~dominancia do sexo 

faminino entre os operàrjos ~ndustriais indtic:am Lima possibilidade 
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de menor remunera~;;~o, e portanto, de menores custos de produ~~o. 

Dentre os estado brasileiros, em 1920, a Bahia t~nha a maior par-

ticip3t;~o.relativ.:~ das mulher es nos empregos J.ndustriais, com 

ó 0,3'l., logo abaixo vinha Sergipe , com 54,4% . Em todos os outros 

estados a participa~;;~o das mLllheres n os empregos in dustri.:~is era 

minoritária, sendo a média nacional de 30,0'l. . 11 • 

A estagna~~o da ~conomia exportadora sergipana e as di-

t iculdades crescentes de coloca~~o da produç~o têxtil no mercado 

nacional, e:{pressas na redu~~o da participaç~o relativa das expor-

ta~;;~es sergipanas de tecidos em sua produi~o, levaram a um arrefe-

c imento do ritmo de crescimento da indústria té:<til local. Como 

v imos, alguns desses sintomas já estavam claros na década de 1920, 

n~o obstante o ufanismo de alguns dirigentes politicas. Porém, as 

décadas seguintes exporiam ~s fraquezas da indústria textil sergi-

pana. A acelerai~O do cresc~mento industrial , dentro do padr~o de 

industrializa~~o restringida fazia unificar os mercados nacionais, 

a onde o Sudeste Brasileiro, e S~o Paulo, em especial, se consali-

d ariam como os núcleos industriais nacionais . Entre 1920 e 1940 

haveria uma completa revers~o no desempenho da indústria têxtil 

sergipana . Como vimos , entre 1907 e 1920 essa crescera a um ritmo 

• 
muito mais acelerado que a indústria têxtil b~asileira . Entre 1920 

e 1940, entretanto, a indústria têxtil brasileira apresentou um 

cresc~mento de 342% no valor nominal de sua produ~~o , enquanto 

sergipana apresentou um crescimen t o de 105'l. . Com isso a participa-

;~o do gênero indústria! de prepara;ao de fibras, fia;lo e t ecela-

g em sergipano n o nacional foi reduz i do de 3,20'l. e m 1920 , 
' 

para 

1 ,49X em 1940, ou seja, abaixo da participa;~o alcan;ada em 1907 . 1 ~q 
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Em suma, podemos c.l ( ~nnat· qu~ a lncapacid.~de dos produto-

rc>s sergipé'nos de manter e ~mpl iar as e:.:portat:tles dli? seL•s princ~-

paE> prod~ttos ;:-ara os mercados roac~on.?is c estrangeiros, bem como 

div~rsificar a pauta de cxportaçOes detern1~noa' Llm baixo dinamismo 

da economia sergipana no periodo pós aboli;~o da escravid~o até 

1930. A flutua.;•o por muitos anos da quantida~ exportada de a~ú-

car abai:.:o do patamar at~ngido r.o qLI~qtlt;?nio 1196-1900, que por SLla 

ve~ esteve abaixo do nlvel at~ngido na segun~ mr>tade da década de 

1880 e a redu;~o dos preços méd~os obt1dos con as exporta~Oes do 

produto levaram a uma est .... gnar.•o no valor da .i.Xporta;~o do prodLt-

to. O algod~o teve um comportamento exportador aind~ mais medio-

cre. A combina~~o de prer.os deprimidos nos ~-cados nac~onais e 

estrangeiros com uma agriCLll tura de baixissirm. prodLltividade 

ampl iac;~o da prodw;:~o t~xtil local levaram a uma rE!dlll;~o no volume 

e na valor das exportac;eles <lo produto com o pxssar dos anos . Fi-

nalm!:!nte os teci dos de algod~D que tiveram um surto exportador en-

tre 1906 e 1915, quando se tornaram o segundo pradL1to da pauta de 

exportac;;~o do Esta do~ também mostraram as 1 i mi. t.;u;;b!:!s do se LI poten-

cial de crescimento com o acir-ramento da con~rróncia inter-regio-

nal nos mercados nacionais, provocando já no f:inal dé1 décé1da de 

• . 

Contudo, esse bai:.:o d~nam~smo n~o 'bi incompatível com 

mudanc;;as internas na economia sergipana, as waia provocat·am uma 

diver·sif~ca;~o em sua estrutura. Chamarjamosa aten~•o para o au-

manto do gr"'u de mercantiliza~~o decorrente ~ aboli;ro da escra-

vid~o e introdu~~o do trab~lho livre . Celso furtado já destacou o 

papol do aEsalariamento da for~a de trabalhono setor exportador 

na gerac;;~o de uma economi~ de mercado inbrno, diversificando , 
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• 

po'Y'ti'nto, a economia exportadora. Há uma forte tendéncia na 

rl.ogf·afi<t em St.lbestimar <1S mudanças decorrentes da abolic;;~o da es-

cravJ.d~o rlo Norde<::;te ac;-ucareiro. Afirma-se OLl insinua-se qLle o 

ltrabal hador f ormalmente 1 i vre que s ucedeLl aq esc.: t~c!\vo n~o recebi ii\ 

~emuneraç.~o monetária •. ou esta era i nfima .• . Já qua as rel,~~e~ c•e , , "' e ., '-' ., .1 • 

produ;la estariam baseadas na monopo l izaç~o da propriedade fLlndia-

:)'!ia por uma camada de prop'rietário agricolas, especialmente senha-

r~~ de eng~nho e usineiros. Portanto , como contr·apartida pelo uso 

de parcelas de terra do latifúndio a popula;~o rural sem terra tw-

r ia que pagar uma renda-trabalho e/ou renda-produto . Argumentamos 

~ue, pelo menos no caso de Sergipe ~ o assalariamento n~o era es-

~ranho ao complexo de relac;;~es de produc;;~o vigentes na agro-indú~-

tria açucare1ra no per-iodo pós-abo l i c;;~o e qLle portanto teve efei-

t os na dinamizaç:~o de um me~<"cado interno e na fixa;~o de custos de 

~roduc;~o . Certamente esse assala~iamento da forc;a de trabalho ~u-

r al n~o era gene~aUzado, e possivelmente nem dominante . Os pr o-

bl emas decorr entes dessa situa~~o ser~o analisados mais adiante , 120 

Aind a n o contex t o das mudan~as e conómicae no per i odo 
- • 

pós-abolic;;~o, t ivemos, e m Sergipe, a conaolidê~fto ~ amp l im;~o dMs 
• • 

.\reas de atuac;;~o do capita l mercantil sediado no J.;:stado . O dacl1-

n io do papel d e intermediário no comércio externo clo Est~do d~ 

pra~a de Salvador , a reorienta~~o das exporta;Oos do Ent~do para 

o s mercados nacionais , a amplia~•o d as importa;O~a di r etaB , mesmo 
' . ' 

de mercadorias est r a n geiras e a d i versifica~lo de ati v i d a d es d aB 

Qrandes casas comerciais l ocais -- '' empór i os sortidos'' -- CLllminou 

c om a implanta~~o de um segmento indust~ial, especJa l mente têxtil , 

c om destaque na produ~~o local e que foi capa~ por alguns anos de 
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;_<ii~J:l•ort.ar- parte sign i f ~c a ti v a de sua pr-oduc;~o . 

N~o olis tar.te ess«c muci<~n«< as no per ioda póH-abCJll. c;~o que 

levar~m a L1ma diversificac;~o da econom~a exportadora 
• 

serqj p"'na . o b.;uxo dinamismo dds e:-:pur·tac;-fles propagava-se por tociB 

a econnrnié\. N:l!o é por acàso qLie :• a e:-:emplo de OL\'Lram ecnnom.ias re·· 

gionais Jqualmente pouco din~micas, o crescimmnto industrial em 

Sergipe mostra sinais de exaust:l!o na década de 1920 , enqL1anto que 

nas economias e:<portadoras mais dinàmicas , partlcUlarmll'nte em S . 

Paulo, há o " inicio da diversi ficac;:lto do investimen Lo indL\strial 
• 

e também da transi;ao par-a um sitema económico dominado pPlo capi-

-tal industrial, tanto em termos de ac:umulac;:~o de capitõll como de 

c:cn tribuic:-~o para o crescimento do PIB (ou da renda)." .,,,..,._ 

mu-~ 
danc;as económico-sociais decorrentes da abolic;~o da escravid~o le-

Um ritmo muito lento de crescimento econ~mico e as 

varam boa parte da elite sergipana a se manifestar de forma dóbia 

sobre o fim do escrav~smo. De um lado era saudado como um ate~tado 
• 

ae civilidade do povo brasileiro, como a extirpa;•o de um cancro 

inoculado pelos coloni~adore~ portugueses, de outro aG próprias 
• 

dificuldades econbmicas sob o trabalho livre f~zi~ com que se 
• 

atribuísse a este a raiz dos problemas , co"traat$ndo-~e com os 

"áureos tempos da escravid~o'' . Em 1911, um artjculista aborda ~s-

sim o problema : '' o baixo pre~o do a.~ócar n~o foi notado sen~o dR-

pois da aboli;~o ~ quando as depesas do plantio e do fabrJco tri-
• 

plicaram. 

E a prova é que ar1tes dela ~ pre,o de três mil réis por 

saco ~ra muito bpm, fazia a abastan~a ~ permi~iam l uxos e fidal-

guLas. Os mais pobres lavr,'\doras tiveram rec1.11rsos para formar os 

1il hos am provincias long1nqua~. Todas as classes eram largamente 
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3. Cf. Brasil. IBGE . Séries Estat!sticas Retrospectivas . 
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2 9 . !1.1894. Entrada de a.;úcar provindo de AracajLt, no Rio de Ja
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Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, pelo Dr . José Lu~z 
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dados 

• d as e x portac;E1es pela bar:-a do Cot~ngu~ba (Aracaju). Como as expor-
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~~es, inclusive com ~estino das mesmas . A~regamos esse~ valores 
para a obtenç•o dos dados anuais . 

1920 a 1929 . i dem . O~ dados mensais sobr~ 
exportai~O foram publicados, nesse periodo , no Diário Oficial do 
Sergipe. 

12 . Vide Tabela A. 2 (Anexo Estat i &tico) . Há um indicio, 
n a Mensagem do Presidente do Estado, referente ao ano de 1900, que 
nos anos anteriores a maior parte da exporta~•o de a~Qcar do Esta
d o ora remet~da para o Rio de Janeiro. Segundo o Presidente do Es
t ado: "Quase todo o ac;:t:tce~r fabrice~do no norte do Brasil, desde a 
Para!ba ~té a Bahia é exportado pa r a o Rio de Jan~iru . Sendo quase 
n ula a exporta~lo para o estrangeiro, o destinado ao Rio de Jan~i
r o é qLiase todo ali consumido . Da i resultar frequentemante grandes 
• stoqua5 e sue~ fatal consequência : e~ baixa inespere~da e tamb•m 
f roquGnte dos respectivos pl~ec;;os , em pnuuizo parA os produtores . " 

13. Vide Tabela A.14 (Anexo Estatístico). 
T. op. cit . , pag . 48 . 

S;:mrecsàny~, 
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14 . 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 . 
t o Ayricola 
9079 . 

Cf. Gnacarl.nn.l ( 1977 : 3~·8 ) 

M,..ns,.gem cio Pn~sido.:mte do EstildO de 0/ . 09 . 1900 

1'1ensagem d C:.• Pr-esidente 'do Estado de 07 . 09.1902 

Me n sagem do Presidtmte do Estado de 07.09 . 1903 

Gnacar-inni (1977 : 337) 

Ministério da Agricultura . J~spetoria do 10 . Distri
Ser gipe . Boletins - Abril e f'o1arc;o 1922, APES , pacote 

20 . Ei~enberg, P.L. f'fodernJ.z.:tç:~o Sem f'/ud~nç.a ~ op . cit., 
pa gs.72-73 . Figuel.redo, Ariosvaldo. História Pol1.t.tca de Sergipe . 
s/1, s/e , 1986, pag . 145. Vide , por- exemplo , a descr.l~;~o do trr.~ns- · 
porte de cana e de ac;úcar, em Sergipe, fe>ito por l.lln func i onàr.i.o 
público federal : "O transporte de canas para as usinas é f e ito em 
c a r ros de bois , g eralmente . 

A LLsina Castelo na zona Sul, tem tAmbém 
c o mo o Engenho Cen tral . na zona Norte. t e m 26 km . . 
b itola de 1 metro. 

al.L to-camin h~o, 
de? v .1. a-fén~ea , 

O a~úcar fabric~do neste Distr ito tem o seu transporte? 
em costa de animal , carro de bois, via fluvia l e férrea até Arara
j u e Est~nc:&.a, dois dos pontos que servem de escoadol.lro para a e>::
porta;~o dos géner os agricolas.'' Inspetoria Agricola do 10° Dis
trito . Circulac;~o dos ProdL1tos Agrícolas e Custo de VJda em Rela
ç~o aos Artigos de Alimenta~~o no Estado de Serg~pe . 27 . 09 . 1923. 
APES o=tG"" ... ,. • 

Quando c omparada com outros meios de transportes a fer
r ovia sergipana n~o chegou a apresen t ar vantagens , segund~ um fl.Ln
c i onário públ ice fede J~al. " Os g~neros chegam às es;taç:eles e espe-· 
r am lo:1go tem;::o põlra sen:lm tra:"l!:' portados , send-::J ltm tn;\nsporte mu.i
to morDso e d ispend~oso, por serem as taxas e l avad~s. 

As que i xas sao constantes e g erais , sucedendo q u e os 
produtos da lavoura ser~ipana se transportam por caml.nhos de t ro
pa, em comboios de muarr>s e carros de boi s e 1' l uv.l.ais . '' Of i cio do 
I nspetor Agricola do 10° Distrito ao Diretor do Serviço de In~pe
~ ~o e Fomento Agricola . AracaJu , 21 . 1 0 . 1926 . APES AS•·o~· 

22 . Cas t ro , António B . de . Esc r a. vos e Sentia ra!il nos !:ng~
nhos do Brasil , Um e'studó sobre os t r abalhos do açt'IC-'lr e a pol.lti
c a económica dos senhoreFo. Tese de doutoramento arr·et~entad<.~ ao 
IFCH da UNICAMP . Ca mpinas, 1 976, pag. 5 

23 . Sobre os aspectos técniê:os d a prod~Lç:~o do cHpt:tca r no 
Br asil Colón ia, ~ide, além da tese de Castro, aci ma citada : 
Sc hwart;:-, S.B . Segredos Internos . Engen.'los e escravas na sociedade 
co l onial. S~o PaL1lo: Companhia das Let r as, 1988 , capitulo 5 . Anto
n il , André Jo~o . Cultura e Cpulêncio?. do Br~~!"i l por sua!.' drogas e 
m.tn~s . 3 - edi~ao . Belo Hor·izonte : Itatl.aia ; S~o PaL1lo : Ed1tora da 
Un1.versidade de S~o PaLilo, 1982 . Vilhena, Lui s dos Santos. ~ Bahia 
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no S.tculo XVJ11. 3 volumer.l. Salvatlor : Editc1ra lt·<~pu~. 1'769. Volume 
I. Ferlini. \' . L . A. Terr~~-· Traball!u e Poder . a mundo das engenhos 
no nordeste colonia1. S~o Paulo: l:Jras.Ll:I.Emse, 1988, cap . III, 

24. Para L<ma d~scr.Li~O da passn\Jem dos engenhos colo
niais para oc; movidos a vapor~ cm CLtl:ta, vide: Fra.gincüs , Manuol ~1 . 
O En.;;enho: Compl&:·a s~cic-::.J.::onomica at;:uc;;;reira cubüno. 2 volumes . 
S~o P~ulo: HUCITEr; Editora UNESP, 1987 . Volume ! 1 cap. V. Para 0 
Br~!i:iJ.l vide: E.isenbcrg (1977) cap . 3. Gama, Ruy. Engent1os e Tec:nr.
logia. S~o Paulo: Duas C.Ldades , 1983 . Uma boa de!llcl~iç;:~o d.:ts c.1pe1~a
~tles téc:nic;;!.> de produc;~o do ac:úcar, na década de 1860, segundo os 
lllé todos vigentes nos Est,.dos Unidos e Cuba e uma compar·ac;~o com os 
ut ilJzados pelos senhores de engenho de Sel-gipe, pode ser v1sta 
arn: Calazans, J.J. Bittencourt. a i'lql~ic:ultol" SergJpano cJa cann<! d!ii! 
ass~'car. Bahia: Typ. de Camilllo de Lell.is Masson & C . 1.869. Edi
~~o fac-sim~le. Sergipe/SUDAP . Aracaju. &/d. 

25 . AF'ES G"-._:s.s.o. G ... ... ,."'"'' G..._"'"'"'"' " Sobre as d:J.fir.:uldades 
de ir1troduç:l!o de técnic.:~s modernas para '" prodlll;~o c.ln ac;-CtCê\1" vidi9, 
por exemplo, o pat•ecer do doutor José de l:.larros Pimentel sobr o 
e stado dos engenhos de a~~1car da provincia de Sergip~. e os meios 
dde melhora-los : ''Ponh•-se sob as v1stas do slenhor de engenho ro
bustos cilindros movj.dos por t.tma màC]Ltina a vapor ele grande fot•r;:a, 
que ao passo que extraia da cana a máx.Lma por;~o de caldo reduza o 
bagac;o ao estado de poder serv.Lr de combustivel; aponte-se- llle a 
vantagem de limpar o caldo em clarificadores a vapor, de que Já 
temos alguns exemplo , cuja temperatura pode-se regular à vontAde, 
ensine-lhe a raz•o porque se emprega a ca l , ou outro ~l~ali, e o 
tnodo de determinar-lhes a quantidade de operac;:lto del1cadissima que 
s ó a ·quimic~ com o seu papel de tournec;ol pode guiar; mostr-e-~e
lhe o pt-ejui::o que sofr.e com o abandono das cachac;as, qlte ou po
dem, depois de passarem por filtros ser de novo co::id•6, ou ~~r 
aproveitadas na desti 1 a~;:~o, paten te-se-1 he esses belos apa•~el hos 
d e concentrac;~o pelo vapor ou pelo vácuo, com. que se alcança a 
maior quantidade de ?Gúcar cr1st~ljzáv•1; n•.t SP recozinh~ o qu• S@ 

e scapot.t com o melar.o , e verà que o seu espirita se1~á iresitivel
mente ar~rastado para esses melhoramento5 . 

Mas como, redargue ele, se nos faltam capitais~·· 
Continuando no seu Relatório o Dr. Pimentel mostra OLllra 

dificuldade par~ a modernizac;~o das técnicas de produ~~o da ~~ú-
c: ar: 

''[ .•. ] N~o é só , n~o é tanto a falta de ca11itais qL1e ma
n ieta os nossos agr1cultores; 6 a falta de conhecimentos ptofi<
s ionais que os péa e os enerva. E se n~o . olhais para o anin1oso 
Tenente Coronel José Francisco Menezes S~bral , que pr-ocurando me
lhorar a sua indOstr1a montou no Engenho Espirito Santo os apare
l hos de Derosne e Ca.Ll, e um pequeno Wetzel, e por n~o saber fun
ciona-los tem tido consideráveis prejuízos; e para o Sr. Bar~o de 
Estancia que preferiu entr•gar os que trouxe da EL1ropa ~m 1867 à 
a;~o corrosiva da ferrugem a expor-se ·a maJs dLiras contJngéncias.'' 

Diant~ dessas dificulda~es a antiga técn1ca desenvolvida 
pelos mestres do a~Ocar e au:ciliares da época colonial n•o pare
cia , ao~ olhos dos senhores de enyenho sergipanos, de todo supera
da, n•o obst~nte a propaganda de progresso associada ~os r1nvos 
equipamentos e técnicas. Em seu relatório o Dr. Pim0ntel descreve 
um ca~o de alteraç~o dos procedio1entos técnicos modernos, envol-
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• 
f,; \l•entdo a uti 1 i::a;~o dos conllec irnen tos tr-ad icionaü;: 

··~eria Ltma lacuna. s~n~o uma injusti;a, dei~ar de men
~J onar o aparelho Fry~r que c Sr. Sousa Bastos montou no seu e nge
tlhc TapE!roà. 

N~o a fizPmos ~m outro lugar, nem o r ecomendamos como 
i n d1sputável melhor~meroto, porqLte alterando-lhe o seu ilustre 1 n 
t rodutor umd das candic~es parece descrer de suas van t agen s . Pur
g a r a matéria "c:onc:r ·etade~" com o barro é dei~ar v er que oLt a ope
ra;~o nao fot bem fe~ta. ou o produto n•o acha aca1ta~~o n o me rca
d o. " A L.i.b~rdade, AracaJu, 17 . (!1 . 1874. CEMIC-UFS. 

26 . Fontes: 1881 - Relatório P1men ta l:ilteno . R1o d e J a
n e iro : Typ. Nacional, 1881 . 191)0, 1903 e 1917 - ~lensagens do P r e 
s i dente do Estado , nos anos respectivos. 1926 Min istério da 
Ag ricultura. lnspetoria Agric:ol.";~ do 10. Distrito . APES AG 6 ,., 

27. Fontes: 1903 -Oficio do Inspet or do Tesouro do Es
t ado de Ser·gipe ao Presidente do Fstado. 28 . 09. 1 903. APES G.s. ..,.,.., . 
19 07- Revista Agricola . Ano III, n . 49 , Arac:aJu,01 . 02 . 1907. 1910 e 
1 9 19 - Car li, 6J.leno de . O Açúcar na Fo rmat;::tlo Ecanômica do Brasil, 
Snp~rata dn Anuário Açucareit-o. Rio de JaneJ. r o : IAA, 1937 , pags. 
32 e 33. 1926 - Inspetor~a Agricola da 10• Di strito Agricola . Re
}8~~o Completa das Us~nas de A~úcar Existen tes no 10° Dist r i to 
Ag ricola (Sergipe). AF'ES AO ... ::s eo 

28 . Indústria de Acúcar d e Ser gipe - 1916 . APES - Acervo 
Ger al, pacotilha 291. A Mensagem do F' r esiden te do Estado de 0 7 . 09 . 
1 917 apresenta um resumo deste inquéri to, s~ntetJ.zado em dois qua
d r os sobre as usinas a~Ltcareiras do estado . Esse~ dados f oram u t .i.
li:ados em estudo sobre a agro-indústria a~ucareir~ nacional, pu
blJ.cado em: Diretor2a Ger-al de Estatística . Re l atório apresen t ado 
a o Dr. Ildefonso Sim~es Lopes . Ministro da Agr icultura , I ndústria 
e 'Comtrc~o, pelo Dr. José LLtiz S . de Bulh~es Carva l ho , DJ. r etor Ge
r al de Estatistica . Rio de Janeiro : Typ . de Estatistica . 1921 . Co m 
base nesses dados e de outr as íontes p r etendemos cJemunstrar o ca
r 6ter crescen teme nte ol1gopo l J.zado da a g ro-indústria a; uca r eira 
&ergJ.pana . Estamo s a q u i de acordo com a a n ál i se da agro-indús t ria 
aç ucareira brasi l e i ra, n o perldo 1914-39, f eita por S z rnerc súnyi 
(op . c:it.) basea d a n a utiliza;~o d o c onc e i to d e oligopólio con cen
tra do de Sylos-Labin i . 

29 . ronte : I n dústria de A~úcar de Sergipe - 1 916 . APES -
Acervo Geral , pa c otilha 291 . 

30 . Fon te : Indústria de A~úcar de Sergipe - 1916 . APES -
Ace rvo Geral , paco t i lha 291 . 

31 . Indústria de A;úcar de Serg~pe - 1916 . Doe . ci t. 

32 . idem , · i b id. 

-,3 
~· . i d em , 1bid . 

34 . Os engenhos sergipanos movidos a vapor ~ a inda nas 
pri meiras décadas do sérLtlo xx. assemelham-se aos engenhos semi
m•canizados cubanos da pr1n1eira metade do século XI X, descr itos 
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r Fraginals. Esses~ segundo o citado autor: "[,, , ) Diferencia-
IVc\fi -sD dfdes [engenhos d~ forc;a motr~= c>n~mal) na substiuic;~o da 

~..JI' n~·"'a mot:r-i;:; animal pela máquina a vapor. Por seu desenvolvimento 
or·responder a um~ etapa de devastac;~o das matas e consequente 

t...::rise no abastecimentc.1 de lent1n, o engenllo semimec:.:~.ni;:ado gEmera
l i::ou o trem jamaicd,lO, prbc:urAndu 1.1ma forma rnaJ.s r<\c.J.onal de uti
i:ar o fogo. Ele aumentou ~1 prodw;;;to, m,ls n~o o ri"ndi.mento cana

IH,;úc<ilr; aumentoL< a produtivJd<>.de> homem-a~úc~lr."[@nfAse no ol~.i.gi
fl al). Fragí.nals, t1an\lol ~1. a Engenho. ComplC.:!NO Y.élcio-económi.co 
a t;llcareiro cubano. Vol~.1rne I. Sll<o Pa1.1lo; HUCITEC; Editm·;.1 LII'IESP, 
1 987, pag. 216 . 

35. Vide por e>:emplo: "República das Usirwa" de Pel~ruc:i, 
o p. cit. e '' A Velha Usina'' de Levine, R . M. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1980. Quanto ao número de usinas do estado• nordwstinos, 
v ide: Andrade, M. Correa de. A Terra e o Homem no Nordeste. 2• 
edic;~o. S~o Paulo: BrasJ.lJ.cnse, 1964, pag. 100-101. Quanto às usi
n as sergipanas diz o citado'autor: ••r .. . ) em Sergipe ue do~cnvol
veu largamente a funda~~o de pequenas usinas, cor·ro~pondontes, c~
d a uma delas . quase a um antJ.go banguê, enquanto noo outros Esta
dos as usinas aumentavam constantemente a sua capacJ.dado de ~smQ
~amonto de canas e iam, cada ano, absorvendo novos eng~nhos e até 
mesmo outras usinas . '' Esse inflamento do número do Llsin~s sergipe
nas n~o passou despercebido em estudo sobre a indústria a;ucareira 
brasileira, publicado no relatório da Diretoria Ger3l de Estatis
t ica de 1921. (doe . cit . , vide nota_). Segl.tndo este estudo:"[ .. 
J Das 54 fábricas arroladas no mapa da refer~da men~ngem, é fácil 
verificar, porém, que apenas 4 satisfazem as condi~~es de verda
deiras usinas, faltando nas demais os aparelhos de evapora;~o de 
tripl~ce-efeito. que caracterizam as modernas ~nst~la;~es. A Jul
gar pelos dados of~ciaJ.s coligj.dos, todas as fábrJ.cas restantes 
dispunham de caldeiras de vácuo para o co;:imento de a;úcar, per
t encendo, portento, à categoria das me~as-usinas . '' Dbservac~o: na 
r ealidade o mapa contido na Mensagem do Presidente do Estado, de 
07.09.1917, citado no doCL\men~~ da Dir~torJA Rpr~l dP Estat15ticA 
r elacipna apenas 47 usinas . Em nota de rodapé, afirma-se que dei
xaram de figurar no mapa 7 usinas que n~o fornec~rLim informa;~es 
c u que o fizeram de forma deficiente . Sóbre o · nómero ds meia-uni
nas no Brasil e Sergipe, vide: Carli , Gileno 061 . a A.;t:1car n~1 For
ma.t;~o Econdmica do Brasil. Separata do An1.1àrio A1;~1caroiro . Rio d1• 
J aneiro : IAA, 1937 , pag . 33. 

36 . Fonte : Mensagem do Presidente do Est~do de Sergipe. 
0 7 . 09 . 1917. As usinas sergipanas que ent~o po&suiam l\parelhot; ovõl
poradores de triplice efeito, sande portanto, usJ.ni\fl CCimplel~a, 
eram as seguintes: EngenHo Centr-al Riachuelo, Pedra~, Mato 6roaqo 
• Escw~ial. 

37 . 
07. 09.1918 . 

Fonte : Mensagem do Presidente do Estado de 

38 . Mi~istério da Agricultura , Ir1dústria e Comtrcio . 
l n&petoria Agricola do 10° Distrito Sergipe . Bol~tim relativo 
aos meses de Abril e P1ar~o de 1922 . APES- Acervo Geral, Pacote 
IP07B. 

382 



' 39. Carli. Gileno De. O 1-lçt:!c.:tr na Farme~~a EcantimJ.ca da 
ra!E'~l. Separata do Anuário Ar.t.IC<.Ireiro • Rio de Janej.rott IAA, 
937, pag . 37 . Sobre o rmsisténci~ dos angenhns bangtlés, vide: o 
itado trabnlho do: C'lr-li, paq. ':>7 . Andrade, i"I.C . do, t!l Terr«>. e o 

no Nonfeste . op. cn .. , pag. 103 . Sob,·e n SLiper.ioridAde eco-
dos bangüªs, v~de Gnacar~ni, op . cit. 

qo. Gnacarini, op. cit. rag. 325, 327-328, 328. Para uma 
vls~o alternativa da compoti~~o entre usinas e engenhos na agro-
1ndús~ria a~L1care1ra bras1leira, no per!odo 1914-1939, advogando a 

•,;•.,.u..,erio~·idade> técnico-económica da~ usinas, sem entretanto disCl.l
t ir a quest~o das relaç~es de produ;~o. que no entendur d• Gnaca· 
r ini expl1cariam a superJ.oridade dos bangtles. vide: Szmrecsànyi, 
T . op. cit., especialmente, pag. 47. 

41, Fonte: Ministério da AgricLiltut•a, Re l atório das Vj.
tDitas de Inspe:;;lio à Proprie~ades Agr.l.colas . AF'ES AG"• 410 

42. C~mara dos Deputados. Discurso pronttnic~do na ~e5s~o 
de 08 de .:.gosto de 1887 por J.L. Coelho e Campos . Deputado por 
Serg1pe. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1887 . Sobra a dificul
dade de coloca;~o do ~~úcar das usinas em mercado~ inlerioranos 
protegidos por barreiras de custos de transporte e comerciali~a
~~o, Minas Gerais parece fornecer um bom exemplo. Em 1919/20, qu~
se toda a sua produ~~o, (94X), ainda era de a~úcar da engenhos . 
Er.t 1939/40, os engenhos ainda respondiam por 83'l. do total do a<;ú
c ar produ~ido no Estado. Cf. Szmrecsányi, op. cit . pag. 57. 

43. Cf . Tabela A.16 (Anexo Estatistico) 

44. Ministério da Agricultura , lndóstrja e Comércio . 
Servi;o de Inspe;~o e Defesa Agricolas. Questionário Sobre as Con
d J;~es da Agricultura dos Municipios do Estado de Sergipe. In~pe
t oria Agricola do 10° Distrito . Rio de Janeiro : Typ. do S~rvi~o de 
Estatistic~, 1913 • 

• 
45. Fonte : APES AG6

4o 

• 
46. Utilizamos nesse exercicio os pre~os· médios do A~ú

c ar bruto e branco registrado em vários m1.micipio serrp panos 0ntre 
1910 e 1912 . Cf . Brasil. Min~stério da Agr1cultura, Indústria~ Co· 
mércio . Servi~o de Inspe~~o e De·resa AQricola. Qu~s·tionêt·Jo SobrG 
a s Condi;~es ~a Agricult~ra dos Municipios do Est~do d~ S~rgJp~. 
I nspetoria Agricola do 10a Distrito. RJo de Janeiro; Typ. do S~r
vi~o de Estatistica. 1913 • 

• 

47 . Folha de Sergipe, AracajLI, 28.03 . 1909. De forma ~a
melhante, analisando a situa~~o da agro-indústria a~uc~reira no 
municip.io ele Cape l a , Llrn docLimentc:l oficial ragistr"õll " Nc1s mai,IS 
t empos , quando o preio n•o é elevado, os proprietários dm engenhos 
d e bangtlê , n~o t,iram reç;;ultado, as coll1eitao; n~o d~o pclr·a satisfa
zer as deç;pesas . " No mesmo doc1..1mento, tratando do municipio de Es
t~ncia : '' O a;ucar se obtem por express~o nos engenhos ~ vapor e 
movidos à trai~O animal, cuJos pr·ocessos atrasadofi acarretam emba
ra~os finnnceiros aos agricultores de cana, que assim n~o pod~m 
c ompetir contos proprietários das usinas aperfei;oadas . '' ~ l"aRj.J, 
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Mnl~tório da Agt-.icultur-a, Indústria 2 ComérclC'I, S€rvil;o de Jnspe
çao e Defesa Agricola. Questtonàrio Sobre as Condiç-Cies da Agricul
tura dos:; Mltnicipios rJo Es t.o.do de SergJ.pe. Inspt?toria Agrícola do 
l0° Distr·ito. RJ.o de JaneJ.ro: Typ. do Serv ct de EstatistJ.ca. 
~913. pags. 26, 37. 

48. Vide os casos dos ertgenhos S . Jo~é do Nor·tm (Ita
baianinha), qLte er-c~ obt-igadc:t .n comp1·e-r lenha, por· n~CJ posst.ti-la em 
quMntid a de suficientR em ~uas capoeiras, e do engenho Jacar~ (lta
bAianinh<'\) que contl·atava cart·os de bdis para o t t~'"r.lnspo t·tc'= de ac;:t:.t
c.a r. AI-'ES AG""c-.o> • Gnacat•ini, op . cit. pag . 325. 

49- Os romances do " Ciclo da Cana-de-Açúcar"~ de Jose? 
Li11 s do Rego s~o: Menino de E:.ngenho (1932), Doid:i.nho (193?:) . Sctn
gtl~ (1'7-.-4), O ~1oleque Ricardo (!935), e Us1nr1 (193 6). Cí. ~ota do 
au tor à la. edic;~o de Usina. Rego, J.L. Usina. 12a. edi~~o. F<io de 
Jane1ro: Nova Fronteira, 1985, pags. 9-10. 

50 . Vide entre outros : Andr'ade~ M.C . ,..') Trn~a e o Homem 
I'1Q Nordeste (op . cit.); Melo, Mário Lacerda. O ,!lç:t:IC.al~ e o Homem. 
PrGblemas Soc~ais e EcondmJ.cos do Nord2s;te Can,:~\•·ieJ.ra. Rec.L-~'e~ 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais . 1975. Wanderley, 
l'laria de N.B. Capital e Propriedade Fundi.ária. S~1as .ar'ticula,:t:les 
M economia açucareira de Pernambuco . F(io de J<lne1r-o= Paz e Tf?rn;. . 
1979. Lopes, José S.L. O Vapor do Diabo. O trai:Ja.lhCI dos- oper ár.Lo:= 
do a~;úcAr. 2• edi<;âo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1 978. Sigaud , 
Lygia. O Clandest.Lnos e os Direitos. Estudo sobre trabalhadores d~1 

cana-de-a';úcar de Pernambuco. Scl(o Paulo; Duas CJ.d<'\des, 1979 . Sua
re:., Maria T.S.de Melo. Cassacos e Corumba.s. S~o P<v..tla; Atica, 
1977 . Garcia Júnior, A . Libertos e Sujeitos: sobre a trans1.c;.:!o pa
ra trabalhadores 1 ivres do Nordeste, em : Revi!:; ta Brasileira de Ci
ências SocJ.ais , N.7,vo1 . 3 , .Junho de 1987 . 5-41. Eisenberg , P . L . 
l'lodernizar;~o Sem N1.cdanr;a. op . cJ.t . Cabral, Pedro C . de C.T. Tempo 
de Mol"ada. A constiLuçâo do mercado de trabaJ ho sem~-assalar~ado 
na lai'OI.ire canavieire1 pernamb,_!Cii!na.. em : Sampaic1, Y. 1\lordeste Ru
ral: A Tran.si~~o Para o Capital~smo. Recife : Editora Univet•sità
ria, 1987. 

51 . A descr1~~o das rela;Nes de produ~ao no nord~ste 
at;ucareiro no século XX, fazendo c::orrespondêncitl com a estrutura 
sOc:J.o-econômica do per 1 o do escrav i sta, baseada n,:~<, in formaij:Cies de 
Tol lenare e t~oster, pode ser encontrada, por excJmplo, em Andradt? 1 

M. C. de (op . c::i t ., pags . 84-126) e Melo, M. L . da (op. cit., 
pags , 32-51) 

52. A condiç•o. segLttldo Sigaud, consistiria em trabalhar 
um determinado número de dias mem r emunera;•o para o proprietàt· io 
da terra e ma is outro rtúmero, conforme a neces~lidnde do proprietá
rio com remuner.;u;:i:(o monel~ria. Seg undo Gare i -'I, " ( ••• J Nos engenhcu1 
o mais comum era a obt·iga~~o de trabalhar ao pr~priatàrio cinco 
dias por semana durante a esta~~o seca, quando a c~na é cortada e 
tte processa a mcagem, e Lrés dias durante a estac;::!<o t:tmida, época 
em que sllto plantados os CLll tl vos de sLtbsisténcia mas quando o ca
n•vial e;:ige menos trabalho. Estes dias de trabolho ao patr•D eram 
remunerados a dinheiro , a taxas inferiores às pagas aos n~o-mora

dores, para tar·efas Idcmt1ca~." Sigaud, Lygia A Nr1ç-~o dos; Hom:?ns . 
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rée;e d e l·l•str-e~do. F~io c.Je J.:mo.t.r-o. Mut>cu t~ac.:ional. 1971. p.ag . C'l. 
apud Cabrnl, Pedro E . C. T. rlp . c•t., rag. ~B. Garc i a J~nior , n. 
CP · cit .• rag .. lo. c pu!!ls~vol quu L.Jl ulv~ r yL'fiCj,, na cr~r.H; teriZi'\
c; i'fo da r-t-~ ê.', :;o (.tr J "mc:~r i1da" !lf.,• dovtl i' v;q· 1 .,çtJes ragJ CH1Lds e/ou Lnm 
porai 5 d~ mesm~. 

53 . Cabral , Pedro C. de C.T. n p. ~;t. ~'~OH· 40 ~~1. 

5 4· A SL•pnsir.:tn ele conlln•tld.lde n<lS relar,Ol: ü d e produ~~o 
na Pcon omia açúcare~r~ a pós d abcJl1ç~o d' Eacr avid~o pode s er vi s
te'!., por e:·:emplo , n est·a pê!<:õS<'~Uem dr.: l1,l c, , M. L . ql!l'! .:~ pr',s w :por n•. 
princ i pai~ tipo~ . con~lui d E ~ta form~ : •• rm Lma obzerv&ç~o d e c a 
ràt~r majs ger·al reg1stremos f1na l mente ~ue a abol1;~o da oscra 
\'atura . ocarr1.da j à rtd époc.i1 das med1c.l ~::; de &:.timulo à fL•ncJ.:;c;:tto rJ~ 

fa b r Jcas n1odern~s c.le a; uar e apends do;:~ anos antes de in1ciar-~o 
o sécu lo XX, n~o tratJa ma1ores tr~n~fcrma;e~s no t1po dp organi 
za<;~o agr~il ia que acaba de ~er exposto. 1-1 esbrutura sóclo- QcontJm :l 
c a d o s engenhos de a~~car n~o s~r1 a afetada na SLta raractPrl~a~~o 
essencial . A soc~~dade do t1po escr a vi s l• pas~o~ a ser uma so:te
dade d o tipo tut~lado , sem trar1sforma~bes de ~~1or monta.'' ( Me l o, 
op . ci t . pags . 39-40) 

55 . Sobre a continuj.d.;.de das relac;etl!s de produ!;::tG n a re
gi~o a~ucare1ra nor destina . vi d e , por e::emp l o~ SigaLtd, L . : " Da 
abo l i;~o da escrava t ura até mea dos da d é cada ~e 50, a foria de 
traba lho utili:ada nos engenhos prodLttores de can~-de-a;6car d 2 
Zon;:, d a 11a+-êi de Pernambuco era consti lLtida fru.1damentalm1 ·nte por 
tt-aba l har:Jores resid.-..ntes naque l es engenhos ~ os moradores . " op . 
ci t., pag . 1 1. · 

5t:~ . Brasil. 1'1inistério da AgricultUTa , Indústria e Co
mércio. Servi~o de Insp~~•o e Defesa AgricolL Questjonàrio SobrF 
as Cond i~Oes da Agricultura dos ML·~icip1os dm Estado de Sergipe. 
Insp?toriâ Agri cola do 10° Distr1to . Rio dQ ~neiro: Typ. do Ser
vi;o de Estêitistica . 1913 . 

57 . idem , pag . 12 . 

58 . Sobre o arrendamento ''pela oal~··. vide : Andrade, M. 
C. d e A Terra e o Homem no Nordeste, op . c~t. : , · pag . 149. Nota r 
que o municipic de A·.uà. c~mo outros dD Mata Sul Serg~p~~; vinha 
nas primeiras década~ do atual século tendo ~a reduç•o r~ nún1~to 
de engenhns e uma substitui;~o do tLtltivc d a aana pPla pecLtària . O 
mun tcipi o tivera quarenta engenhos , redtJzidos em 1912 à metade . 

59. Brasll . t1in ist~rio da Agr1cul. tu"'a , Indt.:tstria e Co
mércio . Servi~o de Inspei~D e Defesa Agricol~ Questionário Sobre 
as CondiçD~s da Agricultura dos Mu111c i p1os daEst ado de Ser g1pe. 
doe . c it., pag . 37 . 

60 . 
" o sist ema de 
var1a de l$000 
mea c;: ~o ." idem , 

1dem , pag . 74. Também n o mun ic'.lpio de Vila Cris t ina : 
trabalho adot,do consiste em ~árias ou jornal , qLte 
a 1$500 ; sendo poLtcos os contmtos de parcer1a ou 
pag . 101 . 

61 . 1de.n, pag . 25 . Da mesma forma , ~m Japaratuba , tambt m 
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pot·t.:~nte centro prodL:tor de acúca--: " O sistema geralmente ado
o no mun~cipio para o plantio da cana é o seguinte: do mes de 
ho a Julho o lavrador comeca sua plantac~o nos terrenos eleva
e antericrm2ntP preparados, ut1lizando-se no servi;o de traba

~a·dores q'ue percobem d~àrias~ de acordo com a SLia ativJ.dade e ap
~id ~o. " idem, pag . 53 . 

62. Br·asil. Depar·t•mento Nacional da ProdL!iiO Vegetal. 
lti v is~o de Fomento da F'rodw;;!lo Vegetal. Aspectos dA Economia Rw~li'l 1 
'lrasilelr·a . Rio de ,Janeiro. Typ . Vila~ Boas, 1922 , pag . ::599 . 

63 . idem, pag. 400 . 

64. Ministério da Agricultura. Relatórios das Visitas de 
Jnspe~~o à Propriedades Agricolas. APES AG6

40 

65 . T.;~mbém no Engenho Junco (Capela - 1923) " O pre~o do 
trabalhar rural é de 2$000 diários," . No Engenho Alecrim (Siriri
f 925 ) " O salário médio do tr-abalhador rural é de 3$000 por dia." 
Na Fa:::enda Itaporanga ( Itaporanga D'Ajuda - 1925) " Um carr·eiro 
ganha 3$000 por dia, bem como 3$000 sai o jornal médio, diário, de 
111m trabalhador, gan l1ando mulher ou rapa:o:inho l$500 . " l'linistério da 
Ag ricLll tLwa. Relatórios das Vi si tas de Inspeç:~o à P r·opriedades 
Ag ricol as . APES AG~4~ 

66. idem, ibid . 

67. A mesma forma de remunerac~o dos fornecedores de ca
na era adotada no Engenho Mam~o (Itabaianinha- 1923). Ministério 
d a Agricultura. Relatórios das Visitas de Inspe~~o à Propriedades 
Ag ricolas. APES AG"',.~ 

68 . A utiliza;~o de parcelas de terras das usinas para 
oarantir à subisténcia dos operários do a!iúcar e de sel!s familia
res foi rcgi!ütrado, n.a déc.:\da de 1970 , em F'ernambi.IC0 1 no importan
te estudo de Lopes, José S . L. O Vapor do Diabo. O trabalho dos 
opérár1os do aç:úcar . 2a . edii~O - Rio de Janeiro c Pa:o: e Terr a, 
1978. pags. 116-122 . 

69 . Ministério da AgricultLtra. Rela~Orios das Visitas de 
Inspe;~o à Propriedades Agricolas . APES AG•,.o 

70 . idem , ibid. Gnacar1ni, op . cit., pag . 325. 

71 . Cf . IBGE . Séries Estatlsticas Retrospectivas . Vol1. 
Repertório Estatistico do Brasil . Quadros Retrospectivos. Rio de 
Janelr·o, 1986, pag. 90 

72 . Par a dados anuais vide Tabe l a A.17 (Anexo Estatisti-
CC) 

73 . C1' . Stein, Stanley J . Origens e Evoll1ç:~o da Indí.ls
tria Tth:til no Brasil. 1850-1950. Rio de Janeiro : Editora Camplls, 
1979 , pag . 59. No decênio 1918-28 o Sudeste brasileiro se consti
tu ia no pr-incipal mer-cado para o algod~o pernambucano . Cf . Gu~ma
raes;; Neto , Leonardo. Nordeste: Da ,qrticulaç:~o Comercial ~ Integra-
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~~o Econt:lm~ca. Tese de nouloramento apresr:mt<~ri<~ éiO IE/UNICAMF' . 
Campin,>s. 1986 . pag,B::. mJ.mo o. Po;- outro lado, al:é pelo menos 
1915. mais de 70X do su pr· tm~nto de algod~o das fábri~ds l@xteis de 
s . Paulo et·a fe1.to pii!los rJrodutores nordest1.nos . Cf. C-"'10. w. R.:d
zes de>. Concentrar;.:::o J ,;;it, -. t,- iéd em S. Paulo. r:io de Jc\ni?J.ro S~o 
Paulo: Difel, 1977, pag.66~ 

74 . Na f'lensagcm do Presidente do Estddo à As~;embléia Le
gislativ.:- de 07.09.1917. pocle-se ler-1 " A safra cJe 1916 'foi frLts
tradA devJ.do ao desenvolvimento da lagarta comum~ da l~gar- ta rosa
d a e às estac;Cie::; desfavo1· áveis. C •• • J 

As fábr1cas consLtmiram no último ano 2.494.068 quilos de 
al god~o, dos quais 1.684.151 qLtilos produzidos no Estado . " 

75. Fontes: Mensag e ns do Presidente do Estado 
b léia Leg~slativa . Vários anos. 

Assem-

76. No periodo 1891- 95, estava em funcionamento, em Ser
g ipe • .;~penas Ltma fábrJ.ca HH:til -- Sergipe lrldLtstn.o:~l --~ a segun
d a iàbr1ca, localizada na cicJade de Est~ncja, come~ou a funcionar 
e m 1896. Portanto, podemos tomar as e:<por~taç:et?s di:! a 1 god:l(o, no pe
r iodo 1891-95, como uma aproxj.ma~~o de sua pi·odu~~o, n~o obstante 
hoLtvesse, no per iodo e posterJ.ormente, const.;uro ~nterno de algod~lo 
pelas unidades artesanais que fabricavam teci.dos grossos e r-edes . 
Sob r-e as datas de entrada em funcionamento das "fábricas tê:<teis do 
Est.?do, vide: InstitLtto E':Ltvaldo Lodi/SENAI. l~mória Histórica da 
I ndústr-ia Sergipana. Rio de Janeiro, 1986, pãlgs. 66-67 . Sobre o 
d estino das exporta~~es sergipanas de algod•D, uma publica~•o da 
d écada de 1930 informa que os prJ.ncipais mercados consumidores da 
produ~~o sergipana eram: Rio de Janeiro, BahJa e Santos. Ad~ciona 

q ue naquele momento havia demanda de mercado:; estrange~ros que J.m
por-tari am o algod:lio sergipano via porto do Recife ou diretarnente," 
fa to que n•o se registrava desde longos anos~ quando da guerra de 
Secess:leo na Amér-ica do Norte." Tavares, Heitar Arlie . O Algod~o em 
Sergipe. Ministério da Agr~cul tura . Servic;-o de Plantas Têxteis 1 

s/d , Pfot9. 21. 

77. Para dados anuais , vide Tabela A . 18 (Anexo Estatis-
tico) 

78 . Tavares, He1tor- A. O Algod•o en S~rgipo, op . cit., 
pag . 18 . 

79 , Mensagem do Presidente do Estado à Aszombléia Legis
l ativa em 07.09.1903 . Diniz, Diana M. cJe F . L . Nota Sabre a Hir-tá
r ia do ~lgod:to em SergJ.p~. Revista do InstJ.buto Hilütór-ico e Geo
gr-áfico de Sergipe . n . 27, 1965-1978, pag . 4.iS. 

pag. 7 . 
80 . Tavares , Heitor A . O A l god~o e-m SE•rg.i.pe . op . cit. j 

• 81 . idem, ibid. 

82. idem , ibid. 

83 . Andrade, M.C. ~ Terr~ e o Homrm no Nordeste . op. 
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t., 149. 

84. Descrevendo ae formas de arrendamento de terras para 
cultivo de algoctao, T~var ·es assim relata uma d~las: 

~raferem arrendar a terra ao pre~o de 15SOOO, 30$000 e 
~'l'llt!ctare, pelo pr-azo de 12 a 24 meses. Querem assim q1-u:o 

avrador lhes prepare o ·terreno para a tal ambicionada 
--·- . T~'lvares, H.A., op . cit., pag. l.2. 

85. Tavares, H.A .. op. cit., pag. 12. 

" Outros 
60$000 por 

o pequeno 
capinei t~a. " 

86. Mensagem do Presidente do Estado à As~~mbléia Legis
l ativa em 07.09.1920. 

87 . Diniz~ Diana M. de F.L. Nota Sobre a liistória do Al
god~o em Sergipe. op. "cit., pags. 41-54 • 

• 

88. O Departamento Estadual do Alg~d;o foi instalado em 
1923, para dirigi- lo foi convidado o Dr. Thornaz R. Day, técnico 
norte americano residente no Brasil desde 1914 . Arnn S. Peat·se, 
S ecretário Geral da Federa;~o Internacional dAs Associa~Oes dos 
Propt ietários de Fia;~o e Manutatura de Algod•o~ sediada em Man
chester, visitou vários estados brasileiros. na década de 1920, 
entre os quais Sergipe . No relato de sua visita a esse Estado, 
chamou a atenr;~o das autoridades governamentais da imperfeir;at'o do 
s istema de classifi~~o do algod~o até ent~o adotado, que nao leva
v a em conta a extens~o das fibras . Segundo o mesmo, üS autoridades 
sergipanas prometeram tomar em cons.i.derat;~o suas recomendar;Oes • 
.Cf . Pearse, Arno S. Brazilian Cotton. Machester: T.::~ylor Ganett, 

• 
Evans, 1922. pag. 120 . 

89. Mensagem do Presidente do Estado à As~embléia Legis
l ativa de 07.09.1927 . 

90 . GuJmar~es Neto, Leonardo . Nordeste l D<ilt Art icu.l ar;:<to 
Comerc'i.al à Integn:.u;:•o Económica. c1p . cit., püg . 90. f·) referência 
ao papel dinamizador das grandes fit~mas -estrr.u1oeirE.\ti el.:portador as 
de algod~o encontra-se em Mariz, Celso. Evoluç::ll'o Económica da P.:.~
r aiba. Jol:lo Pessoa: Uni~o Editora, 1939, paga. 172-17;.5, apLld. Gu1-
lftar~es Neto Leonardo op . cit., pag . 88 . Sobre essa&~ empresas vi-

' ' de também : Oliveira, Francisco . Eleg~a para uma Re(l~)gi~o. Rio de 
J aneiro: Paz e Terra, 1977, pags. 42-43 . 

91 . Mens.;~gem 

lativa de 07 . 09.1916. 
do Pt-esidente do Est~do à Assembléia Legis-

• 

• 
92. Vide Tabela A.12 (Anexo ~statistico ) e A.19 ( Anexo 

E&talistico) 

93 . Fonte: Vide Tabela A. 19 (Anexo Estatlstico) 
• 

94. Para dados am.tais vide Tabela A.19 (Anexo Estatisti-
CO ) 

95. Para as dat~s de entrada em funcionamento das fàbri
c•s téKteis sergipanas, vide: SENAI/ Inst1tuto Euvaldo Lodi. Mem0-
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ria Histórica da Indústria Sergipana . Rio de Jane~ro, 1986, pags 
63-86. CEAG/SE. Diagnóstico da Indústria Te::til dt' Sergipe. (Bene
fi ciatnento~ fja~~o, Tecmlagem e Acabamento) . AracaJtt , 1979 , pags . 
23?·-~44 . CEPA/SE. O Algocl~o em Sergipe -- ApogeLt e Crise~ . Relato 
Histórico (1590 ·1975) . Ara~ajtt ~ 1977. 

96 . Fcntes: Valor da Produ;~o - 1905 e 191 5 - Socimdade 
Nacional de Agricultura. Anais da I Conferanc.1.a Algodoeira . s~o 
Paulo . s/d. Vol. III . 1907- IBGE. Séries Estatísticas Restrospec
tivas . Volume 2. O Brasil , suas Riquezas Naturais, suas Indós
tri-"'s. Tomo '"· - Ind(1~tr.1.a r1P T1·ansportes - Indústria Fr~brj 1 . Rj_o 
de Janeiro, 1906. pag. 133 (ed.l.~=o fac-sim.l.lar). 1919. IDGE. Censo 
EconOmico. 1920. 1925 Mensagem Presidente do Estado em 
07 .09.1926 . 1927- Mensagem Pres.1.dente do Ehtado em 07 . 09.1927. 
1927 - Mensage"' Presidenta do Estado em 07.09,1928 . 1Y28 - Mens•
gem Presidente do Estado em 07.09.1929 . 1929 Mensagem Presl~f·nte 
do Estado em 07.09 . 1930 . Valor da Exporta;•o - vide Tabela A. 19 
(Anexo Estatistico) 

97 . Sobre a crise no mercado brasileiro de tecidos na 
segunda metade da década de 1920~ vide : Stein, S. J . Origens e 
Evolw;il!o da Jndl.;stria TéxtJ.l no Brasi l. 185011950 . Rio c:le Janeiro : 
Edi tora Campus, 1979, pags. 123-124 . Suziga111 Wi l son. Inddstria 
Brasileira. Origem e Desenvolvimento. S~b Pau lo: Brasiliense, 
1986 , pags . 150-153. Para dados anuais das exporta~~es sergipanas 
de "~úcar, vide Tabela A. 16 (Anexo Estatistico) . No per-iodo de 01 
de agosto de 1924 a 30 de Julho de 1925 os principais mercados pa
ra as exporta~~o de tec idos de algodâo do Estado de Sergipe toram : 
Rio de Janeiro- 647 . 001 vg, Bahia - 456 . 280 ~g e Santos CSP) 
271. 997 kg . Cf. Mensage m do Presidente do Estado de 07.09.1925 . 

98 . Fontes : Vide Tabe l a A. 20 ( Anexo Es t a t istico) 

99 . Silva , Sérgio . Expansâo Cafeeira e Origens da Indús
tria no Brasil . S~o Paulo: Alfa-Cm2ga , 1976, pag . 50 . 

• 

100 . Reiss, Gera l d O. O Cre~c~menta da Empresa Indus
trial na EcanomJ.a Cafeeira . Revista de Economia Po l itica , Vol . 3 1 

n. 2 , Abr- Jun 1983 , 67-101 , pag . 97 . Sobre as rela~~es entre eco
nomias exportadoras e c r escimento i ndustrial, ~nde iJ1c l u~ivA há 
uma exc elen te revisâo d a bib l iografia e n ovos dad os acmrca do vo
lume de i nvestimento i ndustrial no Br asi l no peri odo 1869-19J9 1 

vide : Suz igan, w. Indústria Bras~leJ.ra. Origem e Desenva]vJ.monto, 
cp. cit. Outros trabalhos relevantes s~o : Melo , Jo~o M. C . de. O 
C;apJ.talisma Tardio . Contribui~;2ito à r evJ.sâo critica da farmaç:~o e 
da desenvolvimento da ecónomia brasileira . S~o PaLtlo : Brasiliense, 
1982 , Cano , W. Raizes d a Cancentraç:~a Indt.tstria l em S8to Paulo .• op . 
cit., Dean, w. A I nd~ts t rializac;'tto de S~o Paulo (1880-1945). 3 • 
edii~O . S~~ Paulo ; Rio de J aneiro: D I ~EL , s/d ,, Silva~ 8 . Expans~o 
Cilfeeira e Origens da Indt:.tstr~a no Brasi l. op . c f t . , Martins, ,J , S . 
Conde Nata r azzo:. o empresária e a empresa . 2 • ed ic;:~o . Sllto F'aLtlo : 
Huci tec , 1976 , Peláez , Car l os M. Histó r ia d,"t Indus t rial izac::!to Bra
•ileira . Rio de Janeiro : Apec , 1972, S.1.monsem , R . C . Evolut;l.fo In
dustrial da 'Brasil e Outros Estudas. Sào Paulo : Companhia Editora 
Nacional e EDUSP, 1973 . 
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. 
101. Vide Capitulo I. 

102. Cf, Tabelas A. 13 e A.21 (Anexe Estatistico) 

103. Vide Tabela A.~l (Anexo Estatistico) 

104. Folha de Serg1pe. AracaJu, 20.10 . 1895 

105. Jornal do Povo, ~racaJu, 24.10.1920. A casa comer
& Ir·m~o foi fundada pelos irm~os Jo~o Rodr1gLtes da Cruz 

Thoma~ Cru:. ~mbos nasc1dos na provincia da Bahia . Thomaz Cruz 
r·mou-se em mectf.c i na pela fac:Ltl da de da E•atl.l a, tri!ndo prosseÇJuido 

studos el"' P.;wis e Londre,s. Clinicot.t na cidade dC'! MarLtim Cf:iE'rgi
). Casou-se, em 1880, com Clara Role1nberg, irm~ do senador Gon

Rollemberg, impor~tante membt~o da fra<;::to dos senhores c..ll" e·nge
Dedicou-s~ à polit1ca, lendo sido d~putado provincial em và-

ias legislatura. Presidente da Provincia e senador no regitne re
!Jlicano. Com o falecimento de seu irm~o Jo~o Rodr1gues da Cruz 
ed~u-o na dire~~o da casa comercial. Cf. Correio d~ Ar~c:aju, 

.08.1919 

106, Jornal do Povo, AracaJu, 10.05.1920 . Sabino Ribei
, fundad.or da casa comercial Ribeiro & C., nascet.t em Si t~iri 

Sergipe) em 30.12.1BA4, filho do agricultor José da Cunha Ribei
. Orf~o de pai, 1niciou sua carre~ra no comércio com 11 anos de 

àdade na ca~a comercial de seu padrinho Salustiano Gomes de Andra-e. Em 1876, na V~la de Santa Rosa (Sergipe) foi aceito como aux~
Jiar na firma Augusto Paes de A~evedo. Em 1881, após o falecimento 

sua m~e, emigrou para o Amazonas. Em Manaus traba 1 hoLt na casa 
''1:1omer·c ia 1 Rocha I!• I rmãto. Tendo adoecido, retornou a Serg~ pe em 

. Conseguiu trabalhar novc:tmente em uma casa comercial, desta 
Nez Pedro Freire, Azevedo & Oantas, de Maruim. Em 1892 associou-se 
.Ao seu compadre Aureliano de Rosa Queiroz, t!?ndo contribuido pat~a 

• capital da empresa com 600$000 que conseguiu economizar em 18 
~nos de trabalho como caixeiro. Aparentemente a nova casa comer
Cial prosparot.l muito, além do tino comercial de Sabino Ribeiro, 
~ertamente ~ progresso da casa foi impul~ionado pela eleva;~o do 
preiO do a~~car na Oltima década do século xrx e pela dinami'aÇ~O 
~o comércio sergipano . Em 1905 faleceu seu sócio Aureliano de Rosa 
Silueiroz, tendo ent:tfo a casa comercial adot;,tdo a fi1·ma fHlmirrJ & C. 
&m .1908: mont:oLI em Aracaju, com um g1·upo de comarcian'l:el1 a 1'.!1bt~ica 
<de f1a<;:ito e tecelagem de algodg(o "Confianc;a", sob a formA dll ao
ciedade comandita por a~~es. Em 1912 era prenidente do Banco de 
l!lergipe, fundado pelo governo do Estado. Cf. Corraio de Arac"Ju, 
J9.12.1912 

107. Numa rela~:tfo d~ princ1pais f~rmas importadoras de 
~&rgipe, algumas eram casas comerciais divel"sificadas que possuiam 

época, ot.t viriam. a possLiir ·Fábricas té:üeis. Vejamos qLte~is des
s atenderam os requisitos acima : Cruz & IrmDo, Aracaju, Souza 
b~inho & c., Ewtancia, Ribeiro & Irm~o. Maruim [e AracaJuJ, Fei

xoto & C. Penedo [ e Vila Nova] . As outras firmas importadoras ci
tadas que n:lo possL.tiam vincul ;\c;Oes di retas com fábricas téx te is 
•r~m: Louren~o Pinto Monteiro , AracaJu, Francino Andrade de Melo, 
'Arc1caJu, José Cardoso, AracaJL.I, Antonio Jorge, Aracaju, Jucund1no 
'ilho • C., Aracaju, A. Fonseca, Maruim, Dotningos Telles, Maruim, 

390 



l'laynilrt ~. Irrn~o. Mar ~dn., S1l va 11aJ.a I!< C . , 11aru.im, Jusé f>ercJ.ra de 
"llg<ll h~ec; , Mélrui m, AttQut>to rae5 de Azevedo, San tc-1 Ros<t, F'edrn 
Freu e> I·J.lho. L<>.r .:'nCJe.l.r·as. F'ror-e.ir-a /!, Silveir-a, Aract\ju. Ct. A Ra
zWo . Estt\nr:i-'1, ~8. (17 .1907. SoLr;:a e Sobr-inho, solici tar·am o n~gis
"t:P'O de sua f j r·m.a c.om.~ r·c.ial, cm 1901, que se dedicaria ao "c.ornér·cJ.o 
de Lompra n venda de g~neros de est1va, louç;as, fc~rrag'i'nn~ por- . 
atacéldo e vareje>, expor·t·ac:~o de géneros estr=1ngeiros (si c) e do 
llai ~. na cici~1de dl' Est~ncia . O Estado de Sergipe, Aracaju, 
12. 01.1901 

108. Otho n1 e l Amado & C., casa fundada em 1907, dedica-. . 
va-se ao comérc~o de "fazP.ndas por atacado", c·f . S~rgipe-Jt.:wn<:~l, 
Arac"uu, 2'1,07.1925. O Engenho Central além da usina de> r~c;t'tcar com 
suas terras, compreendia um alambJ.qua, uma serr~r1a, oficin~s mc
cAnJ.cas .:? a fâbrica té:: ti 1. SegLrndo Ltm jornalista t1a &•poc,<, era 
uma verdadeira cidade indLtstr-J.al, onde v1vam em torno dE> mil pea
SOõ\s. A Empresa Ma l:adouro !·Iode lo de Aracaju era pr oprir.odadc de A. 
Franco e Aranha, abatendo mensalmente 500 cabec;as de qo::~drJ bovJ.no~ 
350 de suínos e 50 de o' i nos e caprinos . Cf . Corro.io ds A l~c\C.:;t.i LI, 
20. 20.1928 e Ga;:eta de Sergipe, AracaJLt, 24.10.1928 

109. Sobre os "empórios indLtstriais '' da ;>)conorn.ia cafr·lrJi
ra vide o c:itado trabalho de Re.iss, Gerald O. O Cre8cimento do1 Em
presa IndLcstrial na Economia Cafet?ira. 

110. Jornal de Sergipe, Aracaju, 01.06.1881 1 CEMIC-UFS. 
Fal a do PresJdente da Provinc1a, 02.03.1884 . IEL/SEI\!I)J. 11emória 
Histór".i.ca da Indústria Serglpana. Rio de Janeiro. 1986, pays. 
66 67 . Relatório do lnspetor do Tesouro em 31.01.1888. APES G•·.,.,. ... 
Oficib de Cruz & Cia ao Secretário da Presidéncia do Estado d~ 

Sergipe, Aracaju,31.05.1892 . APES GLL~2o 

111. Fontes: 1886 - Oficio do Presidente da Provjncia ~o 
Hini st,.-o da Agricultura, Aracaju, 12.03.1887 . ·APES G ... o.,.. . 1888 
Fal« do Presidente de. Provincic cie .í.5.10.1889. 189.i - Oflt:io tl.:! 
Cruz &·Cia ao Secretário da Presidência do Estado de Sergipe. Ara
caj u , 31.05.1892. APES G ........ ::zo • 1894 - Folha de Sergipe, Aracaju, 
17.10 . 1895. 1899 -Mensagem do Presidente do' Est~do 07 . 09.1900. 
1907- IBGE . Séries E~tatistica RFtrospectiva. Vol. 2. Tomo'~", Rio 
dat J aneiro, 19Bb, pag. 133 . 1919 - Mensagem do Prasidente du E~Dta.
do, 07 . 09.1920. 1925 Mensagem do Presidente do ~atado. 
07.09 . 1928. 1929- ~1ensagem do Pres1dente do Estado, 07.09.1930. 

112. Gazeta de Serg1pe. AracaJu, 18.03.189(1, Rrl11tOrio 
da Sergipe Industrial . Diário Oficial do Estado d~ S~rgipm, ~r,\ra
Ju, 23 . 11 . 1897. Relatóri~ da Se,.-gipe Industrial. CrLtZ & Co. O Es
tado de Sergipe~ Arac.:\JLt, 2:5 . 11.1902 . Suzigan, op. c1t,, pag. 144. 

113. IBGE . Séries Est~tisti~a Retrospectiva . Vol. 2. To
MI 3, Rio ele Jane1ro, 1986 , pag . 133 . O Estado de Sl?r·gipe, Ar~ca
Ju, 28 . 11.190n. Cf . Suzigan, op . cit . , pags . 146-147 . 

114 . IBGE. Séries Esta.tistica RetrospectlvA . Vol. 2 . To
-.a 3 , Rio de Jane1r·o, 1986, pag . 133 e 144. IBGE . Censo de 1950. 
Resultados Retrospectivos, pag. 245 . Obser·vac;eJes : No mapa especial 
da Indústria de FJ.a';'~O de Tecidos - tecidos de algod::to do " Censo" 
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1907 há Lima invers~o dos dados referentes aos estado5 de Sergi
e Piau!. Os dados cor~etos para Sergipe podem ser encontrftdo• 
citada pLtblica~no, pag. 133. A comparac~o que fizemos d~ Ind6s

de Fia~ao de 1PC1dos - tecidos de algod~o com a de Pr~paraiao 
fibras.- fiac;2:o·e tecelagem superestJ.ma o ..:rescimento da indús

nacional, já que havJ.a fJ.aç•o e tecelagem de OLitras fibra&, 
por- exemplo j1.1ta. raion, etc . No caso d_e Sergipe, como prati

llllllente esta s~ resumia a fiac;•o e tecelagem de algod;l{o a compc:\ra-
inter-censitària n•o provoca distorç-Oes. 

115. Mensagem do Presidente do Estado de 07 . 09.1927. 

116. IBGE. Censcr de 1920, pag . CXV 

117. idem, pag. XCVI 

118 . idem, ibid. 

119. IBGE. Censo de 1950 . Resultados Retrospnctivos, 
. 245 . Sobre J.ndustrJ.alizac;~o restringida vide: Mello, J . M. C 
op. cit., Aureliano, Liana M. op. cit . , Cano , w. op. cit , So
a competii•O Jnter-regional no mercado téxtil nacional nas 

~r;~m.,.iras décadas do att.tal século vide : Guimar~es Neto, L. op . 
pags. 108-111. 

120 . Furtado, Celso . Formaç•o EconOmica do Br~sil . 

Editora Naeional: S~o Paulo, 1979, pags . 151-153 . 

121. Suzigan, W. ·Indústria Brasileira. Origem e 
""I v2mento. op. cit ., pag. 246 . Sobre a concentr-a<;;lco em S . 
4&sses novos investimentos industriais que apontam para uma 
Sii~O para uma economia industrial, vide: Cano, W. Raizep da 
:arnt ra~:!to Industrial em 5:!(o Pa1..1lo. op . cit ., pags. 189-194. 

16.:~ . 
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122 . O Estado de Sergipe , Aracaju, 13. 05.1903. Correio 
dR Aracaju, Aracaju, 19.04 . 1911 . 
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Capitulo VI • 

Terra e Trabalho na Nova Ordem Sodal 

• 
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• 

Terra e Trabalho na Nova Ordem Socia l 

1. Reor~enamento do Trabalho 

Emilia Viotti da Costa conclui o seLt c:lá.ssico tratndho 

Da Sen=ala à Colonia -- analisando as c:onseqOên•ias da aboli~~o 

escravid~o. Em linhas gera~s a autora divide as diversas econo-

regionais do Pais em trés situa;~es limites: n~ pr~meira. on-

o trabalho livre substituíra o trabalho esc:r~vo via imlgrai~O 

t1·angeira, caso do Oeste Paulista; na segunda onda o engaJamento 

s trabalhadores livres locais fora acompanhada de moderniza~ao 
• 

processos produtivos e venda dos escravos para 1·eg~ees apega-

ao escravismo, sendo esta, entre outras economias regionais, a 

dos engenhos de aç:úcar nordestinos que se modern~zaram. Na 

ceira, as econom~as rP-gionais teriam tido dif~culdades em enga-

imigrantes estrangeiros devido a SLia estagna~~o econOmica, e, 

bém, por uma quest~o de mental~dade conservadora, se apegara ao 

balho esc;ra.vo, n~o promovendo, portant.o, SL\a SLtbstituit;:~o por 

~rabalhadores livres locais. Nesta situa;~o a aboli~~o da escravi-

teria representado um golpe de misericórdia para as decadentes 

ent~o libertados, a impossibilidade de concorrer com regi~es 

produtores mais dinamicos que haviam modernizado seus preces-

produtivos e su~bstituido a trabalho escravo pelo livre teriam 

1v •• u1o Eo!ssas regifles a um processo irreversivel de decadência eco-

~;Lca. T~l seria o caso do Vale do Paraiba e da maior parte dos 

~jutores nordestinos de a~ócar.~ 
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Uma cor.clus~o semelhante a de Emília V~ottf da Casta , 

p.:>ra a di vet-s~dade de si tL1a~;e!es das economias r egionais 

bn~sUeiras no momento da abolit;~o da escravid~o e e>: p l~citanr:!o 

s e us pressupostos teóric.os pode ser encontrada e m LLi i Z A. 

do Lago. Este autor, baseando-s~ no modelo de Doma i~, a n a l isou o 

s urgimento e desaparecimento da esc r avidlo no Brasi l. Segundo o 

me smo. uma das limitac;l!les para o tipo de análise por ele ernpreen-

d J da ~ a determina~lo empir~ca da mudan~;a de uma relailo elevada 

t e rra-trabalho para Lima rela!;~o bai>:a . Na ausê!ncJ.a de dados con-
• 

f i áveis para o Brasil como um todo, pode-se estabelecer apenas a 

dire~~o da mudan~a . O Nordeste Ac;ucareiro , onde a ntLldan c;~ ter-se-

l a verifJ.cado na segunda metade do séc u l o XIX, é apres~ntado como 

e xemplo, dentre as regi~es brasileiras, de supera;~o da necessida-

de de manuten~;lo da escravid~o . 2 

Subjacente ou expll.c~tamente, a hipótese de que no Nor-

de ste Ac;ucareiro os senhores de engenho e cu l tivador-es de cana mo-

nopol~zaram desde c e do, ou completaram o processo de monopoliza~~o 

d a propriedade d e ter ras agricultaveis em meadoS do SéCLilO XJXJ 

aparece em todos os autores qLle afirmam a facilidade da transit;~o 

do trabalho escravo para o livre nessa regi~o . ~ 

Já vimos que , n~o obstante a afirma~~o , por bo~ parte da 

historiografia , da monopoliza~;~o das terras agricultAveis pelos 

sen hores de engenho e lavradores de cana , n~o est~o disponiveis 

d oados comprobatórios . Por outro lado , é apresentado como um coro-

l~ r io da monopoliza;~o das terras ag ricLtltàvei s pelos senhor es d e 

engenho e l avradpres de cana a grande extens~o t errj torial de SLtas 

propriedades agricolas . Embora n~o tenhamos dados seguros, julga-

'lOS ter apresentado fortes indicias de que os engenhos ser gipanos 
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po~Slti~m grand~ extens~o terrJtorial e q~ os senl1ores de 6 n-

ho .nunca chçgara•n a monoi-Jol ~;:ar efetivamente a pr-opriedade fun-

r1a n~·zcna da"~lata Sorg~p~na. Por outro lado, pcn~amcs qtte 05 

o:.o ~>obre a vi tall.dade do ~Jscravismo set-gi..r:xano alé véoperas da 

especialmentQ n~s rmgi~es d~ Zona & Mata, e:cpressos em 

ele J.mportaç~o l1qttida de esc r avos, awmn tCl da propon;:~o da 

escrava rural n~ papul~ç~o escrava, eleva~~o da par-tici-

e~cravos empregados na ~gricultura rno periodo ~ntre as 

iculas de escravos, baixa taxa de ~lforr~ de escravos e brus-

eleva~~o da mesma nas vésp~ras da abolii~m e, mais ainda, a 

criarem mecanismos de engajamento do trabillilo l ivr·e na produc;:~o 

icola, diante do esp9rado fim do regime e~ravJ.sta, g~o compa-

is com a hipótese de n~o-monopol izat;:~o da propriedade fLindià·· 

pelo~ senhores de engenho e lavradores de cana . 

Se estivermos corretos em nossa 11i-tese e interpreta~=o 

dados, a aboliç~o da escravid•o teria representado para os se-
• 

de engenho sergipanos a ruptura de um~ o r dom 
• 

coc:ial, 
\..... 

som 

estivessem c laramentl? de 1 ineados os con ta:t~not11 ela nova ordem, . 
im, abria-se um periodo de incertezas e de bLtsca de mecanismos 

subordina~~o dos trabalhadores livres, in:lusive ux-Q::;~:oravos, 

se privilegiaria, dada a fraqueza dos mecanismos puramente 

Tenclo em 

.,., ... ,,,a a magni tLtde do problema .:1 ser enfrentafu, bLtsc:avo';l-se a par-

i pat;::Xo oLt direi~o do Estado, mais especiallmente de SLta .i.nsttl:n-

estado-membro da Federa;~o, no encaminha•ento do reordenamento 

trabalho ou, como se dizia na época, orgar~za~~o do trabalho. O 
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t:1.po dt:t docur.,c:-nta.;~o que exe~rnJ.namos permite visualL:ar apenas a>:· 

proposir.lles po':' uma a;;~<J nos pod~r·es pú':ll ices. Quanto às a~~es 

privad<.ts •. qu.:mto à utili::.:l!;~o de mec:ani!õmos violentos por 

N:!o que tivt!>ss~mos sido b'-'rrildos pelo <:~viso " t:;-nt ,~,:~oe~ p!?rmi tida s6-

men te a trabalho'' • mas pela n~o produç~o ou sobrevivOnt:ia de doeu-

111en la.:; ~:o si s terra ti ::.:o da e acessi ve 1 • Pot·tan to, n:l!o c:onsl'!guimos des-

vend;.t· os "s.,gredos inten1os" das r-elac;tles e>ntre prPpl-il?tàrios e 

trahalhadores agricoJas no periodo pós-abolj~~o da e~cravid~o. Nos 

darem•1S por satisfeitos, porém , se consegLlit-mos prov~r que exi~tem 

"çeg1·edos'' a serem desvendado$ nessas rela~~es pós-aboli;;~o da e~-

cravid~o no Nordeste A;ucareiro e que as imagens qu~ tentam repr·o-

duzir essas rela~ôes n~o s~o apenas pouco claras, mas possivolmen-

te • .1.nvertidas. 

Uma das raztles para a desconsideraç~o por parte da his-

tor iugnaf.l.a da quest~o ua tr.;.nsic;:~o do tr.o~balho escravo para o 11.-

vre no Nordeste A~uc:areiro é uma certa distor~ro ao confundir dol.E 

processos distintos : a transi~~o do trabalho escravo p~ra o liyre 

c:om a imigt-a~j;ão em massa c!e estrangeiros~ particul.at··mente, pa,.-a o 

Deste Paulista. Imigra~•o torna-se equivalente ~ 
• 

problema parece só existjr nas regi~as, que ~ axemplo do O~ste 

Paulista. nâo prescindi,.-am daquela como forma de realizar a tran-

si~~o. l~as demais regiees do Pais, sup~e, boa partP da hiato,.-io-

graf ia, ou n:l!o h~v.i.a Llm "prc1bJema de m~o-de-obra'', dc•vjdo à es'L.:~g

ne~~o ou o ritmo de crescimento econOmi~o extremam~nte lento, ou a 

mcnopoliza;•o das terras a~essiveis , e a geslai~O de Llma camada de 

popu 1 a c; :li o 1 i vre , pobr-e e dependente dos senhores de terr·as, j à 

cri~ra a soluc;~o para o problema da trans.1.c;~o. sendo oc.1.oso, 
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llftto, ne~qui!iõc:\r um processo hlc;tórlco quP supost.:~mente> n~o exis-

p~radox~l ê qua, n~o obs tante a docis!va i.mport•ncia d~ S~o 

qu~ a p.:~rtir· desse rnomr•11Lo. torn.;:u--~>e-ia o centro clin~rnic:o 

economia brasileira, a sua solui~O para q problema da tJ-ansi~•o 

• a:-;tes de ma.J.s nada, uma e~:ce<;:l(o erotre as diversas regiôes 

Já vimos que os ~enl1cres de terJ-as e de escravos nordes-

do b-c?.t>al llo escravo. No final da década de 1870, a lmigra-

era encarada majoritariamente pela elite nord~stina cnmo um 

-sperd i c i o de ,- ec:Lcrsos púb 1 i c os, recLn-sos qp..c!i J no en t.entlor da 

p(ll~;;ma, deveoriam ser direcionados pre·ferencia l mente ao crédito 

navegac;;l:o a vapor, ou genérj.camente, nos "aLIXilios à lavuura" . 

lll.il.nto ao problema dos "bra1;os para a lavoLcra" se apontava o gran-

potencial de forc;a de tre~bali'10 repl-esentcx.do pela popu1.:14ii~~o 1 ~-

e pobre e as di·ficuldades de engajá-la nlJ, processo produtivo, 

portanto, sol'c:i.t~das nc;:tles pt:thlic,:>ç; nn f'lf'ntido de coo1'gir 

popula;~o a ~ngressar no mercado de tr~alho.~ 

Praticamente n a mesma época os pr<IfPI~ietários; de t.erras e 
• • 

( ii)il•c:ravos do Si.ldeste brasileiro já l1aviam exp!resaado st.tas c.l~sc::on-

r.~.. •• n <="as quanto a possi.bilidade da imigra;:l!o EI.'Liropéii:'l ou asiàtic:a 

~~~~•&o1 ver o problema de oferta de for; a de traba 1 ho coro o c:tc:•c: 11 nio 

f i m previsive l da escl-avid•o. N~o obstante o apoio a medjdas que . 
il itassem a imi~ra;~o de eu r-opeus -- a de asilticos , ape~ar do 

•n.~.siasmo do Ministro da Agric::l.lltura, foi ~scartada pe l a maioria 

pres~ntes no Congresso Agricola do RLo ~ Janeiro -- se soli-

1tcu do~ poderes públicos a ado~~o de medi&s que coagissem a po-
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~=o livre ao ingr~sso no mRrc~do de tra~alho . Ou sejl~ os do~s 

ano 
' 

I mpério. eKpl-eGsaram um ce1·to consenso nacionAl 

~~~o•vitável da escravid~o e a nP.r:c:.s~dade d?. engaJar, 

sobre ~~ 1· im 

atravós de 

ioll~ttanismos compulsórios, a populiol!;~O livre nacionnl nos tre~balhox. 

g r~nd~ lavoura, já que n~o se vislumbrava na imigra~ao mas~iva 

~ionais bras1leiras. ~ 

O consenso nacional medJdas 

prate l atorias e ca1..1i.elares -- a aboJ.~~~o lento:.~, gradu.:1l 

t eve um momento decisivo após o passo inicial com 

da t ráfico negreiro, na Lei do Ventl~e Livre . 11 As dispos.iç:Cios 

.-prcvCJ.das er.'l setembro de 1871 e os decretos que as seguiram marca-

Fali n~o só a data e a maneira pela qual se faria a extiroc:~o da os-

csravatura no Pais 1 mas, simul tellieamente, apon tararn os moldes de 

01"9a;,iza~;i!!o e controle de urtl mercado livre de trabalho." Nef>se 

taentido, ao decla•·ar- livres os filhos do v:ntre escravo impedja ;o. 

.-rpetuaç:~o d~ instituiç~o e mc.crcava inelutavelmente ao manca o 

••u definhamento progressivo . Por outro 1 ado, o rLthdo da om.;mc.: i pa-

JJI!o surgia como Lima v la de .:.u:el.er··ar· .;, deGGiscravj ?.F!c;:~to d.n ÇJiitl"i\~.:tc 

••crava ent:11:o ex1stente . Entretanto, além do c:ontl~mplar dr.,..ooa:-

~ravi~~;~o naquele momento ~ no ftAturo a Lei dD Ventre Livr·o cu1-
• 

clava da c:onstituic;;~o do futuro mercado de trabalho, asEiim, am Gel! 

ar-ti go 6"',' 5& estabeleci~: " Em gewa l , os eecJ"'avos libertos em 

Vir-tude desta L~.t íica01 durante cinco anos sc;jb a inspe~:l(o do Go-

Yerno. Eles sêfo obr~gados a contratar seus servic;os sob pena de 

••rem constrangidos, Ee viverem vadios, a trab~lhar nos est~bcle-
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ntos p~tbl~cos. 

Cess~rà, norém, o constra~gimento do traba l ha sempra qu~ 

l ~herto'~x1b1r ccntrato de ~erv1ços.'' Além do mais, para NebLICO 

Ar~.:O.Jo • .:on.o cl?rtamente pdl"a a 111aJ.or.1.a _dos propriC't:ários de 

lt411':8rr a!:i e d<' escr;ovos, essa r.H?dJ.da tleveria ser estendida à popula-

geral. '' à vista dos m1lhares de vagabundos e vadios nacio-

pstrange1ros que in~ndam as nossas capitais e ameaçan1 a or-

ptlbl ~r;CI," 

A 1migra~~o ch1nesa fazJ.a parta dessa via de transi;~o 

Ba e5cr<>vid~o paril o tt·abc.lho livre através dê1 coeri)~Cl da popL•la-

ç~o nac:Jonnl livni!, libertos e i ngénLIOS e J. mlig r ac;;l):o dos estrAngei-

,tos "ad:::-quados" ao ·fornecimento do qLle se de.sejava na época --

br.ar;os pi'ra a lavollt··a, instrumen t o s de trabalho. Entretan to , 

i&U gra;;;~o de est•·angl?iros envolvia , além da qLiest:lfo do fornec:imen-

t.o de fan;a de tr-abalho numa economia escravl!sta , cujas b<1ses es-

tavam s~ndo corroidas . a dc>lic:ada relaç:t:to enire " rac;as" e nac:iona-

11dade . Nc entender da intelligentsia nacion~l do século XIX, o 

princi~3! problema bras~le~ro era o p r edominio d~ populaç~o de 

Origem africana e mestic:;os, de forma que o aumento do estoqLie da 

popu lac;;:!!a de origem eLiropéia era um objetivo em si mesmn. ainda 

que , eventualmente , n:lCo resolvesse o prob l ema de "brac;os parti\ 

lavour~" . AssJ.m , havia um c l a l~o viés p ró imJ.'!I.raç~o européia e con-
• 

tra imigr.-.t;~o do est r~.:mgci•~os n~c-eur·opeus, ale •forma qLle .;~ imigra-

"'"o asiática, por· exemplo, tinhA d e ser exaL~:sti vamente Ju;,ti f J.c.:~da 

em s wa necessidade e minimizadas s uas supm t as inc:onv~miénr:i.:u; , 

ltnquantu que a eLlropéia, ainda qLle n âc1 sat i siía téwia quanto ao for-

nscimnnto de f or~a de trabalho , atendia aos ~nseios de 

c;lo do pai r.'' . "" 

"civiliza-
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No cont~xto do final ~a décad~ de J.B70 ~ quP h~ deve en-

twnder a LeJ. de Loc&t;rlU ele S~r VJ.c;os de 1879, ft"<.\l:.,.c;o;,"J das ex per i-

enei as dMS colónias d~ parcerj~s estabelecidas pelos fa~andeiros 

pau l istas com im1grantes eut·rtpetJs, estratéoJa dm de&~scravi zs~~o 

apon l:arfc:~ pu l .;. Lei do Ventr·e Livt·e~ prevt:~ndo e cr.~<~(Jinr.lo O!Ei ex-es-

todé'. iJOpulac;:1(o livre e pobre o dispositivo de IJl.trig<>c;:~o lle firmar 

c on tratos de locar,-~o de servj ;os . Taml.t~m neste coni ex to DEl c·:~pl i c: a 

al g UnS dc,s d.ipositJ.VOS dt~aconianos da lei> rwa::o ntinimo CIO C"Ontre~-

to de seis anos, a renova~~o poder1a ser requet"ld~ peln contratan-

te sem a e):pn:?ssa vontade elo contt-atado e penas de~ prls~o para 

aque l es t r a bal hadores qtte n~o cumprissem as obrJ.aa;bes ajustadas . ~ 

Na década de 1880, e especia l mente na 5Ué'. segunda meta-

de, ~ssa cstrRtégia sofreria uma darrota dec1sJva. A crescente 

proeminência económica e politica dos cafeicultores do Deste Pau-

li~ta e su~ op~~o pela im1gra~•~ de europeus , dad~s as difJculda -
• 

des de outras alternativas, levaria a um reforc;ilmnnto do imigran-

t ismo . Ent•o ficari a c l aro a coexist 8ncia de dLtas astratégias para 

• tranmiç~o.do trabalho escravo para o livre . A primrira~ repr~-

&en t-'ndo o consenso de desescravizac;: ~o l enta , Çll adu.:~l C? HCIJLt r<.~ . 

i mpl icava uma preferénc1a pelos trabalh,:~dor-es nt~cion: Js livrlln 

• x-escravos que deveriam ser conver tidos em fort;<~ de trab.:~lhc para 

• gn.ndn lavoura att-avés , principalmente, de mecl.lnl s motl l!oercitt-

vos , Nease se11tido f oram apresentados proJ~tos n~ C~ntat"'L\ duo Depu-

tados , e m 1882 e 18.8'1-, refon;etndo oa mecan1.smos quP. bfm o ·ficlavilm 

o& l ocadores d e servi~os , como por e xemplo a permisg~o de co bran ~a 

de Juros sobre as quant1as adi~ntadas aos locatát··ios, e o r·ofo r~a-

mento do~ dispositivos penal.~ da Lei de Locac;~o dr Sarvi~os de 
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• Ainda dc:-1 tr-o dessa es ~r a léqia um Av .i.so do l'lini!õtér-io da 

cultura declarava, cm 1880, que o Governo n~c ac::;!:.um~r-ira ne-

compr-o.111~t>C' com r-elac;:tlo aos imigrantes que c:heC]é'lssem aos por-

de In1prér1o. A ~~gunda, representando os florescente& inter-es-

-
elos fazcnd~Jros do Da•L~ Paulista e da inlelligant~ia ligada 

pr cl,i~tn ''c:J.villzador~ do Pé1is" , aclvogava subsidioa crt?~;cer1tes. à 

, tidR como empecilho à imigra;~o européia. Cwmo c&rtamente a 

::L•Il gr·.:;:to europeia n:.'l'o era a melhor scluc;:~o para transic;~o do 

..._."' h;:d"ro escravo para o livr-e na maJ.oria das pr·ovincia!ã, um do!' 

.tncl.pélis reprC'sc:ntantes do "projeto civilizildor" , o dt?putado 

nay, ap r~esentou duas s~rge>btbes : a revogat;::fo da parte pcmal dói 

d!.! 1979 e a r·evoga<;ilto da legis l ar;::.'l'o g eral sobre loca~:l(o do 

~••rvi~09 e transferência da competência de legislar sobre o assun-

para ..,.,. Assembléias Legislativê.'ls provinciais, as qual.f> poderiam 

~~do tar d.isposi tivo~ de acordo com as necessidades regJ.onais . .>.o 

A lei dos Sexagenários repr-esentou a ' rrimeir-a v1tória 

âMport.:m Le da e:;tratégia imigrantl.sta . Segurnclo a l i? i , ao contrário 

:do p 1~o.i t'!to ;!.nicia l , um ter-C!' o da receita do ~t.tndo d61 Eimanc::ip.s~ç;~o da 

.. cravos ser-ia utilizada no subsidio à imigraç~o do trab~lhador-~a 

•str-.:ongeil~os . Além do mais B vota,~o da citada lai. aarvr? como mõ\r·· 

:C:D de\ t.:onvers:llo sem ambigL•id<tde dos fazende!i.ro!lo do Clest.1~ f'at.llist~ 

6 solur.:lro imigrantista . Um dos seus principlia rcpriJIIIlntant~s --
Antonio Prado -- inicialmente manifestou 5t.ut oposiÇ'l.!<O .no p r ojeto 

n~o garantir· os direitos de pr opric:odade. Pouco tentpo depois , 

numa ronvera•o comple ta, AntOn i o Prado ~ n~o só apoiav a o p r oJato 

~· l e1, como afirmava que A indenizaç~o n~o e r a a p r incipal neces-

llldade do-. propr iG!tári os de esc:r.;wos ~ mas stm garantJ.-3 de con~er-
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var;:'Xo do<; ,,ser avos •~mquC\n to n1co fofi5Dm <,ttbr; t; L hddoG por Oll tru~ 

trabill hr.;.'nres l ivrns. NeGE-Ii! on LJ do a pe·ov i s~o pc1rn sLtbsj dj a•· 

im u;,rC~c;~o eL.rc:pé;.-1 111L1 pilrL'CJ.!t o melhor rsmóciJo para anfrontar a 
• 

si tlt<"fi~O c: ri tu:.;>. rla er.;eravj d;llo. E neo;;s"" momor,1.o, qq ,ntJo o abol j-

cic.>nismt:lp 5PÇJLI11dO CardOSH'J dr;;• 1'1ello. "a rl·incipirJ l.HO mavimonto ~o-

cJal umparr'ldo apentir-. nas Ci'\madas médias uriJC:Hlll''l e que fora ganhan-

do para si <" ades~o da• ~lasses proprietár·ias dos estados (sjcJ 

n~o cafee~ros, na med~da em q.te 0 café passara a drenar para &i 

escravos de outras 1·egiOes , recebera. agor~, o respaldo do n~cleo 

do11un<'\nte da economia c<>feeJ.r-a. Abolic~onismo e Jr11igrantismo t.or-

nêlram-se l.lllla só e mesma cuJ!'a." ...... 

Antes dessa importante v1tória, a eatr~tégia imigrantis-

t a dos cafeicultores do Deste paulista conLou com o apoio de sua 

AsFemblé~a Provincial no subsidio ao transporte de imjgrantes ~u-

rapeus, com o que se canal~zava para essa regiao os mj.grantes eu-

ropeus mais pobres que n~o dispunham de recu1·sos J>ara o pagamento 

de passagens. Esses, a l iás, segundo Antón~o Prado, eram exatar1ente 
• 

os que os fazendeiros deseJ~vam, Já qLte pae-a oa últ1mos a quest~o 

. 
era antes de mais nada bra~ou para a 1 aVOLit"êl. Evjdentemente tal 

• 

op;~o n•o era compativel com a da corrente civ1liz~dora que prefe-

ria a imigra;~o de fami l1as eLtropéias com recursos suficientes pa-

ra a aquisi~~o de pequenas propriedades e desenvolv1mento de uma 

agricultura com base no trabalho familiar. Entretanto, os fa;.:en-
• 

dei ros do Oeste paul1sta podian• alegar que a imjgraiao de europeus 

para trabalhar nos cafe:ais sob o novo complexa de rela;ôes de 

Produ~~o que passou a vigorar nas vésperas da aboli~~o -- o colo-
• 

n~to -- além de resolver o pro~lema da for~a de trabalho para 

Cafelcultura , poderia ser tomad~ como um estágio intermediário que 
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i~igruntes fariam ant~s cl~ se tornarem proprietários de terras, 

a vantaqQm d~ consumir um volume menor de recurso~ públicos e 

•r·o{nover- uma ~ml.gra~;:l!o muj to mais numerosa q~te os c.;o.ros programas 

de imigra;~o há muito ten1po desenvolv~dos pelo governo 

porial .... ,. 

Ass~m num momento cru~ial para a e~pans•a da economia 

.. ,l!,..íeeí ra no Oeste paul is la, através do suporte tJos governos Pro-

~~nc~ul e G~ral, se consol~dou uma corrente !migrAtóri a de traba·· 

l htidores eur·opeus, princ.ip.31me-nte J.talJ.anos, f)nra S~o l~é\ltlo. O su-
• 

porte goverr1arnental se deu principalmente em term~s dw aubsidiP$ 

a o transporte dos iml.grantes dos portos eur-opeus a San tor3, • c:ons-

tru~~c e admirristra;~o de uma hospedaria de ilnigranteo em 9 . 

l o, além de publicidade e manuten;•o de agentes do governo paulis-

ta n.:' Europa. que contratavam o transporte de imigrantes . Para 

consolidaç:l!o dC?S!;'a corrente .1.migratória fo~ importante o fato de 
• 

que:, no pet-iodo inicial, os principais receptores de imigr-antes 

italia.nos, E.U.A . e Argentinc1, estarem passando por crJ.~es econO-

micao que reduziam as chances de colocai~O dos imigrantes r1os re$-

pectLvos mercados de trabalho . 

O novo compleHo de rela~eJes de prod\.1r;~o .-- o c:ol onálto -·

e ra en L~o alimentado com Lima oferta abundante a continut~~ do novo11 

i migrantes que chegavam sem endividamento prévio com o futuro p<\

tr~a . Essa sitLtar;~o relativamente privilegiada, lllil tivr>rmos mm 
• 

vista as c:ondir;~es de contratar;~o de forr;a do trabalho dos nacio-

nai•, p~r ·mitiLI um sucesso aconOmico e um grau de li~~rdada indivi-

dual, possivelmente n•o experimentada pelos mativos. Por outro la-
• 

do, ~ransformava o imigrante num trabalhador no qual o patr~o ha-

vi~ desem~olsado pou~os recursos para a sua ~ontrata~~o, permitin-
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~o asuim . o funcionameJlto de um mcrc~do de trabalho livre , onde os 

eecan i!>rnO!> dr.? coere;~., el<tra-economit.a seriam ,-e 1 egadcJ~ a um plano 

aec:und.,!o.rio. Segundo HollOI<Iiil)': " Aa m·· igens di'IS r.rmdiijj:r.les I~C?lativ.:~-

mente vantajosas ~m que vivi~m os trabal hadores do café devem ser 

buscadas princlpalmcmte na conjuntura das forc;as económicas, du-

rante a e.-.:1 da ~migrac;~o em mas5a. A contint1ada existência da 

fr-onteira e a ab~1nddncia de tert·r.~s foram cruc:i<üs para o a1stem<• . 

Os fazendeiros nbc precisaram ~nst~tucioJlali~ar a coOI"ÇIQ para 

man ter baixos os salários em dinheiro e altos os lucros. O c:ora;~o 

do sistema de colonato foi o pagamento parc~al em usufruto de ter-

r as da fazEnda. Por todo o planalto, as ro;as de ~ubsisténcia e as 

por-;~es de pastagens do contrato de trabalho fo l~neceram algun1 

amortecimento para as flutua;~es na estrutura local de salArios e 

pr·ec;os, e foram o mecanismo que tornou possivel a poupança para 

al gumas familias. Aqueles que acumularam o suficiente para se es-

tabelecer como lavt·adores encontraram terra clisponivel, tanto na 

fr-onteira como na áreas velhas, onde o declinjo do café deixou en-

pilc;O para outras .:•tividades." """" 

O compl~xo de relac;~es de produç~o no Oeste paulistD, 

conhecido como colonato, pode ser mantido por v6rias décadaw ~p6~ 

a abo!i~~o da escr~vid~o. porque o Governo Provincial/E~tadu~l 

m.:a.nteve um programa de subsidias ao transporte dr! imigr.-mtml E!~lro

peus, japoneses e levantinas que gerava uma ofurta do for~s de 
• 

tr-abalho muito superior as necessidades da expo'lns~o de~ cultur~ CA

feaira e capaz de t"epor os trabalhadores que abandonavam as fazen-

das, atraidos pelos postos de trabalho criadoa na econom~a paulis-
• 

t a am e:(pans•o e diversiticai~o , pelos mercados de trabalho dos 

paioes r>latinos ou sin1plesmenla os que foram frustrados em suas 
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tativas de "·ta::ló'r- a Anr~r·icc"l" e r-etornavam para seus paises de 

. Assim. ''dur·ante a Rstagn~da primeira década dPste século, 

frJrncc:ido~ quase de?:: vez.:1s mais trabalhador-es; do qut? os re-

::1 "'hO (.(?'.li ... I o número de trabalhadores que sairam d~ ~ro9perlaria 

o planalto era rnR1s qtJ~ o dobro do aumento paralelo nas ne-

paulistas conseguira•n resolver um dilema sentido por seus 

t»leÇta5 de outras reg~~es: "c impossivel ter salár·ios hnixos. sem 

h~vendo pou~os bra;o~ e mu~tos quE queJrAm nmpr-ega-lus. 

J;nundi!ndo o mercado de traball1o segLiidamente com novo9 irnigr·an-

, o programa do governo paulist.:l c:onsegLtill n~o apenas fo r~necer 

~r"!: ~ de trabalho para a e>:pans::Co cafeeira e dos novos segmentos 

rcldutivos em que sua dir.&mica economia se desdobrú\vi'l, como também 

III .. CJr a preponderância dos mecanismos económicos na determinaç:l(o 

n1vE'i!> salariais, ou como dizam; "E evidente quf' precisamos de 

lf"•~o•s. . . no intui to de aumentar a concorrénc ia de traba 1 hador·es 

mediante a lei da oferta e da procura, de diminuir o salàrio . ''~ 0 

Em torno de 1880 as vias alternativas de tranGi~~o do 

!1"81Dalho escravo para o l.lvre separam-se. A via tomada pcloG fa-

e, dada a SLia grande divulga~•a e nossos propósitos , 

precisamos nos detur em seus desdobramentos . Observamos ap~nas 
• 

a própria puJam:;a d.a historiogr·afia paulitõta e o menor dli?sen-

historiogr~Afia de outras reg i 6!es do F'<.ds provocaram 

c urta distor~~o na avalja~~o do problema para o Pais como um 

• Assim, estudos com pretens~o de abran~ncia nacional, sim-
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1s1nentP. n~o tra·tam do problema dr- transif!:~O do tr-abalho esc:J~avo 

o livre em outras regiOes do Brasil, exc:eto o Oeste paulista, 

;-ele>g.:ton a algumas c:ansid:?rac;f'les sobre a 1'acJ.lidade da transi~~o 

demC~i.S n~gi!:1es. Adiante procurarer.los rec:~tperar da t1sqw.?cimento 

renronta a ~stratégia d~ desescrazi~•o lenta, gradual e 

socie>dade, que, como vimos, implicava o ap~lo à coe~~·o 

r a-ec:cnOmica pal-a a gesta~~o do mercado de traball1o livre. 1 • 

Corno e},emplo do divórcio dos representante• dos fazen

óo Oeste paulista da estratégia coercitiva para forma~~a do 

de trabalho livre podemos apresentar a opcsi~~o de AntO

Prado à Lei de Loc:aç;:~o rle Servic;os de 1879~ tida como empeci

á imigraç;:•o massiva de trabalhadores europeLts . &7 

Finalmente, já no Governo Provisório Republicano, a Lei 

Locac;•o de Servit?OS de 1879 e suas anteJ-iore'> ·foram revogadolS 

decreto na 213 de 1890, sendo transferida para os estados a 

gm,petencia de estabelecer legislaç;:ào sobre os contratos de traba

' ou como se afirmava no citado decreto : '' [ .•. ] om vista da 

versidade completa e sensivel na natureza, no métodu e nas con

t~abalho de uma para outr~ zon~ do pais, e para melhor 

as necessides e exigências peculiares a cada Ltma, ter

indispensável que seja conferida à soberani~ dos podares dns 

illt.adlas a li!xc:lusiva competência para regular as mátuiiS reJ é\c;:etes de 

r.esta ordem de contratos" 1
"' 

Neste sentido foi a~resentada na Assembléia Constituinle 

1891 un1a emenda ~o Senador José Hygino confirmando o disposto 

decl-eto citado acima , ou seja , a matéria loca;~n de servic;:os 

ia dt'l competência dos governos estadLtél.is . Entretanto esta emen

foi r~jeitada, ficando, por·tanto) o Governo Federal com a c:om-
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:~m~lt>ncia de legi!:;lar sobre a ma1.ória, encaradc> como um dos itens 

civil . Em 1895. Moraps e Barros, senador por s•o Paulo , 

•. _,. . .., r-~c:,entou uma vet-s~o modj, il.cada cJa Lei de Loc,;;\l;~o de ServJ.c;.rJs de 

lfl;'9, provocando acirrado debate e polarizaç:'!o de posiç;eles sobre a 

~nven~énci~ c natu~e=a da interv~nç~o do Estado nas rela~~es tra-
. 

bal l1a;1<Jres-pro;.;rlot.lrios agrlcolas . .1.<;> 

Em EUa Justificativa do proJeto, o Senador Moraes e Bar-

r os afirma ~L•e: ''Para formular o meu projEto, examir1ei as trDs 

l ei~ anteriores e dentre elas a que me pareceu melhor foi a de 15 

d e 11ar;o de 1879, pois é uma lei minuc1osa, bem p~nsada e ent gQral 

c om providências muito acertadas e aproveitáveis sobre a mat~ria . 

Por is~o , aproveitei dessa lei tudo quanto me pareceu r·azoavel, de 

SPrte que o meu trabalho n~o consiste mais do que em adaptá-la às 

n oss•s c1rcunstancias atuais, isto é, ao novo reg1me e às idéias 

c:tomJ.nantes sobre a matéria . "::to 

As adapta;~es do projeto con sistiram basicamen te n a su-

pt·ess~o de toda a matéria processual , q ue no regime da P r imeira 

RepQblJ.ca era de competência estadual, bem como dds sanç~~s p~ndi~ 

a que estavàm sujeitos os locadores de m~o-de-obra , caso n~o cum-

prissem disposi;eJes contratuais. A extirpac;:J'o das s<:~nc;efes pcm.nJ s a 

qLie estavam sujeitos os l ocadores de m:lto-deo'bra pelo n ~o cumpri-

mento de disposic;~es contratuais era sem d~1vlda a l gLima 

moditica~~o do Projeto do Senarlor em relac;:lto à Lei de Locac;~o de 

Servi;os de 1879. Esta últ1ma, adotada numa soc i edade escr~vjsta 

em Pl"ocesso de transi;~o par<"~ o trabal ho liwe , n ~o t"econ hec:ia nos 

trabalhadores as condi~ees para a efetivai~~ d a li\'re contrata~ao 

c om os proprietários de terras. N~o porque , como nos par ece hoJe, 

0 5 senhores de terras possuisssem condic;~es ~conOmico-sociaJ.s t~o 
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acordo entr~ pa•-tec 1ormalmente iguais, mas porqu~ os trab~lha-

s n~o'tinham bans para oferacer como garantia para o cumpri-

do c~ntrato. Desta forma aos legislado~es de 1879 par~ceu 
• 

numa situaç~o em qu~ por um lado os trabalhadores nacionais 

estavam completamente expropriados dos seus meios d~ subsi~-

das c:ond i.!;e1es adve1·sas de trabalho, rE>munerac;:~o e 
1 prjnci-

!mente, da divida acumulada com seu patr:tlo, atravéa da fU<Ja, qLteJ 

única garantia real para os proprietários de terra seria a an1ea-

sa de s<~n~e1es penais ao locaclor, além da exl.gência de que o novo 

assLtmisse a divida contraida com o prJmeiro patr~o . 

Em sua Justificativa da extirpa;•o das san~Oes p~naia no 

projeto de loca~~o de servi~os aaricolas, al~as uma exigência das 

• 11ovas ci1·cunt:lncias 1 isto é do regimE' e idéias dor.1.i.nante5, o Sena-

dor I•Jorais e Barros se resignou a constatar lijUe n~o h"via g<'lran-

t ias reai~ par-a a exec.u~~o do contrato de lora~:to de r.ervic;os, is-

t o .;;., os loo::adore!Õ podeo-riam c~bandwnc~r o,., servic;us anlew da c:onclu-

s~o do contrato e as açe1es c:iveis seriam inótuas dad~ a inexist~n-

c ia de b2ns de propriedade dos 1 oc:adores q1.1e pudeasem f>&r oferCi'c i-
• 

dos como garantias ou indenl.za~~es pela n~o exec:uç~o do conlralo. 

Segundo o Senador: ''N~o h~ mal nisso, direi, porque esse mal O ab-

&olutamente irromed1àvel enquanto o Brasil tiver falt~ de bra~o~ 1 

nen1 sei se tal falta cessará daqui a um ou dois séculos, 

t emos muita tet~ra para lavrCir, tanta riquez·'l\ agric:ol<:~ •~ lilHplon\r, 

que dà p.;wa m1.1i i:os mi 1 h<Jres e mi li, eles de bl.....-t;G:'=; e 1 enqLtanlo no 

Brasil houver falta de bra~~s para o trabaLto, $empre os loc:atà-

r ios eetar~o à disposi;~o dos locadores.'' 21 
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O objet.1.vo do proJet., rio Senador ~o oer1a, portanto, 

"uma boa lei dq lo;:ac;~w de sruvic;o"'"• no sl:.'ntido dado pelos pro-

possivelmente 

por boa p.:~rte? dcs pruprietàri.oc := legisl.:"tdo~ps da RepúblicZ~, isto 

1ft, trma l r. i flLIE? asseiJ...trass':! via Ol"lcanJ.smos pPI"Iõlis nl!io apF"nas iii e~: e-

cuç:;!co do~ t:lJrrtr·ato:. tle serviços, mas também ã1 gen~~;.:to da oíerté\ ele 

fc:>n: c:~ de tr-e<bal hü a través da rt?press~o d.a ooosida!ie. Tendo P.m 

v~~ta a soluc;âo paul~~ta do pr-oblema dos ''br~os par-a a 1 avour.:1" , 

v1a iaio aç~o massiva e subsidiada pelo g~ver~o de trabalhadores 

loc:atàrio'i 

de servic;o~ ~adia ser remetJ.da ao mercado e saas dicputas ~o nrundo 

dos cor1tratos entre pessoas for~malmente livr-es. O ol:detivo do prrc-

jeto s~ri~ corrig1r um desaJuste surgido no "~can1smo de geraç~o 

do mer-cerlo de trabalho rural paulista-- a ~oncorrónc1A desl~al 

entre os locatários. Nas pa'lavras do Sanador: " A grande import~n--

c1a do proJ~lo n•o é em rela;~o aos locadore~ Já ccntessei qu~ 

1mposs.ivr>l garanti•- os patrf1es contl~a eles; a gra11de impm-tànc:~.a 

trabalhadul es. Este é o abuso grave que o projt?to visa coibir• 

ton1<mdo os aliciadores de colonos respansáveils pt?lo que estes de-
• 

vem aos seu prim2iro patr~o e mais pelo dobro.." 2~ 

Segundo o Senador era comum fazendeLros ~e dirigirem ou 

mandarem representantes para a hosp~daria de imigrante~ para con-

tratar trabalhadores. Depois dP todas as des~aas com tr•naporte a 

hnnped<~gt?m por alguns dias quo a operaf~O e:dgia, tendo en·rim cem-

l.r~tado colonos, vizinhos qum nao tiveram es$s debpesas tentavam 

cunl:ratar os colonos Já estabel~cldos. Para nmlhor caracterizar o 

alic.:iamenle de Lraballladores o Senador ac:red1tava ser necessárjo 
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r-egulament:tr c cor.lrc.tc de loc::at:~o de serviçc. 

A Comiss:l!o de Legi!'>l.tr.~n, em sess*o de OtJ de Setembro 

~~o consoliddda con• base nas emendas sug!:!r idas pelo Senador à Lei 

de loca~~o oe S~rviços de 1879. A partir d~i o projeto receberia 

c 1 iticas e apoios, que equival1am a restric~es, de duas vnrt~nt:es 

o postas . Por um 1 ado os que encr.~r·avam o p!-ojet:o como uma t1m t;~,l:iva 

de reedi~~o de leis coercitivas do Impél-lO e da L.egJsla~~o Portu-

gucsa e por- outro os que, a~;~o1ando o prOJeto, sol1citavam lE'Jo d~: 

c oen;:&o ao traba 1 ho ou a r!;'edi ç~o dos disposi ti vnr> penais d.\ L e1 

de Locaç•a de Servi~os de 1879. Vejamos alguns e:cemplos . 

O Senador Leite a Oiticica~ 

criticou o projeto por considerar que a reedi~~o da Lei de Loc~~~o 

d e Servi~os de 1879 criaria servos da gleba e , mais pontLJaln•~nte, 

l amentou o fim da escritura pública dos contratos, no projeto, 

pois esta seria uma garantia para o locadores . Ainda segundo o Se-

nador· alagoano o ,-estabelecimento da Lei de Locaç~o de Sl"rVi\OOO 

prejudicaria e im!gra~~o c~tr~ng~ir-~. Na C~mara dom Depul~doc c 

proJeto foi violentamente atacado por Timotheo da CoEta, repr~sen

t Mnte do Distrito Federal . Segundo este o projeto h~o Pra do Juca-

c; ;lto de servi~;os, "mas antes como 1.1111 código penal 

c:ontr;;posi.;~o ao Uvn~ regime do trabalho , [ .. . ]" . Causou e~;poc:.iAl 

esc~ndalo a ment::leo no projeto, em seu artigo 2"', de que " ()s de-
• 

mais locac;~es de servic;os continuar~o a regular-se pela Ordenaç~es 

do Liv. 4•, Titulo 29, etc . '' . Segundo o deputado Timnteho da Cos-

t a, ''todos aquelps que têm vjajado, sabem que o regime de ftllRnda 

é um regime de coaç•o. que se deve considerar como uma conGcqtlen-

c i.:a da escravatura, que foi um fato." A1nda segundo o deputado, o 



~Nidn l~m<:. divid,o c:nrn o p1"1meiro fazendc:!iro n:l(o poderJ.a st?t~ r~c:e1to 

~r 11 ... nhum cutn:J. llrnC\ outra ql.test~o l(?vantada pelo depLtti'ldO foi .:1 

u q~•P, · egLtndo o m•~smo, os colonos estrangeiros tinham A garantia 

4o c• mprimemtn dr> seus dir&itos gralõ-«S a intervenc;~o das; autcwidõ~-

iles consular(''>, cnqu.•nto os bra!;il~l.,·os, além de serem onorados 

com out:roG fli1C:.:u-qos; n~n tinham garantias seroelh<~nteo. Paradoxal-

diç~o das drásU.cao disposic:;ôes penais da Lei de 1879, qllE! for.~m 

& l-:pl ici t.amcnte estJI"pad.as do projeto e pat•a combatar o r·md.ITIF' t111 

Yras " o liber-cJMJe de francamente dispor do seLt trab<.llho como uma 

pr opri.edc.1de intl.l.vidu~\1, Ltma pt·opriedadG das m.;ds larg<:~s, l.tmc;1 di\lli 

~ropt·iedsde~ qtJe tem sido sempre sustentadas e que é a única capaz 

de münter a equ1librjo na produ~~o.''~3 

O Sen,.cJor Láper (R.l) afirmou que o projeto vinil~ sath;-

f .a::er t.llni\ necesE>idadR da lavoura. Porém, ao contrt.ria do que pra-

via o projeto, compai-a o loc.:.dor que rompe o contrato dr~ixando di-

v ida5 com o depositAria infiel e, por conseguinte, pede a pen~ d~ 

p risi.{o pilrc o prJ me iro. O depLttado Si 1 v a Castro apoiando n proj etc 

a fit·maL• que n~o cJ~:~~ejava uma lei que olJrJ.gasse o c:idadtlo i\O tr;:~b.:~·-

l ho, mas que obrigasse o colono a pagar suas divJ.das. S~~undo ~ 

~osmo ~ste seria o espirito do projeto 1 que assim salvaria om ca-
• 

Pi tais etnpen 11ados na 1 avOLit a. Segundo o depu t;ado Ch,;IÇJo';\1> Lobãl to o 

projeto era tido como Unta aspira~lo da l avoura porqLie erola ~olici-

t ava urn.11 lt'ili de ol:lr·.l.g.:iltoried.:.•dt.! do tr.abal h o , que~ seriio.\ de di·f.tci l 
• 

co1npatiiJiliza;~o com as institttii~es den1ocrátjcas. Portantn, o que 

• o rcqu~:~r·iio.\ et•.n qun o Estado fornecesse diretamente OLt Jiret:a-
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• 
bre~c;os p~,-a <~ lavoura. Nesse sentido, o projeto pressupunha 

a abu11dant~ ofurt:a de for~a de trabalho, Jê que apenas regulaman-

tav11 a locat;~o r.lc: E.c>rvic;os. Por 'flln o depttl'oldo manifE>st"'va o aGu 

apo.1.o ao proJeto. O deputado Lammtnier Godofredo (MG) apoiando o 

-pr'o;eto, atri!Jul. 'as dificuldades da lavol.tri< A ociosJ.dade da popll-

Ja~~o, cspecio"'lmonte dos e){-escravos. Segunclo o deputado: " E pro

ci&o, portanto, que haja uma lei quf' venha obr.igar esses illcüvi-

Cluos ao trabalho, para que essas dificuldades sejam aG~nitdü'd [ ... ]""'"' 

Na sess~o de 26 de Novembro de 1896 o Congnn:;ao Nacj onlll 

a provou a redac;~'to fi na 1 da Lei de Loca~:t(o de Serv Jc::os, que c: o mo 

daseJ avô\ o seu al.tlor, reedita v a em 1 inhas gerais a Lei. ds 1879, 

e~tirpando as sanr;eses penais que atJ.ngiam o5 locadores, bem remo 

deixando as disposic;eles processuais para as legislcu;:etes estaduais. 

Em 8 de Dezembro de 1896 o Presidente da Rept:tblic:a, em exercicio, 
• 

Manoel Victorino Pereira vetou o projeto alegando a inconstituc.i.o-

na2idade do mesmo e ser contrário aos intereEses da Nar;~o. Em &u~ 

J ustificativa, tida como paradigmática do predominio do liber~lia-

mo aplicado ao mercado de trabalho, o Presidenlc A)egou qttea "ln-. • 

t ervir o Estado na formar;~o dos contratos é restrinQir ~ lib"rd~do 

dos contratantes, é ferir a liberdade e a atividndm individ1.1"l "''" 
• 

•uas mais elevadas e constantes manifestaç~es, ~ limjt~r o livr~ 

exercicio de todas as profissetes, garantidas E>m tod11 A sua pll'ni-

t ude pelo art. 72, • 24 da Constitl.tic;:llo . 

o papel do Estado nos regime~ livres 
• 

• tmnlos espectador à forma~•o dos contratos e só intervir par~ ~•

•aourar os efeitos e as conseqUências dos contratoa livremente r&-

• 
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no desconheci-
• E inconveniente, lorqHe a lei bat.eia-se 

t~Qnto de principies económicos. 

O trabalho humano foge sempre à regulamPnta~~o~ proc:u-

r ando sempre postos onde ele pode eHercer-se livremente. 

Nos paises em QLie o trabalho n~o tem a faruldade de 

c olha, ele submete-se à regulamentaç~o; nos paises, porém, em 

es-

que 

exisle esta faculdade, como no Brasil, ele abandonü os servi~os 

regttlar.u:ntados e irá mc.nJ.festar-se onde encontrar a liberdade . " """ 

• 
Em 1898 o Senador Mat-ais e Barros reapresentOLI o proje-

t o, sendo rejeitado, em terceira discuss~o, no Senado Federal. Em 

1899, o mesmo projeto é t-eapresentado pelo Senador Morais e Bar

r os. Em sua apresenta~~o o Senador alega que a lavoura paulista, 

o rg ani=ada em clubes, estaria clamando por uma lei de Locaç~o de 

Servicos. A Comiss~o de Legisl~ç~o do Senado historia brevemente a 

trajetória dos projetes anteriores do Senador Morais e Barros, bem 

como da L~i de Loca~~o de Serviços de 1879 e de sua revoga~~o PPlo 

governo republicano provisório. Ao tempo que justificava parte das 

prevençe!es contra o proJeto, recomendou a aprovar;:l(o do mesmo, ten

do em vista as necessidades da lavoura paulista. O Senador Morais 

e Barros na defpsa do projeto voltou a enfatizar que este n~o pos

suía os dispas i ti vos de sane; ves penais da Lei de 1879 1 e que a 

maiorja das criticas neste sentido partiam de preconceitos, uma 

vez que o Senador era fazendeiro em S~o Paulo e, portanto~ empre

Q~dor de colonos . 

Entretanto, OLitra vertente de critica come;a a se mani-
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r . Por exemplo, o Clube Agricola de Barra Mansa (RJ) enviou 

rapresenta~~o, opondo-se a alguns dos dispositivos do projeto • 
• 

ta o Cl ube Agricol~ de Barra Mansa cr~ticava a obrigatoriedad~ 
• • 

contrato escrito, alegando que? o proletariado agricola ni':lo ti-
. 

idoneidade necessária para que com ele se pudesse transigir . 

objeto de critica era o dire~to do colono anular o contrato 

o propr~etário agricola cobrasse mais da metade das despe-

fe1tas com suas passagens e hospedagem, bem como da proibic~o 

cobran~a de juros sobre os débitos do colono. Segundo a repre-

do Clube Agricola : ''Parece que a lei n•o devia ir ao pon-

de imiscuir-se nas rela~~es de interesse de todo voluntàrias, 

possam existir entre partes interessadas , as qua~s n~o s~o 

igadas a dar ou a aceitar aquilo que nao querem, [ . • • ]'' . O Cl u-

Agricola pedia ainda a inclus~o do furto entre as causas pelas 

o proprietário agrJcola poderia despedir o colono. Segundo 
• 

• te, a repress•o do furto," por falta de um conjunto de provas , 

intervenç~o da justi~a·•. Ou seJa , o Clube Agricola 

• sejava tornar a suspe~ta de furto causa de dispensa do locador 

serviç;os. 26 

N~o obstante a aprova;ao da Associaç:•o Nacional de Agri-

o proJeto nao teve andamento, pendendo de terceira dl&-
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Já vimos que a mai~ influente corrente historiog r áfica 

a e~trema facilidade da transiç~o do trabalho escravo para 
. 

J.vre no Nordeste Ac;ucareiro, no limite chega a sugerir a aus~n-
• 

Mesmo de tal problema. Analisaremos a docum,nta;~o pesquisada 

d~ssa tes~? · ""• 

Uma das primeiras manifesta;bes oficiais sobre Q impacto 

aboli;âo da escravid~o na produ;~o agricona da Provincia corro-

a tese de fácil transi;~o do trabalho escravo para o livre no 

este Açucareiro. O Presidente da Província explica as provi-

ias que foram tomadas para cientificar as autoridades da edi-

da Lei Aurea. Em seguida comente!: "Feliznente a sollu;;~o dada a 

importante proble!Tta n~o pea~turbou ele le~ a orclem pública nes-

provlncia, o que praz-me declarar . 

A maior parte dos escravos ficaram nas propriedades de 

antigos senhores, mediante a percep;:l!o !llie salário, e estou 
• 

eanvencido de que o trabalho da lavoura n~o sofrerá com a medida 

""'"'t-~•'"a, nem mesmo decrescerá a pr-odu;~o . " 8Jr seguida, entretanto, 

a at:enç~o para dois problemas que serliam discutidos quase 

ininterruptamente durante a primeira replbbU.ca·. " Há , porém, 

,tnl!tcessidade de medidas que s:l(o da maior urgêrrcia, como sejam erga-

do trabalho livre e a aquisiç:l!o de Oilpitaita de que precisa 

l avoura.""'• 

Poucos dias depois, o novo Presidernte da Provincia ao 

~me•ntar a situa;~o económico-financeira da mesma, atribui às va-

quantidade produzida e pre;os obtidos pelo a;~car as 

ilar,eJes nas receitas públicas . A segLlir iilfirma "Presentemente 

•~lelhante situar,~o ainda mais se acha agra~da, em conseqtléncia 

abolic;~o da escravid~o, qLie tendo sido, a:omo n~o é possivel 
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real1:~çto mais legitima e Justa aspira~~o nacional, 

:.e, todavia. alguns embar·ac;os às provinciau, c.omo esta, que 

tinhê1m orgilnizado o trabalho livre . ""'0 

Responsabilizar ~ aboli;~o 'incondicional da escn.wid:lAo 

uma das principa1s ra:~es da decadência oconOmica do Estado e 

surgimento e/ou ~gravamento de problemas sociais passará ent~o 

um !eitmoti\1 presente em documentos oficiais e em artigos de 

ais e revist<=~s. Com o passar do tempo as 0\Litor·idades o articu-

tas v~o aprofundando a idéia de que a aboli;~o da escravid~o 

• 
uma das principais causas da decadência econ~mica da Provin-

t~do, apresentando novas facetas das supostas impllca~~e§ 

fato. Porém, praticamente todos , n~o chegam a criticar o 

em si, uma vez que ele é encarado como· exigêr.cia absoluta de 

~"'·" h~o com o valores da c1vilizac;:~o. No crepúsculo do regime im-

ial, o Presidente da Província enumerando as causa5 das dif1-

l dades econOmicas desta cone 1 Lli assim: " ( •.• J e • mais ainda, o 

produzido na maior parte dos fa~endeiros pela Aure• LeJ de 

de Maio, aliás de glória imortal de todos os brasileiros, te-

motivos principais da decadéncia da lavoura entre n6s.'' ~L 

A aboli~~o da escravid~o, enquanto explicar;~o das djfi

ldades económicas de Sergipe vai recebendo peso crescente. Po-

ler no Jornal " O Republicano" , transcrevendo artigo publi-

em '' O Maruinense'', uma explana~ao dos fatores da crjse eco-

invariavelmente l~gada à frustra~~o da fiafra de c~na e 

ixos pre~os do a;úcar -- ''ató a le1 da extin~~o do elemento ser-

l, que foi a mais devastadora entre todos, visto que o governo 

' a promulgou , adormeceu à sombra dos louros, esquecendo-se que 
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~ que lhes abr~a as porta& da miséria, n~o curando de um 

que atenuasse, scn~o todo , ao menos parte, o mal que lh~ 

- qló -· ~ da na~"'o. u;:s;o:: p.:lt a r • ., "' 

Em certos n1omentos, ar-ticulistas aprwsentam os propri0-
. 

lerras con1o credores do governo por terem se resignado a 

IIHIIJ.tar a abolic;~o da escravid:lo. Corno recompensa sol1citam que o 

~~nre1rno providencie leis que enquadr-em os trabalhadores livres na 

ord~m económico-social. Em suas palavras: " Perdernoç; nossa 

for~a motri= com a extinc;•o do bra;o escravo, que impor-

quase a ruina da propri~dede agricola: nossos brios e senti-

de equidade nos impuseram o esquecimento desse feio pesada-

e cabe-nos até a glória de termos •ceitado a idé1a sem como-

, sem relut~ncia, [ .•• ] precisamos, porém que noa auxilie, e 

nossos bons intuitos, o tino governamental dos nossos homon~ 

Estado. 

• Estes que se lembrem de criar leis, que instruam os ho-

'al.ns, que foram escravos, le1s que os fac;:am conhecer os direi tos li 

que lhes cabem observar como homens livres; leis finalmen-

q ue os 1mpe~am de se deixarem levar pelos impulsos dos n1aus 

11t1stintos, que herdaram do cativeiro, sob pena· de tornar-se num 

isto que ~e chama sociedade agricola indu~trial em Sergipe. 

Se aceitou a abol1;•o da escravid~o com certo gr~u de 

[n•sign<ll:;~o~ a e li te sergipana n•o interiorizou imediatamente as 

p.ipl icar,~es do desmoronamento da ordem escravista. Essa elite que 

t•c:UIIit.lva os ex-escravos de n•o est<lrf.'m pt"eparr.~dos par;.~ o tr<.~ball1o 

• vre, n•o obstante o gradualissimo processo de eros•o do escra-

~~•ermo, aind~ deixava transparecer valores da antiga ordem. Ana li-
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w.ndo as condiçb~s econOmicas de Sergipe, dois rtnO~ após a aboli-

~ao da escravid~o, um jornal enumera o potencial económico do Es-

tado e fatores que contraria riam seu completo apr·ovei tamente, en
• 

tre os quais: " Os mLii tos brac;:os váli.dos qL1e pos!!5Ld., têm Lima eld,s-· 

~•ncia verdadeiramente negat~va, jà porque n~o s~o propriedade dos 

fazendeiros, já porque isolados ;amais consegul.r~o chegar ser 

L\IIIA forc;;a labor~osa." 

T~o justa é esta obje;~o que, sem medo de erro, se pode 

af~rmar que n~o temos brac;;os suficientes para a manipula;•o do 

trabalho." [negri tos meus] "'"" 

Nos anos que se seguiram à abolic;;~o da escravid~o foi se 

consolidando entre a elite sergipana a idéia de que: se? o objl?tlvo 

deste ato fora justo, a forma final de adoc;;~o , isto é, incondicio-

nal e imediata, concretizada na Lei Aurea, fora equivocada. Essa 

wl ite, influenciada pelo pos~tiv1smo e evolucionismo, acreditava 

que mudan;a de tal ordem somente poder1a ter sido feita de forma 

muito lenta, após a consolida~~o de novas condic;;~es sócio-econOmi-

cas . Nesse sentido, a estratégia de desescravi.zac;:lco progressiva e, 

principalmente, de adoc;ao de medidas cautelares, entre as qual!;; a 
• 

obrigac;;~o dos libertos firmarem contratos de trabalho, parecia a 

muitos a mais adeqLlada e que fora abandonada pelA opc;;~o de .?.boli

;to incondicional e imediata. Urn jornal s~ipar1o , c:omemor.;mdo o 

~rigésimo oitavo aniver~àrio da promulga~~o da Lei do Ventre Li-

vre, assim a comparou com• a Lei Aurea e com as estratégias impl1-

ci tas em cada uma delas : '' Esse modo de resolver o problema negro 

nlo causaria preju1zo a ninguem, n~o p'l"'ovocaria l!l~scontentamento, 

nem levantaria clamores e queixas -- era profundamente prudente e 

p•c1fic:o, genuinamente conservador. 
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N~o podemos compara-lu a esse maravilhoso -- surge qui 

e de chofre o c:ativeiro, determ~noLt o aben~oado terremoto qui? 

o trono, e sepultou a monarquia, como se fosse uma outra 

Pompéia."::s" 

No per-iodo da primeira república, a elite sergipana deu 

e ostras claras de inconformismo com as conseqü~ncias da abol~~~o 

lncond~cional da escr-avid~o . Se esta era um fato consLtmado, o ape-

l o ao r-etorno de uma estratégia de coer;:~o extra-econOmica da po 

pula~~o para o fornecimento de for~a de trabalho, caracteristica 

d os proJetes de aboli;~o gradual da escravid~o, ressurge com toda 

1 or;a. Ainda no periodo monárqLtico o deputado sergipano Coelho e 

Campos justifica sua aprovac;~o da Lei ALtrea , ao tempo em que con-

c lama medidas complementares, bAsicamente os chamados aLIXilios à 

l avoura, ou seja subsidias a implanta~~o de ferrovias, à imigra~~o 

e fornecimento de capitais à lavoura: "N~o pretendo a glória, que 

n~p me compete . Fui abolicionista da undécima hora . Votei a Le~ de 

13 de Maio; mas, por que votei? 

Votei, porque, como a própria lei o diz, n~o se tratava 
. 

sen~o de declarar um fato jà quase existente. Votei, porque n~o 

hav~a outra soluc~o, n~o havia praza que vingasse . Votei, porque, 

e m geral, o que restava era a insubordinac;~o, a perturbaç:tto , a de-

sordem no trab~lho e por toda a parte, e membro do partido da or

dem, n~o me era licito recusar o meu voto a Ll.ma lei da ord[;)m . [ ••• J 

A lei de 13 de maio~ acompanhada de medidas complementa-

r es, será, ou n~o, de efeitos s;;~luta res "lo pals?" 

Para a elite sergipana, aceitar a Lei ALtrea como Lima 

s i mples submiss~o aos fatos implicava uma op~~o pela utiliza~~o de 

420 

• 



~e·c~1nismos de coer~~o ext . 
'"' · "' · r.:l-econOm.l.ca como forma d e SLlbordinac;~o 

for~a de trabalho ao cap1 t-I p t 
· "' • or ou ro lado• tal opc;~o manti-

ha a con tradi~;~o liberdade pessoal verSLlS 
subordinaç~o do trab~-

lho. que tinha atormentado·as elites~ .
1 

. 
ras1 e1ras no periudo monàr-

Novamente alguns correr~o 0 risco de se incompat.l.bilizar 

valores fundamenta.l.s da sociedade 
burguesa, das luzes, da 

civ1l1=a~~o. para advogar medidas t.l.das como 
. eficazes para a sub-

miss~o do trabalho. Vejamos, por e~emplo, um artigo de 
um jornal 

ipar.o: "Para sermos livres é mister algumas ve::es violentar a 
liberdade. • 

Se o governo c:hamase à h c arrua e ao arado a grande massa 

ociosos que vagabundeava pelo pais inteiro, uns vivendo da su-

perabund~ncia do solo, outros pilhando o alheio, sem Deus e sem 

moral, é quase certo que à essa hora muito outras seriam as condi-
. 

da pátr.l.a brasileira; mas ••• de minimis no curati pretor.[ . • 

A seguir o jornal esclarece qual seria a medida legal 

governo poderia ter adotado para remediar o mal provocado 

pela abolic;:~o da escravid:l!o: "Pensamos sempre, que para amenizar o 

golpe desfechado sobre a lavoura, com a · perda dos escravos sem 

posterior 1ndenizac;etes, curasse ao menos o Governo de publicar uma 

lei de locac;:l!o de servic;os que viesse al~remediar o mal causado." 

Mais adiante o Jornal deixa claro o que entende por uma lei de lo-

cai~o de servi;os. N~o 5 eria certamente uma lei que estabelecesse 

condic;eJes genéricas para o estabelecimento de contrato entre par

tes igualmente livres, mas antes a colocac;~o de restri~~es sobre a 

liberdade de vender sua fort;a de trabalho, obtida pela popula.~;~o 

livre -- segundo 0 jornal:" O trabalho livre ngro teve um.::~ orienta-
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rnclOMMl; n~o crlou-s• um freio p~ra 
conter 03 impetos, 05 

~~ndos de todos aqu•les qu• passaram a receber 
salário de maios 

A quest:lo da "fa·lta de braços para a lavoura" 
pé.'ISSOLI 

f requenta r o núc 1 ec daG preocupa~Cies 
? econOmico-sociais da elite 

Sergipe é o 
sobre que convergem todas as decept;~es d~ fortuna 

part.i.cll-

lar. u::a Na ,-ealidade a questaro que os analistas sergipanos 

vam de "f.:~lta de brac;os", parece ser ma.i.s precisamente 
Lima insn-

tisfaç~o com as novas cond iç~es de obten;~o de forr;a de tt·abc.~l ho. 

Como ·vimos, no periodo escrnvista jà se reclamava das conciJ.~õ=l!1es df! 

compra e venda de forr.a de trabalho livre, e as so1L1ç-Cie>s ~:~pontadc?lil 

pa!3s;.wam pele• "'doc;~o de medidas coercitivas. Após a abolic;~c da 

escravid~o se intensificar~o os clamores por essas medidas, em 

Sergipe, Lima vo~ que n~o havia qualquer nova fonte significat1va 

de o1erta de íon;a-de-trabalho , como por e>:emplo uma corrente imJ.-

gratória d~ ostrangeiroD ou mesmo de sertanejos refugJ.ados da se-

ca, e por outr·o 1 ado, os senhores de engenho e. outros lavradores 

n~o contavam mais com um número miniffio de trabalhadcreu r~proaen

tado pelos escravos. Este é 0 diagnóstico de um jorn~l &aroipano: 

" A ap<:~réncJ.a de ilusórias comodidades n:lto existam par& o• 

dorfm e, sobrli'tLldo, fc:\ltum-lhes bralfOS. 

Bem poucos s~o os ex-escravos e antigos dClli 

R d ~ J.' nércia cu qLle n&o procur~r~m "'09enhcs qLle n :Jco se tem e11 t reg a o e1 

Pr<tr;él no e~(t'.•rcitcn os que assim n~o procederam, sem ~st~bilid.,de 

i lucros; e, por isso me~mo~ no lr;lbi.ll ho, v .i \/(~m sonh.:~ndo exceEr.s vos· 

ViUJ<ontJo tle UllQI:lnl'lu em engrmho pondo os agricul torea em d.i.ficulda-

diJJI IJ(1) as axc:aosivaa exigE:mcias • pelas desmedidas impost~~Ps, 
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ainda que, muitas vezes os que eo submetem ao trabalho, 

""'"tam-rm om salârios com os agl"'icuJtoros, que se eDforr;am por 

radtll~ 1 os. e qucn do so v~m om adi an tamPn toa, oiibandoné\-olB, ~1s ma iii 

ve~es, na~ ocasi~as mais precisaR, ~m dmmenda de OliLros ange

prete:: to de mel horas salários. 

Tudo io~o se dá em pura perda e para des~nimo doo 1abri

de a~~car, pela falta d~ gBrantias lmgais, iate~. da uma 

obrigatóri~t ria trabalho.:s• [negritos mel.llil] 

Easalõ manifestar;~es disperoaa pela itnpr~naa G documontos 

sobro ~ situa~~o sOcio-econOmic~ do Estado apOo ~ Aboli

da escravid~o ser~o cotlsulidadas, difundid~s e prop~g~ndoadaa 

la Associaç~o Ssrgipana da Agriculturtll. AfJarentem~nt~ ussn Asoo

ç~o surgiu ds un1a convoc~~~o do Pre&idente do Estado, Martinho 

-~~ez, em 1898, com o objetivo de discutir o futuro da lavoura 

N&99~ reuni~o caracterizada pela falta d~ um~ pauta e, por-

pala diapors~o das discussOes, foi proposta cr·JQi~O de 

aiõstJr.:iac;~o do agricultrwas. A diretorii"' provi11rdt1 di'Bta foi 

Ptnc:tituida por1 Evangelino de Faro, Presidf.lntl!ll Cyro t1~no:o11, 1° 

etArio e José Nunes Maynart, 2° secrDtbrio. Foi compn•ta tem

uma comiss~o eepeci.al de estudos intagrado pors Bbr~t• du Eu-
• 

Dr. Tt1cm~z Rodrigue5 da Cruz, Dr. Bonç~lo de Fnro l<ollam

' D1·. Sylv.io F.li\!lltcs a Coronal AntOnio C~tr'VollCJ dtl 111111dt1n~tq 

iss~c red.atora dos 12statlltoa foi inteÇJrada por• CorunttJII f'lntO-

Siquaira t~orta, Anton~o Curvello de Mondonc;a • Dr. Evan;ullna 

Faro, 

o Dr. Evangelino d~ F~ro terja da•t~quo ~~poc1al •ntr• 

membro• da no~a associac;~o, tendo sugerido no mom~nlo d~ aLta 

~o~ntlraçfKo, 0 nome da mesma -- As&ociac;:!l:o Comicjo Agricolll dr:o Scrgi-
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, e ént.t·atJo om c:nni.ato com algLtmas soc:ir->dacJE>s c:ong<:'nr>res estclbe-

idas pelo Pais . A gLtisa de justificativa pela cria~ao dessa no-

~s~oc:ia~~o se arroocnlou dessa form~ a sit~~i~O local, nacional 

internacional: "N:Wo é justo q~te fiquemos pêlrall.sadQ
1 

qttêlndo, nos 

and~s Estados • . governos e assocJa~~es procuram pela investiga~:ro 

polo estudo ror em ovidência medl.das tendentes a sopitar os de

a grandes crises, pela eficécl.a dR ordem econOmlca, or

l.za;~o do tr-abalho, desenvolvimento das indústria pel~ policul-

'"-L"" a e cri~t;~o de escoli:ls agricolas como m1tito proclama o eminantu 

1o~;;eix, que é a base e o futLtro da nossa lavoura." 

A ceguir se tra~a um panorama preocupante quanto AO fLt-

açúcar brasileiro no mercado internacional. '' Aa grandes 
• 
amigratórias de capitais para a formai~O das colOnlas 

no continente africano, tanto quanto a nova ovolu~~o po-

l itica pelo pr~dominio Norte-Americano nas grandes Antilhas, é LU-

ficionte para sugerir ao espirita observador quP nossa ~roduç~o de 

certamente suplantada nos mercado~ pela concorrmncl.a 

grandes produ;~es das indústrias ma1s aperfei;o~d«s e econOmi

ca, conformo está 1niciada nas colbnias d~ AfrJca a Jncti~nns, 

• • 
consqa~ncia, qu~ mais se acentuará com a volta da p~z ~u ilhno de 

Porto RJ.co.""'0 

No inicio do sécLtlo XX, com apoio do goverr1o ostftcfLr~l, ~ 

As!.:oc L~1r;~o 5Prgi p.:ma cJe AgricLtl tura atingE.• o ponto mllximo nn pro

pagsntl~ de auas id&l.as, divulgadas princ1palmonte atr•avéa de Qua 

Revi bta AgricolA, ao tampo qu~ influencia fot·temente as politicas 
• 

Um dos públicas r~l~cJonadas com os interesses dos agric:ultorea . 

prJncipais docun1&ntos da Ass~ciai~o Agricola Sergipana, analisando 

~ç dJvar·909 nApcctoo da crise da agricultura local, foi o Memoran-

424 

• 



~c ~presentado ao Presidonte do Estado, Dr . Joair1o Menezes , em 

l902. Nesse doct•mento a quest~o da ''organizaç~o do traba l ho'' ocupa 

uma posÁ~~o de destaqtre, sistemati=ando 1déias já aprcser 1tadas por 

•u toridados o pela impr~nGa e &uqerindo medidaç concrmlRti 

at ingir o fim proposto . Inicialmente se afirma irnport;Jtncia di\ 

1'or•g:>nl.' i:é\'". ~o do tr~bc~l ho" -- " A · .. .., ~ " orgall lza;l!lo do tr~ba lho s~rà • 

pr1ma1ra dentre essas coisas necegsàrl.as em Swr·glpe, para ~ segura 

conlinuaç~o do nosso trabalho . ··~~ 

O memorando reconhece a existência Ma l_ei Estadual rr• 98 

d e 23 de Novembro de 1894, ~ue trata da Locar,~o de Servi~o~, en

t n:> t.an to, segundo o mesmo e1:0ta naco tinha ate an t~o s.ido flKDcu ta da . 

Pan~ a ofetiva aplicac;~o da citada Lei, seria necor,v:~ r·.io , t.,egtrndo 

• As6acia;~o Sergipana de Agricultura, a adoiaco de outr~s leis que 

a complementassem . 

A quest~o é que a Lei no 98 regulava a loca~~o de servi-

ç os, quando o que desejavam os agricultores sergipanos era ~ ado-

ç~o de mecanismos legais que restringissem as condiçOes d~ &uhsj~-

t ência independente da popu lai~o n.1ra l sergi pa)1a e, dll.'lõta formí\, 

concorressPm para a gera~~o da oferta de for;a de trAb~lho . An•im 
• 

s ande, uma das a;~es solicltadas era a regulamant~~~o d~ ca~a w 

pos~a no Estado, · tidas como fonte de subsi&t~nciA ~ m~r onm do mor

c ado de trabalho e . portanto, no entender dos propr·i~l~rioo ngr1-

colas, como cousa da desorganiz.,~~o do trabalho ragLrlAr nAo gran

de~ propriedades e de pre~uizolõ impingidos ao~ fí\zand~iros . Segun

do o documento: "[ ••• ]deveis indicar à Asaemblóia para leg.iol01r 

se nul~o a mais ~busiva ociosid~de , com detrimento ger~l da o~dem 

• du r•gul~ridade do trabalho, além das conseqU~ncia& desaatradas 
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qw! do ur.n ~b•:;olul:a do~te meia de vida, dec:orrern contr-a os ·fo.zan-

rl~HoP. E; pun~jf.'nle o constr-istador o espetàct.tlo que cont.Lnt.tamente 

vornos. o~ f~.:cndr•iroG que dernoramos à margem de rios, de indivl-

dt.tos rlc ambos os ~Dl:os e db todas as idades, maltrapJlhos e esfar-

~ r~pados atraves~nrPm para a sua indústria, se neg~ndo por comple-

'· 

to, aliás a ocupar-s~ da qualquer outro serviiO· O& estrago• 

culturao, a~ destr·lliçeJes de matos, os incêndios dos C:L\mpos n 
I 

tan-

tns out1·os pr·ej ~~~- zos que todos sabemos nos a tropP- l.õ\m, tem por ba~l<~ 

o abuso desta liberdade de que se servem entes malandros t• progui-

~osos, que prefsr·errt a m.Lgal~a da ca;a e da pesca ao salêrio .nbrm-

iOado e g8nero&o q~1e traria o trabalho certo e co11tJnuo.''~2 

Em seguida o documento apresenta o exemplo dos pai$BG 

civilizadoo, esp~clalmente a Fran;a, onde a pesca e a ca~a t~r.L~m 

aido regulamentadas com o estabelecimento de várias restri~~es 

sua prt1ti.c:a. Ot.t EH;da, procura-se nos paises "civilizC'Idos" o exam-

plo de medLdns adotadas que teriam redundado na supress~o da v~ga

bundagem, evitando-se t~ssim a men~~o a ado~~o de medidas coercitJ

vas dirotas que pudessem restringir a liberdade pessoal. 

Contimtando o seu diagnóstico e terapéuticl\ o Momorando 

da Suposta ociosidade da populAc;:ko rural at(t aponta para unta causa 

ent~o pouco disc~ttida. Segundo o mesmo: 

b it Poderosamente para 11 anarquiLI 1111 c:rJu-rar-vos qua concorre mu o 

sas neste ~:stacto 110 que diz respeito à organizar.;/Xo do tr·ub.\llm, o 

• terr.as devolutas, t.tEILtfr·uidma .:~t:nt•ivtt· abahdor1o ~m qt.t~ sa acham as 

S Hm oc •t pa~ .. •o certa, que a prettl:<to dO pospu1-m8nte po1• individuam w ~ • 

rorn aqui t a meios de vida dLIVido-ou ali, Lima 11abita;•o en regam-se 

toO•J' COITI j i ' nJ'feoto dos visinho laboro&oG e ativoa . Ent.or·· pru Lt z o rn"' · 
Pt'CI!Ir-liiCJil tJ!ll pili~F.>O"l, c:riando-lhes óbices ao vandalismo em qua vo-
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l!il~do, ,, do conr.lll"lio flll12 c ln 1 <I LI 
1 ;aJum · • ''t"frpJD 

ao 
r•Ar·h r ' 

de on~·mi~ar;2w llo t , • .,baJ llo qLtu, "' o PI ' . - UtiiJlrtmcntn tla 1 r.i 

no 

•idO ,-egi&tra~ss as terras públi~aa·, 
• '-"'u dt: acordo 

C'rJnt n Lei rfp Tc•·raG 
de 1850 e de seu rogul.amento, Vàrias 

Cam.!!ras Mun.tcipais ilfJrmaram 
que n~o exist~am terras devolute~s nos respc·ct~vos 

municipíoo. De 
qualquer forma o n:!g.l.stro, mesmo das terras 

privadas, 

precariamente e de for·ma incomplPta, n~o tendo r
1
avido 

foi 'feito 

delimitLo~~~a 

clara destas e, portanto, ser1a mLaito dificil n•ensurar a extons~o 

das terras devolutas . Ao apontar a existancia de terras devolutas, 

irrE'gularmente utilizadas, a Sociedade Sergip.-na de l'lgricultura 

t1nha em vist~ a possibilidade destas serem empregadas no estimulo 

A formaç~o de corrente imigrat6r1a de estrangeiros. Pois segundo a 

mesma: "[ .• • ]a melhor forma de aproveita-la!i, é div1di-las em lo-

te~ r·eg•...!lares e d~str-ibui-las n=ro aos mesmos ociosos e indolentes 

antigos habitantes, porém, à imigrantes estrangeit·os , que podeis 

introduzir no Estado, na firme cren~;a de que- assim procedendo t:e-

reis marcado na história de Sergipe a mais ilustre página em que 

f t ....... se inspirar~o as gera .. ~es LI uras. 

Finalmento, 0 Memor.:tnd;, da Sociedade Sergip.;ma de Agrl.-

Culturcõ colOni~ correcional e da recomenda a cria~~o de Lama poli-

tia rural, como forma de 

organl.za.;~o do trabalho. 

. a execu~;~o da pretendida lei de assegurar 

mesmo: "[ .. J se organi:::ardes Segundo o o 

trabalho~ ou para dizer melhor , se 
e:~ecu.:~o cJa I e i dt?term.tnardos a 

. divel se torna a cria~~o d~ 
de organiza .. •o do trabalho, imprescl.n 
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uml\ cotonitl corre_cional, onde cumprj r-""o ~s pen~s ~ 
.. "' ~ corre!jponden tes "' 

seu$ delitos. os trabalhadores que se tornarem delinqO~ntes . 

A policia rural, que neces~-~r1·~.mant~ · · 
~ ~ ~ ~ crlareJ.s, como meio 

as~cgLir~tório das medidAn qLie aponto ~o 
- vosso estudo, ~ que l eva-

das efetividade n~o disponsar~o 0 ap0 ; 0 d~ f 
A - or;a , será a primeira 

a vel•r pela pronta execu~ao das apontadas medidas. 

Será por seu intermédio que teremos mais reepwito às 

planta;~es das devasta;Des dos transeuntes e tantos individues ou

tros, que nao se escrupulis~m de se atirar ao alheio, pelo fato, 

por eles considerado muito simples, de ser ninharia aquilo que t 1 -

ram. ""'" 

l~o ano seguinte ao recebimento do Memort~ndo, isto é, em 

1903, o Presidente do Estado em sua Mensagem à Assembléia Leg isla

tJ.va praticamente encampa as teses da Sociedade Sergipana de Agri-

cultura e recomenda ao estudo da Assembléia a ado;~o das medidas 

leg.1is sugeridas por aquela associac;~o . Ao tratar da "organiza~;~o 

do trabalho''• o Presidente do Estado inicialmente estabelece que 

essa seria uma quest~o que interessa n~o apenas às paszoaa mais 

dir~Lnme11te envolvidas , mas a todo o conjunto qu~ forma o Estado, 

sendo portanto medida de interesse geral . Eta seÇJLiidc!l o PrfJsid&nto 

do Estado passará ao diagnOstico da falta de bra;os, l~n;~ndc un1~ 

disttn;~o interessante: '' A falta de bra;os para 08 trab~lhca d• 

agricultura e da indústrja n~c me parece devida à carOnc1a d~ po-

PUla~~o apta para esses misteres.[ ••• ] 

Observa-se em Sergipe que periodicamente p~rcorrem os 

onÇJt:onho~, em démi'lnda oe servJc;o ~ sucedendo-se a pequenos interva

loe1 numt'!rosos grL\pos de individues aparelhados com os instrLirnen

to• de lavoura. Observa-se ainda que diarianente em número cresci-
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do proEur~m ~capital, oferocmndo-se p~ra soldndo~ do Corpo de Po

licia, p~dindo ~nsJstentemP.n'Le, com a compoütlll a de quem solicita 

o p&.~o, prwa se vori·fJ.car·em P•~e~~:;a naqt..:ole coqJo ....... 

Disto concluJ.rá o P•-csident~ do Esl~tlo qua na r~alidade 

n~o e~ci s tH~ falta ele bral;'os. porém eles n~tl estavam adequadllmen te 

empr·egados pela ausência de ~ç~es públicas: ''N~o há falta de bra

ços para o trabalho em SergipP.; o que tem havjdo • uma grarld~ im·

previdéncia da p~rte dos podares público• em orientar os de~occcpa

dos, em bloquear a vadiagem. batendo-a em todos os redutcJs, ev~

tando a deser~~o da vida útil e produtiva. 

De pouco depende a realJ.zaç~o desse desJ.deratum; t~o so-

mente de uma lei de organizacUo do trabalho, mas com adaptarao 

perfeita ao nosso n1eio, sem especiosas formalidades, ao alcance da 

acanhada compreens8o do rústJ.co bo~al, para que ele possa bem as-

s1milar o código dos direitos ~ deveres que vai lhe servir de nor-

ma na vida ......... 

No entender do Presjder1te do Estado, o qual aliàs era 

partilhado por boa parte dct elite sergipana, e propagandaado pel~ 

Associa~~o Sergipana de Agricultura, um dos principal~ problnmas 

da "organ:.za.~:lro do trabalho" seria a J.nce,.:.tezo1 q11anto ol.Jtnnc;a:o 

da força de trabalho, especialmente porque a AQriculturn n~JQi'' ~ 

el<ecuçro de certas tarefas em momentos preci9o~. Ora, &c•ndo no 

trabalhador~s homenü livres, havia ao menos a pu.,sibilid~do do qun 

e!~~ abando11assem ou recusassem o trabalho, ou ainda que os pro

pnetários de torra n8o consegúissem c:omp1·ar, na medida C? qlralide~-

doo desejadas, for;~ de trabalt1o exata1nente nos momeMtos cruciais 

do calendário aQricola. SegLindo o PresidentQ: '' O abandono do ser-

Vl~o por parte do trabalha~or num desses momentos acarreta para o 
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pJicl:ário Pt"Cj(t!:::os jnc.:~lculL'\veis.[ . • , J 

a princip~l problema a estudar é, portanto , a fixa;~o do 

rabal hador au solo. Rcosolvidas que sejam as relaç~es entre o pro-

ietário e o lrnb~lhador •. colas t se ornar~o intimas e, da ccnfian-

a cc.mquistade~ na conviv~ncia vlrà 0 i • ser v t;o, verdadFd r-amen ta 1 i-

emproit~das t~o c · • onven1ente a ambas as l"lé\rtes ... ..... 

Portanto, 0 ideal a ser at1ngido, através de intorvQn

dicposi;ee s legiwlatlvas, seria uma con•pra e venda 

nuada de ror~ •~ d~ trabalho agricola, v 1a empre1 tadas, qtto 

ccn tJ-

solidi-

os la~os entre trabalhadores agricolas e proprjot~riom de 

t erras, para a conveniência de ambas as partes . Nesso ponto pede

riamo~ porgunt~ t ~ mas n~o era isso exatamente o qLle acontecia em 

todo o Nordeste A~LICareiro, com algumas variaç~es -- por exemplo, 

ao inv•s de empt•eltadas, a compra de for~a de trabalho sa fazia 

atr;wés da "morada" 7 Boa parte da historiografia , talvez a melhor 

parte, nos tem a~segurado que sim. a Presid~nte do Estado diz que 

n~o. A raz~o de tal discord~ncia reside em última análi~o n~ pres-

suposi17:!o do grall de monopoliza~~o da propriedade 'f~tndiérJa pelos 

grandes proprietário~ de terra . Jà vimos que há um certo con~enGo 

na historiografia de que no Nordeste Açucareiro, mLiito cedo, OLl n• 

pior das hipóteses em meados do século XIX, as terr·as AQricLtlt~

veis teridm sido praticamente em sua totalidade aproprladae pelo• 

latifundiários, eapecialmentR senhores de engenhos LllliniiiB. a 

Presidente do Estado, traia um quadro muito diferente. Segundo Ofi-

t o , as trabalhador·es rur~is haviam se apropri~do de tarra• d~volLI-

t as o o::.o manu. 11 ham ru?ssa sitw.'lç~o irregular· em nreJLtizo do Estado 

• do glande J 8 voLll"a. Dar cabo a esta situa;~o era apres~•ntado como 

Con[JJ~~o para a exocLI~lilo de uma lei de " organL:a~;::ro do t.r.:1bal ho" . 
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De acord•' com este: " Como meJ.o de facilJ.tar a execu10~0 dessas 

idéias, ser~a útJ.l legislar sobre as terras pr·o indivisu, chamadas 

coM.tmen to de hert~os, onde h A propriedades que n~o pauam nenhum im-
• 

posto, qtJe nunca pagaram dJ.rcitos de transmiss=o e se acham sem 

• 
titulo legAl. Dessa velha anamalia verifica-se uma grande desigLl-

ladade de condiç~es entre os respectivos proprjetàrios, que s~o 

massa dos nossos trabalhadores, e os grandes lavradores, onerados 

por todos os modos de pesadas contribuJ.ç~es. 

VJ.vendo de pouco, lesando o Estado em sua r-enda, tendo o 

habitat certo para alimentar a pregui~a, ali se Julgam em condi-

~~es de exigirem dos grandes sustentadores do or;amento do Estado 

pre;os exagerados e J.ncompativeis pelos servicos que lhes prestam, 

sempre tardes, maus e incompl.etos . 

Merece J.gualmente vossa aten~~o, para atingJ.r o mesmo 

fim, a regularizaç~o da caca e da pesca, a confecç~o de um códJ.go 
• 

florestal e de repress=o da vadiagem."49 

Infelizmente n=o podemos mensurar em que medJ.da o quadro 

fundiário do Estado, traçado pelo seu Presidente, em 1903, se 

aproxima mais da realidade do que o suposto pela historiografj,a 

se "c:lássJ.ca". Por outro lado, mais importante do qLie concluir 

verdadeira ou n=o a afirmai=O do Presidente do. Est~do, quanto 

apropriai=O de terras devolutas pela massa dos trabalhadorPs 

· qt.1e ela s1gn1fica. O Presidente ra1s, P. compreender o do Estado, 

em sua mensagem à Assembléia Legislativa chama a aten;~o p~ra 

guns fatos que julga, ou nos quer fazer crer, verdadeiros, e 

al-

para 

suas ~ons~qtléncias. Em primeiro lLigar, teria haviclo em tempos ime-

morlaia apropria~~o ilegal de terras devo 1 LI tas. Esses posseiros 

teriam transmitido vi~ heran~a, doa;~o, ou outras formas parte 
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dussas terr~s por gera~~es Sttcessivas, além de ~ncorporarem succs-

s1vamcnte novas fat~as de terras devolutas. No momento que o Pre-

sidente do Estddo estava analisando, isto é, em 1903, essas terras 
• 

e.::tava m n.i\ Sl. t.L:a~;~o "pro J.nrlivisu", pelo memas qt.1anto ao seu as-

pecto legal. Nesse sent~do, além de ser totalmente ilegal, ao me

nos d"sde 1854, quando foi regulamentada a Lei de T~:rrc:\s de 1850, 

essi'l posse n~o registrada de terras as tornav.- devolutas, e por-
• 

tanto, de acordo com a Const~tui~=o da Primeira República, patri-

mOnio do Estado de Sergipe. Conclui entg(o o Presidente do Estado 

que hA uM duplo prejuizo para o Estado e uma ~neqUidade na contrJ-

buic~o para o fundo público . O Estado estaria perdendo porque par-

te tl"' seu patr~mõnio -- as terras devolutas - estava irregular-

mente sob a posse de uma massa de trabalhadones rurais, de onde 

retiravam sua subsistência, n~o contr~buindo ~e qualquer forma pa-
• 

ra a receita tributária. Por outro lado, a pOEsibilidade de sub-
• 

sistir nessas terras devolutas tornava os tretlalhadores "vagabun-

dos", "ociosos", inconstantes e extremamente e)(igentes quanto à 

remunerac;~o dos servir;;os que eventualmente pTã!stasaem aos grandes 

proprietários de terras. Essa situa~~o invialnilJ.?.aria a "orÇJaniza-

j i "'o de Llm ~~rc:odo de forr-a de c;~o do trabalho''~ ou se a, a cr a~Q ··~ M • 

· t~ ios de terras conseguissem comprar trabalho, onde os proprl.e or . 

sempre que necessitassem, a prer;os pr-evisive.is e rentávei.li e com 

~ de~e;'adas, a for~a de trabaUho nec~ssária ao pro-as quallficac;ues - ~ 

Esta deso~g~nizar-.g(o do merc~do de trabalho seria, cesúo produtivo. • ~' " 

no onl~nder do Presidente do Estado, uma das principais causas das 

dificulda des económicas da grande lavoura, E finalmente, os traba-

lh t Conseguido a fornn:: de !:!Ubsistência aciadorPs r·Ltrats, por ·erem 

ma descrJta n•o pagariam trlbutos, tornando~ grande lavoura ex-
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"'crtador.:~ a única a contriblll.r com f d · b ~ o un o pu l1co, o que caracte-

ri :aria uma ineqa1dade tributária. 

1-lomade, vagaburodo, lnconstante, desqualJ.fJcc.do, e:dgente> 

q uanto à remLinera~~o d~ servi~os desqualificados, par~sJ.ta -- 1.1111 a 

ve: que n~c contribuía para a receita P''lblJ."cs ~ s~ · ~ "' ~ ~ .:~proprl.cal'"a ele 

patrimOnio pablico -- estes eram alguns dos qualificativos que o 

President" do E~tado empregara em rela~•o aos trab.:~lhadores rurais 

sergipano~ , refletJ.ndo, aliás um senso comum entre a& elitPs pelo 

menos desde 0 século XIX . No contexto de uma socJ.edade escravista 

t a1s qual1ficat1vos funcion~vam como legitimadores da escravid~ol 

se os trabalhadores livres tinham tal caràter, 
• escravjd~o de 

parte da populac;~o tornava-se indispen;;àvel par·a a pn:Jdw;:~o de 

mercadorias, especialmente das ligadas ao comérc5o internacional . 

Quando ficou claro que a sociedade escravista n~o poderia ser man-

t ida indefinidamente cresceu a demanda por medidas repressivas que 

enquadrassem a popLlla~•a livre, que restring1ssen1 sua l1berdade 

pessoal como meio de compelir a fornecimento de forr,a de trabalho 

por parte dessa popula~~o tida cama arredia, inconstante, trai;o

ei ra . No perioda que estamos estudando, após a aboli;-o da esc~a

vid lo, a quest•o havia se radicalizado. Além de medidas reprassi-

vas se solicitavam medidas de mais profunda alcance, relalivas à 

apropria~~a de terras e recursos naturais públicos, quo vi~biliza-

r iam uma subsistência miserável porém parcialmente indPpcndente d~ 

venda de for;a de tr~balho aos grandes propriPtárjos. E ainda o 

Presidente do Estado, em sua mensagem de 1903, analisando in-

consLincia dos trabalhadores rLtr·ais , que afirma ; 11 Este fato se 

reprodu~ constaniemente com sérios embara~os para o agricultor, 

que em tais circunstâncias dei::a na ocasi~o própria . de cuidar de 
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~ planta~Oes por falta d~ bra~os e t 
. es es ou se entregam ~ va-

i.,gem ou se ocupam na ..,ró i 1 ,. pr a avoura, quase sempre ridicula por 
exig~idade e valor.oo 

A idóia de Uln~ crise estrutural, na qual os 

sergipano~, após a aboli~~o da escravid~o, teriam 

proprietà-

ficacJo 
~~!rcê dos cnprichos dos trabalhado e · 

r.s rLlraJs, de Llm mundo que te-

sido virado de pnnta-caber,a é transmitJ.d~ 
- por alguns documen-

A Revista Agricola analJ.sando este periodo ufJ.rma : "N:llo ~a 

compre~nder como tem ela [ lavoura sergipanaJ atravessado es

já, largo periodo que decorre da aboli~~o imediata, até hoJe, 

no me1.o da desorganizar,~o completa, d~ ~ · - .narqula quase absoluta, 

que nela imprime a vontade, caprichosa e sen1 freio, do trabalhador 

habi tuAdo a indolência, e animado pelo desinte1-esse de quem se 

de quase nada para viver, e de quem n~o ambiciona o mais 

diminuto pecúlio para amparar a prole, e garantir o dia de amanh~. 

O leitor certamente terá notado o apelo por medidas re-

press1vas. Para salvar a lavoura sergipana do caos imposto pelo 

cap1·icho dos trabalhadores rurais seria necessário colocar um 
. 

freio nestes. o freio é o instrumento que permite ao cavaleiro J.m-

por sua vontade, sua dire;~o ao cavalo. Segundo a Revista Agricol~ 

• lavoura sergipana estava dirigida pela vontade caprichosa e in

dolente dos trabalhadores rurais, n~o dispondo os proprietárJos de 

terra qualquer freio para impor seus desejos, necessidades e dire

~~o aos trabalhadores. Também faltaria o chicote das necessidades 

Para a~oitar 0 t~ab;lhador. na medida em que ele se contentava com 

POLICO para subsistir, que esse pouco podia ser obtido, ao menos 

ParcJnimente, sem a vend~ da tor~a de trabalho aos proprietários 
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agricol<:l!i . 

Nesse mLtndo vir·adu de ponta-c5ber~ os = ~~ proprietários do 

t•rras ~crgip&no~, ao contrár~o dos col~g~s ~ = p~ulist~s, onda 

qur>st~o do:~ "oro.nn~:.:ac:;l:fo dn· trnb~1lho" ·Já t~r;i~ !'d.do rue:;olvida , lCII-
• 

riam se convert~do em escravo& da fazenda . SPgt.tndo a Rnv~sta Aori

col ac ''Dear1te deste quadro, que e real, e s~m a~OmLtlo de corus , 

f&zendPiro sern1pano é llffi ~.se-avo li d ~ •- ga o a .azenda, dond~ n~o podo 

con1 certeza de prejuizo inevJtàvol, ~ qu.mdo 

nro dCI psralizi:\ç;~o, da pertUbo3ç:~o de lodo trabalho , ••. "":. . 

Com e~s~ aotado de espirita, a elita ~erg1pMna c:hc:ga ,, 
aaLtdat· c.:~tá&troi'es como por e~:emplo as secas pcrjótll.c:ao no agrao-

t•-st~rt:'ln, OLt mel"mo .:1 const<~tac;-~o de que no P.:\J.s !W morTia de to-

m•, po.tr. essas seriam circunstâncias que poderi01m colocilr fre.io!l 

na vonto'lcle caprlchos.a> dos trabalhadores rur ais e urbanos, que po

deriam a~oitar sua indolência. ~~ 

Aparentemante houve um certo arref ecimento na camp~nha 

pal a adoç:l!o de mPdidas repres~ivas viEando a "or·c;~an.i:llçtto do tra-

bal ho" depois da edic;itto do Código Ru r c?.l, poróm ala n~o 1ui 

mida , mostri"lndo qu8 a e l i te Gorgipana n:Xo est.avo ~cnvmtcJ dr\ c.lo lctr 

r•r.;olvido todos os problemas relacionados ao mnrc:.ado clrJ trAtwlho 

após JlromLtlga;~o de tal lei . Na sua mens~gem nnt.tal h fi!.IIDUmh I b 11.1 

L•gislativ~ , o Presidente do Estado volta , em 1916 , ~ lrDtnr do 

problema da " escassez de brãlc;os" e das dific:uld,"'lcllil'.t da r·rt'"Cilvo-lo 

Plll a via coercitivA . Ao cuntrl\rio dé\ Monsagmm elo Pn•m.i.dantl• do t:s~ 

~do do J903 , aquela adota um tom mais c:onciliat Orio om r~l~~~n 

&os 111 t.1-•rogses dos tr"''b"' 1 hadores e pa l:d~les , af i rmn CjLtC li rorma ti-

Pie.: o~ do t.l.tb~J.s; tDr;c;j a doa tr<1ba 1 hadores t'~ a ve>n!l .. l de &Lté:\ força de 

trl.lbalho I! n~o propt'1e leim especiais sobre o tr.abAlho, po!>!livol-
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refletindo o falo da qu- o CódL'go Civll 
g reg1.1 l amentar a a Lo-

dfl SPrvl<:os, a pat·c:oria agricola, etc .: "Há, entretanto, um 

que por sua comp 1 e:<idade nos deve mereci;:! r particular· 

tc~o: o o das escauso~ do b i i ra;os , pr nc palmenlo par~ os trab~-

c.lo l avout·a, escasnt.!:: que dj a a dia cresce , seJ<:~ 1~m virtud G! da 

IRCI1Lili!nr2.:t: don ~>alários , circ:Ltnst~lncia que mLiitoG <"lliÇJam , ii&Ja <dnda 

ambi;~o ou miragem do maiores lucros fora do E6 tado . 

lllema , como bem sabeis, n~o ~ de fácil solu<:~o, e em fnce cio 

r ..• c s!.lo Dire~to, garantidor· da liberdade individLitll , 00 podP f'Cr re-

• olvido por via conciliatória , de modo que nem o prod11 to r 

a P~Qar um salário que suas f or;as n~o comportem , n~m 

taml•~m o trabCI 1 hador a receber uma paga insuf ic~ent11 para a sua 

1Ub8i~t~ncJa, quando , do ordinário , as s uas condi;Oes lhes nbo 

angariar outros meios de vida . •• o4 

O Delegado Regional de Laranjei r as, Qrn mioo~o especial 

n• Vila d~ Itaporanga , produziu um interessante ra l atOrio mo&tran-

de as clifiçuldades de aplicar , em larga escala , as madidas r•pr·ea-

a lVoln c.lasejadag pelos grande& proprietário~ agricD l ~a, MO t•mpo 

qu1;; qllill i fica a vagabundagr.1m da popula.ç8fo rurA l. SIIQUIItlo o dc.'llfQ"-

dct '' E vercf8do que n~quoJa vi l a encontram-gu a l gum~n P"•ncaa do

accupada~, como costuma existir nessas locolid~doa do Jnlorior do 

l stado. Entretanto n;Jto encontrei nenhuma qUCi por aftu procedatonlo 

ao tornasse perigosa~ sociedade. [ ••• J Stto apenas P•••u•• qua ntlo 

t aollcJ traba 1 ho constante "e c ~a r to, ora eat~o ocup~ada• o r li vad ioilndo. 

As fam1lia.s residentes na Vila n~o se queixam do nBntiLirnB altarRJ~O 

11 11 IJt rkm . " r::m sGguida o df'l egado re l ata que n:to G~ncontraLI casaa do 

• JngoG, a portanto, n~o oHJstiam jogadores profi&sion~i• na Vila. 

T•nrlo procurodo dois dos principais propri~t~rios da Vila -- Coro-
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Adolpho do Emcurial e Coronel Felisberto do Bel•m --, o dmlQ-

ou v i u der. tes quQi xas sobre a falta de traba 1 hadores . Os coro-

ü disser-am QLW: " e1d st~:m mLii tas pessoas que f ic::am em SLias c.1-

de ir trabalhar~ quando n~o fazem quest~o de sal~r1o.'' 

delegado sol1c1tou inform~;~es sobre essas pessoas, onde resi-

etc. Os coronó1s informaram que ~ssas pessoas axistiam, maa 

a presen;a de urn pol~c1al as 1ntimidariam e que el~a proc:Ltra-

trCib.t>ltlO, n:to podendo portanto o delegado const<.1l:<1r GLI<l ocio-

dade. Nesse sentido, julgavam desejavavel a nomeaçfto cte Llm poli-
• 

ve= q1..1e a divulga;~o da noticia de que ''existiA aut~rj-

para obrigar a t.~abalhar, as pessoas que vivem de s-;alário, O!• 

embora n~o seJam perturbadores da ordem e Cviven1J internados 

lagoas pescando para comer entregando-se a um trabalho. '' 0~ 

O deletlado concluiu que : "Dessa maneira e:< tarna•·am-se 

agricultores daquele termo . Vê, pois, V. Excia que, o 

se desejava , é q1..1e o povo se entregasse com ma1s ardor ao tr·a-

.-a .. lho qt.le lhes podem fornecer aos grandes agricultoras do lugar. 

há d~vida que semelhante medida uma vez reali%ndn; tornar~a 

forte e progressista, aumentanto asstm ~ rique:a dn 

"Mas para ser e 1:ecutada semelhante mC'dida, uuri., flror.lcltl 

que em cada termo existiss~e uma grande feria polic1~l ~ J"lOrcorrt•r· 

d iariamente as casas das pessoas que vivessem deose t1·ahalt1a, pa

ra , encc1ntrando algum em basa a pregui~ar, obriga-lou a sDguJr flG-

i ~to? Por outro lado n~o crPin muJto em ra o tr~bülho. Podoria ser ~ · 

tro grande pregLtJ;a do povo, devido a facilidade que alns encon-

tram para sua su~sistencia, como informaram-lhe alg~tmAs pPsoons do 

htlldo, N3co mr:1 consta por C?xemplo que nenhLlm engent1o gr<~nde ou po-
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Uclquult:! t:m·mo, dci:~assem de moer devido a f~lta de trabalha-

rnu ... tt7 

Entretanto, o apelo ao uso de medidas coercitivas, 

vadiagem, tida con1o uma das pr~ncipais caus~s d;:1 de'( i-

prodtJ~~o agricola do Estado, continuou. Em 1917, o Secretà

de Governo enviou circular aos intendentes munici~ain solici

empcnllo no combate à vad~agem e ao Jogo "de morjo a 1111 ilpli

com a mâxima eficácia nos trabalhos n.wais os t1rac;:os diupo-

veis.*':"" 

Cm 1921, em meio a um movim-nto dos t b lh d • ~ ra a a oro~ daG 

tOxl~is reiv~ndicando o estabelecimento da jornMda dr oJ-

diá1·ias de tr~balho, os industriais sergipanos reopo11d&m 

tom um man.i.fe<lto dir~gido ao Pres~dente do EstCido, nnde tent~m c:.t~-

oese movimento como uma importa;~o de idéias européias, 

produzido resultados duvidosos no velho mundo. No 8ra-

Jl, segundo os industriais sergipanos, essas id~ias ox6tJ.caG ro-

aundar1am certamente em fracasso, uma vez que as nossas condi~~as 

eentado como terra de fácil subsistência, propicia ~ ociooidado • 
• 

outro lado, ainda segundo os industriais sergipar1os, o contra

to de trabalho nas fábricas têxteis seria baseado nAG empruft~dttd, 

~to obedecendo, portanto, a horário e sim à$ vont~dro do opl•rhrio 

• do patr~o~ prvvalecendo, em regra. a vontade do 011~r6rio qLIO 

procur·aria trabalhar mais para mais produzir e, a"sim, ganhar 

ma~o. Emborn n~c mencionem explicitamente o apelo a intervQn~~o 

Qcvc~rnams11i.l:ll, pn?forindo a defesa da livre contrataij;l"Xo de~ foJ •ç-ü~ 

ai• tr·abalhc.:t, há uma certa jLtstifj,c:at;:~o de possivel <;11;1:lo públlc:11 m1 

• l l • d-r ~ to·~.~ de traball1o. •n ido da compelir~ popu ac;~o a ven = sua ·~·· 
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bill har~ t> frllto nosso, dnssa rique::a prodigiosa, e-m r~m me.to a qu~l 

o hOolO~I só l~m que estender o bra;o ~ara apanhar o alimerlto, sem 

c.•nsci•·3, r.c1:1 C!'Sforço com c cachimbo na boca e a tan·a fa no br.o11;:o. 

O europeu, se n~o trabalha, morre de tom~ d b i d .,. e a x o <u; 

pontes do T~miDa. O Jeca n:li:o pode rondar por lá . ""'~ 

O manifesto dos industriais sergipanos ao Preo;:;idente do 

Estado pode ser encarado como um ponto de ~nflex~o das demandas 

dos proprietários locais em r-ela\0~0 às le~s trabalhistas . Pela 
. 

primeira vez, em Sergipe, ao se falar dessas n~o se Ralicj.ta ex-

plic~tamente e em primeiro lugar mecanismos coercitivos, mas a n~a 

interveng~o do Estado, ou seja, o l~vt·e estabelecimento de contra-

t os entre patreles e empregados. N~o deve ter sido por acama que 

el e foi feito por industriais. A subordinai8o real do trabalho ao 

capital, tipica da produ~•o industrial capitalista, a forma~~o de 

um contingente popLtlacional adequado à produ~~o capitalista, rr->-

crutado pr·incipalmente entre mulheres e menores da crescente popu

la~~o urbana, que tinha grandes dificuldades de subsist~nc~~ inde

pendente da venda de sua fere; a de tr-abalho, a format;:.Co das vil as 

d d d~s fábr'cas como forma de socializar uma operárias de proprie a e ~ ~ 

t b lh enfim • vários mecanismos desenvolvi-crescente for;a de ra a o, , 

dos no setor industrial que redundaram na subordinag~o real dos 

trabalhadores ao capital, e portanto, na dispensa de instrumentou 

• de coer~~o extr~-econem~ca. 

Na década de 1920, proprietários agricolas sergipanos, 

especialmente 09 sGnhores de engenho, continuavam a reclamai- da 

' de trabalho e forma de contrato acei-qu~lidado, proc;o, quantidade 

l o pelos trabalhadores. Algumas dessas reclama~bes foram anotadas 
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1 ct• f'Vtot.l••n.'•t ! 0 "' Pttl.:l ic:<J~: " iJ p: npriet.f.rio qLte.ixa-s•~ i!IC:erb.:~mente 

d~ fall~ U~ b• ~~os, camu cJH d(:~idia dos traoalhadures locais, que, 

cm r~Qra, .._,r.;-r, >o; tr-ab.:ll hi\m trés di.~.~ na seman,;o., ni:\s entpr·eit.:~dag, 

por· r::m·~._,. dii> t."ln,-:a." Porém, se as autorida.des e a intelligcmt:::la 

n~o m.:.üs pcd.i.am lei~ re:-press~vas de " orgànizat;~o do trabalho", 

contlnuavu-se a combater a vadiagem, a mendicancia e a ociosidade. 

Ou.c;nlo a!; l~ls trabalhi<Stas, o 2ixo havj.a S"-' deslocado pat·a rei-

v1ndt~ai~o da pt·ote~to Mos trabalh~dores, inclusive com a partici

pa~ac, no Conoresso Nacjonal, de deputados federais Hergipano~•o 
. 

Na Prlmoir~ Repllbl~ca e no crepúsculo da monarquia, éllém 

c ~ ~rligo~ e manife~tAg~es em documentos oficiais a quest~o d~ 

p~·hUcas coere: i tivas qut= chegaram a se contretiz;:w, Portanto, o 

que t~moG tr·atado até agora n~o fui mero desvairio élutoritbrio e 

irconseq~~r1Le da intclllgentz1a e autoridad~s sergipanas, mas Jua

tific:Stiva~ e clamores por mecanismos de coer~•o oxtra-econOmica 

pãra rec:d .~r mecanismos de subo• dina;•o do trabalho aos pr·opriPtà-

rios de tQrra após a aboliç•o da escravid~o. 

do reg1·rr1e monárquico parece ter havido r~os Lll times anns 

t das autoridadeú policJaia, uma c:resc<::n to J.lreocupa«;~o, por par e . 

quanto a existên~ia de ex-escravos sem ocupa~•o fJxa. Esses eram 

contrário, e enrpacilho ~o encarados corno crimit1osos, até prova em 

Assim sendo o Chefe d~ Pcdesenvolvimento económico de Provincia. 

11 8 ·' insto·t os óe l eg;.~dos a ci~ Provincial de 1Jrg1pe L 

tomo'.\ rem pr·ov i-

m b~~dos de ex-escr~vos a dénclds no nentido de obrigar esseg • 

d ~iachuelo ar~Ltmentou, llreqarem . o deleqado dQ mur1icipio • 

se em-

entre-

V. S.;~. que estP.. I>elegr.~cia "Pondl?.ro a n~o 

l'flrlll 'fói.ZI:II" C.Offi CJLI!a em •lguma propriedade alguns ex eGcr~vos 
fiqLt~:>m ~ 
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co•.:U.fõfl•• de ant .. de 13 de Maio do &no pcu.sado ....... 

O m••ma delegado, contudo, om oficio 
• 

ao atJu superior, 

m••ll!• data c;to antarior, rel ., la provicJOnciaa qu11 teria tomado 

cant,.a individl.taa vagabundo• , homan s sem meias de v1dll, a p~clldo 
• 

gerent• do Eno•nho Central. O episódio ter-sw-ia inici"'do com 

.,. r"GLLbo no armaz•m do Eng~tnho Central. T•ndo sido •ncontr·ado ob

Jetaa roul:uadoa com um irocliyidLto, o qual foi preso por ord~m do 

tluiz Municipal e havendo &uspeita de que dois outro;, homatne &l:!ri Qm 

có•plicua do supoato ladr~o, mas, como nllo houvesse pr uvtu1 , 0 dQ·· 

liiGado r.:solvau recrutcl-los. Maia ainda, um grupo do trab.1lh(ldo nllll 

que fora delipedido do Engenho central ficara sem e mprec;Jo , f'I Ondc , 

ent•a, também recrutado. Afirma ainda c delegado qwJ um doç, sus -

Jllllitas de cumplicidade no roubo do Engenho Centra.l ara cas ado, em

bora nllo fizesse conta da mulher, "por j u lgar--se gar an t i do t i r ou 

uma matricula da capitanla c;le embc'l rt:adir;o." Ou seja, SllSpO .i. to 1 

par ter um docume nto ofic ial 1 a matricula nr~ Ca pitatüa dos Poi-t0$ 0 

aparenten9nte so julgava $Ob prote~~o of icial , n~o ~ondo portnnto, 
. 

alguem s sm eircl nom beira, alguom tota lmen te desprol!•Qido . Ngo 

obat•nte , foi r ecrutado. Quanto olO gru po do de5oompru(11lc.lor. do l:ngQ

nho C1m t ral, n~o h à qLtalque r ment;~o a Beua nomes ou qu., l quCJr f ormA 

d• ind ividual L:"c;~o , nem mesmo o n Limoro de colnpon tln 1 u tl do ontpn 

foi mc11cionado. ou seJa, cons ti t uiram-so Y tn ulsmQntca do ru~rtttA

mente pn:afer-encü1l, pe.lo fo> to d e te r-e m 1ic11do dOI'Ir>mpn•ÇjiVIOII Iii nõto 

estar sob protec;;:to do qu.:1 1 quer "homem ele bem" CLt aLt to r-J dt~dP . ' •lU 

Na Pr imeira RPpúb l ica , possive l mente em conooqUOncJa da 

•l•va~~o do s t atus politico socia l dos mi l ita r-eo , bem come pn l a 

rla tJt l lilado como puni~~o e ameac;a dos propri e tár-ios do torras, 
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das:; autor-id<:~d~;:s aos tr b 1, ' « a .·radores tidos como relan s I"SD ' 

cu suspeitos de roubos A · • 0 con~rário, o engajamer\to nas 

1orr.<~s arm .. ~da5 o~r nns polic:Jas ·t 1 . · · · - · e~ acua1s pasmou a ser uma 

oo..upacional tlol popu 1 aç, ~o se rg~p"ma, inc:lLt!üvt<• seu segmento rLtr·al, 
• 

r1ue provoco~ protestos dos proprietários de terras, qu~nt.o à 

disponivel propr.i.ciada pelo l'?ri~Fd•'l-

:~~·"lo mil~tar e policial. ~~ 

A ropress~o à vagabundagem t' cons ~ttriu-se nunra medida pn-

ut~li=ada pelas autoridades como for~~ de • ·~ reprimir e pr·C!vi-

o rouho, e9pecialmente nas propr-J.edad · - es rura1s, mas foi enca-

tamb6m como remédio para estimLtlar a oferta de for~a de tra-

lho por perto de IJma populac•o rural r-lLtt•nt-, ~ ~ - - especialcnente os 

-ebcravos. No entender de vários artl.'c:•tlist~s e t ~ - au aridades, boa 

te dos ex-escravos teriam abandonado, após a aboli~~o, as pro-
. 

i~dades agricolas em que tinham vivido, passando a sobreviver de 

nna instllvel, ~·azemdo peqLtenos sei-viços eventuais e c::on!3egLtindo 

bsistir através da apropria~~o de produtos silve~tres por 

. lo da ca;a, pesca, coleta de frutos e raizes, mesmo que! est~s 

tivessE:m 1 oclll i zac!os em propriedades p•-i vadaG, e furtos pr"' ti c a-

s nas cultivos ~gricolas.~• O desrespeito aos dir~ito~ do pro-
• 

riadade pr ivatla ~ por parte des;ta populaç:ilto "ocioea", '-' õ\propr·.u,-

produtoa naturais em terr·as públicas, tudo isso conatilLtia 

de escandalo e rancor para os proprietários de terraa C!' ê\u

,. idades do Es t<ldO, ena i 5 aJnda~ porque esGa forma de v i ver permi

ti;, uma axist~ncia miusràvel, porém independente da venda de fnr~a 

trabalho p<.ll"~. os proprietilrios de terras que, ali.ás, atribl.liam 

oose fato a principal causa das grandes dl.ficuldades pelas quais 
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v~ a g~andc lavoura do Estado, 
espGc~almmnte a agro-ind(tstri~ 

~· ~~r; 1.1-
c:arll!ira. .... 

Entr·ot~111to, a simples 
repres~~o à va b cga undagem rhegou 

ser qu~stJonada em sua er~cácia como 
e~timuladora ela 

tore; a de tre~bC~l ho, . . 
lista, anall~nndo a 

a 16m de •Je · t . ' rml ~r usos indesejados. 

~ircular do c . • oronel V~cente L ·~ Ul •. 

oferta de 

Um ar·ticu-

de Oliveir~ 

Ribeiro, Pre:o;J dente do E t d 5 a 0 • que recomendRva a rapress~a e~o~ v~-

gabund"s, tece as seguintes 11 Afugem t."r, 

obrigar. O ater deveria revestir-se de circunstancia mõ\ls c:ond~tcrm-

t es ao fim proposto na alLtdida circular . 

86 11rn~ boa lei de )ocs~_.w_0 d -~~ e servi;os poderA conseguir 

os ra&ultadoa s~tisfatórios que sLt~. - excelénci<:~, ao qLte paraco tom 
• 

v ist-'1 obter . "[ .,. J 

"0 quE,' f.lnt.J.gamen l:e se fazia ponúo o c .... leb~e "' . recrutamento 

em a~~o, é mLl.ito provável que se fa~;a hoje os agent~:s polic:iai!j do 

interior, prendendo os aleitares adversos como vagabundes, afim de 

an.u 1 ar-1 hes os vo'l..os. """"' 

Depois de tudo que analisamos a respPito da poctura d~ 

elite sergipana cm rela~~o ao problema da ''crganiza~~c do tr~ba-
• 

lho" ) 
n~o serA surprosa ler uma parte da doclar•~~o do direitoB no 

projeto da primeira constitui;~o estadual, ~qual dize ''Tudo o ci

dad~o é obrigado ao trabalha licito, sendo livra a c:Ad~ um ~ onco

l ha da profiss~o, o·ficia, J.ndóstria ou comérc.to que lhl!' c:onvlllntlli\." 

A segunda partw d!lsta declara;•o de direitos é nruito conhortrt~, 

t rata-Ele d.!.l Uberdade pr·of.i.s;sional, da supree;s~o de privilf.>g:los 

corp~•·ativos, p
1
-asente no ideário liberal e incorporada em diver

•~s ~onctitui;~~~- A primeira entretanto é stJrpra~ndente, nRate 

c:nntr~>d:c. Nr.
1 

mundo bul·gués 0 trabalho nillo é Ltma obrignt;:g(o imposta 
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E F•orqtt~ ~xiste 

grande parc-ela cl~' popul.:>.c;::to que r•l'{o tc•m outros medos de SLib-

qu~:> 'foi prt:>v l.arncm te c:,.,t .. opr i ada de bens do p,· ot1u~~o, 

suroe o h~mam duplan1cnte ll.vre, ~,0 s~11 t 1 do d~ • ~ ~ n~o zer pt·oprl.D-

de nin,.,u&m e dC' e<t~r d . '- .... "' e~pt-C:Nl.do de me.lot; de prodtt~;~o. Por-

to, o que podemos ver nessa parte da declar·at;g(o de dirnito~;; do 

~onstitu1;~o estadLtal sergipana é uma tentativa de con-

ia.r tt'õlG dr-c 1 arac;'Jtn de di n?i to ti do pJca ideàrio liberal com cu-

antagOnica~ porúm, condi~ente com a percep;ao d~ Plit~ ~~rgi

<"lJ tl.t;:v::lio ecallÓMic..:o-soc5 c>. 1 do Estado.'-·? 

fJ art1go 96 de.s Disposic;eles Divet·sas remetmt pAra um iu

pr~xjmo a regLtlamenta;~o da obrlga;•o do trabalho licito e 

rdad<i' pt·ofissional. particularmente no segmento rLtr.:tl, esbo

o os obJetivos a serem perseguidos pelo Código Rural nos se-

tes termos: '' A Assen.bléia dentro de dois anos, votará utn C6-

Rural, que regule as relaç~~s do proprietário e do tral•alh~-

, quP o•-gani=e o trabalho agricola em todo o ERt~do, que prcv1-

cie sohre o povoamento do solo e imigrac;~o; que facilite, e11fim 

de5envolv1mcnto da lavoura, garantindo a propri~dade.'' ..... 
EnqLtanto a Assembléia Legislativa n:l<o discutia e llprova-

o Códjgo Rural, vár~os municipios estabeleciam em acLtS códigos 

posturac, medidas cotn o ir1tuito de reprimir a ociouidFde 1 

a ca~a e a peaca e mesmo obrigar os cidad~os a terPm em-

c~so n~o pude~smm demonstrar que possuiam fonte de renda 

pria, Assim, por exemplo, o Código ~e Posturaa da Vila de Japa

~roibia as pescarias nos rios, riachos e lagnas, excetudan-

dport~B o lugar denominada Lagamar. Para os infrator·es era 

mLtlta de o•ooo réis ou 2 dias de pris:l(a. Também se 
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a o uso de armadilhas MO$ matos para apreensao ou morte de 

is . Neste c~so os infratores sofreriam um• lt = m1.1 .a de J.0$000 

O Código di? Posti.1ras do ~1un·ic:ipio de Nossa Senhoi"CI rtas 

proibia a nEsca e o banho em qualquer tanque ou fonte da vi

da~ 8 horas do dia até às 6 da tarde, bem como o lan~amento de 

t~ncias vPnenosaa. Os 'r.f t · 
A· ra ores ser1am punidos çom multa de 

00 ou 15 dias de pris~o, sendo as penas duplicadMs em caso de 

idéncj.a. Por 0~1tro lado se pro~b1a todos os Jogos de azilr, 

pena de multa de 20$000.ou 15 dias de pris~o. e duplica;lo d~s 

em caso de reincidênc1a. Deve-se esclarec!:!r qLie os jogos de 

, no1·malmente eram tidos como desviantes da popula~~o pobre do 

como forma de vida dos vadios.7o · 

O Código de P~sturas do Municipio de Siriri tratava da 

a ociosl.dade, nos seguintes termos : " Os vagablindos !.JL:e 

pelas ro~as alheias, causando danos, ficam sujeitos à mul-

de 6$000 ou 3 dias de pris~o, logo que o dono da ro~a leve o 

ao conhecimento do fiscal, pt·ovando isto com 2 testemunhas, 

deste lavrar o competente termo.""' ... 
. 

Estas postur·as municipais, e especialmente seus disposi-

s referentes a repress~o à. vagablmdagem foram rocomendadBs pa-

Presidente do Estado e por ele .?provadas. Uma das mais drár.ti-

era a do municipio de S~o Crist6v~o. Além da prolbi;~o de ca-

, multa de 5$000 ou qL1a~ro dias de pris~o para quem fosse encon-

motivo juqto dentro de ro~as 'ou pomares trazia artigos 

De·cificos sobre a vagahundagem . O at;tigo 81 dizia: "O individuo 

• 
, morando nos sl.ib(irbios desta cidade, nâo mostrar uma Oll mais 

tas de terra plantada, mostrando assim ter ocupai~O, pagat·à 
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d~ ~0$000 otr sofr·erá doi~ di«s de pris~o. Os agentes poli-

devem velar com todo ~scrúpulo sob~e a vadiagem .'' O artigo 

L:llidava dil. n~pr~es~~o a vagabundagem, nc:H:; segu~ntee t.er-

'' As p~~sc~s que forem er1contradas pel~s ruas s~m ccupaç~u 

reserva de sexo) será [s~c] obrigada pelo f~scal a l~mpar as 

aesobedec~r sofrerá 24 horas de pris~o.''72 

Também clara na compllls~o ao t1-aball1o eram as poj,;tLrrõls 

municipio de Laranje~ras, que incorpor~Ll implic1tamec1te o dis-

al cstab~lecendo a obrigatoriedade do tratralha l!c1to . O seu 

1• estabelecia as medidas de repress~o à ociosidade da se-

forma : " E pn1ibido neste municlpio a permanência de qual-

individuo válido. tanto do sexo masculino como do feminino, 

n~o mostre e~ercer indústria útil ao lugar . 

· 1• Todo aquele que n~o tiver ocupa;~o l1cit~, serà in-

~rnado para os estabelecimentos agricoJ.as , onde terá o salàr~io 

'""-r'"'""pondente ao seu trabalho, ficando sujeito a uma vigllé:ncia 

rupulosa e incessante . 

• 2<> Recusando-se ao trabalho quç.lquer individlto que 

condi~~es se ache, ou r~tirando-se temporariamente da o cu-

ern que estiver, no intLlito de continuar na !ndol éncia, 

~t~1- r- ,!"rá na pena de de:z diaz de pris~o que será repetida tantaa ve-

. . d 11"7':S quantas na mesma re~ncL LI"' · 

Mesmo pes~oas que aprovavam, em tese , medidas tendentes 

reprimir a vagabuc1dagem manifestaram. preocupa;•o quanto a possi-

lldade de abusos por parte de autoridades invest1das do tais 

t1unic!pio positivos legais. No caso espe~!fico das posturas do 

Ldrnnjeiras, provar.aram criticas o tratamento n~o eqtlitativo de 
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cwnpri r as 

f.1 ô'Í..Lir1i Por outro l lda , s~ cl1amou a aton~•o d~ inconvPn10ncia 

CH1trcc;c1r ' o -; J.nt~ndL•ntes rnunic 1 p~ 1· s e f · 
~ seus •~~QJs a r.orle dos 

fetcn • Ql"' poder l i!lm !3Cr COtll1E!11iH.1üS a 10 d1a5 de sem 
itc dg •nc ta.n~r contr~ 

a eventua1s 1njust1~as. O articul j gt;• 

advnrt1r1do o Pr·csJ.dente do Estado com ~s !>eguinlet. 

: ''O Sr . \1icente 1 r~ .,..,~,. ao menos i~to. c;e,·~t~ . p~ "" , . - ~·, "'"c\ n •• c ~.t'1 c 1 <=•~r 

s. e:.c . fa~ postur~s oar~ t .. ~ ·e• , com seus amigos, 
• 

De 1onõla semt=lhante às anter:iares, o CócliÇJo c.Je Pc.>stur 016 

11uniciplo rlt> Mar Ltim previa , '"'.m sbLt art. 8"'." "A ~ a ·S pP9S~aS qUR n~o 

verem profissao, ofJcio ou mister de que iire proveito pn 1-~ 

posauindo bens de fortuna e domicilio certo, se-

recolh1dRs ao quartel como vsgabundas e entregu~c as autorida-· 

• 
psra ~plica~~o da le~ pPnal.'' 70 

Eso e canjunto de medidas policiais e legais tendo a~ 

compuls~o de pessoas l1vres ao trabalho provocou tc:~mbém 

entre; a populc-r;·do pobrE! do interJ.or Cio Estado. 1-losF-as fon-

• 
captõram ecos do protesto d,.stas pessoas ao quE' lhcG pclrt~c.!<l 

t~otativa de retorno ê escravid~o . As autoridadms no nova re-

republicAno, que falavam da necessidade d~ med i da~ parn o ~n-

;.drcom~nto da popular;·g;o pobre na nova ordeno social via me:c;míumos 

• 
prnsc:;ivo'3, <"!l·~m E!nCC1r~·d~s com descon-~J.ant;a por e:ot,,. . De rt~l~1t6-

dcs agentes do rccense~manto demugráfJ.co dm 1890, um• d~qua·-

r·aras oporlunid~das em que toda a popula~~o é ind~gade~ sobre 
• 

a condi~~es do exi~l~ncia e de seus familiares, nos proporcJ.ona 

oprwbonic1ntle dC"l ':luv.ir por for·ma indir·eta os temorE>s di"sta popLI-
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QLir> tinha lt;n~la mc:>mória dd esc:r·avl.dl:ro e incerteza quanto ao 

ro com liberd•de. O agente c:ensitár1o do municipio de Japmra-

explicou dnsla forma as dificuldades que teve na execttç~o de 

tarefas: "DE>vido a crassa ignor~fncia que i11felizment1? ainda 

a em alguns habitantes das imedia;~es deste Termo foi-me pr-e-

fazer alguma~ viagens na época do recenseamento, porque al-

individuas ig11orantes de minha seci•o entenderam de com insj.-

maleovolas persuadir ao povo, especialtnente a esses ex es-

que n~o devi.:.m .aceitar os mapas, nem tampow:o P.I1C~Ie-los, 
• 

o fim do Governo era de novo chama-los ao cativeiro[ . •• . ]'' 

do auxilio do tio do agente censitário no trabalho da con-

a popLtlo!lc;:~o de CJLIS en:~m infundados seus receios de r·eescra-

za~~o da populai~O pobre, na data marcada " para o recolhimento 

questionários, o agente recebeu a maioria deles em branco e 

ros preenchidos incorretamente . Da mesma forma, os agent:ef> c(m

tàrios de Nossa Senhora das Dores relata a ap l icaç~o de multas a 

cidad~os que se recusaram a preencher dos dados 

ilmbém em Rosário se registrou recusa de parte·do povo 

do 

em 

censo. 

preen-

o~ formulár1os do censo, pois receiava-~e que fosse um ato 

reparatório de guerra, ou .imposit;~o de pesado'S enc;argos qLIC! o go-

pretenderià lan~ar sobre a classe do~ proprietários 'l• 

Segundo 0 .Jor-nal "O Paiz" • por vezes teria 

vago e indeciso denúncias de que em vários ponto$ 

r-ecebido de 

do l~ot<lldo 

• de ~~stigos corporais aplicados a tra-taria em vigor a prática ~~ 

j 1 firln .~rldo' que : "Agora, pessoa hadores . Continua o orna a ~ i'ir.le-

noa inform<l C 1. cidad~o Manoel ~arobo$a que no termo da ape a o 

é sLtplente d~ autoridade policial, tem no engenho 

rUI:!Innaru", tronco, palmatória, etc, para c:astigo dos 

denominado 

trmba 1 hado·-
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."[, .• )Conclui apelando ao Chefe da Polici~l •• pot·quanto nin-

mel hol- do qw~ S. Ex. compreend~ t isso é = quan :o bárbat•o e qu~n-

r::ompt·omet~: o f::Etadu e a República. "77 

Em 1894 foi aprovada a Le1· Es•ad• •tal -~ ~ ~ n"" 7.:> autorizando o 

a dl.spender anualmente a quantia de cem r::ontos de ré is, 

introdu~~o no Estado de imigrantes t es rangeiros. Uma das 

~tnseQtlénr::ias lógicas desta lei foi a necessidade de regulamentar 

loca~âa d~ servi~os ag_ricolas. Entretc~nto, • o• n .. o podemos r::on~ide-

a tentativa de atrair imigrantes como a principal causa da 

no mesmo ano. 

vimos, em Sergipe, havia, desde o periodo â i d mon rqu c:o, emanda 

j)t)r uma "boa lei de loc:C\c;~o de servir,;os" para 

~rabalho" • Como afirma o art. 1"' da citada lei, esta tEJria "ror 

principal a organizac;~o do trabalho agricola . No art . 2"' se 

que a dita Lei é aplicável tanto ao locador nacional 

ao estrangeiro.Y~ 

Portanto, antes que o Senador paulista Moraes e Barros 

f izesse sua primeira tenta.tiva de aprovar no Congresso Nacional 

uma vers~o adaptada aos novos tempos da Lei de Lo~a.~o de Servi.os 
• 

1879, a Assembléia Estadual de Sergipe havia ~provado uma lei 

loca~~o de servi~os agricolas. De certa forma podemos conside-

r ar que a edi~~o da citada lei foi relativamente tardia, a Jul-

~ar-se pelos clamores da imprensa e manifestai~es de aLttorid~des 

.sobre a necessidade da mesma . Inspirada na Lei de Loc:ac;:~o ele Ser-

de 1879, possuindo vários artigo.s semelhantes à lei nq~c:io-
. 

" al, a lei e~tadual compreendia 85 artigos, distribuidoe em doi~ 

ti tulo~, os ClLtais subdividiam-se em 10 capitules, sendo 2 referen

à parte procesSlJal e à repress~o (caps. 1 e 2 do Titulo IJ). A 
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J9~ ~er as~istidos pelos pais• tutores ou Jui= de 6rf~os para 

zL~t8lccimanto d9 contrato de locaç~o de servi~os. Dada a sem8-

cc,m a Le:! de Loca~~o de Servic;os de 1879 abaixo considera-
. ' 

1111::.;~, pr:!.nc;ip.tlmente, ils diver-gênc:ias entr-e as dua~o>."''' 

A lEi de 1879 asta~~lecia a dura~~o do contrdto de Jocd-

di:! f"e>viqor:; di'\ :;;egul.nte forma: nacionais -- 6 anos, E•!ltr-angoi-

5 anos, e, libertos ~- 7 anos. A le1 ser-gipana estabeleceu 

dtwac::l!!o do contr-ato de J oc:.;u;:ll·o de serviços em 3 anL1S (i.lrt. 14) 

e traball1adores nacionais ou estrangeiros. Note-se que e~so 

::o longo cJo contrato de locaç~o de servi<;o tint1a como ot1Jet.i.vc> 

maior estabilidade da quantidade de força de trabalho 

disposiç=o dos fazendeiros, já que, segundo os mesmos, a diver-

autorid.:~des • após a abol iç;:~o da escravid:llo os fazendeiros n~o 

calcular· a quantidade de tr-abalho que poderiam contar P"'-clt 

planejamento do pr-ocesso produtivo. 

• Q•u•nto às for-rnas de tr-abalho, descr-itas no capitulo VI, 

10m1pr-eendendo os ar-tigos 58 a 61 -- s~o defin.i:das do segleinte mo-

Jor-naleiro (sic), empreitada e parcer-ia, todas compreendid;u: 

fo rma geral engajados , que dever-ia preceder a forma piiu-ticlllat-, 

por exemplo, engajado jornaleiro, engaJado empraiterir-n, 

trab"'· 1 hadoe·es ser i a a nos "e>c ternor-:1" , Uma quarta categori~ de -

4·.~enda sem nela ~esidirem, compr-eendendo os 5r:• emprli!gavam na '~· 

· .~1 ~mbi.qLeeir-os peh.tos agr·icolils e uinJs ta~, m~stros de a~ucar, • ~ · • 

niros. Ecto5 ~lti.mos serviriam ir1dependentemente de contrato, 

do ~ lei obHervada para os outros. 
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Como a lwj nacion~\ de 1879, a sergipana pro1bi~ a 

transfed~nc-ia d~ contr·i<to !"em o conc:;entimeni:o do locé1d~11~. Por"'m t: i:'\0 

conlrêr-io da le1 nacior1al, qLte n~o per·mitia a 
cobr•n~~ de Juros 

sobre d!v1das conlr~IJdas pur colonos · . , a serg1pana per·olll. t1 i'l co-

bran;a de juros do 12% ao ano sobre os adiant~mentos feJ.tos a par-

ceiros Cart. 67 · 3~, item 7°) sendo · om1ssa qua11to a adjatlt~mentoG 

fe itos a outras classes de locadores d e serviços. A lei nacion~l 

n~o permitia a cobran~a de juros sobre div'd~s • - contraidoiS por co-

lonas, uma ve:: que as disput-"s entre 
q parceir·os e fa::endFiros acer-

ca do cálculo dos juros dev1dos, e a percep~~o, pelos parceiros, 

de que sua div1da poderia tornar-se pe-, p~tu•. e ~ M, porta11to, perdm-

riam a liberdade, fora uma das principais causas do fracasso do 

programa de imigraçao p~ra a forma~ao de colónias de parcerias, 

coroada pGla revolta dos colonos da fazenda Ibicaba . Bo 

Quanto à forma do contratro a lei sergipana estabelecia 

que findo ou rescindido o mesmo, o locatário daria um al.estado ao 

locador, escl~recendo o término ou rescis~o do contrato e infor-

lllando da habilitac;~o e conduta do locador. Caso o locatário se re-

cusasse a fornecer o r~ferido atestado no final do contr~to, sem 
• 

Justa causa, o juiz de paz ap6s ouvi-lo , ou a sua revelia, imporia 

uma multa de 50$000 a 100$000 e mandaria pa~sar certid:ICJ doc:laran-

do findo o contrato. Como justa causa para n~o expedi~Bo do ref~-

rido atest~do entendia-se a existênc1a de dividas por parte do lo-

cador coto o locatário . Ness~ caso o contrato seria prorr·ogado por 

tempo necessário à liqujda~~o da divida , fazenQo-se o desconto 

mensal de mei:r.de do salário para essa fin~didade. F'orém, liit:t um ou-

tro locatário 5~ apres0 ntasse como fiador da divida com o antigo, 

O novo locatário s~ria obrigado a r-eter 1/3 do salário do locador 
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• 
~~ t';~.n.'llid ldt• de salrlar a di ~i~a contraJda com o antigo locat~-

• fJ <l tos ta.dL• Gil\ i ti do p!~ 1 o l t .. oca ~rto no final do contrato, ou a 

tiaêlo mr.i tid.:; p~lo Jui:: dEt paz, , dever i a se1~ aç.'lr·eseq t.;rja .:.o j ui:: 

po.: no m:. :amo uo ai tu dias p.;.ra a,•er·bac;~o. De forma anélloga à 

nacional, a h:~ s<:>rgipana permitia 0 rompimento da contrato 

fora du Est~do no pr~~o de oito dias após o desembarque do 

(b·.1.nta d.1.as no caso da lei de 1879), desde que fm;~em r e-
~D•ols3d~s todas as despesas teitas. Quanto às j 1..1stas cii•.ISI\6 

locador· romp~r o contrato de trab=lho, ~ lei = "" s~arg i poi:lna quél-

qua ,-epete a le1 naciort;tl d 1879 ~ e -· • Entretanto. hà um item da 
. 

tima que é muito taKativo 
~ enq1.1anto na lei serg:lpõ~na CJ Eieu cor·· 

;•n,sr;ondente é muito reticente, podendo d ar rnat·gens a 01..1 tra5 in ter··-

práticas. O · 5• do art.38 da lei de 1879 diz= " 

nnitir o locatbrio tfl..te o loc:adot~ compre a terceiro os g~neros de 

precise, ou constt·ange-lo a vender só a ele locatário os set.ts 

salvo, que~nto A venda, conven~:l!o especi2tl." Quanto à l~i 

o item corrospondente diz: "PreJuizo voluntário cat.l!iadn 

locador, pelo locatário ou seus prepostos, ou por sua desldia.'' 

a comord obrigatórj.a de géneros necessários à subsi~tDnc3.a 

locador em arma~ens da propriedade agricola, com pr~~os acima 

mercado, inclusive com o uso de vales ao invés de dJ.nf1eiro u~r 

iderado "pt·ejt.tizo voll..tntárJ.o causado ao loc:adol"'". E possivel 

na JuristA~ contemnor8neos julgassem que sj.m, 

q1..11? a obscl.tl"'icJ;:\de da lei sergipana, contra.stada cdm a prec:isl:.~o 

lei nacion~;l, neste DSpecto, permit~ t~ia .:.~c-;; propt~.i.et~tr·ios uti

:-at· t.Js ·famoeos bo:\rrac.:etes como me::~.o de v i ncular os i:r·abal hadot~es 

ra::tcttdê.t!>i ~ rmyrtnhos . A c:ombinas;:1<o de dividas acumulando Juros 

fot·necimento, a pre;os superiores que oa praticados pelo mer-
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, de bEms dC! subs.\sténcj.:~ "' instl-umentos de traoC~lho é Llmü das ' 

conhc:ocj das form<;~o de imobJ lize~c;;~o de ·for~; a de trabalho 1 :!.vre 

jbir Dxpllcitamente, e dada a des1gual relai~O de poder entre 

rnorietários e trabal hadares, para o desenvolvi menta de5t.~ forma 

subor-djn01r.~o do~; trabalhadores ao!:; proprieUtrios agric:ola!:.u• 

A lei seraipana previa a nt~tricula de todos os locadores 

ser\'1Ços no pra=o máximo de trés meses após a public:aç~o do s~u 

ulamento, bem como o pagamento do imposto de indústria ~ pro-

iss~o. Havia ainda, na lei. uma tentativa de tornar trnnsparenle 

mercado de traball1n . Assim, os locadores deveriam procurar o 

2 de Paz do distrito para terem os seus nomes lan~ados no rol 

locadores de serviços, enquanto os locatário apresentariam ito 

Paz seus pedidos de locadores de servi~os . . 
Qltanto ao estabel~cimento das obr-igac;Des das pa t-tes, er-a 

minLtncio~o qLte certantente valia mais como um programa dp reou-

;m1en rel~~~es trabalhistas no campo do que de regras ob-,., tar,:1ro das "'7''-' 

tivas a 'serem observadas na execuç~o dos cuntratoç; de loca~t'lo de 

O P t Processu~l --- se provia a No titulo II -- a ar e 
• 

r_omposto do J(liz de PR~. c:urndor de um conselho agricola, 

llffi 1 governo para arbitrar ns quBntDas lavrador nomeado pe 0 

abrangidas pela recursos daR decis~es do raf~rido lei, cabendo 

ao Juiz da Comarca . 

Lei de Locaç~o de Servi~os penal da de 1879 , 

é, a de pris;~o de 5 a 20 dici\s pat~a os prescri~~o de pena lo-

ausentasEe do estabelecimento agrico•do~·..,s que 1 som j t..l!.l ta caLtsa 

, que ~ a trabalhci\r, que cedespermanecendo no mesmo se recusass~ 
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domlnio. e, ·f.inalment~, o parceiro pensador, que, !'.!em c:onscntimon-

to do pr~oprl.<:!t.\rio, rlif>IJLIGt>m!;!e do gado d? parceria~ n~o ostê\va in

C:Ot'POrnda à leJ tSergipana. ·como dis:;e o Sen<>.dor Morat?s e Dr~rro~ ao 

a presentar seus projetes cfe Lei de Loca~;~o de Servit;os Agrícolas. 

• iita t~atéria e•·a incompativel com o regime republ1c:ano e com OG 

nt~·;o~ tempo~, 1sto 6, nLtma soc:ied<Júe baseada no trab.'\lho livro, as 

rel.;~<:Cíes contr·.,tuais entre trabalhadores e patrels~ devem !>e res;-

t ring1r ao ~mb1to do direito CJ.Vil. E verdade que 

• ergipana que temos .:~presentado, nem sempre se ateve rigidRmente 

a os principies liberais determinados pela ConstitLric;lt(o RepLtblica-

n~. o~ qualquer forma, esta matéria penal n~o fa~ia parte da L~i 

Locat;~o da Servit;os Segipana . 92 

Se .as relac;;etes entr~e locadorE!s e locatários de servic;:oo 

increviam no dominio do direito civil, a Lei de Locai~O de Ser-

vi;os· sergipana previa medidas penais de caràter póblico, que de-

ve1·ia<n oportunamente se..- implE!mentadas. Estas figuravam nos a.rti-

gos 79 a 85 a citada lei. o artigo 79 pr~via. a cria~~o de c:olOnj.as 

· t it de reprimir a vadi~gP.m e • gricolas c:o~recionais, com o ~n u o 

· t' para o 5eLt regulamento e ducar a m~o de obra rural. A le1 reme J.a . 

· ~rtigos 141, 148, 152 1 161 1 162, 204 ~ 20~, os c:esos previstos nos ~ 

do Código Penal Brasileiro, capitulo 2° do titulo 12 e ~rtigo 388 

do~ c~pitulos 12 e 13 do livro 3• do mesmo • as disposi~~es g ~ 
c6di-

go. Atendendo às reclama~~es quanto à ca;a e pesca, em propriP.di\-

des o Art . 82 afirma qLte "sei-~O passiveis privada~, 
de Cls 

i ndividues que for·em encontrados ca;arido em mat·as part.ict.t 1 arem, 

••m c:on~entimemt'o, por \ilscl~ito, do propriet~rio, ou pescando om 

ML\e cortam OLI demoram em fa;-endas 
. r~na, po~os ou tanques ., 

• 

partic:Lt-
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}a t•er., !it~m prévio cot1stm titiiP-n to 
. ' IJOr escrito, dos seu5 dcnoo , '' Fj-

nalmente , se estabelecia p~ra dentre de tr•s 
E meses a regulammr1ta-

~o da Lel., a organi7a~~o do 
seu serviio e a abertura do cr~dito 

par:1 sua execuc;~o. ""'' • • 

A regulamenta~~o da 1 . eJ. n~o chegou a set· feita, e por-

tanto, as reclamaç~es qLlanto a necessidade de reprimir a OClO$lda-

de, em beneficio da lavou1·a • contJ.nuaram. Em 1896, o Presidenta do 

Estado assim se e::prr-:>ssoLl en1 seu relatório anual: 

t o a conveniência de solicitarem-se da Assembléia le1s de ropros-

s~o e de trabalho, que seja~ estritamente observadas ~ •.x-"' ·fim de ~· 

t inguir a ociosidade, que lavra intensa em boa parte da po pul ;~r; Z.lo 

válida do Estado, com grande detrimento para a lavoL·r~ n ~ , ~· ~ ~· j,ndt:1e-

tria. " 8
" 

Finalmente, em 1904, atenden do a proposta do Pres1dente 

do Estado e as reivindica~bes de proprietários agricolas e intel-

l igentzia local , a Assembléia Legislativa aprovou, em 12 de nevem· 

bro de 1904 a Lei n• 481 ~utorizando o governo a organizar um CO-

digo Rural ou Regulamento sobre propriedades ~ industrias agrico-

l as OU· pastoris . Segundo a Lei os obJetivos do futuro CódJgo na

r iam: regulamentar a propr~edade e indústrias agricolaB e pasto-

ris, conserva~~o e reconstituJ.;~o de florestas, regLilamentar sobro 

f ontes de utilidade pública, v~as de comunica;~o terreslr~s e flu

viais, ca;a e pese~, higiene e salubridade nas propriodados rtlraia 

• povoa;~es, repress~o di vadiagem e mendicidade e, pnr fim, maG 

n~o mer1os importante~ organiza;~o do trabalho rural. rn~ 
. . 

Como se pode ver, 0 futuro cód igo teria uma abrangência 

• 
b d S · s de 1°94 qLie se res-

um m•üot· que a Lei. de Locac;~o e ef"'vlr;o ·"-' ' 

t ringiA a Cl"'ganiza;~o do trabalho agt-icola . A Lei n• 48J eatabole-
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quô, c~nqttllnto n::ü~ ·tos=~ PLtblicÇtdo o Código Rural, o ÇJaver110 

e~ducd dcvr:oria entr.~r· em cont~to cotn t d"' · i 1 
~ as 1.n en t::ncJ.as mL•Il c pai5, 

.,. !ndu cu11lir· a d~"V.'\ l:<~c;;i'to dc's m~. ta"', · · 
"' n - capoeJ.rC'I>o, caa tl11gas e cam 

, ~ ruguldr ~ cac;;a c p~sca eno todo o território ~stadual. N~&se 

'"'"ntido ~stê!belaci;a que a derr-ubada de matas só se dnria com prb

autori~ac;;~o dao intondOncJ.as municipa1s. Essa licen;a devGria 

requerid~ pelos proprictárJ.os, foreiros e rendeiro~ doa torre-

·.·n no;, ou t";eu5 procurauorP.s. Proib1.a-se a prodw;il'o do car·v~o a p1:11~-

t 1r de madel.tBs que PLtdessP.m ser utili~adas na constrLt~ro, bem co-

~o o abandono da área derrubada com a aba1·tura de novas Aroas pRrC\ 

c cultivo . Ou.;mto à c:.;~;a, era proibJ.da em terras pública!!!, bem co-

mo a c:aptlwcl\ 1 em terrenos pc~rticulares , de aves 01..1 quad rt.:q:».des 

s ilvestres com a finalidade de serem vendidos . Fina l mente , estabe-

l ccia-se qLta as intendf?ncias poderiam organizar uma guarda munit.J.-

pa l de até quinze praças fardadas e armadas , com a f~nalidade de 

e f.ezur cumprl.r as leis e posturas municipais, garo'lntir a 

ordem e segurança pública, proteger os direitos e as propriedades 

rurais em C<lda município .... 

Em 21 de Ac;osto de 1905 foi expedido o decrato ~37 , 

• 

e stabelecendo 0 Código Rural do Estado, em observttncia da Lei 

c 1 tmlo:~ 481 de 12 de Novembro de 1904 . Todos os itens previPtos n~ 

Lei foram datalhadamante regulamentados . o código comprr~ndl.a 195 

a rtioos, distribuídos nm 21 capitulas . No capi tulo I OiGpOfli-

"' é d"'finJ.da sua abJ~ang~r.:ia comcJ snndo o r; ... es Prelimj11r1res -- ~ 
con-

p r opriRdades rurais 
. 

•i tLJ~Jas no Estado . As pessoas rurais s e r iam e os 

admini5tradorQn, arrendatários , colonos , agregados . tr-aba 1 11ador·es 

e unpenden tcn daqwll 05 , a qua 1 queJ- titulo residentes no estabele-
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• 

óe.-f in illa coo.o br.ns movo l. 'õ ' 

e&~&bel~cimentcs 

on.Jt...,l.Jr1s qu tnduGtr"irliY. corr~lativos, situados fora do pP.rim•~t.r·o 

u~no. A prc~ricdüde ru 1 rd classif1c&-se em agricol~G ou 

ri&. tendo em v1sta a al1vidade predom,nante. O c6digrJ estabolPcia 

) os di r·ei tt_,:; e liberdade-s C: ;)S 
pessoa~ e rrropriadn-

ro:; e> .:m bem c.<Jmum, c) prescr·1c;:l!les rt:<ferent~>s dO solo dm; propr·Jo-

d.:~dcs rur-ais públ1cas e part· 1 1 CU ares, d) as disposi~~e~ cnnc~rner1-

Vej L~ mos ,;\] gune dos c a pi tul os do C6diCJO quo no r,; 

sam de parLo. O capitulo XI D -- os contr-atos n1n\is -- ~iofine cume 

patr~o rural quem contrata serviços para a explora~mo de estabPle

Clmento rural; tr~balhador ~ural quem presta sarvi~o em proprir.d~· 

d'-• r·urr.~l. O l:rr.~ba.lhador rtlr<;~ t poder~1a ser: Jornaleiro, emprr.g.:-uo 

por· roeL ou <'no, ou colono . O jornalel.ro seria o tr-abalhc:~dor ntr.,l 

que velldEi c;eu sorvit;o por clia; o empregado o que vonda b!?tiS !.:et·vi 

• 
ço~ por més ou .:~no; e o colono o que isolad<MJente Oll com a f.:\mi-

lAa, tem~ a ~~u encar;o o cultivo de uma área de tet·ra 1 ondw se 

instala mediante contrato pre-viamente estabel~cido. O!i con l:ral'OQ 

tom ns Lo 1 t·nos pnt.ler iêlm ser·: de emprei tê"< da. p<>.h: ~r i a CJLI de rcmd<\. 

No contrato da cmprei tada o colono se encarrE.!garla d[J tl~ro ft.IU du·· 

term1naJ.:~n, recPbend~ no final o pagamento p~los sPrvi~Ot\. No con-

trato da parcorid 0 colono seria obrigado a cultivar lavouram ro

ccbcmdo no firto:~l 1-tma p<:H Le dC?sta, t.::on1'orme ;p.reV'iõ.1mento r->t>tipulmlo. 

No cant 1: d 1 1 no tom•u~ia uma pnn;).'lo c:onrbinada d!? t.l~r·-rn·o ~ rmnc• oco o 

ra, L~ndo 0 tmcô\r·go de pagar, em época pré~lliK.;~da, em mooda cnr-

rem to, ou .,
01 

prodLttos dr~ sua indústria, o aUugw?l do me>r-ano tr!rt·cno 
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ra~ agricola~ pod(!t":Í.L'\m SE!r .:~gregados, os quais ser jam meu· adores 
.. em r.ont:r·atn. limi t/'ln:lo 
p ' -sa, ~m geral .• a v~g'l 4nc•~ d 

• "' AO os s;;itios onde 

se achnLsum inst~lados e, evEntualmente, a prestar outros ser·vi~os 

de car~ter tran~itôrio . 

O Código Rural estabel~cia, ainda, que para tet• CIC0690 

óiOS direitos e vantagen~ nele previstos 
' 

c omo os tr·obalhadores rurais deveriam, no 

tanto os propriotários 

prazo máxjmo d~ um ano 

após sua publica~~o, possuirem contratos por escrito e de acordo 
• 

com suas disposi~~es • • 

Em rela;~o aos contratos , ficava estabelacido qu~ 1 deve

riam •~r assinados pelas partes e duas testemunhas , sendo solado 

d e confcrmJdade com a lei. Os cwntra tos deveriam estab~lecer; 

classe de 5ervi;o&, dura~~o do contrate, pre;o do servi;o, dura;~o 

da Jornada de trabalho , multas contratuais , modo de resolu;~o ami-

• gável das dOvidas n~ execu;~o do contr ato e os ca6os de rescis~o 

do n1esmo. Na falta de explicita;~o se entendia que: o contr~tado 

desempenharia todos os servi~os que o estabelecimento exigl~sg 1 

que a ~ura~~o do contrato ser~a de um ano, que a forma da PliiQCimo?n

t o serJa a de semanas vencidas, que os trabalho &e . iniciariam com 

o nascer do sol e te1··minariam com o poente , com int~rv-lo da 2 ho-

r as para refei;~es no inverno e três horas no v~r~o, que ~s d~vi

das seriam resolvida~ por um árbitro ou jui~ de paz, quu o contra-

• to f1ca1··la rescind~do de c:omum acor do ~ntre ae partee , ou qu~ndo 
• 

~RI& d~las dQclaraasa 0 deseJo de fazê- l o, com a antec:cdOnc:ia mini-

ma do um més , no caso dos mensa l istas , e , t r~s mesas no caso dffi 
• 

•n•pregadcu contr·atado~ por um ano ou colonos . FicaVA air1da estabe-

1Dc l do quo nenhum P.mpregado ou co l ono poder ia r e ti rar-so da pro-
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QLlC'l as t: i vesse c:011 1- ratada . 
~ , sem previa con<;e>nt irnE>n ta do 

pntr:leo 1 nas 
' 

~p~cas lle colheitas ou a de qualqu~r OLitra faina em 

que.> se ac~asse act,lpado e que pudesse ser pre;ud1cada com a sua re-

t1rada inesperada. Para esses casas se previa uma multa d~ Llm mês 

de salário, no caso das empregados e, 50$000 mais aibes 1ntentadas 

de acordo com a Código Rura!, no caso das colonos. 

, O C6d.í.qo Rural descrevia minuciosamente os cli rei tos "' 

obriga~~es dos patr~es, parceiros, colonos, empreiteiros e rendei-

ros (arts. 77 a 84). 

Os contratos poderiam ser · d ' d resc1n 1 os pelos seguintes 

motivos: a) impontualidade do patr~o, b) mau trato ou violência 

f!sica por parte do mesmo, c) falta repetida das cláusulas do con-

trato, d) desobedi@ncia à ordens expressas e n~o exorbitantes do 

contratador-, e) a to repetido de turbuléncia ou desacato por parte . 
do contratado, f) vicio con~umaz. Em qualquer hipótese o contrato 

poderia ser rescindido por dec1s~o amigável entre as par-tes ou por 

decis:to judicial. 

'os contratos seriam dissolvidos por: a) morte do traba-
• 

lhador rural, b) moléstia prolongada do mesmo que o inibisse 

prestar os serv1~05 contratadas, c) condena~~o que o imped1sse c1e 

. 
'l't e): por tranFõfer·Onc:.ta, prestar os servi~os, d) servi~o m1 l ar, 

· d d alvo se c novo propristáJ"iD venda cu arrendamento da propr1e a e, 5 

ou arrendatArio Contrata, nos mesmos molde$ do anties tabe,l ecesse 

go. 

Como a Lei de Loca~~o de Servi~os de 1894, o Código RLI-

ral i 1·ntLll'to ~e tornar transparente o prev a medidas com o 
merc:ad!:l 

da trabalho, ao te?mpo de tentava compelir os trabalhadores, agor-a 

livreB, ao trabalho, sem no entanto deixar de lembrar que 
via-
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- ~--------------""1 

"'"ri.;~ fisic .. , o instrumento privilegiado da submiss:-xo do trab.:~lt1D 

cravo, e~tava pr·oscr·ita. N~~se Bent~do o código estabelecia 

tó 31 d~ Jar1etr·o de CPda ano as ~ntendéncia municipa1s dPv~riam 
• 

a estatist:tca .dos tr.aballlador·es rurais válido~. dos seus 

tpios. P~ra isso era obrigatór~a a inscr1~~o de todos os trn-

lhadores r·urais maiores de 21 anos e menores de 60, domiciliadon 

Estado. no livro de regjstro do respect•vo mLLn'c:ip· 
• ·- :1.0, com as 

,l!e;·cl<;r·ar;eles neces:sár~as ao reconhecimento da identl.d?.de, ir~corre>n-

na pena de 6 a 10 dias de pris~o aquele que n•o o fiz~ns~. No 

do rwg~stro o trabalhador receberia um tal•o com os dado~ do 

rrr•oistnJ, o quõ:\1 serviria de titulo comp,.-obatól"io de sua inseri-

çlo. Decorl"1do um ano da promulga;•o do Código Rural nenhum pro-

prietário poderia aceitar trabalhador I"Ural sem o devido registro, 

pena de multa de 50$000, ~levada a 100$000 na reincidúncJa, 

trabalhador que admLtisse sem o devido reg~st,.-o. Também os co-

lonas e empreiteiros eEOtariam sujeitos a mesma penalidade quando 

contratassetra terceiros sem o devido registro. 

1 no seu artigo 116 que, a n~o ser' O Código dec arava 

acordo·com oz recuros lega~s dados por esse código, nenhum pro-

• 

Por meios violentos, seu5 pr1etário rLtral poderia obrigar, trt!lba-

que previsto ou especirJcado lhadores uo servi~o, aind~ mesmo 

d aquele que 0 fizesse rta pona respectivos contratos, inCOI"I"en ° 
Penal . Quanto ao alic~amento pacificada no artigo 204 do Código 

traLral11adores, se 
• 

prev~a a pena do t 1 o do Decl"eto n1 1 . 162 ar ~ 

12 1890·. G'LLanto ~a a~~es grevistas de Dezembr-o de • "' .,. 
se remet.i. a 

nos 

de 

de 

às 

Penalidades do ar1:. 2° da decreto. De forma semelhante à lei rrresmo 
• 

d~ 1894 •. se estabelecia luca~~o dR servi~ow • 
a obrigatori~dade 

- habilitai•o do trabalhador; patr~o atestar a conduta ~ 
caso o 
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•.' I"I:'C~ISçiE;Iôt.• il ft~Wtt~C:oJ· tal <'\lt,slAdo, n tré\boillhacJur podL•rJ,n 

r:it·ar 110 ju.l=': de p.:l:: u~1 "llt9!Stado com cJ mesmo fim.~"~"' 

C:om o i.Wop6s~. t.a do v] ab~ ltzar c. apl iC:<'Ifiil<o do Código Ru

~ dd loginluc~o Fcdor~l, Estaduc.l e Municipal, se previa a ar-

da F'olicia Rural. Segundo o Código (art. 177): " A poli-• 

ru1~l cab~ ~s&agurar, de ~corda com as leis da Un1~o p do EH-

e as resolu~~es e Posturas municipais, a manuten~lo d.:l ordem 

~-.,'d i\ sca"ranr,a pllblic.ns, a p1~ote4;:~o dos direitos, rto11n peaso,;m o 

cHitõ propried<'~dl"s ntr.Jis, previnl.r.rJo, vigllantlo e ~\Wtililllldo com 

A sttper.i.ntendénciC~ da policia n.1ral ~:~"'ri.:~ P)Hl'r'cirJê\ no~> 

a) pPlo executivo municipal quanto às posttll"ao munici-

pai&, é t1.i.gianr" e à policia sanitária, b) juiz de dirt!ito dr~ co

' Juia munJ.clp~l e juiz de paz no que diz ,-espeito A prot~~~o 

direitos da p~~soa e da propriedade, c) autoridades policj.aJs 

r·elc.c;~o à sa~gllt"t~nr;a pública e a m.:.nuten~:l!o da or-dem, bem c:omo 

preven~~o dp crim&s e delitos. Segundo dispunha o Código Rural, 

· e-ercJ'da ·. a) pelos agentes do nMocutivo munipa i ic.:ia rur,;.rl sat" J.a ~ 

p.:~l, espei:ialmrmte no qut? se reter1sse · à execu~:to e tioc<~li;· o11 :;:Xo 

de 'po!::õturas e r·egulamt?ntos mu11icipais, b) pelo corpo policJ ai do 

Estado ou pesl o corpo de policia rural do ec;tndo, 

1 l i ia munJripoll, quantia iocuu: essa corpor-ar;~o, c) pe a po c 

i i lir!ades d) psl.A poJJcJu pLirlh!l -pol~s ruspeclivaG mun c pa .c , 

l ar, qLtando ._ ~o prévia do Gov~rt10 ot•gt~~nizad.:~ com aLttor1..:.r.lc;;~ 

nece&airia fiBcalirairo 

O capitulo XIX do Código Rural -- Das 

• 

elo r u t.1-

pc:tr 

...... 



J::.l-~etlrl;' 'r.w,;w.l <ll.sposi t.i.vns do Cód.tgo Pen.al, ficando poa~tanto s~ljei

••• A vJgillincja da poU.cia a·~•ral as seguinteo co11Lravenrpeles: a) 

de &z~r (art~ . 369 a ~74 do Código Penal), b) embriaguez 

( al"'ta. 396 .:o 398 do Código Pen.:'ll), c) vadiagem (Arts. 374 e 399 do 

Códi go Pen~:~l)' d) m~;nd~cidacJe e:-rerc:ido:~ por indiv1dllrJc; aptos para o 

tr•bA l ho( Arts.391 õl 395), F.!) exerc1cio de ates c:orlt.r~lrio à boa 

scguranrpa púiJlica (Arts . 402 e 403 do Código PGn~l ), f) 

ccmar>a·var;~o Elm estado de l:l.berdad0 de animais ou pet>tloas que, por 

eu• nllture::a ou estado particular, pudessem causar dAnoG a out.rom 

(Art. 378 do Código Penal) •o 

Ao que parece o Código Rural n~o atendeu àti oxp&c:tativ•Q 

proprietários e intelligenzia sergipana. Alguman dlla c~racte-

~i sticas dc•bejadas po a- esses, simplicidade na lingu•oon1
1 

incorpo-

raa;l!!o de mnrl irJAs qLie restr.i.ngissem a c a;-a, pesei\ e colete de pro-

dutoe silvesLrea, con1bate a vadiagem, instituic~o da policia rural 

• da emt~bel~r.:l.mentos penais onde deveriam &ar corrigidos p~lo 

trabtalho os vadios e outros infratores do contrav .. nçe1ss; definidas 

na Código Pmraal, n~o foram contempladas ou implementad~~. Quanto~ 

l in~Urlqem do CO~lgo pu~~lvelmente estamos d1anto da uma queGt~o du 

mm dJ ficJlim• ~oluc•o. Certam~nte o patronato rura l gostaria qum 

l lnguag~m rude ficasse clar~mente expressa algumo• dA~ obrJg~~~''" 

dom trabalhadoa-ee, entretanto, tambóm deaoJ~vam umA corta imlof i-

,., impo~ir;~o de suas vonl11du•, rlOIIIJJoa ou ni~~o que permitisse u p -
no-

no qu~ 59 refere aos d1raitoo doo lrabalh~do-cessidades, ou seja, ·~ 

re~ o código deveria ser omisso . Sendo uma obra dw 
' 

~•rllam da tdé:l.a de suJoitoe livres ·estabeloccridO ~011tr~to ~om 

l\ ~· p .;~ r t ru• , o 

aos olhos dos propriet6rioa rurai~, CóciJoo rurfll podi.a se torn.ar • 
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to. uo<!ti..:ulobo. cxig.indo il inle!rvsni~ncia de aLttoritJ<~(llls, t:1&1 a

L.endc cnntra-p~rtid~s às obriya~~~s dos trabalhador~s e, jJCr-

Uf•Pr·ac:ional. ,,u mesmo preJudicial às pratic:c'ls esl.:.,bel e-

As rostrit;ees para a confeq;:~o de uma legislac:~o de co!'l

~ls~o ao trabalho rele~cion.:lm-se, taPJbém, com o ordenamento Jt.u-1-

~~tco do Pais. Ha.vie~ um arcabouc;;o constitucional e legal 

,.. limitava o campo de atuar,~o e õprofundamento da legislac:~o es

ttdLtal. Nesse sent1.do, a compulsll!o ao trabalho ass<:~lari?.do, n<t 

,.resenc;a de Ltma pcpulé.'\;:~o relutanta, poderia ser feita ~e "' musma 

fGsse caracterizada como vadia . Po•-ém a vadiagem est.t~VC:\ cJef .lnicJ.':\ . 
-BP Código Penal e, par·a caracteriza-la seria necessária a ewh.t~n-

~a das peguint.es condic;e!es: n~o possLiir resic.l~nc:la fiHa, 11~0 tF~r 

'fante li c i ta de sub9istência ,, recusar-se a traball1ar-. l~or-tan lo, \'lt~ 

ua familia pobr-e tem Lima residf)ncia fixa em terr-eno qt-te recebeu 

de Qer-ar;t.fes passadas . ou, por- favo r de um proprietár-io, posst..d. •·e-

1iidénciêo fixa, mas r-ecLtsa-se a trabalhar, . .... 
.t S t..O a vender sua 

·;~w3rc;a de trabalho a OLttrern, n~o possuindo meios pr6p;~ios de !õuu-

sis tencia, o~ proprietár-ios ~ autoridades poder-iam supor, como de 

f•to o fazi·am, que essa sobrevivesse de forma i li c i t<l furto, 

prcstituit;ll!o, jogos de a=ar . O desejo de boa parte dos proprietá

rios rurais set·gipanos, de autoridades e intelll.gant;da era quli 

toda a populac;:~o pobre sem vinculo empregc;tticio fosse considHr.:\da 

'~Uadia, e portanto sujeita às penalidades legais . A difJ.culdõldo, 

notou 0 d~lagado de Lal~anjeiras, em r-elatório ~obr~ m mitu~-

f•c da Vila de Itaporê-lnga, é qLts> essa · popula~l!(o pobre, com n;•o i-

r:.,~itnr-ia fi H a, qLte oventui'\ 1 mente nlll'o encontr-ava emprego, o LI pre·ft"d.a 

f;ll;&scc.r a SLtbbi tr2ncia na pesca pelas lagoas e rios da rr~gi!":(o, c.om-
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I 1 11
1]., t:ad <-' p t I 

t :'ln1on tP. c:.cll , 

Poll
c.i·"'l n.o•s ~·l-'il!" v~:-Lnhanc;;1~ ioillmE nt.-1r 1 .... 0 t 

~· êl' i ncu clt-•!iiiiii1 popt• J dç:~o 

!:'"' •. Lt l,r*c'll1'1lho par·a nG CJrilnd•>~> pn}prietür .i.o!i, o dele~Jadu fez no-

t
.,r qt.te i.'1Stl CXJ.giria U't'o çw<.~ntll' m'1m"'r d 1 , _ "" o ~J po 'c:.ir.d 2i quG:> tornar i~-\ 

tJULr·c lALin, P·'·o~rv••L.t w~ag w o clol.~g~do qup n~o 

s l..l. .!\ safra 

,,u moer stJ.:\5 canas por falta de i-r-at::alhadol~es. '9:;1' 

A polic~a rural, na qual os defensore~ da n~ce~s1dade da 

uma J.P.i de " arqanizar,;~o dq trabalho" depositavam as esperanças d9 

transfo1·m.a1- a popLtla<;~o rural em for-c; a tle trab.:~l ho adGquada às 

exig•nc5as da grande lavotJra, n~c chegou a ser regLtlamentada . s~ 

n~o houvess~ outras causas, bastaria lembrar as dificuldades fi-

nanco1ran do Estada que arcava de forma precária con1 as desp~sas 

do ~eu funcionalismo e gastos correntes. O contingente polici~l 

era limitado e a criaç~o de um corpo policial aspecializadn, que 
. 

para &Pr eficaz deveria ser t~o grande ou maior que a policia re-

gulamentar, esbarrava nas restri~~es oriamentàrias do Estado. 

' Quanto às resLri;~es à ca~a, pesca e coleta de produtos 

Silvestres , tidos como forme:". de subsistência de bo<:l parte da popu

lar;~o ntral as disposiçetes do Código Rural certamente n~o atende-

r~ d. t d ' i de 11 ornanizar~o do .. m as e::pectati.v.:>.s dos pr·opagan 1s as a .e ,. .. 

• 

trabcõ>lho". Segundo 0 a1~t. 159: "Respeitadas as disposic;:e!t;s dos 

reguJB t à pesca msr1tma e dos estaduais ... mt;tnt.os federais, qpé.tn o 
qu e rios do Estado . " O 

anta à fluvial , é livre a pesca nos ma~es 

arug ~ a de dominio partic:t..l 1 ar a 
0 ~eguinte afirmava que nas agu s 

llesc:a somente s(O.ria permitida cC•f'l a rrévir.t 1 ic:enc;,'\ 
do proprietà-

rio p Código RLtra! n:ro · ortanto, possivelmente o 
qualquer 
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~JgrtJflcativ~ à ativtdade pe~qLteira d~ subG1st9t1cla . 

t r atar,do da c::lra~~o de madeiras , a proibo, salvo r•nr·a o 
• 

pOblico o ~ob crdern da autor1dade compet0<1te. 

a pro1be a cac;;a em ~reas públicc;s, salvo sob ! ic:encoil po1· lempo 

tado , conceclida por funcionários habilitados de acordo com as 

das respectivas municipalidades . A caç:a ~m propriedadl'!\ó 

depe11deria da prévia autoriza~ao do r·&speclivo proprJeth-

• Ou se .i a , novilmen te n~o parece que o Código tcmtlõ\ t.rl,..:1do 

restri~~es à ca~a , uma vez que a principal i n t. ri rd .t ç: :tc1 , 

Em 1923 foi Dp1·ovada uma lei pt·ev~ndo a funda;lo de um 

fo rmatório agricola no Estado visando corrigir pelo trabalho os 

'flltdios . c:onforme def inic;~o 'do Código Penal . O J•eformc:~tóri o d~ve?l·ia 

• 
li!PSSllir caf'lacidade para abr1gar 150 recluso5' , sendo 70 do adulloa 

sexo masculino . 50 menort-"S do mesmo sexo e- 30 do sn:-co femirl.i.no. 

menus .no periodo em estudo , esse reformatório n~o !"•aiu do pa-

Como já foi visto, em torno da década de 1920 c'lS 

por leis de compuls~o ao trabalho foram a~andon~das. A 
• 

clcm.t~n-

Acordo d - ve1-sa.illes, a press~o do muvlmcmtCJ OJWrl\rio Branil ao = 

do tr ~. ~"~lhador, a iniciativa do tll(1ltnll mcornbl"l1fi le-is pro te Lor<>s ~u~· 

11 •. 1 Congn~sso Nuc:Jonal ' nesse sentido 1? , finalmente, ê\ itprnvll;l\o 

ík 1encJa constiluclonc:~l, em 1926, autoh~andn o Conon:H-mo lllc1r..it>n•ll" 

da 

d I i1tl nnr rnP sobrr~ 0 trmbalho tornaram anac:r·ónica!;; .;;>.» • P.llll.IIIC • , . 

l •• elo t. 1·~b·1 l ho Esta nova forme~ de enr; .;11·ar· .:1 qw:-e-compu s •• o - • • · 

tr.abalhn $r>l'"~ refl~tida Clté na legisla<;:~o '5r1rCJiP•'III<I sot.we í.l 
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,,d lln rtlr~d • 1 r;11t~~ndo do patronato moral e J~1d.du:o do tr·ab~~

,. <~c:JI"Jcr;l,,, di;: Llm dJ.spositivo lmgal' "Art. 1.00, O P•'LJ•orH.\to 

jurid~co consJwLirh: 
• 

1w rumovar dúv1das entre oper~r1os e patr·~es 

~o ,azet· cumprir· os contratos • 

3• prc•mover, qLt~r1to aos aliciador-e~ de colonos, as pro-

:t>nt~ia~ d tcrm1nadu~ 1 · por e1s, nos termo~ d.!a logisl:u;;~o pennl 
. 

4"' ) e v ar c10 con hec imen te~ d ~s '" · d d t .. d ·' ~ au .on. a es o•:; a an •. a os 

p!:!trados llU áiQI'"icul Lor ent seus bens, pe::;:.oa e familia 

~"' pe-omover à cr-iac;;:l!o e fLtncionaml!l'lto de• coopor.:ttlv.-s 

"'Cid< n l'e& de l:rabal ho." Ou sej o=~, esse diplotnF..\ leÇJ<.tl PI"Opi'Ja ao 

a fUI1i3o de assistir e dirimir dúvidas na e•tecu~~o dos con-

entr~ patr~es e trabalhadores rurais, rep~imJ.t• os alicJado-

de mi?.o de obt•a e estJ.mular a criac;;:ilo de iLOoperativcRs di~ aci-

de trabalho. Como o 'mLmdo rural brasiD.eir-o foi muito t.ar-

• 
amunte ~t1ngido pela legisla;~o social e o Estado de Sergip~, 

vimos, primou por domandas de leis de ~press~o da populai~O 

1, podemo!:õ considerar essas timidas medmas intervPncionista~ 

prolPtorus do trélbalhador rural uma inversito do sent:tdo da Je-

isla~~o tr·abalhista perseguida pelos sergi~nos da proclama;~o da 

aos anos 20."'"' 

o amplo expectro de legisla~;âo reJT,essiva intemtadLI ccm

trabal hac.Joe~es, especialmente rurais, pet;u; r.~t.ltorJdadDI'l lll't'

"9lPiltnets demortst 1-iilm dific:L•ldades n~o .:.ntevis1as pol.:1 ttinlor:l.oQriilf.t.:~ 

a problr•mfttica tranai~;~Jeo do trabalho escravo par.!\ tr~balho 

livn:! no No r-eleste f'lc;uc:an=i ro, Otávio Gui Hterme VElli1C' r-1m irnpor~t<\\n to 

i'ibal.ho, inapir udo em Bar·rJngton Moore, ~t:ncei tu.!l c 

--- oL.I, mais rigorosamente, o crpit<tlismo c:orn domin1\n-
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fttr~; ü rtP trabalho sem nenhum cortf" ··evolucionár:io intervenien-re . " 

*tundmente o aulor util•:::.l o Nordeste Dn\sile.l.ro camo "locus 
• • 

cla ssicw::o" do capjtalis,;,o e~utoriUH· io bra:;;ileit•o e, seguindo a bi-

bl 1oqr<1fia cláss.l.ca, acu-it,.,_ a hipótese de. que as "pl.:mtations" 

norrlF'sl: .i.n«;,; ter~am rnonopol~z<~do ci\S terras agr:-ic:ultávt~i e; da negi:llo, 

eanc:l uindo, a partir do modelo de E. Domar, que com o ct~escimento 

de popLll ac;:~o 1 i vre, que c l1egoLt a ser excessiva em r e 1 ac;~o às ne-

c:es sidêlde de mã:o- de-obra, os senr1ores de terr·as norrl<?stinos e>sta-

vam prontos para aceitar a abolic;:~o da escravid~o e ~ ev~ntual sa-

ida de contingeGtes demog1·àficos excedentes, &spacialn\unte no~ n1u-

llll!ntos de crise ,;~.guda , como por exemplo, as g 1·andes EIE:lcas do final 

de século XIX . Ai nda segLtndo o at.ttor, a estagnrnt;:~o elas '' plan te!\-

tion~•· nordestinas e o crasc~mento d a populai~o livre teria pro-

pri ciftdo a exporta~~o de parte dos escravos da regi~o . Neste sen-

• t ido n~o haveria qualqLier p•-obl ema de transi~~o do trabalho esc r a-

vo para o tr·abal ho 1 i vre no Nordeste, uma v~<: que o autor identi

fi c a o t~abalhador tipj,co da plantation como o morador, o qual 

"J L.ridi"-i<lmmle~ poll<;,rlc? OLI n~o set~ um ecsc r-avo e c.ontinuoLt pt•esente 

ap6 s a aboli;lo d a esc ravid~o (Palmeira, 1969) . '' •~ 

Acreditamos ter demonstrado que , p~lo men os no caso ser-
' 

d Volvell no NordestP A~ucareiro gipano, o capitalismo que se esen ~ 

pode ser caracterizado como autor1tário , porém num gr.;~u tcillvez n~o 

1 . r~m o modelo de E suspeitado pelos autor-es que ap 1ca - · Dom~:~r sem 

o mt! l hor mai ores modiaç~es . A apropria~ao de terras mais fértgJs 

local izadas pelas ''plantations ••, poss1velmenle nao chegou a1 ~·m 

grau que impedi~se a subsistência de uma ampla populac•o rLtral em 

torraG mlimos férteis, di~:;tantes do U torai OLI GLtbml'.•t..ldCif1 L\O clima 
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plant~tion~. Poderíamos car&cteriza-los conto ''campesinato mar-

i.nd.ivicJuos conhecidos por vezes como. c<~boLlos OLI cajpiras 

tentavam rnprodu~ir-se basicamente através de Llm~ agrlct11tLira 

l tada para o auto~onuumo, mantendo lacas frouxos ~om o morc~do e 

• como Pulcreótipo, er&m conhecidos por serem preguiçosos e sem 

ic~o, ~pcnaa intet"8Ssados n~ mera sobrevivência, 

~C!If'-s;postos a qLialquar es1'orc;o SLtplemeni:.ar. Muito de'•ltles jnd~viduoa 

pnra a plantation ~m seus momentos de expanslo ciclic~. 

outros. nn entanto, nunca foram apanhados pela expan~~o da 

t.Ja pl~~ntation. " "'<> 

Com o longo dr?&gaste e aboliç~o final da escravid~o os 

troprietárjos de terras, a~toridades e in~lligentzia procurar~o 

:.1ft.e c:·anismos lE!gais de coerc;l;ro desta popLilaç~ r·ural livrs relu-

tan tementn suhmetida ao dominio das plantc>tions. Esta bu!Dca de im-
• 

f.l ementac~o de mecanjsmos legais co2rcitivos , 
u ... 

-ccntradir;elPsJ o desaparelhamento 11umC".no e material do Estado, con-

•eqaência da debilid~de da economia exportadora, o longo pr~dom1-
• • 

privada nas relaçeleG de tr.:.ballho em d•c:orrOnc:l.l do 

Ul<ac:ravismo, a problemática compatibilizaç~o entre Bli idéiao do c:i-

v!liza~ro e c:ocrç~o extr~-ec:onOm~ca~ e finaDmente, a Jnsc:ri~~o do 

•lltildo-menil:Jt .. o da feder.ac;ileo numa ordem c:onstiJtLICional l iber·lll . Eetll 

tl tima C~tendi•l aos inten?sses dos " estaclos onde fiE' aadüiV.nm I:IS 

atividades ~grArio-exportadoras [qLte] nece~iwtavam da uma con(~p

tlro !lol:rit<'llnente men::a11til da vida social, a ' fim de organi;:.t~rC?m o 
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io~, p~los estados ligados as atividades din~micas dos site-

só podia conviver cum o Estado ar·bitr·al do litJeral i.smo . oo•v.,. 

Possivelmente p,r·a a el1te sergip~na e de outros eGtado& 

-., e cPnomiaG O:! portadora~ pouco dinamicas um poder r.:en trill ma~s 

forte que rcd~s tribLusse recur·sos captados nas economias reg 1 onai s 

fos&~ deLejàvel. Além do mais, um E5tado interventor no 

llliiJrcado de trabalho, n~o no sentido de regulamentar e componsar 

-,.proporc_;~o de poderes na r-ela c;: ::i o traba 1 h ador-es ver SLI".ô propr 1 o tá-

mas no ser1tido de coagir o ''campesinato marginal'' a fornecer 

_,-c; i\ de trab.;,J hrl com maior~ regular-idade e pr-e.•; os menoraiõ l.lLte OVI 

-pana . Pode-se notar umé:t certa frLtstra.:;~o desta elite com o 1 mpé!-

segundo esta, poder-ia ter adotado uma boa ''lei de organi-

.'a•, ~o do tre~b<;~) ho", até como compensar;:~o da abolir;:~o da esc:r avl.-

,cflc:J , mas n~o o fez; e com a República que legislou sobre tudo, mas; 
-

sobre a oo organiza~~o do tr-abalho''. 

A resoluc_;~o final da "quest;:ro servil" com a aboli~:l(o in-

condicional da escravid;:ro, onde a solu~~o da qu~st~o de oferta de 

far~a de trabalho para a progressiva ~conomia cafeC?iri\ paulJBtll 
• 

bve importante. p.<pe 1, a pro c I amac;~o da República, sua organi;:a.c::~o 

'laderativa, a adot;;:ro de uma constituic;:~o liber.:~l, de·finirllm o c:e

rt.trio onde as diversas elites regJ.onais deveriam resolvCJr !II?UC 

111roblemas de "organi;;:ac;~,o do trabalho" . A soluç;:l!to paLtl.l'lta. <'\H,• 

F!Cir e;eu papel decisivo par·a a constrw;;:ro do cenário nllclon.:~l, te.•m 

•J.do exausU.vamente estLidada e ~)assoLt por umc:1 or·~ani7ac;~o de Wnl:l 

CQrrE'I1ta imigréillór1a etitrangei r a massiva e ccmstantc• C1LIIl! inLtndAliõ&e 

o mercado de trabalho, permitindo assim um a aubmissao doo traba-
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lta.dorf'S ntr.:<is, em bo.a mo:>dida, ,:ltr-.:,vés dos mecanismos econOmicos. 

A• d as nu t r-,:;5 e!:onomiao;: reg ion.;d r. têm recebido .:~ tent;:lro c: resc:en te • 

f:JC)r'ltm, talve:: aind.;~ il'l5uf.í.c~enle. 

No caso set·gJ.pano, a incap.acide~dF.? de estrLttu,-a,- uma so

l ttq1ro tiimil.:tr à paulista levou a uma tente~tiva de aprofl..mdar Ltm 

r:r-aJ'='to qLtt? v~nha do periodo de desgaste do escravi!;mo Cl qLte pas

s • va pela cria~~o de mecanismos de coer?~O e:;tra-econOmica do 

·~mpesinato marginal". Neste sentido, ao colocar em segundo plano 

os mrcanitõmos mercantis de submissll:o dos trabalhadore>s n.tr·ais aos 

prapr~etár~os de terras, a·soluç~o sergipana passou por um capita

lismo atjva:nente autor~tário. N~o obstante todas as dificuldades 

de implem~ntar os mecanismos legais de coerc~o extra-económica, as 

disc:ussCies e propagandas sobre o assunto e, finalmente , a adoc;:~o 

de vasta leg1sla~•o municipal e estadual , terminou cristalizando 

Ull certo consenso auto1-J.tá1·io inter-elita- . EngaJar a populat;:~o ru

ra l n.;> produc;;~o das "plantations" tornou- se um objetivo público e 

o f ato de que parte da populac;~o rural n~o concordasse, ou n~o 

pl"''!c:isasse desse engaJamento passou a ser caracterizado como indo

l~ci~, falta de ambiç~o e, no limite, coexistência com o crime . 

llla busca da erradicac;;~o das a::ondic;r.Jes de subslst éncia do 

" cl\mpesin.:~to marginal" chc:?gou-se a sugerir· que os meGmos estariam 

ocupando ilegalmente terras públicas, que n~o contribuíam para o 

er~rio público, e que, portanto, a delimita;~o das terras públi

e as, seu loteamento e venda para imigrantes estranoeiros contri

buiria para o crescimento da economia estadLtal, a exemplo do que 

ocorria no estados do centro-sul. Ou·seJa ~ como sm meados do sécu

lo XIX, estava ~e ligando a r~solu;~o do prob l ema de oferta de 

fo rça de trabalho ao problenla da regularizac;~o da propriedade fun

dUria. 
470 



A ronstitui~bu d~ prirnu&r~ república atribuiu ao patri-
• 

dos est~dos-wcmbros da fede1 ~~~o a~ terraz d~volutas. Assim 

E v .1.dem tomen te! um 

crJndicion•ntes da politica de terras ser1a o mor1tanle de ter-
. 

~drd~\olut2~ di~ponivel e de f~cil aproveit?mento econOmico, Os 

que po~suis~em grandes extensees de terras d~volutaE, pas-

de !"xplora;;:~o econOmic:a, Pstariam dicnte de um.:~ mc"ior q-'\ma 

~P'iOpc;bes . NLtm extr-emo pader-se-ia imagJ.nar uma pol11:ic:.;-, dP. ter...-~s 

e sl:il o do Homestead Act: nort;--,:>.mericana e noutro i'\ r:oloni::.?-;:~~.1 

!Uilltemá'LJ.c.::. postulada por Wak •~f i e l d. F'or ot.t tt·o J. ado, a qt..leat~d d<:~ 

e uso de terras envolveri.? diversas questEJes, além do apre-

terras d~volutas , como por exemplo: regularizat;~o 

• 
t1tulos de propriedada, mobilJ.za~~o de capitais, tribulaç~o da 

fundiária, defi~i~ro do tipo de utiliza;•o econOmica, 

a n:ro uti liza~;.:to de tC'rr.as agricUl1:áveis 01.1 sobre sel.t uso 

~n.adequ.;~do, Tode,:; essas qust'ô tfles fcwam obj e to do t.lrn<.l r e 1 <~ tj:.,amfln te 

tX'tens;a 1 egislac;;:leo estadttal em S~1·gipe, além de poalurns mt.mic::i-

delimitando áreas pa1·a o uso d~ terras para a lavoura ou 

.i.ncjp.:dmente, como ela se l"elacJ.onava com a quesUto da "or-gani.-

trabalho" . •"' 

Um dos princip<~is pr-oblemas para o funcionamento da 

lavoura, agravado após a abolii~O da escravidNo, foi o do 

f irwnciamento, especialmente de investimentos , t.lffiill vez qt.te os 

471 



corn:mh~t. en;~rn norm.:~lm<=ntf:' cobertos por c:rAdi. tus c:onc:rnl ldo~-:, 

s co•n1o~êr·ioo. No pcriodo monárquico se tentotr estabele~~r 

d~r o crédito h1pot~càrio. Entretanto, as lei~ que djficL•lt~

a execur.~o d~s l1ipotecas d~s prooriedades agricolas , as limi

~tles legai!'> ~.obre n niv~l de taxa de juros que poderia SP.r co

Har'.,da ao!ii ~grJ.cul tores, a possibilidade de obten10~o de ,lUro!ii rnais 

n' c.anccss~o de> crédito ao comércio, crédito pessoa 1 OLI 

na subscriç~o de titules da divida p~blJ.ca, dificultaram de 

sQbre..maneira o desenvolvimento do cr-édJ.to hipotecárJ.o. F'or es!iklS 

ra-zOes as oper"c;Oes de crédito agric:ola envolvendo montantes mais 

e levados eram normalmente lastreadas em titules de propriede~dr> de 

esc r.:-vos. Após a abol ic;:ã:o dC\ escravid~o, o gabine>te do V].sc:onde de 

OUro Pret:~, aLrtorizou a criac;~o de bancos emissores regic1nais, os 

qaais como contrapartid~ desse privilégio, concederiam créditos 

agricolas com base f?m hipotecas das propr-iedacles r-urais. F.sses 

c t"êditos ficaram conltecidos como "auxilias à lavollt·a" e fi'\ziam 

parte de um amplo programa do gabinete do Visconde de Our-o Preto 

c:om vistas a aplacar diversos descontentamentos, entre os qualc; o 

provocado nos agricul~ores pela aboli~~o da escrav~d~o - 77 

Já no Governo Republ~cano Provisório, com o propósito de 

desenvolver o crédito hipotecàrJ.o e dentro do conJunto de reiormns 

fias institui~l'!es e politicas monetárias executadas pelo Minintro 

da Fazenda RuÀ Barboza, foi inst1twido o registro TorrenG da pro

priedades imoblliàrias no Distrito Federal. O regigtro ou sislenl~ 

Tcrn~ns, adotado originc:~riamente na Austr-ália do Sul• com,;iste na 

c:riat;~o de t.\m órg~c:r administrativo que central i;za o reg.i at.rc:t ele 

prorr-iedadc!3 tmobiliárias . F'ara tanto~ o pretendente <lO r·egiatro 

apreGenta set.\s tit~1los de propriedade, l1ave;,do algLint c:on1'l i to de 
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De.• po~;;u tla 

J.•,tr·o da P• onrico1adc, agora 1 i.vr e de pendenr.:ias. lod.';l u qw:d-

tr~nsmish~O de propried~de, pwr venda, heran~;.:~, ou er.c:nrgo 

no órq~o admJ.nistrativo do registro lmobllJ..'Ir.lo. Os dc;fen-

rer, do sio;ter~') all!gam que a general:.zar;;;to e, lõlc\lS •<J.nda, a obri

.tOI"l.Cdade do registro J.mobilJ.ârio de acordo com o sistema Tor

l(pflS propiC'iar1a um desenvolvimento sem precedentes do crédito h~-

~tec:ár.1o, uma vez que um dos seus principais óbices -- a ir•ct!'rtL~-

8;l quan lo ao rcc:~l proprietàrio do inóvel ou se ele já es~ava f,u-

4i!'ito a outra hipoteca serl.a eliminado. Por·tanto, o Uhtl.o de pro

W iedade imobiliária passaria a ter· Ltma capacicl<nle ciP. mobili~ar 

a p i t<u s até en t~o n~o v is ta. Ad ic.ional mente • segLtndo ot; ad<?ptos 

b s.ist:ema TorTens, se minimizaria os custos de regh>trcr imobJ.ltc.t-

confl1tos em torno da propriedade imobJ.liária.•Qo 

Em 1896, um Jornal serg.ipano af1rmav~ que: "DE:?n tn: as 

primordiais do lento progresso econOm1co e f.inc~nceir·o do 

•rcas:.d , especl.-::t lmen te no No r· te, destaca-se, pw;· seLtS pPrn iciosc.s s 

ltiplos éfeitos, a desorganiza~~o de nossa propriedade territo

seguJ.da lembra que no Estado ainda n~o havia lei abri

•ando 0 r~g.istr·o imobilJ.ário segundo o sistema Terrena, advertirtdo 

porém: "Nas n:l"o basta termos uma lei; é mister qLte E!la t.eja r·oQu

larmen te e>:ecu ti! da, o que acan·etará sem dúvida a prO!;pad d.:1d&> de 

'··nossa vida económJ.ca, de que depende a prosperidade f inHnc:eira • "• <:>J. 

Em 1897, 0 Presidente do Estado em Mensagen1 à A~sembléi~ 

ir;lativa defende <:J, at.Joc;~o no Estado do registro imobiliária b"'-
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o no L>l.st.o11la ·ror rt!ns. chilmando atenc;~o para as vantõ~ÇJP.ns qLie 

ici<wi.;;~ •'liJ desenvolvj mente da lavout-a. PropOe ainda, como ·for-

ela J.nc:çnt~v·"), que• nas tlper.;~c;Ocs com o B.:~nco do Estado, as pr-o-

indao.l~s r~gJ.~tradas dd acordo com o sistema Torr-ens fossem bene-

iddaa rcc~bendo crédito na ordem de 60/. do seu valor, enquanto 

as outras r:?ceberiam apenas 50/. do seu valor. P•-ecavendo-se de 

iveis rcsi~t.Qncias ao registro imo~iliário, o PresJ.dPnte suge-

que o mcGmo seja facultativo, pois segundo o mesmo: "[ • .. J n~o 

ro que, abuGando da boa fé dos nossos proprietários, a oposiçao 

lõrecule com ela, atribuindo-nos antes o J.ntuito de criar meus 

prnra a lavoLtra, do que o patriótico empenho de levanta-la do 

~timento e prowtrac:•o a que chegou, por falta de CLI1dados e in-

ressen dos que se tem arvorado em guias e arautos da opin!~o dos 

conterr~neos,'' No mesmo ano a Assemblé~a Legislativa aprovou 

lei de aco•-do com as disposit;ões do sistema Torrens, n~o sen-

, entret~nto, a mesma regulamentada . ~02 

O Código Rural, publicado em 1905, trou::e um capitulo 

sobre o registro dd propriedade. Segundo o mesmo, no pra-

mál:imo do seis anos após a publicar;~o do citado cód~go, todos 

propr !etários ruraJ.s deveriam ter suas propriedades de>vidamente 

idas, dF-marcadas e registt-adas na respectiva Intendência Muni

ipal. Para 0 reg~stro de propriedade serJa~ exigidos os seguint~s 

extrato aLitenticado dos titules de proprj.edadel plnnta 

tenticada e detalhada da propriedade, rna escala de 1 pAra 

O(( f ~ sobre a extens~o das • •J; in ·orma~ues cu1l turam 

nlJ'nera l6g ica dos terrenos onOmicas, riqueza . e 1'3E)I.I 

Jor venal. As Intendências ~lunicipais deve:J~iam arqL1l.va 1~ tCld<ls as 

1 prop~ietários com o objeti-fnrnla~eJes e plantas fornecidas pe os 
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e .:onfE>CC.:J.úiHII" " pla11t.a o.:.ad.a~>tr.al do n•Lirli"=ipio. SerL.I cqtn-a:1cil 

multa dp 100$0•)0 r·éis, rep~tida anLialment~, dos proprJet~rtos 

• • 

Tudo faz cr~r que esse registro obrigatO:io das proprie-

lllldes rurais locali::adas em SergJ.pe tivesse· como objetivos cen-

Q"llis o estabelecimento de Ltm cadastro para a cobrant;a do impof;to 

Wrritorial rural e a aferH;~o da legalidade das posses, tendo sJ-
• 

dO rplegado a um segundo pleno o objetivo de implantar o reçpslro 

&lobi 1 iário de c:~cordo como o sistema Torrens. A ~1ensagem do Pret;l

~te do Presidente do Estado à Assembléia Legislativa, em 190~, 

alJior• ta nesse sentido . Tendo J.den ti f ic:ado na apr·oprJ..::I!;:::ro i 1 egal de 

terrê\s d<:volutê\s pelos peqLienos propr·ietários dancEI pare:~ a fi'C:ono-

Mia estadual, na medida em que o património público estava aendo 

dil apidado, que estes pequenos proprietários n~o pagavRm impostos , 

e f inalmente, criando um mddo de subsistência para uma popLtlaç~o 

• 
rural pobre e, portanto, dificultando a constitui~~o do mercado de 

farc;a de trabalho, prejLtdicava o desenvolvimento e sobreviv~ncja 

fas "plantations". De forma semelhante o Memorando da SociedadP. 

SergJ.pana de AgrJ.cultura, de 1902, propunha a delimitar;:llo c lote"'

.. nto das terras devolutas para ~ atrac;~o de uma corrent~ de imi-

grantes estrangeJ.ros para o Estado. Além do mais, ao exigir p~ra o 

registro imobiliilrio declar·ar;eles sobre a extens~o daa axploraÇ'Oii!li 

K onOmicas, sobre a riqueza mineralógica dos terrenos e sob~" o 

H u valor venal, 0 código viabilizava a constitLtit;;:l(o do Llm 

tro para a cobranc;a do imposto territorial e, certamente, ~gut;;oLl a 

repulsa dos prc.1prietários. Estes por seu lado, poss.i.velmer'ltli! 

tavam com a fraqueza do Es l:.ado e:.om ·fazer cumpt•ir disposJ. tJ.vos 

con-

con-

trários .aos interesses dos proprietários rurais. Afir1al o Governo 
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• 
• 

i jnped""l n:'(o.J havia C:C':IIl~<'c;Jlli.do l.mpor o registro irnobilHII"io, segun 

dO ns dispoc;Lt-.ivos da Ll:?i de Ten-as de 1850, e nada fazia t:rew qLte 

Q pc~er du governo c~taduAl fosse mais eficaz para impor um r·~gis-

• • 
t ra qu~ ~ l.t:fll de de>talll<vJo e custoso envolveria a constJ. tuic;t'(o de 

utt banco de dados péWn a cobran~a do imposto terrJ.torial .... o ... 

A recusa do!3 propr:ietárJ.os sergipanos em fazer o r·egis-

t ro de suas p:-opriedades, conforme disp: .. mha o Código Rural, levou 

a uma nov-'l tentatJ.va do governo estadual, criando o regl.ütro t.Je 

t odo" os t.1 tu los de propriedade terri tol"l.al na Secn'?taria Ger<1l do 

Governo, c~ través do Decreto N"' 743 de 27.12.1922. Na exposi~-~lo dGt 

motivos o Presidente do Estado afirmou que a legitimidade d~a 

possses de terras no Estado ressentia de dúvidas, po1s mLdtas de-

l as n~o se assentariam em titules legitimes, prejudicando os par-

t iculares e o património público. Ainda segundo o Presidente do 

Es;tado, pela posse incJevid<~ de mL\itos , terras que podiam ser en-

• tregues ao cultivo adequado e apropriado às suas condi~~es e natu-

reza, permanecer1.am improdut~vas causando ~ejuizo à populaç~o ru-

r al pobr~ e ao erário do Estado . O registra seria executado por 

uma comiss~o permanente, qua nt'(o recebe~La qu~lquer vencim~nto 

adicional por seu trabAlho e seguiria, no que fosse ainda aplicá-

ve l, a lei N"' 661 de 18.09 . 1850 e seu regulamento de 30.01.18~4.~~e 
• 

Alguns anos antes da promulgaç~o ~o decreto que c~ntra

lizava o rec;;~istro dos' ti tLtlos de propriedarli2 imobi liáritt~ documcm

t os o·f iciai!; advogavam a insti tuic;;llo do im~UD!;;to terri torio\\1 comei 

f orma de compelir a utilizai8o de terras amricultáveis que s~ nl~n

t inham incultas, prejudic.;~ndo o desenvolvJ.rrent.o económico do Esta-· 

do e o empr"ego da popLtla(jõ•O r-ural que tendJi.a a emigrar pllra outr~o., 
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seJa , ao contrário do inicio do séculn, nesse momento 

os grande~ propri~tàrios de terras incultas n;J!o pnqucnos 

""nt~s de torras pt:1bl i c as que s~o l.denti ficados como c:aiiSélc.loraE"• 

p•·oblema'S econ0mic:o-5ociais da <:i:m.a rural se••gip.:ma. Por nutro 

~o, a falta de registro dos titulas de propriedade imobill.ària 

.-rmitia a multl.pll.caç~o de irregularidades e inseguran~n quanto a 

das mesmas que redundav.;<m em dl.sputas ~ confl1to!õ vJ.o-

lintos. O Presidente do Estado, em sua mensagem à Assembléia Le-

lativa, em 1920, assim se pronunciou : ''Julgo, pois, imprP.sc:in-

vel "' adoç;~o de um tributo que incida diret.;<mente sobre a torra, 

llllilor a que esta n~o continue esterilizada em poder daqueles que n~o 

;;ij~rem mobili::ar a riqLle::a que possuem, facilitando-a a OLitros que 

o emprego de suas energias. .aumentando-lhe o valor 

todos os meios, contribuindo, desta forma, mais efica:mente, 

a pro~peridade do Estado, e concorrendo para o ~livio de ou-

tributos roa~s penosos pelo esfor~o exl.gido do homem. 

Ademais, dessa medida outra mais salutar surgir·ã <Ünda: 

d~l.nui~~J das irr~tantes contendas a que a propriedade de ter-

ras dá luaar entre nOs. porque a taxa~~o obriga o registro de toda . . 

propriedade, •centuando a legitimidade do direito do propr~età-

rio pelos tra~os característicos que cada um tem que estabelecer 

com os seus confl.nantes." ... 06 

Um relatório do Inspetor do Ministério da Agricultura 

dc~sa formo& a situac;ll!o fundiária em SC!rÇJipe : 

0 terreno está preso por tit~los ilegais cle posae, nas 

~~~~os de grandes proprietários qLle n~o trabalham mas só <:~rrendilm-

nes ~ 10$000, ~or t~refa , como meio de desbrava-la para 

r.~ mesmo documento, tert·as dos arrema-l~ em p~sta.'' Ainda segundo J 
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do R~o S. Francisco, cons~deradas legalmente terrenos de ma-

se ach~vam ocupDdas por grandes proprietários que cediam-na 

tr·abalhadores nJrc"'i.S ,;ob a cláusula da mea~~o, sendo estes vi-

da c:;uperexplo,-a;;~o do trabalho e de doenljõas contraidas nas 

Em 1921 o deputado federal sergipano Graccho Cardoso 

Nsentou na Càmara um pro .i e to de lei ta H ando os ter·renos incul-

.e baldios, prevendo a maneira de desapropria-los e fraciona-

em lotes de n~o mais de 50 hectares. Segundo o proJeto se cc

um imposto anual de .meio por cento sobre o valor de todos 

e dominioc; em matos, aumentando-se a aliquota em mais 

por cento de dois em dois anos. No mesmo ano iniciou-se, ti-

amente, a cobranG>a do imposto ten·itori~l em Sergipe. Pela re-

amenta~~o do mesmo, 40/. do valor venal da propr1edade seria de-

ido a titulo de benfeitorias, cobrando-se uma aliquota de 0,2X 

o valor obtido. O Presidente do Estado sugeriu que o citado 

posto fosse progress~vamente elevado e de forma compensatória 

gu.:;ido o imposto sobre a exportac;~o dos produtos agricolas . Se-

logo que o imposto fosse generalizadamente cobrado 

aliquotas maiores, ''Sergipe ficará aparelhado para resistir às 
• 

• 
ses da expor~ac;~o e dos momentos amealpadores e tremendos como o 

estamos atravessando." Concluindo o Presidente do Estado cllama 

~ten~~o para a grande vantagem do imposto territorial: ''N~o dei

' portanto, a terra ertr-egue à gar-antia e resgllardo da pOS!;G 

o fecho das cercas, privando-a do se1.1 natural e real rendimen

que a natureza a destinou, e rer::lamaç-:lro alguma é licito ta

os possui~or-es de improdutivos latifúndios, sonegados à pro

e ao bra~o do trabalhador. Povoar as grandes propriedades, 
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lu·-L.\G mtmn•o, f~:~~mdo por qu.:\lquet· me.iu mais pt·.lLJ.c:tJ •· 1".:\t:iC')-
. 

o pcq JC:no t·t·ub.';l I hador ao sola, com tais m12didas tc:>t·emos dnsen· 

riqtto::a pt:tbl ica o p•u·ticlll ar e a operos~dadt..• do bt•".;H;o 

hoJe t~o rcstring1do entre nOs pela conquista das gr~n-

da tas de l:crrL,~ que es L~ o ser. do mantidas na improdu ti v idatle 

muitns propr~ulárlos.••1ao 

Em 192~, na c~r1mctnia de posse como PresidQnte do ~r.ta-

Graccho Cardoso leu na Assembléia Legislativa sua plalaforma
1 

~e afirmi.IVa: "Sou pelo J.mposto lerritor.t.:-1, pola tr.ibulac;~o d<IS 

t .,-ras baldias, pele.\ taxa de: ma.tor valor da pr-opriedade imôvf!l in-

de! v.r,;lro part.tcLtlar, pelo imposto de renclao qut! n~o pt•o·· 

dos lucros do pequeno trabalho profissional, 

vr.:adativa. dos impostos de sai da e de consumo, [ .... J". !)u SE!J<~, · f•l" 

~''11•r ras serg:l.panos poderiam esperar uma elevar,~o 

~.'l!l<.r..ynif..tcat.tva do imposto territorial, sua incidência proor·essdva 

caso de terras mantidas .tncul t<!.s e, e>m contrapartida, v. roduc;ãCJ 

impostos sob t-e a e:<portar;~o e importae;~o de mercadorias . 10"' 

N<l ll?i que aprovou o crçamc:-tto do Estéido par-a o e:.:et·ci-

de 1923 foram incluidos alguns dispositivos que prop.l.cii'riam <1 

'•1t•l~var;~o do registro imobiliário, a cobrança do .tmposto territo

rial e mesmo de um adicional sobre este. Ass~m sendo, o Presidento 

Estado foi autori::ado "a contratar, dentro 0~1 fora elo Eatado, 

profissionais ou técnicos de que possa precisar par~ o~ divnr-

SP-rvi<:os .a cargo da adnJJn.istrac;llto pllbll.c:a • •. " A dr;mpcmdf!r 1-1 

quantia naceasád.a . para o levantamento e orç;J<Anizci\c;~o cl<l C~t·tõl ~teo 

do ~stado . A contratar a institui~lo de um banccl d~ BLtK1·· 

lic ~ lavoura e ind(tblria cont capital de até 6.00010Cl0$ ~ garclntia 
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.i•woç da tmis por cento ao ano. F.i.nalrnentl!l, 1'oi C\Litor·tz.:~cJc.>, c.1n-

i ,, .. ndo-ef!! .:>u QLie ser i.a. disposto no decreto N'·' 743 c! e 

l:Z.l?22, "a Ct"iar na Secretari3. Geral do Estado, o t·egistt·o de 

OP titulns ~e proprjedade tert· itorial, regulamentando es~e 

de c:~Cot;"do com <:1 Constituic;::l!o Federal e leis exi>;tentes." 

a.Lnda estabelecida uma taxa adicional de 20% sobre o Lmpo . t o 

.l.Lot·i.al, des tinada ao serv.1.c;:o de sanearr.ento e pt· ofiliil xl_. ru-

1, conforme ew1gia o art. 9- do decreto feder·al 3.987 de 

.10.1920. A cit.-d" l<?i .l.nCol"porou um dispositivo regnlamc.>ntando 

cobrar1c;:a do imposto terr1torial, dispondo que a taxa destw n~o 

cdet·i.:~ ser inferior a 3$000, Esclarecl.a ainda que n:l<o se comrn.li'A•· 

a p~ra o valor venal do imóvel territorial as usinas e estabele-

tirr1entos ·fabris, existentes nos mesmos, que representassem mais' de 

de seu valor venal, os qua1s pagariam o imposto de meio por 

sobre a sua produ~ao. Por fim, mas talvez mais importante, 

aliás, repetindo termos das leis que apt'OV<IVafn os 

2n;ame•ntos do Estado de 1921 e 1922, que: " O fato do pagamento 

legitima o falso domlnio, nem isenta o contribuinte> de praatar 

l!lboediência às deter-minaçe1es da legislaç:tc de ter-ras . """ 0 

Poderíamos especular se o novo Pr-esidente do Estado, an-

resistências na aprovaç:to dos dispositivog que> tornatu;em 

0 registro dos titulas de propriedade imobiliári~ e c o-

•r~•nr::a do imposto territor-ial, teria incluido na Lei do Orc;~:~manto 

O 1' to é qlle, uma vez que esses foram apro-ueles dispositivos . a 

O t o Preeidonte poda tmr a aprova~ao da Lei do r~amen o, 

sentido autoriz~do a 

u o decr·eto N"' 74·3 de 

avançar na s~a regulamentaç~o. Assinl, mmi-

27.12.1922 , que criava na Secretat•ia Geral 

d Propriedade territorial no rrstaregiatro de todos os titulas e 
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Entre?tanto, no i'lno sr:•auli~tc holt"~ u . · .. - ·~ Rl<\ liiVI?rs~,o completa de d.i -

:ro nu ri.i.SfJOSJ. ti VO QliE' dcoc: 1 "'rava Ql\'" o t 
- c ~ pagamen o dC? impostos so-

• propt-Aedad~ J.mubili•ria n~o legitimaria o falso dominio. Etn 

Niffts."\gP.m à l1!õsf'mi.Jh'>1a Lii!g,J.sl ativa , 0 Presl.· dente do Estauu apresen-

tau um prnjeto d~ Lel. Vl.sar.do a aprova(;~o do decreto N"' 71:>0 de 23. 

01 .1'7"23, que e:~pcllu.l. regulamento para 0 · regl.stro da propr1cdade 

terr1 toda 1 • r-o ti f i.::ando a reda.;-_ ~o do seu art. -'"'8, qu~ · 
~ pa~.~ar J..n 

ser a ~egu1.nte: ''Sem a pro\·a de estarem as propr·iedadcs IP!]lStr•a-

das . n.ao 'forma dos te regula111ento só pcdP.r~o 05 ta bel J.:'tto!li 1 avr·•lr os

Cf"l i:uras d:; t•-ansmiss~o das di tas pt·o::n-iedadPs, OLI que 

c:~ q~•a.lqut?r Onus, e os oficl.a.ls de registro gf."rê.\l dt.' hipote.•c'"s 

transcre\er a al.l.enac;~o ou inscre•er o ônus, quando o .lmpos;to d~ 

transmlss~o inter-v.ivos for P""go ne~ ra;:~o de 12Y. e o rel<~tivo .ti 

transe:ss!lo causa mcrti.s, e aos Onus reais, com um acr-~sc:J.mo de 

301, f!.=ando 1.sen~a desse acréscimo os 6rf~os." A Assembl~~a Le-

915lac1.'a fa1. convocada extraordinar;amente, através de decrelo do 

Pres1.~ente do Estado. Entre suas just;sficativas para tal convoca-

~. o P.resl.dente listou o "conhecimento dos d1versos regulamentos 

u pedJ.dos pelo Governo, em v 1 rtude de autor1.zac;-l!(o legal." f\ t'lene;a-
• 

vem do Presidente do Estado fol. enviada à Assemblél.a no din 11 de 

· ~o legislativa escolhida llarço de 1923, .tr~s dias após, a com1.ssc~ 

PAra emitir parecer sobre o proJeto do execl!tivo aGssim se mani-

f qL\e O al udido decreto foi baJxAdo pa-
ttstava: " [ • .• J considerando 

Propriedade territorial, é de p<~rP.c~r ra reguliilrizar o registr.o da 

que o mec;mo proJeto~ i d G 
trâmites reqimentAis, seJ~ apro

segu n o o 

Vado pel~ A!'Ssemhlllli.t~." 
No dia anterLor~ por proposta do depLita~o 

l'lanoel Dontas, 'fc>i aprovada por Llnanimidade Llrna 

que o govP.r·no dCJ Dr . Grac:cho Cardoso "altamente 

mo~~o considerando 

se recomenda pela 
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\'Ç'\1. c.ancJ~•::incJn 

o!i rtr:.;tír.m:; de povo r-l:'rgipano•· e 
manifestav~ apota P. franca sol i-

darJrdac!e ao~ Sr>lls a lo•· governam t . • en a1s. Em 19 de do mesmo 
ano a Assemblé'lC\ j~ hCIVjil apõovado e o F'res1dente 

N~ 841, aprov~ndo o decreto N• 7bO ele 23 . 01.19?~ 
~-' d~nda nova reda-

O artigo 28 do cit~do d ~ ecreto, obJ~to do re-cuo pres~den-

cial e da ráp1da ~provac~o legislativa de SLt~ = nov~ ver5~o 1 origí-

n.Jr .1.amen te estabc-lecja: "S em a prova de estarem as 

reg1stradas, na forme~ deste regulamento, n~o poderao os tabeli~es 

esc r 1 tur as de tr · "' an~m1ssao das d1tas propriedades, ou que ~~s 

grave.n com quaisquer Onus, e os af iciais do registro gPral de hi

potecas tr-anscr~ver a a 1 ienac;~o ou inscrever Onus, sob pena ele 

responsabilidad~. Parágrafo único. Sem a mesma prova n~o poder•o 

t amtárr. as rQpartic;eles estadt.1a~s processar requer-imentos ot.t qLiéüG-

quer papéJ.s que dJ.gam rPspeilo à propriedade territorial". Ou se-

ja, criova uru mecanismo poderoso para compelir os propriatár-ios a 

apresentarem e registrarem seus ti tu los de propriedade, fJl.anta dil 

propriedade, bPm como dl?clara~eles sobre o valor venal da m~~o.moil. 

Sem esse rêg1.stro n~o haveria possibilidade legal de formõlli:."ar 

transmiss:llo de propr1.edade, de hipoteca-la, ou de qualquer pag<~-

vers:to do 
llento de tributo incidente sobr·e a propr.tedade . A nova 

artigo ~8 do citado decreto, convertida em lei, n~o cd<~Va obstà-

cutos 1ntrar1sponiv~is ao registro de posses 
ilegais, ot.l de s~1.:1 

pe ~ aLitoridades estaduais, 
·~nér.cia sem registro junto .. s 

umii\ ve~ 

· transm1tidAs sob di-
n~o registradas poderl.am ser 

v t d par- i~so o pagamP.nlo . 
vrs01s form<Js ou hipotecada•, bas an ° "' 

com 

a ~ inter--vivos ou causa mort1.s, 
~ • .,filcimo, do l.lllf'O&to ele tr·ansm~ssâo 

482 



r·oc...onhncel1 tnrJa;. 
A~ J10SSI?s 

• 
te adqui r J.dtiS, th>i<dt! que Ein P<UJasGem 

i l l'IJ 1 t imnr; ••n l e•- J ormr:-n-

t cun a cl.:.~ n ru· 0 

riiS púh)JC;II.i e quA 1 é\ 
dm ter-

t~r r<m privatlll 
feito de acordo cnm i\ nov.a legisl ... . 

acúo , perm~tindo pnrll 1'ut11rn 

do rn tr t mtln 1Q 
público. ,I J_ 12 

Umn nov" tentaliv~ de criar 1 · uma eg J. sI 01c; ~o <&llr.mw:m ta 

eHct?.Z ~obt·n <1 por.st.' e LH:;o de ten·as foi fei t" pelo Pr·Pni rtr.•n to tia 

Estado . l:m 01 dtl ACJoato de 1925 , foJ. editado , ad rofen.mdum da Af:

semb l éiiil LP.oieli-•tiv,:~, o Decreto N"" 904, baixando o rPiiJLilo:~monlo pi'.l

ra oa &eu-vi c; os ele tc-?l"ras, nia tas e estradas . N.:~ e~:poSll;~o LI e motJ.-
• 

vos, o rresidcmto elo Estado apresenta as seguintes Just.l.f lCcltivn& 

par" o c J tarJo llet.: n::1to : " A tei'ndendo à conveni~nc lll do pr lllõarvlu" "''" 

terras da dom1n 1 c, do Estado e a de organizar dcfJnitiv~montQ o 

respectivo sorvic;o , por mG~noira a resguo:~rdar o patritfiOrdo t. rr1\o

rtll sergipano , tloscurado por &ucesSl.Vi\!. admini&tr ~tlctJ nutlto C1 no 

abliOOCI C, por J to 
• 

~. enormemente desflllco:~cJo:" co1bJ.r ii m<~nutonçto do vnetns 

~ • liao P""" oo tJ tulml ~u~ do terras 1ncult~s: criar oaran 
laol-

Ueos .,_ lnt>tLI:Ulr 0 registro Tor·rcno 
..... proprioclndo t:orr·J.torual; 

dn 

dtiG 
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r une i Clllúr l ''"' 

N<-• 

",04 de Ol.•J9.192:.\, •·cpotiu a vorsbo Drig~nal do artJgn 28 (j("' 

Cr
eto No 7t.O dCl 23.CJ.l.l'i2~. ou !!!e 

Ja, proibLa ~ transmi8~~o dn nro-

pri4ldade ou h i potm:a dil •noGmél, ··~m 
J quu esta ostJ.ve5nn pravl~nu•nta 

ri"i~,;tradA. n racL1o yuvnrnMnli!ntal roe- • • , 
" 1 r.ope " 1u • Em ffi t; llCWIJUIIl li Aliilu:.•rn-

bl~ia Leqio l .!l ll v a d.llarf.:~ LlC? 08 . 1 o. t 97.5, 0 Prli'\õi ··~n t..~ _,0 "'- ..- u l!ol ôiCIU, 

BqllC i ta • i'lJ't'OVI'It;;l!o r!CI ciC'c:reto. propondo E'n Lr~nt.,nto • 'l'oWol mo I hnr 

ror.Ulilrid<lldO Uln I'>Uil OXIZ'C:IJ~l!O r lõej ê'l al tet'ê'ld ., n d j i .,. 
.., L, " .!lpC"'• ~ .. CI cunntnr,tn 

do ar\:. 94 ••. " Cv.l.tJI:'!nl:umente êõ "melhor rogLtl.:\ridiltJ":l om CLil• fl)(Ot~ u-

c"o" lil·l l:rntJw:iu, como na LQi N" 8"J. de 19"' .. 3, •• ., em pormJnn~o cl~ 

tl.lllllmius:to rio pn.í)J I' iad.:-1dt1 e reg is t r·o dé' hi peteca th.? t..cwr~• ,,~o 

leq I Umad a e, li DF• ti li q1.1e1 ht.IU vus;se um pagurnon to do mu 1 t.l&. Ccnt Otl to1 

tamllst:Ulllç-llfo foi n dec:rf1I:O .aprovado pelas Comis&.tltt'l de Fll::llndc\ 

Orçamc11to, AÇjr.it~ulhwa., I11dústrioi't e Artes , CcnstiuJ~~o 11 Pod"r"•• 

JW1tir;11 o L!'!'O i :a 1 &u;~o , um (19 . 1 O . 1 925 . 5endo o mesmo prom•J I gndo &:omo 

Lai n" 936 do ~1.11.1'72!.1 . u ... • 

A ru~iat~ncla doG propriotirio5 do tRrra• om rolo~to 

registro de f!ous ti tul os clm p r opr iodade' cobrenr;a do J.mpo•Lo 

blr+clo lUa pPrmt\nOnc i a 1Wm cul \:i " 0 • d& 

leio 11 '""'nAnt:iA.t" de .~g\.~ 1, poPrace n:to 

pro-

•r•h~ f lnroaproForv.ar ll• ., "'" 

ter oido muito ruldo~a, ~ o• 

484 



rr.gi!;';tro dos ti-

c:oroné3s se 1 -

r r:>m.:lnc:hamentCl 

d 
cumpdmento dn;; d.LGpasi.tivos 1 . 

o ega.Ls e na expec:tativ~ 

Asse~JbléHI Legisli\tl.vc.; atenttaria os dispositivos 

Esta além de tnr, 

gariam o rcqJ.stro 

como vin.os, suprimjdo os djspo~itJvom 

de titttlos legit' 
~mos de propriedade, 

governo condic:;eJes materi<üs e humanas para aparelhar a 

de que 

drásticos. 

que obri-

Ptlbl ica enc:ar1 ·egt1da} entre ·outras c:ois~s • do · t 
a r~gl.s ro imobillbrio. 

~r outro lado, parece que faltou ao governo a capacidade d~ 
c.1Vô-

liar <tS di fic:uldades qtte> criara à legi tima;;:ll'o das pos51 e~';, na mt~dj.-

da em qLte apenas posses anteriores a 1850~ tihtlos de propriedadi" 

reg1strados di? acordo com a c: i tada lei e seu regulamento, ou pos-

ses mansas e pac.t·ficas com culturas e morada habitual seriam legi-

timadas. Possivelmente boa parte dos proprietários sergiranos n;!;o 

poderiam atender ~ssas contJic;eles, além do que o próprj o ret;~h;tro 

ao exigir entre outras coisas uma planta detalhada, poderia ter 

custos elevados e suscitar disputas adormecidas por tróguas tllci-

tas. u.a 

Efetivnmente, n~o obstante a persi~t~ncia do oovornc fl~-

tad titLtlos de propricdildc rurnl, Ual em estabelecer o registro dos 

das 5 grandes prcpdr.•l:6r·ioB --
e)(plic:a(j;i!Jes de sLtal:o vantagens para 0 

a 1 crédito hipotecário 
mobi 1 izac;~o de c;,tpi ta! s propiciada pe 0 

da-

~envolVido através do registro To1·rens -
nu2dioa Pl~o- e peqt.Jenos e 

Prt •• direi toa de thurios -- a SO\JUran~;a qLtcmto aos seus 

'"' . t l.. al sob o ponto de 
.. ,Bbmo d • d d irnpo"'tc:l t"•rrl. or ' " A supor·J.or·i aclt: o "' "' 

5 resis-
Vlüa proprietários sergipano 

uco110mic.:o o da eqtlidadE, os 
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dO!,; t 1. tlt l us 

te allr~nrlor,,,,.:Jo, < ~"'ntlo 
escal~ e, poste-

!"iormen • ·• cons~d~rddo despesa 
1n~til pata os 

tl·cularP!'i ·~ podc~n=s público- N 
~r •· o governo do 

PresJdento Manoel 
tas toi m:tinta <t lnf>petoria de:- T 

O~ erras, Matas e Eslrad~s e d!~-

d o rr.specttvo 
pensa o pessoal. As justificativas 

ale.; Pê\ r a tal 
· ~m do.Gde a ner. t.::fiS.l.dad"" de cont ... .;bral'\11 " - enc;; ao do gasto PLtb) 1CO .:~té 

atirmac;tiP.S de que o reft=t•icJo órg~o n~o vinha correspundondo aos 
finS para que fora ct iacJo, qlte os servir-os 

~ atrlbuidoe; ciO mDS01i10 po-

danilm Hcêlr a cargo ela Repartit;~o de Obras Públic:~G 
"' e que 

e:ristencl<~ n~o sAti!·>f<'IZ.ti'l o interesse públlco. 

A legisla;~o sobre terras sergipana, na PrJmeira 

bJ!ca, foi fortE'mente inspirada na Lei de Ter-ras de 1850 e, como 

esta, encontrou resi!:itGnc:ias e desvirtuamentos que a destinaram 

categor-ia das leil3 que tiveram apl1caç~o seletiva em seLts dispo!li-

tJvos e no rec;guardo dos direitos de algumas camadas sor:iais, mas 

nllo no de outr-as. A primeit-a lei sergipana inspirada na L.ei de 

Terras de 1850 foi edita da em 1901 e regulamentada pelo decreto n"' 

505 de 4 de lJezembro do mesmo ano. O c a pi tu lo 1 do c: i tado decf'ltl<J 

tratava do ser vit;o das terras públicas, o qual 

10 1 1 d medJd(o, leiÇJitimaç~o o ra-
c us w~, "da r·ev1s~o dos processos e .,. 

vat·d 1 e i n"' 601 de lEI d& 1 ar;:to, r-oLtli:::adoa em virtude da 
Sa lc.•mbro 

de 18 estiverem ainda psndent~s 
50 e do res~ectivo regulamento que 

de dec i 5~0 " • • ,. .,. 

· de 
A Jndt?'finic;:leo de um coi~po próprlO 

• 

um~ marc~ 
" cons1:<~n te nas diversas leis serglpanas que 

ou 

de terras p~blicas e registro 

d mo"' c i ta r· 
Vl. mos' po e .. qt.te já 



416 du 11 de Outubr·o de 1 901, que n~o crlOLI um 

,arpo p~rmanonte do iun~ionArios. Apenas se pr~v • ·"" d ~ ~., qlll), qUi\11 O 

o stado f o
sse convunlen1:t'l, o Pt·Pr.idente d E nomo.•r·i"' um agente d,;o 

rec:oni11:!C:ida compt~t CnC1<l p<)ra 

terras e da vorifl.car;:l!o, medir;ilo e 1 egitima~:o de poss~cs, om um 

ou mais municipio&. Adicionalmente se deT inH\ os aux111arer. no 

pa rl.mOnio territorial do Ent~do: servic;o de ten ••s c iibt.:<iib \.lo l · 

al os "gentes úo ministério públ ic:o, b) as autorJ.d.ncl~s 

c:l os .;~gentes 1 J.sc:ais. 

O capj.tulo II da·citada lei tratava do domlnio pOblico o 

parucul<:ll'' e clil leÇJit.i.mac;~o das poso;es. SerS.am cla!üsi'ficC\da~~> c t1mr.r 

terras devolLitas lod~;~s as que n~o t1vessem ti.tulos do nc:or-do com '2 

Lei de 1850 e ai' que n~o se achassem no dominio par·tJ.c:ul é\r por 

qualquer- titulo lagitimo . Nesse sentido se abria L.lrn<l wrec:ha pan~ a 

legltinla~~o de ~propriaç~es de terras públicas n~o feitas de ac:or-

do com os disposit.ivos da. Lei de 1850 e seu r·egulamento. Estas se-

r iam, segundo i\ lei sergipa.na , as posses constituidas d!:! t1oa ftl e 

que tives•em cultura efetiva e morada. habitual . Neste caso~ no 

prazo da um ano, 
0 

po~se1ro deveria requerer ao Presidente do 
. 

t ado a legitima~~o de suas posses , o qual martelaria proc:::P.dtw " 
\10%, 

di~~o. remetendo 
8 

peti~~o ao agente nomeado. Este por 

após comprovar a cul turL\ efetiva e moradil habitual' n•õlrf.llri" 
claloll 

e hora em que rlevtwia comt<r.;a r a medic;:::Co , divu lgando-a r:om 
nn Loc:tJ-

dClnc:ia de i dJ. ~s ·~ .c: i tando os con1'ron tanh~s po,• 
qu n::e .... ~ 

cd i t" .t s • 

0 1 confrontante~ se julgaasem prej udicados 
medir,: tio, pod&>r!Sim 

máximP de J~ diAs . A 
rtc:orrGr· ao Presidente do Eütado , n o prazo 

d 
. ser embargada, com 

flcili:.u do Prws'.i.dente do Estado poder-la 

EG-

me-

5o 

IUIIp · d ' onEtvo, no p1·azo da dez ~as . 487 



O c~p!tt.tJo 111 trat· 
<iVa dê\ vend.'i\ de 

t a.z ra t;on o m~Gmar; dt•v·~riL'Im 
ser demarcadas e 

cm lotes 

do Eslatlo . Os 

compt•a, ser1am vendl-
doS eon hastn pública • r i nal mc:-n te • V1sando 

a conserv~~~o das torras 
públlCéiS~ SC' previa o dE>spejo dos qt.te se 

apossassem das mcr.m<.1s, 
com perda da!, IJenfQJ.toriüs e~:ecutauas im . 

. ' posJ.c;~o dr! s<~nr;Ocs pc·n~us 

e satisfar;~o dos danos causados. Para tanto 
ficavant encélrreg~~os 

O" d2 1egadob e tiUbdelegados de p li 
~ 0 c: ia' 05 p-romotor e•- púb 1 i c os 

05 coa.entcs fie;r.ais . E muito provável qt.te t 
ans autor1dades n~o mos-

trassem gr·andf! ~mpentlo na preservac;~\0 do pa•Lrimbnlo publJ.co P qLte 

as terras LlevolLttüs fossem apropriadas por \lJrandes e pequenos pos

seiros. Assim~ em Mensagem à Assembléie~ LeiJ)islativa. no .;mo de 

19251 o Pre10!donte do Estado lamenta o desc.ut.i.do das administrac;bes 

anteriores na pr·eserv.,u; â!o do pa tr iintln i o imoJ.o:i ll à r i o públ1co, o qw? 

• 
tena, inclusive, prejudicado a absorc;:Xo de imigrantcli estrangei-

ros. A1nda !:iegundo o Pt-esidente: "Percorrend:o o inter1or, aqui 

ali, se me deparavam extensos trechos de terras que me informavAm 

pertencerem a eréus, t:sic] mas que pela cJ.r.o..mstancJ.a ae se 1gno-

rarem 05 nomes dos donos e nâ!o atestarem vestigios nimio• de poo-

se, me pareciam inteiramente fora de qualqu"!r dominio comum. !"Ide-
• . 

i de e vt.i/ltos aldeamentos, sem 
mas, hnha notic:ia da existência " 

sido as respectivas to1•ra$ 
que, depoj 6 u~ desaparecidos, tivessem 

Pre~inente relntA a obJ t 1 " Adian"ln! o ., e o de a] \fuma providti'ncia lega • · 

inautuic;~lo, atrlilvés do decrr•to n"' 818 de 
@4 • 07 .1923, do sorviyo 

1 atas mesmcils • .. •., e 0 registro gera 

E~Ga 01edidil lagal, como a 
. ·• •xamtnadafi, n~o pa

s dem.:us J"' "' 

ro~ .. t · d 5 Ass.iJll 
Q ar surtido oe afeitos de~eJa 0 • 

sendo, em 1926, o 
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to,. do munJ.c l.p:i o du C.:.mr10~ 
e~"' - J n spe 'lo r :l ;:t de 

de-

por rnLI.tlas 

560
.,.,, qul:' nl i.;\s dcl~·-· Fl:'fo t:~m 

P"' -. o menor tJ tu la e O!> qu~--. d!? fora 

V
,

0 
chegando, v:Oo tr·;;b~l hando do mes 

o mo modo e se apossando 
C" 010 

denomlnac;_ ;llo de trlrr~no rio hen~u • q ue assim reputam ser de quem 
e,. e~t~b~lecendo-~e con~lnwsm t qutz > ''- = en e questiúncul,~.s, " ql.t~:t né'lo c h o-

O fOro iudlciário, ma~ ql. d~ garm a ~ te ao n~o pequeno tr<-"IJ« 1 ho 
~m 

mod<ll;eles pelas .:llttorldades poliClals no intuito cie evitar conrJ.tto 

entre tais possu ic.lore.s ." l"las certamente um exemplo mai• contundRr•-

te de como as ten~iils pt.:tbl1cas eram apropriadas e comei" C i ali:: ad.:~s, 

S~m qlte as autorj d<:ldes pt.:tbl icas tomassem · d·"' i 
c prov1 ~nc as concretas, 

foi fornecido por um cnnúncio publ ic:ado segLtidame..nte no Dià 1~io O'fi-

cutl do Estado de Se1•gipe. Se informa no citado anúncio ql.te Al"thur 

do Amor Divino tlesej ari.;1 vender na cidade de Lat-anjeiras "dj,vers.os 

pedar:os do ter-reno de volup-to; [sicJ quem pretende;- comprar, dJ.ri-

ja-se ao anunciante à rua de Laranjeiras no 42 que o mesmo garante 

fazer neg6c:1o. "-'- .._. 

Um outr-o asp:?cto abordado pela legislar;:to sergip<\na foi 
• 

0 das formas de utilizar;~o das terras priv<:ldas. A possibilldarht de 

t ra~ mantida~ 1ncultas 
se taxar com al·iquotas progressivas as er "' 

f Pelo deputad- 0 federal e, poal~riormen-
Dl, como vimos, defend1da 

d Esta medid~, entretanto 
te, Prt!sidente do Estado, Gracchu Car 050 ' -

nto chegou a se concreti·;:ar no texto legal, um~ nem mesmo 

foi intensa a r·es1stêncJ.a a simples cob r .;tnc;a do 
imposto 

vez que 

ter ri to-

r tal . os i c; :llo à a a l iqLtotas quo 
e, certament~.J, maJ.s furiosa ser~a a op · 

Vrava11 • t as sem progn.•..,niv.lmente as ·err-

ttdo lalado JLtat.iiica en1 Mensagem à 

1m~a o PreeidGI1-
baldias . Ent 7~ ' 

blé
•a LegislAtiva a ado-

As~em "·'" 
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. -'e .... ~n.:~ , .. 
t.1 \00 •• 

rrc;;í.d:;ntc: .,, r.nr~lcmpl amos, 
' e 0 ,-

·' 
;QrvLndo de ~ol1.as. 

o~zse tatrjt6rio sairam ~~ 
~- peque;;os 1 

avr~dores e v~o Ge-

d Pa ,'\ o Sul t.Jq PaJ s, 
q-~in D ~ procura ce servL~o 

• o~ 
gr!col a,, por fa 1 te\ de lavoura em que se possam ocupar.'' N~o nb~-

t~n~ manifesta~~ab c1~ descontentamento com 
a in tervenç; !:lo flÍih 1 i Clt 

oas decisCJu; pr1vad<1~ de co~no utilLzar maLs 
racior1almente a tc•rra, 

~ lel fui cprovi'tdc\, O pr-incLpê'l ar-gumento amresent~·•o Me•lo ,. .,..., , ·~ Governo 

e seus .:·Jl,3clc.•s foi o despovoamento da .,.011 a 1 · - n.w a se 1·g J pan ,, ern da-

rorrencia do substittti~~o das lavoLtras peJa pecuária. Saaundo ar-

Lioo publtc<tcJo num Jor-nal loc.;\l, o Governo ... ~o pretemd.ta corn a cJ-

tad.; le1 cr1at now1 ·fonte de renda OLt obrigau- o: pr-opriet~u-.ios "' 

cultlvarem somente c .. ma-de-alõúcar ou algod~cr. Ao contrêlrio, " o 

• 
~eu objetivo muito ma.i.s elevado e genuinamernte patriótico, foi o 

de compelir o~ prop,-j otários a aprovei tarel'l os Ltbérrlmns m<•s~.'lpt~~; 

que possuam com a plantac;~o da cana de a<;úc.i~r ou com culh1ras ou-

lras que melhor lhcE convenh<'lm P, meus do que tudo, a de jmpedir 

que o no&so Estado seja transformado em fiDrmidávcu. latifóndios 

improdutivos, para gáudio de meLa dúzia de propriotàrio~& opulen-
• 

lo- d t~ab~l h=--'--e"' rt.ll"õli&. ""'cri ficA-., e P.sgra~é\ dos nosso!> pobres • ., ~........ -

~sno direito mais s~urado de todos 

A 1 i b form ~ de t.lti1iza~~o dE'! 
eg sla~~u se re a • 

L em 

Preced-. t Ltma cnl-ta régia ter·ia proi-
"" C? no periuclo colonial qLiando 

bitlo a d d 1 égt.t<ll'l do li-
PE>I u.\ri a em tel-ras localiza as a mePtDS dF.l e:! 

t 
r diverGe~ 

CJ~ill, " d JfiiSl nt.tadcl po I!UU~ dC)C:UIIIP.IllO 1 egal menc.i.Oné\ O OLI . 
~c1 eptre 

ll'lor vis"'o de- c 1 c:~ r a $apar·c!lc;'• 
" 6 P<~rncc;o tuor c;nn!llo 1 i dado umê' "' 490 



dOl!> 
1 lo:JI"de,; ~ . ..15 • 

fla-dc-ar.;(•c<~r -- u Llu t r o dQ r: t':ol-

O -
le!tor ~ ~credLtar· quu G~sa~ at• .d 

condu<:em 
~vl. ades eco-à · • • mtcas Sl! r~pillriam 

$llwam<'n te c que, 

co·no 

num mesmo mu~·c• -••L -Pl.O 

a lavoura. Estudo- . 
"' ma1.s. recentes: 

nC'Io 

ou que tiveram 

Que .:;. ab:o! '-' t.::~ separac;: ::to em apenas dua 
s grandes ár~~& geogr~fira~. 

de.:t1;:adas Ltm.:. ~\ po::cLtá t~.i..:~ e outra à 1 
avoura, é uma s1mplificni~O da 

real 1 dade. Assim l'lc::mol" 1 Con-G!a de Andn:~de demonstroL\ que den l:.ro do 

sert:lo vár1as àt e::ts "p<õlssa ram a ser cet-cadas por grandes valados 

chamados "travessões" qLlli! set·viam de limite entre a c\rea agr1~.;olõ~ 

e a de criaco~o . Dentro do travessg(o a agr·icLtl ~ura era fel ta 1 i vrt?-

~qente e o gad('J só poder ia ai pet·manec:er, se cercado ou preso; fora 

do truvess~o a lavoura é que era cercéoda e o gado pod1i< 'ficat· sol-

to, 2111 campo ab"!rto, desde que a área era reservad.;. à pecuària." 

Acr2scen~a CJ autor que, pof" vezes, a defini~~o dos limitas entre 

as dua~ áre<~s P.~tava sujeita a influênc~·a das estar;ttes climtlticas 

tu do poderio polit~co doe; "coronéis" locais."-"" ... 

Schwar·tz dPntonstrou que o conflito entre 
lclvoura de.• 

cana e a pec:utw i a 

Que os 

Ó vo Ei.niAt1Cl, seri~ inevitável 110 Rec nca 
umi\\ vez 

can.:~vJ '-l!.!õõ, i 1 geralmente nDo eram 
no periodo cola;1 a ' 

Ct"rt:il-

dos , Os t sen 1o ,~c:>s de engent1a utilizaram i • 1 , 1anci~ politica pa-sua n ,· ~"' ~· 

nLtma fal~lF.I de até oitenta q~ti 1 ómetrou 

· e o1.1tros 
cor.La E .,~_cess;i tavam de bol.S ' nlr~;~taltto, os r.Jngenhos .. 

d. tada 
~•i, ctp Cllrga u nem trJdõil•i .:>.s tert-as localizadas na 

ani .. 

fal.Xa 
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am ~dmquAdas aa cultivo ~a d cana- e-a;úcar. Assim a proibli•o da 

;.,.peuárlAI na Zona ti.:.~ l'l.:~t.:~ n~o r i .,, o seguida ê risca. O autor apresan-

• 
loc;ü i zada no SLll do RP.cbnc<wo, na p.:~r·6-

qula de Saub~ra, d~dicada ao culti•/o de di man oca ~ à )1ecuàr 1 a. • '"""' 

A partir do exame dos cód1gos de ~osturas dos municiplO$ 

•er·gip<~nos constatamos o segu1nte padr~o: a) nos mun1cipiou ondfi' 

predom1nam a lavoura, a pecLiària e criatório de outros an1n1a!~ G6 

' perm:llid<l se os fiiE!Gmos forem mantidos em pastos C.P.rc.:1doa; l.l) 1106 

municípios or1de pr·edominam a pecuária e criatório, a l~vour~ b 

permitiria~ dFnde que c-ercada, sendo os animais criadoç; r;oltoll!l c) 

alguns mun.i.c:lpios delimj tam áreas dedicadas ao cr1.:~t6rio dn'> ~11-cao 

dedicad~Q à lavoura. Nas àr·eas dedicadas à pecuária é p~r·mitid• a 

l avour.>1, detr.de q1.1e c:et~cada. Coexiste a reciproca, iGto e, flcl!i t11~u-

•• ded.i.cada51 à hwout·a ae permite a pecuária, desde ql.le cerc:adc'l . O 

. 
c:arcamcm t:o dos p.a1ntos ou das lavouras se c:onsti tu i c> num custo qu11 

• 
podia invibializar ou dificultar o desenvolvimento d~ r~sp~ctiva 

ativldado nas áreas onde este era exigido. Por isso a demanda por 

delimitag~o das áreas para a pecuária ou lavouras e a fixaç~o dos 

seus limites foi obJeto de intensas disputas polit1ca5 ontro cria

dores e lavr.ador~s. Evidentemente nos principais município• dGdi-

cados à lavoura, parl.icularmPnte da c<ilna-de-ac;úcar, 
• 

Dr a 

~ d do obrigatória a cri~~~o om pa•los c:nr-n.,o core.:~ a, sen ? 

.;mi mais qLte fossem encontrados dani f icantlo l4VOllr4.1S 1 ll'tJ-

t evam sujellos à cointa, sendo normalmente encaminhado~ ~o C:Lirr~l 

municip,:ll P desde qLie apris.i.onado pol'" agentas ml.lnictpLiilll, ou ~lf"'lo 

pr oprietArio da lavoL\ra, acompanhado de t~stemunha•J, O proprJ~t•-

r i cJ L·m~ fOLilta e cobrir os dano• c:aUGQdou . o o animnl deve••·i~ pagar • - • 

c .. "'o ua rtlC:LI!illr.ISan, 0 nnimal seria leiloo'.1do e a receita obtida pw-
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oa dano. m a n1ulta devida aoy cofrGs mLJnicl~iois. N~stos 

o6 no•mn!mc•nto ní!to huv~a áreas onde o criatór·to f'Lttlct.!'P 

mu-

sam C:C'I"Ccl~. E o Co'lt.o, por· L'.:emplo, dos munjc:ipio~ de J;'lpolr-a

IUI:IIa , Divtno f'.:~ç;tor.'l, IH.-uz;huC?lo, Vtla Ct'"ist1na, l'l<u IILm, [•·plrjt u 

e EHtarlt"iB , todo~ lo~alizados na Zona da M~tn . Abainl, o r6 -

de posturas do municipio dQ Riachuelo, do Ano clr 1902, oo trl

quo nin~Liém poclerJ.a t.er gad::> sol to em ter re1 w~.o c.J or. t.in .ntlo , 

5Rn• ter pa~to legalmente constrLiido. O pncto loQ n lm·~l 

GXi;llt• '' Co!cll 1'J.c:"'c;~o dr• cercas de nramc 011 dn olltt ta mn 

de for·m.:~ u impeo>úir ·.:~ 1"ugo dos ani.m<1i<1 para :1rr.H1t1 dr• pl •• n 

t &t;t!e5 . ClLIS•t r Lt> à cJ~·f in.tc;.~lo d.:~s terras pr6prl . .:\S p<ll"l \ n t. ul ll "", ,, ,-

••• cótligt1G o;'to poucct o:q1liCJ.tos . O d'"' E;:;tanci•'• pr11 t• l1 1'1•11Jh,, 'p 

t .abelecia tpHl sl)rie.rn le1·renos próprios para o c.ullivo oa quo •.o 

r acomen das;oom pra 1 a ubardc:~de e os que se encontr-as ... .-.m devo I ulo:1. Ou 

••Ja, po.,E.ivt•lmenta todos os terrenos tradic.1cnalmonto uU I i :: oldCJ'll 

alP.m dot> devolutos que .implic.1tamenlc.o s:;t> rl'!sr>r "VCIV/1. 

r:fldiCJO do municip.10 de Laranjeirc.s, llpr ovndo no ;mo dr 

1~11, proibia a crillc;:llo da C~nimais sol tos nos t,..rrenc•~ tlolltlnf\dtJj; 

As pl antac;tl,...~; c remeti.:~ p<'!lra o futuro a tlultmilaçl'.to das tlroliG pró-

est-'ls. "-"'"' 

No mllnicipio de G,"'\r<Lru, pelo contrário, para cn:imllr ( I 

i ~- ~rl.O qllrl o 11or· J C: III l n r JH o-que invadiD~e ro;~s, ser n ncce.n~ 

que a mesma es Lt..IV•I cewc.o\Cia c:om ccr·r_o ror te n ll••· 11 cl l d 

Od i g <J de per~ lltrll li c lu 11 11 11ll c I J1 I • rltl 
sr.mellto"'lnle ~<'SLi:lbrJlec1<.~ o c 

l·'cwl:<:~n·t.o. nw>S~!~' rnltnic.:ipios ii J~tvoLirll t.ó podrn Qur· do-

-' Llrnr:l Vt'l:: C.JIICl C> lJoHIII !Wé\ I I l ll dCl 
'WIIHlVt.l i VI.cJa r lr•nt.n1 c.Je fli"C'<Hl C131"Célou;\S, " 

1 I 
• 1 . 

1
.,. ~1 r ·• rir•t .,,~lo~ at'rrm rE.l!l[lCIII ,,\llJ J I .~;\tiC1' 

t u , 11:J<0 pC.I( l'riC C1 I"C:'I I'·' ' •·,.. ' < . • 

'"'~"'"n ttlal ~ 1 d ., ror .... .,.l:e Eel:e t1.p0 un ~~~ .l.t'l li l 1nli I 
.. R I E\110n c oJ.LitliC\ no ·~ • . 

\\o I IJ 



~lliJ!.!l" i.ndn a de 1 imitar.:. :l!o c1~ Llft.1 ~ ' 
~ "~ cii"'Q,I fl<lr é\ 

1.!01 alguns m11nlc:ipios. 
c:omo por e:a~mplo, Noss.l Srml.or·a 

d<.~!i ow·uz. ::to P-"ulo , It<!baiana e Sim:Xo D• ~s . h •• • se c ogou a un1 nc:ar-

do estnbolccronc1a frontt.'il"'dS entre;> <u:; "--·-·~~ d~ 1 t '-'·~~~~cu ·jvau ria crlll • 

coinc:idênc:i<'l ~ltlSC'S ITILifl i C: 1 pJ Otl do 

<~qr-estn-s;::~rt~o tmtl1~tm sidu c:G?ntl .. os elo C:Ltl t 1 v 0 do i.llC]odrto. 13fl'tlcfn 

est!l a rr.incJ rwl C:Ltll.11ra comere: tal da citada zon.u, cont orr·rnrlo ,, . 
I f)r 1 A 

impt"!UfJr.:lJ ttlt vrol pilrF, m'in.lrnJ.zar os CLtstos de C:Lilt:l.vo qltt' M> rn~'''" rJ•• 
algocll!!:o n:Jro nuc:m,r.j.t.:.~wliiH3m de c:e.~c:as . Também no mLlnjc:ipio dt! Al"<1rlll 

ju, havi~1 urn.1 delimiLa~~n d9 êreas para o cultivo e c:rJal6rio. M~ 

o eot~hnlC!rirnetltu dca. lirnites das áreas cJe criar.~n e lAVOllr"A, dr·n-

tro dos mi.HJicip:lc:l!!lr c•t..tavA pe t"m&ado de disputas. princ-ip&olmrml:~õ" 

quando n:li:o hnvió\ ct'!n·.<~ ou valado quc:> os fix<lsse . Ass;;im or. IH'Ibi tiln-

tes de Ln{Jarto, do Arac::aju , ds Riac:h:to e de S . Pt.uclo prolc;mtar·.~m 

con tra o l•st.ab&!lor:imento dos 1 imJ.tes, contra n imposlç:Yo rll\ r.o1ro11\ 

dos aninrAls ant~u do construç~o de c~rcas fix~ndo o~ lJmilus or1Lr~ 

as árwalol a, Hm -l.~ 1 CJt.lnS C-'lli>OS , contra o suposto diPiil"'61•;:l011 o do prCJ

dom! nlo tt·;tr1lc:ionr>.l di-IS ativid~.dt?s na dalimitm;:to.••'" 

Um J.nc:.t.th•ntm intet·eoç;ant:e , tanto palll uxpllc:=lb.ll;2ul du 

1 argLlmenta~~o n~ d~lr•n1• do~ 
conflllo dp. illtW I~I:'~;,;r;,>a ~ ,qLt&tJ1to P~=' a 

Em 

comorciantn rc~idr•nl~ ~nl 



. . 

cn· A c~tl tLW•:I elo referido pi~adutc, que era praticüda 
anos no Est.1dt•, est.<lv.;~ passando por ••m p<=>_J-iodo 

~ de dU!>I?I1VOl vimc•nto, • 
t~ndo a lndu.triali~<3~~0 e expo•·taç~o do mesmo sob~ forma d~ 

c o-
Pra seca s~do obJ fl1..o de proposto:\ gove1~namerrtal de tncentivos, qLIC! 
terminou sendc• aprovada pouco depois do envio ela c i t.:~rla pPt~<;~o 

Assembléia LRqislativ~. A pet,~ao de Josê Alcjdes Leite ~mpllnr~a 
signi ficatlvamcntl;! os incentivos gorvernamentais, 

abrar,gia: a) isenJ;~O de imposto de transmiss~o sobre as tE'rr-as e~d-

quiridas para o cultivo do coco; b) isen~âo pelo prazo de 35 ano~ 

de impostos ~obr-e a export•ç•o de coco, sob a forma natLII"ül OLI Jn-

dustrializado, bem como isen;~o de impostos sobr~ a impot•ta~~c ele 

maquinismos adqLl~ridos para a industrializa~~o do produto; c) de

cretar;âo de leis con~.;iderando terras de t:Lil tLtra as que ·fossem .::~d-

quiddas p.-ara o c:ult~vo do coco, sendo, portanto, vedada a c:1 ~ar.~o 
• 

sol ta de qualquer espécie de animal .... "'"' 

Dias depois da peti~~o de José Alcides Leite, os morado-

res das J.ocalidades de Atalaia, Barroso, Robalo, GameJej ra e Mos-

queira, s~tuadas no mun.lc:ip.lc de S~o Cr1st6v;oco, cuJas tll'rras se-

riam destinadas à utiliza~~o agricola, caso fosse aprovada a p~tl

lõ~o do citado comerciante e indLlstrial, apres;-ntaram um arcto e 

protesto assinado por 278 O documento, c:ertamonlB pessoas . rr.dil]i-

lt . po~sivelmente um advogado, do por uma pee;soa Cl.l e~. "' li?C: j " llltJLtlllliG 

~.nlplitl.tde dos favores solicitados por considet·ac;;Cfes sobre a "' 

AlcirJes L!o!ite, enquanto r~les, Produtores ruraio pequenos 

des;erwo) vicio o cultive do 16 · e a pequena lavoucoqueiro, o cria: r~o 

r asam quMlqu~..- favor do poder públ.1co, 

gando todos oa impostos viqentes. Porém 

antes pelo c.ontrário, 

o pomo da discórcl i.:1 
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sondCJ ent~o . 
prolbldO o ct·iatórJo de an 1 mais scltos. 

• Segundo oc mor<icJorus: .. E 

~antalo~amcnte s~bldo qun a agricultura por si só 
ins•lf lC:J ento 

Para nos c c.\ ma nu tanc;;~o e desenvo 1 v imento . • sendo a indústr~a pasto-

rd a fonte donde tiramos os meios para travessar o per· iodo de 

cJ.nco anoG qLie caruce o coqueiro para se tornar frtJtifero e . compc-
c:ador í e> a nn!Jsa 1 i\VOLu·a é repres t d e11 a a por este espécimem único, 

sendo as demais tempor~s e ef~meras." E ssa populaç;~o tinila tlest!n-

vul vide. desde do l!.:!mpo dos .. maiores 11 
um s~stema de consorciar pe-

quenas roi~s de suhsitência com o plantio de coqueiros 0 0 crlatn

rio de animai~;· 1\I~:'!Eõ Si:\ área a lavoura era tradJ.cion ~lmentli' c:c•rc.:~rli:l, 

uma v e:: que nas f ai >tas 1 i tor~neas, como era o cabo em te 1 a, 05 Go

los normalmente s~o extremamente pobres, restringindo-se o CLiltj.vo 

~s pequ~nas rac;;as e pomares, qua podiam ser facilmente c~rcAdae, 

• 
sendo os animais criados soltos . O coqueiro é uma das poucas pl;an-

tas que tJ.nha se aditptado facilmente aos solos e clima da faiKa 

htoranna, sendo o seu CLil tive em larga escala, uma possibi l.idade, 

uma vez que havia um crescente interesse comercial em torno do 

111esmo. Tanto as autoridades, quanto grandes proprietários e comer-

ciantes viam no desfo:'nvol vimento em larga esca.la da lavoura e ln-

du!>trial izat;:to do cor..: o uma forma de promover o crasc:J men l:o li!C::OnO-

mJ.co do r:s tadCJ. Entretanto, para 
os mora~ores daquala ~r~~, 

transfot·mac;;~o da mesma em áreél destinada e~c:lus!varnente fl 
lLIVCLtrlil 

-- ''i L d mpcr ara na ru!na e todos nós, 

c r lado rOEi' n::to podc;•mos nem doi!iej amos de monento ser 

•m llliSilllld<ldoliõ [nc;•gt 1 tos meliSJ dos felizes que, para 
nt(o 

P
orque o arame está caro, qLle~ 

nuaso exGmplo plantando em c:l?rcado, 
49l> 



rem c;~lil'iiill" nil rr.ü:ér·J"' U<il s;pr~vid~o a nós 
pela extinç~o do cr~at6-

r1o • t:ln ice r <'Imo '1Lie nlt:? 1 hor prove i te nos t 
·raz. Visto como A exca;~o 

do coqueiro, todas as demais cul tut·as 
e:cploradas nos lugares refe-

r Jdos 6~o aférneras e n~c"J d~o margem a 
que seja des,Jrezado o cria-

tório." Em seguida os pel:icionár~os 
apt~esen lar.t um nnvo .;u-gumen t:o e 

a~ea~a sobre as cons~qOéncjas do atendimento da 
pretens~o rta José 

(llcicJes L C! i to e outros: " [ .•• ] protestando, por 

p;;cif icc<me,)tc.- contra a pretens:l!o dos fe 1 ~ zes 
enquanto. m~~nE.:\ C1 

e dinheirosos. na 
certeza de qLte n~o consegui r :li o Jamais 'fazer emig ~~r ... 

• ~ a n~'!o qLtf~ roc~b-

camo3 aqui, aqui vivemos ú~eis a nós e a sociedade, embora 

emodestos •• . " Ou scUc>, a emigr·ac;~o aparece como ttma 

L1ltima, pcwém, preferivel à proletariza~~o. e j.sto tot:ava nwn pnn

to sens!vel da opini:'{o pública -- ou elo que se con~t.ituia t.nl opi-

nH!o em Serq1pe -- a :lntelligentzia e autoridades govet~n"'mcmtais, 

a emigr.:.c;~o era encal-ada de várias formas e se apresentavam várias 

1:ausas para o pr·ogressivo fluxo emigratório sergipano, porém era 
• 

1:resr.ente a pel-cep~;;lio de que ela atestava, antes do mais nada, a 

decad~nc~a econOmica do Estado • ao tempo que contrJbuia par~ cem a 

aaesma. Tratarc:no!:: dot> ta ponto a c! .:.c:.n te . ._,..6 

das terras anricultáveJs da Zona da 11~t.:l A monopoll.Zêlt;'~O ..,. 

pelos senhores de engRnho e usineiros que os sucederam tem &ido 

• do st.tcesso dos mesmos em promovrr apresentada como expl icac; .... o uma 

f • il escravo para 0 livre . O prim~iru pcmtCl 
aC transit;~O do trabalho 

que questionamos foi quanto à 
• 

efetiva monopolj?.a~~o daB 

férteis da Zona da Mi'l ta pelos plantadores de can.;. , no CCiiSO 

l ~o controlavam r.D••nn. Apresentamos indicies de que aqt.te es n · 
a teta-

, id•d d j 1... do qLte, terl~as • " o as terrws fér·tt~ .s, <-'~ "'m 
inadequadas ao cul-

vn da cana em larga escala cJ • 111 ser utilizaclas para o po er1.a 
CL\1-
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Sergipe, t.ln:1as 

terrenos arenosos 
d" ta.J ~~ li Lor-~nel.l' por· e).;omplo, n~o podiam ser 

utilizados no cul-
tiVO d.:~ r<•na-dP-<~';(II.:ar' ma c; 9t.>rviam para 

0 cultivo de peq1.1~na~ ro-
r,as d!;! mandim:a. milho, feij~0 , etc:. Da mes f 

ma ermo;~ o OS m<.UHJLIC~Z<Il.S 

tlnh".n peqLtenas fJu~si bi 1 id.:<dos de 
apr·ovei tamen to ec:ontlmico' ~>alvo 

0 fornec i.mcn to d1.' 1 en h a, porém · 
propJ.ciavam unta g~rlerosa for1t~ d~ 

subsi5téncia para ume popula~ao pobre. A 
pesca e aproens~o do di-

versas osoêcies de cn.u;;táceos e moluscos 
-- carangLteiJoc, 

•. ratus, ostras, suru rus, e t,c, ~on tr1· b · 
a ~ Ul.am para a SObrevivDncia d~ 

papul.:tr;~o rLtr.:t 1 pohn~, até mesmo rnJ.serável , porém 
. ' 

mente eMpropriada 0os seus rneios de subsiténcia , 12? 

Por vezws tambént se augere que a propriedade fLindiària 

c:cnstituiri.:. uma base tao sólida que os grandes propr·ietário& te-

riam ditado complet<irnente as politicas públicas. Novamente no caso 

s~rgipano, ~ eNaminando-se particularmente a legislai~o sobre ter-

ras, pudt?mos por um lado constatar o imenso poderio dos propriot~-

rias de terras. Por outro lado, esse poderio foi mais E!fl.ca:: no 

sentido neg<~tivo, no sentido de vetar , desviar e imobJ.ll.Zi'lr dl.Slpo

s iti.vos le:gais que consubstanciavam um projeto de politica fundJ.ll

r ia. Assim, 0 registro dos titules de propriedade de torro~~u, li\ de

limi tac,~o e êll ienac;:~o de terras pt:tbl i c as segundo o!S pr&cf:'.t t.oll 1 o-

9ais e a con·fec~;ao de Ltm cadastro imobiliário para a 
colJrr.~nç-1.\ do 

i de ProJ·etos governamenL~ia, cuj~ 
mposto tc ... r t~i tori~l, nl!(o passaram 

' 

lmpl emanta;lo foi vetada pelas proprietá~ios de terras . Este~, por· 

tJmoblliztlc;:l(o tia poliUca 

~ l ternativa positiva. Om veton 
ql.la l quer .. , · 

di • . t r ac;ada pela& autorid•dms go-fLtn arl.a . 

v os titu les de propriedade, com im-
er n._mcmtais tor·n.:.:~vc:tm J.nsegur·oa 
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J)lir.~r.CJO!i ntJ llt.,>t:,c:ti1V<:Jlvinu;•nto d 
1 o crédito hipotec~-i 

. "' o, no acirramen·-
t dn ,:onfl ilus sobre! .1 pr-op1-; ed cJ t . 
o - a e err.ttorial. Dessa for·ma a im-

pr nnsa sr~r'!Jlpan<~ r~g.islrou ~~ 1 
~ • L YLt .::trmen te · 

P~'"Ol:estos de rp.te 
se sentiam -.JolC'ntadas r.!m seus dire.ttos 

de propri~dado, dcpendando 
E?lll últlntil anàl.i.se da viol~ncia 

e do arbitr.to, qu& fJOd.t,• " rE:svalar 
,r~ a arbitr.ar-iedaclc, de autorJ.d~d pa c - es para a contirrnaçfto dos seus 

Supo•tos direito~. Devemos ressalt ar que a n~o · 1 .tmp emenl~;~o da 

propo'>tt.l dr-.1 politica flH1diària das autor~idad~s 
~ sergJpana~. devido 

ao veto doe,; pr-opr-.if:!t~\r i os, demonstra 3 d · 
c .tvorgéncia, or.t p~lo meno!l 

"'n~o coincldt'Jncia IH?SE>e ponto especifico, d 
e inter~•~:>ses e conc.arJ·• 

ceies acerc.n di! maneira de me) hor· ccmdu2 ir os negóc:.ios 

como a poUtic~.:1 fLtndiérlêl di:::: n:1speito ~ t 
~· i:ISSLir\ .O V j t0.1J p (.11" .:1 o s 

ProprietárioB ri~ terr~.ns. t~m ~~ presLtmido · 1m ~ jn·fl•t'•n 1 1 ,. ~• =>w ~ Q • ~ t. C: <i\ <)V.:I~l6é\ a-

dora desses na definir:;~o e conduç::l(o da referida poliU.c::a. Em Ser-

gipe, apenao:; wn um momento par-ece ter existido uma dparanle con-

vergéncia dC! intere5s:H:>s entre as alltorid.:ldes governament<üs e 

grandt:s proprietárion . No inic~o do século, quando o Presidl;!nte 

Josino Ment~zes identificava na apropr;ac;;l!!o ilegal e prejudic~.<1l ao 

Estado e à :;ociedade de terras devollltas pala popu1aç:ro rur:.l po-

breque assim gc:~rantJ.a sua SLtbsif.õténcia .independentementll da~ vand" 

de feria de tr~balho ao& grande propriet~rios, havia um• c:onc:or-

dància Uc.itu Pntre pnJprietàrios e aLttoridades, conforme !'O pode 

ver no memoranclo da Sociedade Sergipana de Agricultura. ~ntt·I'Jt•n-

t d i ta foi logo dJmmolvJdcll, j/1 
o, essa convet''ÇJ~nci<" de pontos e v 5 · 

quo n~o apcmas os pobrr;;ls 

du id •·r~prie'tários ~ i!P<II'·en temt.m te 
v os~, c:orno t.::~rnbém os grandes ,. "' 

com 

rclo com todas as 
Qrandfl frt:aqt\~nc:.i.a' nri!CJ possLd.é\m tl htlos de ,;~co 
1 ao tempo qLJ~ as autorida-
urmalidadatl 1 og.nif•. Nos anos seguintes~ 

499 



rl1 i (O(Jn t~ ,i.\; guvo ' 
ti tul tJ!> p1 o ·· 

as •ton·ac bLiltlias, o fot:;::;o cntn::- essas e os proprir>t,'lr1os c.obre 

aumrll tando • fOi 

OOCUMENT AÇ'A.O 
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• 

• • 
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Vide cr..pit:ulo 
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posit~v~sta Br-o?nd~o JL!ni.ur publicou um trabalho sobr-;:: a (:;cr.1va'Lu
r a no l'lras l 1. onde? ap 1 ir;.;,ndo à rea 1 idade bras.l l eJ. r a é\ lC?i grr,.J di\ 
evolu~~o hLc1'1an~ ele Cnmte, propuilh<:. a transfar~m<'lt;~o num regime àa 
aervid~o. " Er,, JOSO. TeJxeira 1'1endes, Anibal Falc~o li! '( •j;(( ira r!e 
Sou::-a public:ôlvam na Ga;;:G>ta da Tarde um pl"ojeto ~dlolicJ.onl..--ta: " 
Apontamentos para a solw::ill:o do problema !'Ot::ial no Dral'ti 1", [ ••• ] 
Propunham , à vista disso . a supress~o imediata do aisl·m~ c>~cr~
viste, e a ad<cri;ao ao ~olo do eK-trabalhRdor esr1avo, poh ii dJ.
re!;~o don rt!;;pectJ.vos proprietários, supre!::s~o do loclo'J uti t ' i•s.ti
gos corpor.Jis e de toda Jeg~slac~o especial, con~'Ll.tlcic~o tln um 
regime morill pc~la adoc.~o c;;~temát.!.ca da monogaml.a, r~;cac:.'Co do nú
mero de hcw.l!:> rJe tr·abal ho quotidl.ano, descanso r1o \1(•timo dJ "'• 
criai~o de escolas de instru~ill:o primária mantidas no~ ~~r1tro~ 
ag r i colas "'I (;.';{p!2ns.-r; dos grandPs proprietJ1rio~õ rur.:~is c.> t r; l.cbPI L'
cimento de salário r~•zo~•vel . Esse ni!to erao pontD r1P. vt"ltl'l cJp ~li
QVel LC?mos que. na IntrodLlr.~o ,l\o PositJ.vJ.smo e Escr·avitlllo Mmlonw. 
c r H.J c avi\ oG proJ o toEi Ltmden tes a transformar a esc.:r·~w j (j;~o t'm r.o• r·~
Vid•o, ~ momtrava a ~LIA inc:ccqü1bilidade ppla impo~~ibjlirlarlc• de 
qualqc.ler 1' 1 cc:al i zo:~r.;~o, o que l lec:essarl.amente levaria a p!?rrnan('nCl.éil 
do sLatus-qua, GOb o rótulo de uma nova sitLla;~o . '' cr . Costd, Eml
lia Viotli da r.>., Sanuda -' Co.Wnia. 2 • ed.i.c;:~o . Slt(o P.:H.do : L i.vn•
ria Editol"ól Ciénr.iM> HLcmanas . 1982 , pags. 361-362. Vidl!' t.'<ncllem: 
Couty , LoLI.ia . ,q Escri>.I'Jdl!Jo no BrasJ.l. Tr·~1d . dP M:c1 A Hel•?n<~ Roua 
nat. Jntrod. 

0 
notF<~ de KatJ.a M. Que~rós Mattoso. H1o de JanHiro: 

Fundac;l'to ra li'l de Rui Dt:'l'bosa, 1968 . O ser·gipano SylvHJ Romf"J"O Mlc1-
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dest~ for-ntA a~ ~u~s b 1 ce'liJJ.l ; " T J vemo·· i a 0 
it;l!lt!S de 

~ 1llh ' pu 5 ' por dl..tas ve::es, 
escrav1d~o extsll"nte& 
a solene abolir.~o em 

no 
mas-

A primeir~ vo• na "lt" 
f.Qram l•b•"rtados os osc~c"'vos"i lmê:l fase do_ século XVlll, quando 
..,_se toqos f:lült"A os matos e osndlos_e mestu;os d' inrhow. h.tÇJir rn 
v•ns for·mar·am em pr·oprei Lá r- i qt.te tlc aram em al deaonen lo~-; n~o !:>C' 

CU-1 tu r a . ( •.. J 05 de terras e nem se en t n>garam à 

A outra ve:: fol ont 
~am ex escravos de or1. em em~ em rossos ·C:Jiõls, qLtando :oe libur-
.. d écada do século XTX.g afrlcana e mesti~os deles, na penulll-

A debanduda foi alnda o e·- ma1s geral. 
x escravo , que n~o t1.nh . . 

to. nem pcl~ ador.ripc~o ao sol d ~ Sldo preparado p~lo colona-
follftiOSil P.lite da b.ar.hareis. pal 0 ~ evldo à solene jncap.-.c:id.::~dG! rJA 
,...ta tC'rra a tém tido nns m'l!.re1. ro;;; que tém SJ do s!'!mprfl {JOVI"t-nCJ 
W deu em geral na cal~;arla e os 05 des tlnos do Brãlsi 1, o ex-C?rcr;.
... trambolhl:!es nuns etnpl-egos ~:~~rOLt par<~ OS povoados. , , lU VlV~ 
c-apital, nenhuma .a~pJ.r"'c;~o eleve s. Ai • nas CldCidec;, como ner..t.• 
"'Ro..,ero, Sylvio . a Etras1.l SocJ.=~ ~Vnobr~ l~es d~spontoLt n' aln,,. 
-.las processa de L 8 F'la.)l) Rio d J ' J.StcL .s.l.ntétlcas obtid~1s pe-
-'rclo", 1907, paç)s. 15-.Í.b . e aneJ.ro; 1 YP · do "Jorn~1J do Co-

de 
36. Oj.scurso J.L. Coelho 

J<me?it~o: Imprensa Nacional • 
e Campos . 02 . 07 e 
1888, pags. 9-10 . 

37. Folhm de Sergipe, AracaJu, 14.12 . 1890. 

38 . O Progresso, 'Maroim, 20.10 . 1895 • 

• 

23 .!0.1888 . 

39. ~ergipe e o Aiúcar. O Matinal, AracaJLt, 16.08.1896 , 
m~smo Jornal, tratando da quest~o dos ~mpreg~dos domê&t~

assim se posiciona : "Todos nós devemos record<~r quo qlt.:.ndt, 
~ AlPOs a li bertaç~o dos esc: r avos , tratou-se na C<'tmar.:~ doo Deputadoi'S 

tom~r .m~d Ldas extraordinárias para regulameni~O do trabalhe, 
•,euitos dos representantes da na~;:1!o a isto se opw::.er~m, n ... t.6 hoJe> 
~~ant1nuamos, no m~smu estado, nada se tendo fe1to ~ t~l ruepo1to; 
!.;o• rnodo que ceontjnLtélmos, e sem saber'llos at& quando c-onh•ar•e;mo,;;, 

umcl lei que obrigue e regule o trabalho, sob certafi connlqOeG 
gar~nt1as para os que servem e os que s~o ~ervidos . '' [d~GtaqLte 

..U) • Cr·i.:~clos de Ser-vj r. O Matj.nal, AracaJu, J.3.09 . 1896 • 
• . 

40. Relatório dos Negócios do Est.ado de Sc>rÇJjpc c'lpre&ctn
ao Ewmo. Sr. Dr. D•niel Campos pelo Sr. SecrPtArJo Gcr~l do 

nado Ap~tlr: i1ro Moll:a f.'m 20 de Setembro de 1898 . Aracaju. typ. do 

EstAdo dp Sargipn . 1898 . 

41. MPn
101

-andum apresentado ao Exmo . Sr. Dr. Joeino Menc>
~ 111•, Prusidente do Estado de Sergipe pela Soc1edade Sergip<~na de 

ricul tLtro:~. " o l~c;tc.,do de Sergipe, AracajL1, 21 . 11.1902 . D~•anclo 
lei amo& nona~~ ppaquisas a B~blioteca Pública do Estado de Ser 

~~lAVA fltLhaclit para reformas do seu prédio quP durou qua~e ltm 
Ap~r lvrmo8 mnconlrado esse Memorandum publ&cado am Jornal, 

neonlrl:'llll)i. nLI B.lllllo\:eca Pt:tiJlica , um e:{emplar publicê\dCl avL1lsa·· 
. T~l publlCll~~o foi custeada pela governo do Estado, por ar 

do f'rr•gJcJunle Joaino Mene;;:es . q~•e r-emetu quatrocentos E!xen.pla-
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t11e à Sp,:tocJ,.,,,,! Scorgip.:\ni• df? Agr~cultl..tr<i püra CJLte dl.VLt l gas&e SLl~ls 
id 1«"•• 1'\lóm rJtaso o próptio Pn2sic:Jconte do Eslado romotc~Ll cm mcm

L'Sf:IP.Cj ,l •\O c:onht?c:J.mcmto da Assembl éj A Lf"gisl-'t~va pec.IJndo 
qu l t•vêlssem ·~m <7on~icl'"''-d~~o as medidas propostas pelo'\ SocH!di1de 
.st;!t'Qi rL~n ... c1e ~QrJ.cuJ tlti-,J . Ct. R(,!lalór~o apresentado à A:.•·.,li'mllléla 
a.r•l da Soc:lL't1DcJe Sowgi~Jan.;> de ?\grJ.cLlltus-a, pelo seu Pn:>uJ.dL•nle, 
Dr. l:.\-.,mqolinu dl) Faro . O E'i'tado de Serg~pe, Aracaju, J(l.cJ2.l'}(l4. 
~ Sor sedadL. N~r.J.on.al de liqr ~cul tuc-a , à qual a Soc~cd<Jdt! berglpflna 
de Açr .. ._ulturcl <;<>filial-à, "vai se constjtLur em uma sorJr•d,·tdc~ cl
vil, L~ndo p~r r1r1al~dade, o eMame, o estudu e a colat.oraç~o para 
• so 1 u~ ~o dos prob l em<\h ue i n tm·L>s~,e dos c..gr J.cultore~, c.! ou p<'CLcõl
ristas e do~;; J.lldustria~s dê's J.ndústri as exlrativas e corTPlal<u;, ~ 
• c c; .cl dor; o~.otorg;:1dc~ pn:- leis às entidades -11'\dd:''lil•, nc> qui? &o 
retenJ ti dcfl:!:la e reprcsenlar;~o classJ.sta, conformE: prE.'CPn.i;~<\I"Jétm 
MUii C!Stiltltlm:; origin<1is (SNA, 1897)." [ .. . J Como a SOCl.f:'dadc-ml!o, 
a w rqipana úC'rá 1 ideracla princj palmente por pe!3so.l!:i nl'to dJ rotll
._nt&.> ligadaG .~ produc;~o ê\qric:ola: "CapJ.tanoo•<H·am o~ uGfon;t,s pi.lra 
a~ria~~o da So~iedade Nacional de Agricultura, em st••l maior1~, 
profi G<;J.onaitl liberais como médicos , advogados, ençJenhelroli !i' pro
fnsor ti!-:, c.nm p<1rtic:ipa<;~o na vida púbiica (como admin.t•;trador~·c;, 
ttcn icos ou pollt~cos), tendo em comum a prcocup.aç:l\o dt" motl c.•rnJ;:.:~r· 
• princ:tpal atividade do pais , talvez mot~vados pelos probl~m·~ 
cter:t.v ,-;~do"; dos U> se to r , qLIE! se manJ. festavam na SLia esfc> l~a de ar,~o 
ou meEmo p~lo~ valores po~it~vistas compartidos por boa partP. deG
tff& PI"Wflsoionai!; . " C·f. Gomes, EdLiõ'.l"do Rodrigues . In'tPrc,-s!'el'.' 1-~gr:{

rto• e Pollt.J..ca; A SocJ..edade Nacional de AgrJ.. cl.rltur.:;. (5N,Q), de 
JB97 <1 J9,JO. ~~nJ C.iêo'nc.i.as SociaJ.s Hoje . S~o Pau l o : VéFtl.co • . EdJ.tora 

~'filtVi sta dos 'J r·i bLu1ais , AI\JF'OCS 1 1988 . 238-260 , pags · 242-243 • 
A Sociedade Sergipana de Agricultura manteve ~ parlir~d: 

15 d J ~1 0 de 1905 a Revista Agricola , com freqDerscJ.a qtlin.e 
e an- r d !'iO • me,.-os . Os pr inc 1 pal. s .:trt~cu-nal. fl(?f"'iarn publ icc:tdos , ao to o, ~. nu 

listas d<1 rev.1.sta t.eriarn: Evangelino Fa,.-o , Theodurelo Na~';~~enl~u= 
Hmmero de Olivoira. o~rigia a Revista o médico e propr~e ~ir o 

.. também era inspetor d~~ til Y cm!! do 
ral Theodoret:o Nasc:J.mento, qu':' t d u as planta~;tltu; de cr.na 
Bov•rno Guilht?f"'me Campos , vl.s~touce ~s ~~ia At;ucan~Jrêl rlo Rttcifo, 
elo oriente , c.:omiss;;ionado pela 11 . on erl n, t!~ da F~dr~l ismo o,-a .. 

5 T .,. ill hd. O 1 ~ Vd • 111/Ja~:. 
J.905. Cf . ou::a , ere- F usto Cardoso), Rio de J.nnc:>iro: 

J•i ro (Sergipe e a Revolta de lad SergJ.pe 198~ , pag . 40 . 
~~ • Torra; Universidade Federa e ' 

42. Memorandum apresentado 
""'ac:aJ u, 21, 11. 1902 . 

~3. idem, ibid · 

• • • " o E&tado BergJpc, 

José Murilo de . Tc<ttra d~ Som-
44. idem , ib~d . Carva~=~ i o : Vértice , Editora Revi•ta dos 

oâl·•• 1 A po 1 J. t .i C: fi I mprJ r U.l, l • S~o , 
1 9

99 
n .. Dll•n ais; Fdr1 do J;:~m?ir·o: IUPERJ . · 

, vista Agricola pu b l icou o regl.tlamPn-
4 5 . idom~ ibj.~. ~ Re i do · pe l os sind icatos agrícolas e 

do corpo d~ vigias , ~nstitu d P ambLICO para o roliciamento e 
tc:onst~lhos rnunJcipa;i.a do ~"1 tado e :r~àbdce~s . A r·evj.at." aprc•s;mn
•·our" nr,; ll r iP liiNI"> c..:~mpoe, lavou ras ta l pu b licac;~o : " muito noi'> in

• ISUCJld.nLI! Ju•:ot..:ificat~va para\. ba l ho e como a policia rural 
lr••••rncJ!I pol•·' n.~gul.:~llll"nl..ar;~o do. ra ~te ligada ao assLtnto , ( • · • J 

in•tj t:Ld c;ll!o importante ~ intJ.mame !306 



• 

1 pc•de•·,~ com Vêlnt<M:leln d • • . ser adotadC\ no E ~ çon1ecc~on~r 1cJs ~nAl nosso stRdo qt1~ndu L~-
,, Rev.tsta ~u•·lcola A•· · .ogas, 0 qui? esp<?ramos 11l1o to:~rdurb 

· • ' ac é'IJ u, 15. 02 .1905 

46. ·Mcns<~gem a.pro?sentada . 
~a 2• scGs~o ordinária da 6•àl A~semblé.ta Legislativa de 
pelo Pre,;ii.J.:nl:e do E-t d egJ.sl c;tura em 7 de Sc.LL•mbr o 

E~tadc de Scrglpe'' , 190~: a 0 JoaJ.no Mene~es. AracaJu. Typ. do 

47. • • J.aem, 
• 

ibid . 

48. idem, ibid . 

49. idem, i bJ.d . " Em e 
U•!l pouco de tudo N g ral os nossos pequenos lavratloro:s 

. • uma ro~a de poL t o m.tlho , o fe.tJao tca.s arefas de terra 
• 0 aJ.pJ.m a mamona · 

illll.S Uor.a to1ce •. r a de b<;~nan<'\ D > t- nos acFl.ros, a fava 1 

da cas, e pa•·a ret~lh~ s. e -~Ido colhe um hocadinl'o p~ra o 
-r nas feJ.ras o rest 1 

ar o .tndispensável para encob- lh o que ma. da para 
• t · ' .tr- e a nudez ·ral é ~ 
.,e>, a.ts os nossos h~!-o.t tos . . - noF>!>C\ 

que o campOn.to que pl t~ ' em matérJ.a de cultura , notõ~nrlo-

l
áca an OLI suas quatro OLI ci .. f 

• nao qLier tr.;~balhar a s~lá i , 
5 

. nco ~.::11-L' i\S de man-
-t.ildo d · "' r 0 • erg 1 pe e 0 Seu F~od:L r O 
"" e Ser·gJ.pe . Aracaju, 31 . 07.1900 . 

1 
o. 

50 . idem, ibid . 

51 . Drganj.za;•o do Trabal ho. Revista Agricol~, Ano I, nD 
Aracaju, 15 . 03.1905. 

52 . idem, ibid . • 

53. Pode-se formar uma .tdéia apt"'o:<lrnada do assoml,roso 
de mulheres vál~das que vegetam em nosso terr1t6rio, qu3r1do 

ter ri ve l e an.tq1.1i l adora c a 1 am~dade de uma spca as ob:-igC\ a hus-· 
na mendicidade pelos centros populosos o alimento que a feraz 

provida naturez.:>. agreste , temporariament'i? torrificada e árida 
nega .tmp~ edo!>amen te . ta 1 vez como puniy.;}o providell(.:. ifd do ".1. "•"' 

ioso, inerte e bn.•tal a que «e condenam." (dest.:>.que!'õ meuo) Fu
IIPat- ... Ocios~dade. O Republicano, Aracaju, 09.05.1891. "Fel;zmentu, 

Brasil Já se morre de fome. O paradoxo nada tem de ab9Lirdo 1 • 

!'1.11.rn e simples e eL• nem prec.tsaria apl.tca-lo [ •• • J A pohr~za n~o 
1.1111 mal, é um bem para o mundo . E ela que o :embell?za com o seu 

o. SP n~o hoLIVesse necessidade nos campos só germinar~am er
daninhas e nas cidades o abandono das coisas formeriam um 
t oado de r'L<lnas . " Dois Dedos de Prosa . Correio de AracajLI, 

14.06.1912 . 

54. Mensagem do Presidente do Estado à Assemblc?ia Legis-

07.09 . 1916 . 

55 . Delegacia Regiona l em Laran je.tras. Relat6rjo di\ Vjla 
Itaporanga . 2~ Tenente Regional Felisberto Papo ~oza, 

.12.1914 . APES SP~2&A 

56 . idem. ibid . A queatâo do afinco 
di~ ine:~i· ténc:ia de sLtbordina~:t\o rei'll 

dos trabalhadores . 
do trabalho, havja 
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úl• t r ·~tt:.1dtJ pr> l c.1 1·· · \ OV J. Gt;, Aq ri 1 
o t•·,'\b,, 1 h<~dur d1~ Sur·g .1 po nc:o '-1 da s e guin t e 1'o t"rn '-' : 

• tos c:om tln• 1 cn x <.~d<~G e>: l os J. mpete a 1 ém c1 " "N~o é rer·to 

S QLI ~· is 1 •r f ··< rl·fficlrnen t~ d · t 
0 

Pr-<?c;o, !>f:'t•vj ~o'".• 
• •'· ~ '-o a rou::~lm ~ eJ. ad"''s' e m -

I'> !lomr.nlo .rr . .:~chuc:.-trlo P ~ terreno e a penas poda!ngulo .~gur.tls-::;i-
om Sergipe:!. r~e>vi~.>t.a f'lr. tc-;losamento cobcwto . 11 0 1° n~<llo , que~ndo 

l"' d" d ·"'i 
1 

:Jr cnlél. Ara · r ilbalho Agt · ico-
o "' 11 cl Goluç::to caJ t.1, 01 . 0:; . 1903 

• r.~' S.P.;ulo, onc.Je "'"'. pnra os f.::.::encleiro- M . E~;t,'\ ú urn,, ".., nllvc;s rPl eJ ~. l"!imu rPC!! 'l ter 
vcll .,m a tomO\ crf.> iCI:!I1 h~ ., 

1 
· - ar. es de produfõ:~ · ' uen

r r.•,i ·tt:lnc:Ht cJr.~.:. trõ~bal· h>ll JOrdina~;~o .=o.o cap..i lalo h' n<~ <19riC:l•l tur•, 
. .1. • " udores v d • •-' um e~ pm;:o p ~r· o:~ 
J.ron a , l.lrh da-:; mul hcre • J. !? este e::e>mplo· 11 C • . • 

o mütc grande s ma.Ls cstcrr.<'~dc.s . i . om t.:or.vum.t-e Dm cobrir 
0 

e · ln~ stJd vm c~rpJr 
• bar c<;>m ~ ,-. c; A; sc>n~n Clc-<~l P q1.1eno com turra , 

•P"'-'· c de 1 :;at· o ·f.t J h o . O g r n d>a o n os"o servi lõo . Pr·ec .i' c: p.,r.al lltío 

C 
· ~n e c a 1-r.e ... 'l m!\ 1'11' o 

runa. a.re>u:ul tur~1. Hmn"'n<" ,.. • 0 pequeno <!•lbrc 11 Sl 1 'k 

1 
r • • ~·r mulhere . o t: IJ - t• o: 4ir'êo""tl imtt:.e , 1986, pdg . 283 • ;;; e capita l (18!if'l-1f>'EIO). Fi~t~ 

57. DDl~gAcia Regional -rr• ~ LaranJ e.1 r as . d oc . c:.Jt. 

. 58. Expedient;e do SecretàrJ.o 
l·ltu1lt:ip.a.l s . f'ltrac.;:Uu OS 1" 19 7 do Presldente ao!'õ Trtt&.>ndt"n-

gipP 1917-1918. Jn1 pr~ns; · 0; ~c. 1

1 • ABolet~m Oficial . Eotedo d o 
" l<l • r acaJu , s/d . 

59 . Memorial. Os lndustr.Lais S . 
do L~tado . J mpren~a Económicn MergjJ.panos ao Exm . S r . Pr9-

t o J Ib · . . "' " arCJ m 19/1 p<>g 5 Cf "~ ' • o\ r O C . O Tanent ismo em Ser · ' • ' · ' ' 
-vnluç:&o dll H·'2.f0) . F'etl•ópolis • Vo- 1~~:e (Da revolt.;c dFi' 1924.11 

t .l dos oper·iwlos téwleis pe l ~ jo~~=~• de é ~ags. ~CI-51. Sobrf" "' 
....... d i tr.r-rninou BC:f1lta, <"m J919, pelo Centro Ind~:~~ia~ ~~il~~~!~~i .:1 

lro Indltatrial de Fia~~o Q Tecelagem do ~lgod~o v 1 d-· G• ~ 
..... , .. , ~.] il M d c t ' ~ · Offi\3 !': cJICI'c ia' • e. ,·u, ro . Elurg_uesia e Trabalho. Pol1.t~c .. 1 e lPQUJlclç:~~ 
' "NLil 1 no Br~uu. l. 15'17-19.:.•7. R.Lo de Janeiro: Editor<~ Campu11 , 1970. 
~· • 111.2.. ' 

60, Relatório da VisJ. sta a Usina S . Jos~ do InepQtor 
1cole~ ·Federal. 192~. AF'ES AG•,. ., . No mcsno sentirfo : " O• pro

i!:1t~ri:>:; qt.:~iH.::~m-tic dos tr.::~balhadcres fa<et·em lllr<l a~& o;<H'pAII n 
trabe~lharem a aemt~na interia . " Rel<~tóno dn VJsictõ~ li llr.inll 

'1mbó (Jap~ralllba) do In5petor Agr-icola Feolcr.,l . 1926 . APL:S f'IG .. ,.., ... 
sendo .:1 emprQitadê\ , n~o há traba l hadm- lilffi c:anl\Villl . Quc.>i 

••n\-<;R os p.ltr·Ot?s do ntiiLL &P.rvit;o e te~mbém !ie qltRiHllm Otl trllhlll ha
rJo que g.~nh.':\m n~o dai~ para comer e v!'s1:~1" a f,~m i lill . " Rt'll:l
r.la VisJ s ta a Usina 1cpo (Japaratllba) do Inapotar· Agr·icola 

'•dl<~rül. 1923. f'IPES AG''-.o • " 1:: q u (:ixa geraJ dos agricul toroG qLL& 
t rallalhadorea fa<:crn porcamente ê\S carpas, etc ., tr.'\hAlhando , n.-1 

lellliiJl , apene~!'t trU!l d:ia9 . g.;:,nhando, assim , <b'ILOOO , 7JliOCICt ó\ BIH"'OO 
' ror di." no quo fj cám. G<.-1 tist~i tos , sem atC?nderem .1o1i1 recl.,ntcJo 

! ntotllPs, do~ proprietários . 
O t r abMlho a jornal n~o é aceito~ e«l r egra geral , naB 

.,. nc;Lic:CAro.1.r<~H ." Re l il t ó t~.i.o da Visis ta a Usina S. J osé ( Cap~') ,1) 
ln• potof"' l~n t ·.l.rola Fedr)ra l, .t925 . APES A!il'>.,..., . "Neste êHlO f 1924J 

Pt 11p1 ltJttu~ i n rJ u m
1

geii11D p.,ü me i t~a p tretendt" dr->1Ha-lo a fogo morto 
dr rj f c,w !H~' i\ crJw;::Xo ele~ Qad o , apr-oveitan-do a9 boas p.n~taCJú'rL'!l q~re 

-•u•.,1, n n Jqto l ovadt~ pni.=~ falta de trabi11l hadoree;. " RC!hü6rio da 
:..,, .1,"1..~ t\CJ l! lltlfltl l,o p,,lmf i.l' <il (OoqLtim ) el o InS'PctrJr' Agricoli'l f(;'cleri!ll. 

• AP!·S AC1"',••, " o pr op 1~iet:ério, como tndos , qliE?i~A -ae do m.~l 50S 



61. 

da Pol icj a tlél 
Oficio uo 
Pr-uv 1 nc: J a 

De le~lado de 
de Sergt.pC?, 

PoUcia ti(' F<~achLIC?lo ao 
R1achu~lo, 2l.O~.Jf109. 

r. h c> f c• 
f·lt''L. G 

6? . Ofjcl.o do Dnlegado de 
da Policla da PrtJvinria ele 8 . PoUci« de Rl.achuPio ilo Chr!1e 

SP
• V'rl t - ergt.pe, RHlch 1 ""7 · 1 n ambém nt>t~) F>·:em·lo- ;, uc> o, 21.04.1089. APl~B 

Fort unalo do t.ll, sol LeJ.ro Pd • A et>te ar:omp<tnllo~ n 1nciJ.v1u~10 
.,trC?gou-Ge à prt1tJca do vlc:~"'-~0 e rnoc;o . qur.> rug1ndr• tlo tn,•h.,llw 
do Eni]C'nho Saçn reúe-me na QLI~i i~c~~!l.c) poucos ~L'In o propr 1 r.lt.:..r i c• 
para eum o lnciJ.vJdLIO Fortunato . de autor1dado prnvtcU.mr:J<Hi 
(s i c) com o r·oLibO de canas e at. é• poJ.s que n~u !'>O .:~ouon t;~v,, ·na 
1 i t 1 

. roupas dos sn t t li • o pe o uHI.LvlclliO <.~ssirnA (sic) . ~us · r~~ 1..1 1mtlorcJ!l 

1 · mencJ.onado tome1 prov~donc:ioJ tio 
pega- o como r·ecr ut.:; e passar a disposic;:1ro d' 
o deE>tlno •:onvPnir~ntE! ." Dfi:::io do 0 . 1 ·d e V.S. •llim clt.• d.:lr-lht' ,_,.á · e ega o do Po 11 c: .i. a ti R v j 1 .:~ tlo 

r!o para ° Chefe de Policia desta Provir1CiP. 
22. 05 . .1!:189. riPES SF'•·

4
.,..,.. ., RoabrJ.t> 1 

63. Sobt•e a aplicac;::leo d a lei do so1·teio mj)itAr, mLidAn 
qas nas fon t es c.IP r~crLitamcnto militar, bem como a PNpana~o tlo 
•f•tivo do eHérc·i~o C? marinha, cf. Carvalho, José l·lurilo tJp. n.q 
FOrfas t~rtrutdtt9 na Prime i rc.1 RepLtb l i. c a: a Poder De ses tõriJ i 1 .i ~.:~dor om 
Fausto, BCJJ is . //i.stória Geral da Civili7af~O I•rasi.JI.tU"oL 111: a 
Briiull.l Rupubl i.cr.~no. 2. Sociedade e lnstitui.t;:t!es (.1889-J.Q:JO). ;s ... 
•d l~~o. S~o Pauln : Oifel, 1985. 

"Contintl.il ass1m a af l uénci.:. para a C:ilp~tal, onde> ,, vidA 
aliá !> nZio 6 menot. ombaJ"éiC:·':Ida. sen~o dur1ss1mr<, notilnclo· ·~ • quo o 
r •curso fJI"tJflto ·~o volunt<~r·.\ado ou a praça nos blltollletC?t• poli
Ciais . Isto impo1·ta o mesmn que dJ~er : a indaqOnc:iD , u dPa:tnimo, o 
d•sespero ~&sentar-am tenda no interior.'' A qui la fat1t••~ Corr• tu 
d• Serq .lpo, Arac<:>j u , OS . 12.1895. 

"Agora mr,oamo, m.;~l c:omec:ada a ct·iao: r·t•llov;un·~., o"lll lllv~u 
M igratóri.'ISI ofE ror-em-se ao e>:érci to, e lá ElP. v:Co ,,~. r:t>lllf'll•'' c >m 
• intenc;~o de n~o maJs volt..,rcom . E o Estado du&;povooõl-1•1', umpobrr>
c•, est.ec1ona , rass1vo, submisso , inap.õ~to P-"ra rasolv~r· ll c:ruHl rio 
brilt;o 1 j vrP.. d esdP u abol iç:~o" • [ destaque tnE!U J A Drnnor. r ar: i 11 lll n 
Trabalhn . Jornal do Povo, Ar<~caju, 17 . 05.1921 . 

64. "0~1r Cc"~'t"' aos vadios eleva ser wn doe; pr.inr;ipllil; c:Ltl.

dadus do governo 
ObrJgitr .rw t.rr.1 b,:~lho os quE' vivem de• nJPiO!> denconhr•c:irlw., 

quaae f':ir>mprt;~ cJ~~nnc•;to•;,, (1 mAir. que Llm dev~:r. é llmé\ ME'c:"><,<oJ.cl,-.clt•." 
Em lli~ÇJLI 1 cl<:~ 0 "" L.lcul i sti.\ ch.:tm.:l w a Lcnr,; ~o. e rrcornonc.lu cc~tno t•~;rmp 1 o 
• ser Hl qllldo prolr.~s .aub:wid.-,d~?s serqipanas , dt~ Llnlé\ ~tn.:ulM ''m~t ~
da po Jo C'hvlr du f"olici<l rto r~&;~tadtJ do R.1o dL" J<.\tWJ.ro "•' quo11l onl •-

~• '"• 811!1 t!..Jinq,lcJLJSl .i\ I'&'J.lff~l'ibi\U ,~ Vtldi<>gc>lll é\trüV<'oó c1,1 c'l!•r.;lfli'itllr"i!, pC
l o,a VIHJ 1 0~, , •JillttuiA~c·., c.lll t.•nnos do bem VJ.Vt!r ondE! !A'l l~tllltprtllliCt"-

11 ''""" ._,9 H ·!H' r•nt qu.-.lqu.~r c.H::liP··~li(<J ~&rl<l 00\~pr,,::-o tw~vl.). f\.;o-
'P,..Iis:!u .'1 Vol\rlta'lJC"'· Gl'l:"~!:\l Ul.l SeniJPC!• Arac~nLI • .:B.1<..1.1H9-. 

Sohre ,. 
1
·cpr•J•JU:to ~ v.ng<1bLmdaqe:•.n n.:.• R1o d.-. J&~nciro "•' 

~o, 



65 . Vagabundagem. Folha de SergJ."pe. - • Araca;u, 11 . 07 . 1891. 

66. ConstituJ.~·o Sergipana dP 24 11 189( c~ . 
O 

- - - • • J rrn;eto) Com-
pl laC~O das Lel s , m:.retos e Hegulame>n tos do Ect,..do ciM • '-' : • . . T " ~ - ~ .,e:' CJ ... n~ . 
volumP. ~ • Araca; '"1 • YP •. do. O Estado de SergJ.pe, 1899 . Este pro
Jeto o'fJ.cJ.al de Conc;t \ tuJ 1;a0 foJ. de autoria ,jo depllt <!do Hon:c-ro dt> 
Oliveira, tendo sofrJ.do c.ilgumas al terar.:fie>s . Além do c i t~C:I"J pro; e tu 
toram 01pre en ta dos pt-oJ e tos <.\ l ternat i '/OS de autor i ,'\ rios r:l:!pLttAdos 
sumersJ.nclo Bessa lo' LuJ :· Ft eire . O projeto que tl;•rm;r,ou aprovado 
foi o de c?ut-orJ.a do de!pulado Gumersindo Bessa, tendo o;;; úeput-Jdos 
Luiz Freire e Hr;r,ler c:. de Dliveir<:t apresen tado votos em ~c:parado. A 
julgar-se pelas J.deJ.as que o deputado Homero de Oliveira defer•de
ria, posteriorme nte, na Revista Agricola , é de se s upor que tanto 
a heterodoxa declara;•o de direito quanto o art1go qL1e prev1 a a 
futura implementac;~o de um Código RLit-al, seJam de sua autot"ia . Cf. 
ProJeto de Consti.tuic;~o . O RepLtbli c ano , Aracaju, 05.05.J891. 

Vid e , por exemplo, o art . 17 da Declara~~o dos Dire1tos 
do Homem e do Cirlad•o: 26 de Agosto de 1789, votad a pela Convenç~o 
Nac1onal Francesa de 23 de Junho de 1793. apud. Mattoso , Kátia M. 
de Queirós. Te>:tas e Documentos para o Estuda da Hl.stári.::.~ Cantem
porànea (1789-1963). s•o Paulo: Hucitec, 1977, pags. 25-28. 

cit . 

cano, 

67 . ConstitL1ic;•o Ser-gipana de 24.11.1890 (Projeto), op . 

68 . Código de Posturas 
Aracaju, 14.03.1890. 

da Vila de Japaratuba. O Republi-

M · · · da VJ.la de Nossa Se-
69 Código de Posturas unJ.clpal.s M . 

h 
' A · 1' 03 .L890. Oscar- aceou 

n ora das Oores, O kepubll.cano, .racaJu, 4.• • • d ~.,.a,·. "Hà d s à · br-e os Jogos e ~- • e oares fez 0 =eguinte coment r:to se . ... , · t por co· . m .,. d, ~ Por~a.<us, cl. · 
. 1 sas que 'ainda licitas em sJ. mes a~. r~ibidas em raz~o dos abu-

Sllva Fer-r~o (Cod . Pen . Por-tuguês) soo PN . 'om J.gnora que jogo 
~os e perigos que podem seguir-se E:d~~ ~:9~;nho da do trabalho, 
avorece a ociosidade , separando a J. 1.a 1 .. mo mais atroz . ( .•• ]O 
~~e ele dispfle o cor-a~•o à dun~·za e a~o e~~l-manda punir todo aque-
1 digo [Penal J eflui para ao vadl.D e co . rrer na penalJ.dade do 
a~ que se sust~ntar do jogo, além .de, J.~~: dos Estado$ Uni~os do 

ll 
t . J99 Cf Código F'enal da Republ -:::• edic;;~o . RJ.O de 

ra '' • • • • de soares · ~ · 
J Sil, Comentado po~ Osca~ Macedo ~ 6 
llneiro : H Ga•·nier ' s/d . ' pags . 564-~6 • d 

da Vila do Siriri . 
do Municipio trac par-

Re 70 . Codi.go de Posturas serglf!P-• como em o~t ,. Llal-
te~Ubl icano , At-acaj ~~ ' 11 . 02 . 1891. :rn a v i ais press~lpLml·~~m q~~~ad~CJes. 
ql.lerdo Pais , os propr i etários de.c;~do por esses se l~la:e cornpro
Apesa,~essoa n•o autorizada tr-a':':~ !xigirem testl';'m~~~~~s q i' azl.a c.otn 
\lass d<? tls postur-c~s munl.cJ.p<ll. ial dos pl"Dprle tornada como 
que ~rn ° delito, a J.nfht~ncia 7oc les palavra tosse 510 

a. maioria das vezes sua SJ.ffiP 



!>l.lttcient:e . Cr tt:..untr· \mo 
ro"a l t ~ , urr~o:\ pe t' c;~ d p (.st~do que t P "''a Llm Cdso P' ...... o l.r.iyicJa ,,o f-'r;::~HJentt:: 

dO dec:;rlotlrnrnento:; . pr11.,., 111 :
5 

US!:..l\'f~lmente e::trcmo , · c .. '· , p 1 c 0 . - !:!m !;.Ua v l.O. r.:n-
C:l~.;~s qucn t·o aos vatores (· ~--p~r-t .. a J•.rlqar· pe>lr~r::: 1ontn!" con.-.ul-
t a o~ ele t!.'ri"'<J:::.. Abc'li.:o tr. L11l;:c::~ ~ "':l.va:; Q):pr~G ... ;):i relus propn.e-
tarl "Sl.mEilo e~:-n:;c.:ra" l uno •• a 1 eta:;ln: 

. - • u t.: r 1·1.:~ r nr· J r . 
( l l

o,:.i vel J do te1·mo de ~ 1 "ILl, 1 · t · '='~· faht.ol.t o rJ;, c: .. c •' CC!S ,. C•• I n queJ.::.~~·-st, contt·a Don 1ar·uo L ·• "1 c 1J~ tll\E] vonr 
LLI~ moradt.1r 
,;lntl'e IJ . C}:
lla Vl.l"' tio cla'lm t.;mhém do mc:smn E~t.<tclo f.E.•IUf.JEt~ 1-oroJ.t"ll croola•Jcw 

(:loQL' _ d J o scoqu' n te:-- 1 ,11 c • 
Ern dl as o mt~.., du De;.:(>tnb;•o do J R~l? · 1

' quC! Pi'lr;~.o a ex-
por: de sete para oJ.l:o hn 1··"~ da ·,· .. ., 1 prJla m .. nr,;y rJLrm da4ue1u.., 
dli'l:" t d rn~ul '"' J iE•r~s,. r dn lo r 

t
r ando por o e 11m Ccln avi ·:::>.1 11 " ._ __ - "' pu~7 ·'f~rt"l.ra, t>n-

con " v ... r ~en r l t) q,;.· 1 "'~"~Y. L " pi:.'\c, de 19 c:1nos tJe itlnrlt•, l.rmão d h . · - ct.'• o e;: esc:r-.-<vn 
Sei~e) Ser"o,\piiio ~ ar_,:d l j -'<dO C?St0 flerrtdr~ um.t lrlo Sl.iflll l~<'llto e [ J. .., • 

9 ' e- p-"n - - I . o por um !:iftU f ~ J ho de noo.e 
oomlngos, r~~ ., - Cc:d am lOI'I'"l.Velmente a Sa:--api~o 1'\tf• ~- • 

terra . somente . • qLre ,,ro~tAraR 
est e por · por presLiml.reól• qLIC ber.:~p 1 "'o ~- .. ~ .. ~ . 1 - tJ.nh f t d . "' ... ..-.~c.'v" "' lll"-
tar canas, OLl .. a ur é.\ 0 • fel. to l.5to Berna rue, Lopos Pere1.r-a dJ. 
riglu-se ao c <'I na v l<:l. J com seu fi 1 ho Domingos e aj un to?.ndo todos 0~ 
olhOS de ce:.m.as que encontr·ardm ve~-des , secos e rm •rchr'Js c:ontlt.tziram 
os m~smo~ para 0 lugar ondP se acht:~va Ser~pj~o rroBtado per te,~ra 
quase murto • qdl.S2r-3tn ent~o c:.om e1quelGs ol hu~ tk• c<H ra jus ti f icilrcm 
5eu di re 1 to, caso _serapi~o perecesse, porque ent~o pr ovariam qu~ 
ele estava fur t anao canas, e qua no Goverr1o ela Rep~blic:a n•o era 
crime matar-sP qualquer pessoa e muito principalment~ a4uele la
dr~o ( palavras te~tua1s do n1esmc Bernar·do) mais to1 adian t e a 
atross1dade (sic) dos fácl.noras; momento depois , qttar1do conhecer~c 
que Serapl~D n~o e:;;tav~ me, to [ilegivel) ama;--rarro ramo L•m porco, 
além disto:~ amarr:tm-lhe todo de olhos desde a sintur.? (sic) até .:;. 
cabe;a, e dai segu1r~~ pel~ Vila da Bcquim com s~rapi~o arrastado 
e todo cob8rto da olhos de canas, coisa igual e ma1s ou menos apa-

• rente a popula~~o ~aquela nLrnca tinha tido a infel1c:idade de tes-
temunhar , indo Ber·nardo entregar o preso horr-ivelmente espancado 
aos cuid~dcs do cidad•o José Alves da Silva, ent~o dn l egado de po
licia, que mandou recolher logo em c us t ódia o J. n fel1z Serapi~o. e 
que este só ioi so! to na ta r·de do dia seguinte . 

Serap~=o ao salr d~ cadeia n~o podia se mover po i s esta
va t odo 1 ~r .LOO de pau. t:< aqLr~;;la autoridade nern C:\O menos p""ocedeu "' 
wn corpo de de 1 i to . • • Oíõ , f.?p;-nardo vindo i' i c ar impt;ne , . jactando
~ pela~ 

1
-uas que tinha e~panca~o o negro até o mesmo enJoa~ ( E 

que aqu~le: ladr=o ni!!o fu r tava mais, tal era o estado ~;lel ; mas o 
que s ucedPu cinco a seis dia& depois da soltura Sorapl.~o,_ pereceu 
deit d d aléri- po~s esta·./a todo inxado du espan-an o sangue po re e m -=- • 1 é d R •h· tame t • d ·•ato cr1.m.:.noso ; St:?r·aflm .. os a o_ « • 

n o . Sgto tes temun ,,.,. "' C'J ' · s · 1 J O""!> 
José lU · F ·t O J iva t·i-:~ . Manoel das Cl1aqas s- l va, "''" 
F ves de rel as · 

1 
J. 0 Francl.sco .José dos 

S~a~cisco de Moraes , o ex_m~cravo ~~r~~ ~:n~e l ngo~tinho de 01 1-
v~tos (conhe cido por Ch 1c0 C~~ur . ~resident~ . Bernardo L.opes Pe
~eira, alé~ rle muitos ~~trem: :AmoiambAm na vossa just i ç a qLte di-

r a contl.nua r à impLlne, ncr.d1to 
Qo sem o menor receio . 

Neste~ Termos _ a acostumada justi~a 
Pe~o a v. E:ccia Deferimento ~om 
Arau á , 30 de Setembro de 189

- lei" 
d S ·me~o . por n~o saber A rogo e 1 ,, 

Jo~o Antonio dos Santos 
APES SP""" "'"' 5 11 



71 . Código de f·'or L 
- . - •• Ut eH; elo MLtnic:ip~o de S~o Cric;tóV~II:L 

ta de Sl?t~LJ .1. pt:) • ()r' c.W .n j 11 2!"J r 8 - . " 
oe~:P. s - .•. - ' . ,J .189.:: . • '/ide o C"l•li\r>tttár.io do üe;cal'"' d de: u.:~ • •~·.. <,I.J.;re t.J l t 
f'l<:ll"r u - CdiJ LtJ o XI lI, L ivt·o J 1 I dr.J CóriiiJO PC'ni\1 ~ 
qLie t t·ata l fnc.; V<!rlinr; r..• t:i.'Pooit·us: "L ••• ] A ·;.-ullc~CJI:!m é, c:omu ciJ.o: 

Fet ri3o, I!'CIIL•t; um f tlP · . - ' 
s~Iv . ' · • c:r l.ml.n..;-;c• cm :F>l mns mu rJ[; qu._. um mndo 
, ~:·tst'l'')n.-:Hl SCH:i.:>l f'i~rjr10 U q11e l' 1 'i 1 d -:: ' - · . r· 

üE.' • t · E'~- - " 01 qtu ~ ror r J m1 r. 
rn"is u~: c':\tO ~t'>~pc.\1 cl ór;.o c;>u dr. pn:di:;posit;:~iu d, cr· irae, quu met.rr. 
te:nt,.-ti v.a 01

'
1

' H-~ • P:Jrque u ~e r V<Jtll.o n~o cons t.t.l LIÍ nt>.u cc.me<;r. jo 
- e .:JLI hálntt"J tJI:? fa?r>t nal t·l 1 c rJIT• ' . · 1 

• c<S a e1 penal pro!:>IJIIIC' aqut ;~ 
d ·~ noss.;.bJ.lldade "' n··ob~b'l'd d . gr.:ln '" ... .., 

1
_ - •·• • q ~ ~ a e dessa cuns.t,oqt\Onc:J<~, li! sE:•-• c a--

rát"'•- c> f.tm,_':' por_-nn~o ennnc~.ltl'mentc p e,.rc·~t.ivo o r:orrCC' JOíosl. [ • • 
, ] O parasl~lsmo ~Dclal ou simples, ou como diz Jo~o Viul.l·~, o p~
r asi tismo d~s r'l~os . das dnrntns~ rln~ ir1aptos, dns d~sorupados som 
cul pa próprlé<, nC\o pode ser punido . A }e.l. defi te o vadie.• ant! so·· 
cia l. a fim de dist:5.ngLli-lu dos demal:. e ao mesmo ternpo c.c•nGtiui•- c:t 

figltra da ,~e~flô"r.:Livcl contrav~nt;~o. E ·.fad i o , e incorre: l:!m cont:r,-.
ven~lo de v.ndiagem ou vagitbundagern, clquele que dei::al~ de ex~rt1t~r· 
prof iss~o ofjcio ou qo.taJquer- mister· C?m que g.::nhe a v1da , n~o i103 

suindo meio de ~Llbsist~ncja. e domicilio ce;~to que habile. E ta~o1bém 
vadio OLI vagabundo aquel que pr·ov& a s ubsj sténcia por mRi.Os di? 
ocllpa~; ~o pt·ojLJ_;d::~ po t· le:1, oLI manifestadament.e ofensiva d.:t moral e 
dos bons costlltne~ , ainda qLte tenha domic i lio certo." C·f . Códiç;o 
Pen a l da Repúbli~a dos Estados Unjdcs d o Brasil. Comenl.ndo por Os 
car t1acedo de S::.are•s . 3"' .;;;C:iç~o. Rio de Janeiro : H GarnJ.el- , s/d. , 
pags . Cf. Cód1~~ Penal da República dos Estados Unidos da Brasil. 
Comentado por Oscar Macedo de Soares . 3• ed i~~o . Rio de Janeiro : H 
Barnier, s/d., pags. 588-58? . 

72 . Loca~~o de Servi~os. 

10.10.1891. 

73 . idems ibid. 

Fo l ha de Sergipe, Aracaju , 

74 . Conselho Munic1pal ~e Maroim. Lei N~ 26 . Altera ao 
Código de Posturas . Gazeta de Sergipe, Aracaj u , 07 .11. 1893 

7 5 . Oficio do ~gante Cansità~iu (3° S8LÇ~o) ao F·res~oen
te e Membros da Corrtiss~o Censitário do l"'-'-Distr1 t o do ~uniclp1o de 
Japaratu b a . JaparAtuba , 10 . 10 . 1891 APES G 22.2.0' AP~S G &·~~~ · 

As desconfian;as da populai•o , quan~o a 1nten~•o do _go-
Vern o . te da popLllat:;~o l ivre , parecem ser t~o ant1gas esc r av1.zar par . : · . , ., ·t·-
quan to 0 desejo ·da elite bras1 1e1 ra de cr1ar 1necan.smo~ coercl. 1 
Vos extra - económicos para obten~~o de f~r;a de trabal ho~ como se 
Pode . . . ~ 1 tos de resis l é n c:1a , na década de 1850 , ao 

ver1 f 1car 1105 t e: a t _ ó btos : " Er am amea~as . es-
r-egulame;, t o do r·egistr-o ele nascime n O=> e . , . . -
tr-e · . , · . i de Mon te-A legre , manl. festac;:eJes c r 1m1 
1\Q Vla o 1 l ustrauo V1sconce rja dissi par e r eprimir , e exanti-

1\ sa~~ reun ieJes armadas, ~ue CLtmpd: f . ldade d~ executar~se o Re-
ôl.da a · · 1 ' n ~o n a 1 .1.cu 

9Ul causa, n:>sJ.d1a e il " tei r amente e s pa lhado e l i:JLlcame n te 
amenta, mas sim n o boato , ar - t 0 só tinha po r fim es-

ac:re-d · t d de que o r eg1s r c: lado pelo povo ru f" , t~o a b s u rda prevenc;: llto a 
P~~Vizar a gente de cor. F.:~nati~ada ~or rovoc ada por mal fei t o t e$, 
qu t e menos ref letid.n da popLtl.:H.~O ' ~am prorrompeu em excessos , 
qU: sempr e em t.a,i,. oc::>siD:os se_ ap~=s~:rai ba . por alguns dis t úrbios 
ele se m~n i festaram na provinc:1:rá or um p~queno motim em Batllri 
tt Pronto apaziguados. na doCe_ Pd d esordem que foram a tE"mpo 

' e na das Alagoas por te;Jtat;~.vas e !\ .1 2 



. focadas: mas ~ln Suryipc c·-~ _ . 
6~nto de se apt·n~:>cm ta;-·~m clr moJ.~~:u ..t at."1ác;t.;,l dc,s amotini':ldar·l!s. :~o 
P rnamht.KO foram e~ind.? "'li•· rta vJ la do Porto da 1-otha; e ~m 
p~o puderam term.inAr sem• 0 ' 1q:illv~ ~·s oror·rt•ncla~, 4Ltc? Jnfnl~.·mente 
n ·to da s. P.. Irner.l iga.d'Jc: P~ r~ .rJ ela forr.t~." Ei.•l "ii, Jn<:~quirn l~o•·
ber 1 -·~ ImpérJo p df.: (·~r.J 1 ~ i:>CI .Jro 0 "' fi'e>cvm.·cs<Jmf ntnc. cl.1 Fuptcla.ç;::!to 
{iet'"a ,Jc n" ,1 /"'.J I' J nc 1 ~ r''' I ·e . I' • 7 

1 mi)Q!..~ cJ.loni..:ur- tlU:· NojQ l"rll "' ·r· . . ,. ·>1 r nt:~dCJ!· lll.''·dU 03 
C • • • · t\uo üc:-t;j mi l r• '·'"-( F' } • 1 · t t ''"'5nt.IÍS<.'IS F.C(JI\ÓIIllCê.\"' <t.'Dt . ' •Jcl l i~Lt n. 115l~ L\ O di.! I'" 'I •', J. '·><I ~~ •rj<' 14-J o• 1'• 1 ' • "'neX<.t ceiO Rr~lalôrio do 1•1 i. t:.. •• ·~1 • •• uJt;~o c•rl~lll ti: t·1c~m6-

r~et ... li) h L' l J n do ln nér 
870 pelo r·1in~stro Con~elh . _ -. •, lr.>, a;,rr:·~ant.c~clo t:>lfl 

1 • "' f'll o Paul.! n Jocé Soar·e:. de SoltZc"l. 

76 .. 0 Tronco. O Pai:, Aracaju 0~.0~ 1898 A f'olh6 de · ~"' pol Eml- -nrlo • - · • . ._, 
SerQlP- _ •• ·. com 0 Jorn8l de Sergire a r·espa~to da pr~tica 
d~ violcncla ~ollt:lal contra homens livres~ ao tampo qLI~ neoa ns 
termos da dent.tnci.::l da Folha., concede qLJe: "Manr.IC~-nos l~ontttclo ;:;. 
ju!:>ti~a que dJg<'lllM<; E!XiS'Lir rtuqL\E!la Jnta] irJ<~c:Jl:' SPff1pr~ c'll1JLII1~ r:I~!:<O
cupadOSJ sen~o vagabt.tndos, qtlr~ est~o ora por outra a df.<JE'fH?r-ar t;o1T, 
desorde~ros. Com 0stes est~ a policia ser1pre em guerra dUerta , n3o 
ofErecendo-lhes gu~ndastes e troncos, nem tampouco o sab;e, m~s a 
simples pri:~o cor·recional por horas que n~o ating~m nem ao m~d1c 
das que e•t1pu!a um código de posturas municipais, afim d~ poder 
ser inaltervalmente mantida a ordem e resp~1tada a pa~ dos lare5 e 
das o f icinas, e r·aspeitadcR os direitos de todas a~ classes que 
procuram ter servi;o, ocupa;bes condignas, empregos licitas, etc. 

Nem de outro modo poderia ser; pois, para que sejarn re
conhecidas e proclamadas aquelas incontestáveis virtudes dos ma
roinenses1 necessário se faz que, nos termos da lei, punidos sejam 
os que se afastem das normas do bem viver."[ • • • ] Prosseguindo no 
raciocinio qt.te as virtudes d9s pessoas ordeiras só poderiam ser 
r econhecidas negando direitos civis aos desocupados, afir111a o jor
nal : '' [, .• ]Nem se diga depois que para os ébr~os, os desordeiros 
de ruas e becos, os gatt.tnos de quintais, os jogadores de mucarr1bo 
ex1ste 0 processo nos termos do Código Penal. N~o hav1a autcrid~de 
Judiciár·ia que desse vencimento a tantos pro~e::>sos ~r1mes, nem_ J~
r i que chegasse para com estes ocupar. [ • •• ~ _P~r f1m, a autor1z~
~~o dess~ prática relo exemplo dos pai~es C1V1l~zados: [,,,] ''De-
m"is ... _, _ ... o ~- n-ir: nos c~r.t1os m~i5 poiJulo:;os e ma1.s 
~ , em LOUê\ Ct pc;l '-~ uu ,-o :;.::t ~ • • • 

cu l tos sampre teve aplica;•c a doutr1na do ma~or palad~no das li-
berdades publicas que a Franç:a tem tido, Victor Hugo;" a lei com 
c seu cortejo de nr·ocessos , pat'"a os.qu~ se tem da lei e Ja moral 

,. d R bl'c~ · as prisOes correcio-que ela imprime aos cidad~O"' a epu ~ .,, 
t rua"' e : vielas." Estes s~.o 

nais , porém, para os que inTes am. as ~.. Folh~ · d t s Mais Viol@ncias7 -i nómeros, recalcitrantes e reli1C1 en e • 
de Ser gipe, Aracaju, 01 . 04.1909 · 

77 . Lei no 93 (lmlgração), Leio 
lac;~o dC? Leis Decret'os e Rt!g•.tlamentos ~o 
me III . 1894 ~ 1896. Aracaju: Typ . do 
1902 . 

98 de ~3.11.1894. Compi
Estado de S~rgipe . Volu-
0 Estado de Sergipe'', 

d 1~ 03 1879 . Dispor1do o modo 
o .., a-:-7 e ~ . • ... 

t 78 . Cf. Decreto n - · - :oca~~o de ser~icos . Collec~ao 

d
omo eleve ser feJ.to 0 contr·ato de 

79 
p. -rtc: 1 . Tomo XXVI Parte 

• L · l de 1 q • "" · t b"' J 1U.s do lmpér-~o do Brasl - N cional. 1880. V~de arr. ~m: 
l l Tomo XLI T. R lo de Jane~r:o: Typ . Tr:b.alho L~\·re. op . c~ t . 
lftlounier, M. L. Da Escr.avJ.d:to ao 
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·;s•. Cls prnJ~>Lt,c;; d r~ I 
i é! d~ r.en doi 11ot- '(>' ; l' lc!-l t-1' :r•J C1 f.' I ' Jt: .:l r, 2fq r j • 0 1'1'"'1 .1, () dP "ll iÍ I;J-

r 'C.!I l 't 'I. jJI • • ll >l. r'l.ln (I I "' . • "' ' •. 
}OC: trfOI e'-' [ 1 J l J.r31t l.c>rlll'"fll r.1 'l 1 •i l' r l 1.1 • 

1 
1 < r tr.; •I t1P j 1 tri':J-, .-1!, , 

)
• Ati c0:'1t'l t..r ~ fJYlJl l>l ,. ;"t,.l l' f i ' pc:: l o lnc:.a 'l '.rir, f v 1d t, Hu i ' 

- ,.. til l t . I . ... L . ~· f l ( l f'll L ,,.,.1 J -
' c utlr c. n~ •• li tl•· "' 1 '' J (Jr ri t r'H ll . • ... ~ 1 ) !.L< eH 'JU ('L v 1 l 

t
i'• ltll n t J.:J. t.lLI l• •r 1ttll l dCJ lo~r\l1 r oiJrt • J l dtdll. '''' 

' l.jHL I , JJ.VlU.-1 "lt J 
' tt,;CJ ,_o:ll 1'1 VJ.~t )• • l•l .' I l l [ jl I ..., lJ l l' iUr eS t .LVC.!a•<,,.. 

I' 1 l c. " • l tJ ·1m SEJ Jl t-r • · -~ U) ort LI '" pi t'Cf 1 tt:.l tlt1 r l Jnl lltr 1 A : 1: " t e '•r"O.l.bl-
r; "" llr:lr' I 'I'Lit l ' 

c:o
nlril ahU'1Ci' P• Si'.01 t iP lCJr. " t'" · i· "" · e "'r n l ot '<dt'r de f;F"rvj ~o 

I • "' oll (J <' lfl"-' <1~ 1 P l erva o Son<l'•• lr J o :t!r.1 1 ", • A 1 v .-. "' ·' LI Lt Oilr'r • [ c mo b P.m ui·-
& f •· 1?~ • cumcnt.:> rtdCJ e ta , ,,. J ... ., 

Ju
ro dlu .•r(., 11 1 a nt .:1 C Xl.tlPnc: 1 ;, c1 • ,.. n cr t;••tJ, o ~ . ·• e · .urv~c; or: o u por um tt•rnpo rn..;o. i.or " C<Jdi ~. ·. · ~ • P r um r;._o l .tr r io m•or,or 

o C'nt do par Llóv;, ft [V ;l yo t;~VJ.l dos Estado s UnicJ or: tlo I;ras il, 
co • - · · d . .JLh1 S"'o f'at•lo 1 i i 1911 . [\l Volum~., j')o:\n "17.. ~ : V I"'CII " i i r· r •mcic:; r::: ct Al -
ve , • ' " • ·• • Na o & e r j .;~ - n · r • • f. 
l
e1 r;er·g.ip •r. pel~mi bt· , . b·· . r.;; l 'tCHJ"ncl a o 1ulo ela 

<; cn I "mça. rle J rores L'Ob "'E 1i ~ 
t e

1
tos aos l CJ<::i:.ttlores, urnt.\ v;:.::: tt · . . . • élt éHt ;ilmontos 

for
,. ... de trutJ.,lho .

1
tr" •. d q e:_ a tmoblllznr.~o lemr,or .. lrJa rl<'l 

.,.. • • ~ "'VUb e dlvJc.las t .d . . 

f
o"'tnas dm l"l;?SO lu!...~fo elos - .. "• em Sl o uma ddG pr~nclpoóllf'> 

. . PI utJlema tle br.;,c;o;, pt:~ra c;, l<.IVOIII"c1" em 
econom i<:~s n~o rlom~nadt.ts plJ?namonte pelo capital. , 

80. C f. Dec1"12to n"' .... 8'..,7 d · 
~- L o 6 ' ~ 

de ~.).11.1894. (Serg1pe), art. Le i "' 98 
1~.03.1879, art. 
53, item 6<>. 

38, ' r:'l &.:1 • • 

81. Cf . Decreto n~ 2.827, 
de 23.11 . 1894 (S3rgipe). 

de 15.03,1879, at•ts . 69 a 80. 
Lei na 98 

82. Lei n~ 98 de 23.11.1894 (Sergipe). Os artigos de Có
digo Penal, citados na Lei de Loca~;~o de Ser·vi<;os Scrgipani\ rPfe-· 
rem-se a: Art. 141 - incend1ar plar.tac;eles colhe~tab, lenha col~t.a
d•, pasta~ ou campos de fazenda de cultura; Art . 148 - Causar in
cêndio ou qual1~uer acid~rtte de perigo comum por impericia, nagli
Oênc: i a ou imprudCnc:ia no E!}:ercicio de sua arte ou profiss:l\n; Árt. 
152 - Destruir, CJll danific:ar , qualquer parte de estrad<:~ uL• via de . . 

comunica~~o úe uso públJ.co; Art . 161 - Envenenar fontes públicas 
ou par ticLtl ares; ?trt. 162 Corromper ou conspLJrcar a. ágL•a potàvel 
da uso comum ou particuJ~r; Art . 204- Constranger, ou impedir ai
QUem elE:! exE!I"Cf.'lr a s;ua ind(cs\.ria, comércio ou oficJ.o; 14rt. 20~i 
Seduzir, ot.t aliciar, operb.rios e trabalhad(Jres para rlei:{at'e,,, os 
"tabelecirner1 to·~ em que forem empregados, sob promessas de rec:om
-n&a o u amea;a de algum mal. ( Obs. este artigo foi sut1stitui.do 
l*lo dec reto n"' L 1 6 2 de 1.2.11. t890l; Art. 206 - CaLtsar , ou pt·ovo
tar, a c:r~c;sar;~n rJ.: traba) ho~ para impor a:rs operà1 J.Os olt patreles 
ltuaento OLt dJ~ i · ,.. . .,

0 
de r::crvir;.:r ou salàcl.o. ( Obs. este artigo fo~ 

•••b ·111 llUl.-. .. , • "' . "' 90) A t 388 Ob . 
- Stitllido p~lo decreto, ... 1.162 ds L,: . 1 1.1B ~ ,... .' ~ . r~-
41!1r;l!c de d . t ~l ... um n a<::cimento. Cf . Cód.1.go Fenal da E~pu-
.. 1 ar n;.!ql.s ·ro a "' "" - o M tJ ·• 
1l 1c:a do E t d • 

1 
. d tio Bras i 1. Comentado por !:>C ar ace o ue 

ltotre .. : -S a tH• Un~ osd J eJro · H Gal~n i er, s/d., pags. 189-190, t-, _ ... ... ,. edJç:~w . Rl.O e .;~n _. 
7 19B, ~cj~ ?~7-~~s 'J'l~-~74 . 581. ... ..... ' ....... .. .. ..:.. ., - .... - . 

. 
1
e 0 Exm . e Revm . sr . 

L, da 83. BelaLórJ.D com ql. d Estado ao 
IItH S,Oantas paS5ULI i.\ <:~dminis~rac;~o à o io Oficial 
ts.,. l'l~oe l P . de 01 ivein.\ Vallaa:t<o. DJ. r 

Padn: AntOnio 
Exm. Sr. Coro

do Estado de 

Q1Pe, Arac:aJu , 14 . 06 . 1896 . 

ltt.l.s 84 . Lei nu 481 
de 12 de Novembro 
Ar-acaju : Typ. de 

de 1904 . 
o Estado 

Collec;~o de 
de Serg.1..pe , 

514 • Decretos de 1904. 

• 

• 



190~· 

Ll6. De r: n~ tr• 
c· I)C!t"rl>t<.1' úe 

i'l"' ::1~7 dP 21 O(l 19( •· • 19C'l' • '• _,,,, Cf. Ccrqtpc>. 
· ·' • fkiiCa.JLI: Typ. d · u l~c;t rjo dr-

Coll t>t, ~o 
8nro 1 Pt"'. 

97 . Dcr:tl'to 

República do5 E:.~tndos 
~.., 1 1.1U2 de 12.12.189u. CI.Código 

n uor do Br~üll. op. cit. 

21.08.1905. doe. cit. 

l'onal dr, 

89. ulc:m ibid H -~ • . _ • C!LIVe um Prro t1pográf i~o rtCJ CódigCI Ru-
ral ao tratar dd 11end I.C.:J dadti' ue individuas t ~--'"' '1 99!'\ j ~ ap O!<> '" íC.:rõtl'tP.I ilCJ ; 

• ~ • c• ~-a J .. a e os ar i •.JO'-' tio r.:t.cl igo ~rts. 18 8 ·- to •-ódiqo r·er,~l N~ r~ 1 d d t 
penal q~tli:! tratatll do assunto citado s2to os 391 a .;.(;>r,, Cf. Có<..i.I.ÇJ':I 
Penal rla República dos Estarias Un1dos do Brasil. cp. cit. 

90 · No ano segLLi n te ao da pLtb 1 ica~;i!lo do Código Rur<,l o 
Dr. TtlE'UdrJI~eto r4ascimen Lo E>Sct·evia: " o que> tazel~ poro?m üC: n11o tp
mos código rL1ral €•m nxecuç~o~ leis reguladoras da ca;a a pa~c~, a 
repress:o da vag~bundagen1 no~ campos c a indjsnensàvel regulan•erl
taç~o do trabalho agricola? E se leis exisis t is em perfeita n com
pletas, qdem s~ .int:eressaria por elas , oLl quem se prestal~ia a e:;f'!
cuta-las? A f•r·aga dos Incêndios. Revista Agric:ola, Ai~,ac:-,1.íll, 15.02. 

1906. 

91. DelPgacia Regional em Laranjeiras. Relatório da V1la 
de Itaporanga. 30.12.1914 . APES SP~2.4• Comentando o progre~so 
atingido na produ;~o agricola em Java, a qual vis1tara ~amo meml1ro 
da Conferoncia A~ucareira~ o Dr. lheodoreto do Na~c1mer1tu a~~o~1~ 
este à legislaç~o coercitiva 1mposta aos nativos. Por esta, dS 

terras dos nativos foram confiscadas e os mesmos abrigado~ a ;:ra·· 
balhar nas "plantat.1nns" dos colonos europe~s, re~ebt?ndo salários 
e um dia para 

0 
cultivo de lavour~s de sutlsH>~éncla. Segundo o au

tor, esse> conjunto ne med 1 das "transformou a 1.1 h a num ""llOI'"flle CC'n

tro de trabalho e de at1vidade fecLmda, em~ora ion;ada.n obr1gató
ria cont · i · s de igualdade ~oc1al que cult1vamo~ cà no 

' r-a os pr J.nc p10 - h ~idente e desej-mos continuar a praticar em nosso psis~ por onrc.~ 
da nossa. ci ii·-"'' . .,. "F'or-tanto~ segundo o autor a CJ!'"andc> tnrefa s V . l. .. ac;oO· - " rg·ml~-,r.::!1a do 
&ria compatibili~dr os valores ocidentals com a o ~ ~~,~ . 

trabalho" 1. - d " anarquia do trabalho agr.icola w> Br:-é\sll . 
A se . ~ e lml.nan o a . ~o de sua época cc•m a anterJ.or: " 

0 
9U1r o auLor ~ampara a sl.tua~ _ de tudo e era garantir 

a :~crav~ tl.nha umd grande V<'•ntagem, r~~:~:r e opo1-tL1nJ dildl'!, n qLIE' 

abs etivlrJado do sPrvico , sua regula d nosc·u tr;d;alllo um~1 .avEn
tur~luta~en l:e n:Xo ternns agor<:~' tornan r~d~tos ~ que. hà ciO? m,:,ds ~.:;aro 
l'lc Per1gc:.sa e inr:el'"ta e os nossos P te dilScutindo a nec:esul.-

mund b co Fin~lmen · • dad o como custo de fa rl. · • j la no Brasil, rec..C~nhe:c:e que 
-~e de regulamentar o trabDlho ag~ co · nclLl•ndo ela seguinte for-
...... . li tl.C:é!. co ~ ~ •a Passará nor Llmil decl.sâo po · idas a um.=~ cr~r-t., g1 1.ta~ 

I ''S.,. ' r . f •Ch"~l'" OS ouV - óf' ' qlltt -..rc.~ talvo:: nocec.sàrl.O "' c de rincip1 os tJ los .tcos> Jc.\ um 
t.antso~ &e'!lpre se levani"ar em nome ovop e de prático se tem preten
a• .. o ~ •dt,...os contra tuc.io que ele n L . So''re Povoe~ntanto do So-
•vo f "' • ó to da e1 " 

lo, R •zor entre nós''. A ProP sl. 17.1907· 
•v.i<.>t.:t Ag r·icola, AracaJu, l5.l 
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•;:~. Lel Nu EJilt.. d~ L M 1 ro J •;·~.,. ,. r· 
' t.J • • ··""' • """ • 

E~t r:Jo de? 'iena 1 pe d e J '1~3 · 1'\r.:~ç d ' ': lmprwnsc':l 
l.l'il> C' 

o r I c.: i c1 I ' 
J)or:retos 
1?29. 

elo 

9"':. l~C'r:rt•tr.J N" '1011 do OJ.OO.l'7::"~. Cf. l.ei!D u lit:>cretos d o 
E,t.ado de:! Sc•rt! 1 P~' dl' l'/2~·. (\ré.ICol,ill: Jmrwr>tt l•tJ rríic:i;ol, l 'r;.? . Gc1rnt.'r., 
AnO;- I 01 1·1. do.. 1 •ll~ t r ti;, ~~u r O< !I ~ J oll o Ir <~ 1><11 ho: I 'cl) f t r c a l> J riJ is 1 .v. ~u 

t]C.I<•l /lO DI" " 1 ' 1.>1!··1''..;, • HliJ dP J<~llc•Jr·c.: C,•mpLll 1'1'/9 . Vj eon·, , 
jLd:: loJ!t"rlfJt·l: .. l .. l.lJel-.;tlis.mo L' 6intJJc.a.Lo no /.lr•·•'~JJ. ;~~ r~llit;~o. RJ.~ 
do ,l.:1t1Ult~n: 1·'<1:: e Tet~ r·a, 1'1/(J, 

9'1 • Vrl ho, Dtt1vio GLt.Llht;)f"filP. Capi·tãtl :i.s,.mo iktlar~tárzo ~ 
C«mpcsinato (1./m es·tudo rl P<H"til• da. frontPi r.~ um mo•·ttn~'>nto). 2'"' 
pdir.:~o. !:':'lo F'c'ILClo/ Rio dr• Jê:ln~ll'-o: Diíel, 1979, fJélf.JS. 42··4:~, 
117-118, 17'1 - 1'19. A obr-a CIP f'almeir-~ cita.da 1'9 lo autor LH Pêdtw··j
ra. Mt.H\Cl.t-. l.. .. '1t;.1·t.mdu.tm et C.~pitnlic;me; 1(.;tc t1.•re critiq1..e d' um dt?
bat. lht1s~ de ::.hme Cyclr= pr<>t•ntée> à la Fac:ulté rll" Lettres e:-t 
Sc:iencaG Humr.tines de 1' Unlviwsité de Paris~ 1969. m1meo. 

95. Velho, Otávio Guilherme, op. cJL., pag. 116. Es•e 
conceito fo1 oJ-iginalmenL:e desenvolvido por· KalP.vr-o Obet-g, em "The 
Margilhtl Poas<"tnt in Rw-a l Flra::i l". American Anti1J--opologist, N"' 6, 
pa1·te 1, Da~0mbro de 1965. Para a g~nese e modo de subsis tência 
de&sc cat11~&si11ato margin a l bras ileiro, vide: l:ranco, 11aria Sylvia 
de C. Hr:;mens L:i.vt-es na Ord12m EF-c:ravocrata . 2'"' edic;:llo . S~o Paulo: 
Atica, 1976. Candido~ Antonio. Os Parceiros do R1o Bonito. Estvdo 
sobrr o cc:.ipira paul is ta e a tra.nsform;;u;:t:o dos seus meios de vida. 
J• ediç~o. S~o Paulo: Livraria Duas CJ.dades, 1975. 

96. Vianna, Lui z Werneck . Libera l ismo e Sindicato no 
Brasil. 2"' edic;~o. Rio de J aneir-o: Paz e Ten-a, 1978, pag . 48. 

97. Sobre a politica de terras no Bras1l colónia e mo
n~rquico vide: Caraval ho, Jc;sé Murilo de. Teatro de Sombras: A po
lltJ.cc'l imperic..J, Sâo F'aLtl o: Vértice , Editora Revista dos Tribu
nais; Rio de Janeiro: IUPERJ 1 1988. Costa, Emil~a V\otti da. ?oll
t i c,~ de Te rt"<1 c; no 8 r e> :?i 1 e nos Es t<:Jdcs Unidos. c r;;: Da Nor.a t-qli i c.. ,;\ 
Repl!.tblica. Nnmentos decisivos. 3"' ediç~o. Sg(o Paulo: Bl~asi liense;, 
1985. Cos1:a.r'urto. O Sistema Sesmarial na Brasil. l:kasil~a: Edito.:.. 
ra Universidade de BrasilJ.a, s/d. Dean, Warren. Lat~ftmdia and 
Land Pol icy in Nineteenth-Centun,. Brazil. The Hl.spanic Amet-ican 
Historic:al Review. LI, 4 (November, 1971), pp. 606-625. Lima., Ruy 
Cirne. Pequena História Territorial do Brasil: sesmaria!!" e terras 
devoluta::.. 4• edi~âo . Brasilia : ESAF, 1988 . Smith. Roberto. Pro
Priedade da 7errd ·e TranE-ic~o. Estudo da forma.-~o da. prapriedarle 
Prlvada da terra e trans~c'lfo para o capitalismo no Brao:.il. Tese 
apresentado ao Departamento de Economia da FEA da USP, pal-a obten
~~o do titulo de DoLttor em Economia. S~o Paulo~ 1989. Sobre S.Pau
~o, no perinc:lo repLtblicann, vide : Holloway, Thomas. Jrn_~grantec; p~-
a o Café: café e sociedacle em Sg(o Pat.llo .• 18Bo-l9."J4. R~o de Jane~
~~: Paz .e Terra, 1984. c:ap.5. Sobre _Sergipe .. ~~de!, Freire, Felisbe
Sa O. H1stór i.a TerritorJ.al do Br.asd. Bah ... Q,. '=>CI"ÇJ.pe. Ec.pirito 

nta. Rio de Janeiro : Typ. do Jornal dn Commérr:ic;, 190b. 

l 98. Cf. Congresso Agricola. 
ntrodu;~o e Notas de José Murilo de 

• 

Rio de Janeiro. 
Carvalho. Rio 

1878. Anais . 
de JaneJ.ro: 
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99. Cf. A11nexas ao R 1 tó . 
J

. . e a 1·1a do t'linistro da r a ·end·• Rui 
bCú<l em e~ne1.ra dt~ 1891 A " 8 .. " Bar F de 1 I . d . • ne .. o - A e>~ec~u;~ro ua I c: i ., orr cns na 

c~p1tal e r 8 .' ' 10 e Janel.t·o : Imnre11sa N-~r•on~) J O'"'t 
.. ,, ~" · ,.,0·~-· d •· ~-· •• · _,' • Smi til, 

R~ber~O· I r~.- r .1• ....... c • .;: Ter r .. -: (~ r~~n··" -·"o op c: .... ~ · l • · h ' "' ~- ... .,, • · ~ ._. C ron ~ , Ed IJ ii rd 
A RepubJ~ca ·eJ a (Instit.<ciç:f.tes e Cl2.s'se:. Socié'oi.s). 4• lõ?Cilc;~n. S2in 
Paulo : DJ.fus;!lo Ettropót<' do Livro, 1978, pag. 17. 

100 . _LeJ..S de Tcn·a~. O Matlnal, At·ac:.:uu, IJ6.t2.HlW..>. A 
Gazeta de Serçp pe notic iau e transcn?veu o dec:•·eto 1 ~'3 'l!:il D de 
31. 05 . 1890 que entabelet PU .o Reqistro Torrem;; no Dl.str J. to i=ederal. 
cf. Gazeta de Set·gipe, Aracaju, 18.06 . 1890 . 

101 . 11en ... agem dirigida à Assembléia Leg;i~;ladva pl'!ln 
Pres i d P.nte do Fstado Dr . 1'1c.-.rtinho Garcez pot· uc'\si!!to da 2.be t·tur a 
da Ses s âc Fxtraordinària de 1897 . Arac:aj u : Imprensa OfJcial . 18~1. 
Lei N"' 222 d2 "'7.02.1897. Compilac;;~o das Leis, Dec:retoG e Regul-'1-· 
mentes d o Estado de Sergipe . IV Volume . 1897-1898 . Typ . do •• O E9·
tado de Sergipa". A;~acaju, 19(•0 .. A oposit;âo pod5!r·ia <>.rgwroent.:.r qL•e 
o Pre si d ente do Est~do t~nh~ um projeto de ampliar a tribut~r-~o 
sobre a propriedada fundiá;~ia , uma vez qLte este deLI o passo j,ll
cial com a Lei Na 218 de 14 de Novembro de 1896 , regulament,;da pe
l o Decreto l~a 211 de 2'l.11.18Q6, dispondo sobre o imposto de 
transmiss~o dc prU!lriedarle. Cf. Compila;~o da~ Leis, Decretos e 
Regulamentos do Estado de Sergipe. III Volume . 1894 a 1896 . Typ. 
do " O Estado de Sergipe" . Ar.:;caju, 1902 . 

102. Decreto N°) 537 de 21 . 08 . 1905 . doe . c:it . 

· 10~. A rr.sistência dos proprietàrJos sergipano~ cm re-
gistra r seus-titulas de proprJ.edade foi motivo de algLtns ccm~ntà
rios E 

191
" _ . ;

0 
pLtbl 1 c:ado num jornal da dd~de de E~tt.\n-• m l•, c ... anunc... . 

Cia, 0 c:art~rio do Registro Geral e de H1pot~c:as da~usl~- coma~c~ 
lembrav ., T d lc que comprando um 1mt;vel nd:o tt <~nsc:rc.:VE:: 
a escr· at que: o cl atque e·r-~1 de de hipotecas, fica su.ieita ,-., rwe-

J. ura no r =-gl.Sõ ·ro Cl .., · . · . Juiz "' . - · 5 tro é que torna vá 1 J.cla a transm l s-
.. os 'fLt t uro:; , po1s só o r-egJ. .,. E t"'ncl.· ~ "9 no; 19l~l No Sa:a . 11 A n·a-etO ~ rt ~ . ...... "·"" · ..... 

0 c om relar;:~o a terceiros . ··. ' "' ' ... -o} p~lo t'"egist r o dP 
llleç;mo s t'd 917 t-bell.~O rec:.pons .. v- . 
imÔ . en l. o, Pm 1 ~ o '' Ara~~ju chamava a at;;::nc;~o qu8 : " 

0 
C ve~s e hi petecas da· Cpmar~a de i etes"" antet-io r es, r~stabelc:.>CG:ndn 

1 
Od1g1:1 Civil ropr"tlduzia d1.spws ~d inio c:en~o d .:1 c1atr1 em t J'lE' 

fqoue n~o operam~ transterOncia d~ 
6

°me'
15 0~ 1,1~ l hor, a~. es~ rituras 

r-em t stro de 1. m 'V ~ • d IIClb .ransc:rl tos no regJ. ... lar em direl. to. sçn~o u <' p OlS e 
tr- licat; e particul<'<res n~o .. em ':'a ,. f,'=gistro de I móvei"'·. Carre:i.o 
~enscritas no RegJ.st r o de Imóvel.~ : ;~Pnte 0 Pr es1dentP. do Esta
~- Ar-acaju , Ara~dju . 03 . 05 . 1917 . 1~a L;a.ciativa teccLl ~ segu1ntn 
vu ._ 1 "' A-~ embl:=>1. .:> ·· - - s c:ar. sun monsagcn anua ':' -'"',., ~ritorial particLllar, <?m PryJ.-
- Sideraç~o · ••se a propr~edad~ te da rcdu=1dt~s~mo~ ~er~am 

• •stivess~ c:or.vcnientemante demarca ' 5 17 



J04, l)~·r~l"l Lo:J N-., 1112. 
do E.s ta do d • St.~r g .1. pu d t:> 1 '722. 

dt! :U.l2.Fl:::.!. Ct . lr•1v. 
1 mprt=?ro Si.\ Uf i c: i a l , Ar At •I.J 11 , 

Jns 1.::tor do 

Ot1c:rnt.os 
] 92'1. 

I 1'3-

l06. r:oletlm JUmr:bt.t·al do 
Agncul tu r a. ,lu lllo u (\•J0'1tr...t de 1922. 
907B 

Arc'ES ~ Ac~rvr. Der.:.• 1 Pac.ote 

107. Lr l I'JW ano dr! 16.11.1920. Fjxa a clü&pt:!;.r1 !' CJI'"t;.1 a 
r ceita do EJt~do pa1·a u e•:arricio de 1921. Cf. LeJ.~ c• Decrete~ du 
E~t<>dO dP. SPr·qipP de 19;~1. Ar<:1cajLl, Imprensa Oficial, 19.:-~B . L12i N" 
823 do 3C .11., 9:.,;) . Cf. Ltd.s e Decreto;; do Est<!1do de Sr,n··gipe r:JE'! 
!'!22. AraC:il ju, rrr.prer.bé'l r.JficJ.al, Jc:;•:?9.M"'li1Sa(Jem do F'nil!:!i'IC1r:mtr.,) r:lo 
Estado à Assenrbl~ia l.egislativa do Estado em 07 . 09.1971. Fm prQl 
do apr··oveJt<·l•uento Llos ter~renos Jncl!ltos. Sel·gipf"-Jcwné\1, ()r·ardu~ 
29.07.1921. r.;onriJ.:.üe ao lê:lt.ifúndio. Ser-gipe-Jorna l, Ar<\Cc:Uu , (12.08 . 
!921. Sociedade Aaricola Industrial Sergip2na. Corr~io de ~-r~cajLr, 
Aracaju, 02.08.)921 e 03.08.192!. 

108. Plutatorma Presider1cial. 
13.11.1922. 

109. Lei Na 8C•B de 
111.11.1922. Dit.wio OfJt:l.al 
10.12 .1922. 

16.11 . 1920, 
do Estado 

Se:"'gipe-JornAl. 

doe. cit. Lej N"' 836 c1r::? 
de Ser·gi f'P, Ar~r:.!'Ju 1 

110. Decreto N~ 784 de 27 . 02.1923. Diário Oficial do Es
tado d~ Sergipe Ar·aeaju~ 28 . 02.1923. Boletim da Ascemblê1a. S~s
s~o evtraordirlá~ia 00 ciiab 13.03.1923 . D1àr10 ~tlc~al ao ~S~•dt• de 
Sergipe, ArdeajrJ, 14 . 03.1923. Mensagem do ~res1~e~~e du E~cado à 
Asscmbléi l ·c:iativt:\ em 11.03.1923 . Dl.ái"'J.O Of1e1al do F.stado de 
Serg•pe ~ eg~··' 1 ,c o·.r 19'"'>..,., Decrete. Na 743 de ?7 . 12.1922 . Cf. 
L 1 - ' rt:\C.dJLt, ·-· · ·-· · -d'"' c · ~·- de 1 9...,2 Doe. cJ.t. Decl"'e\o N"' 
e s e Decretos dlJ Es !:ado e ;;>erg1.1 ... "' ..,. ;

7 
• 

'760 da 2 3 ,01.Lt:;''2 . .:: . Lr~i N .. ' 841 de 19.()._. • .19~--·· Cf. Lei~ : Decretos 
do r-etad d - .. d~ j<">'"'>~ Aracaju. Imprensa Dflc.lal~ J929. "'"' o o ::_,a,~ÇJJ.pe ,. -, ..... _.. · . - ..... -
biArio Oficial de Estado de Sergipe, AracaJLl, 15.0~.19~~ -

lj • ''·. t Na 760 d~ 23.01.1923 . Cf . Leis e Dectatos 
d ··'·. JJCcre .o N centJ dCJ o pCI"'CLirc-.o o E,. t d d . 19~,, ftot: c: i t. esse , . · · ., 
d "' ·"'o d o Serc;p.pF! e·....... · f · •-·melhante A anl:r-üor· l e-

a le"i"'l . · c::obr·e terras ol s .. -
g , ., "'açtia m::!rg.1péo111.::\ ·' . . lfo ,~enadn foram c::tirpo?.-
l.sla~;;:t . ""a 1 se \n%pl.I"'OU • "' 

do • o mon;~.,,~qrtl.ca, na ...,, "·· . · . ~"o terr 1 toria l e a pm·da 
" o- d · . · - · t i tuJ.a o 1mpo"' L de • 1spo~1t1vDs que 1ns J.strasse dentl"'o dos prazos, sen-

d llr-oprledacle pnra quem n~o a rag 1 tas cf C<.wvc.d ho J M 
o ast , 1 . . t icJ por- simples mLt • . , . ' . . 

d e L\ t1mo SLrbs'l:.l "'-1 0 . 9 .,. No fundo o rec.Ltu .:.lo go-
• • 1 t c 1. t pag • "' • Ve ea ro de Sombr.:u:: • 0 P • • ' . t . 0 das ti tu 1 os de pl"'opl"' lPcl.:~-

r-no s . ~ c1.a do reg1s 1 -de 1 :ral.~'~<mo ne. e:·::Lg n · ~ ti a prática descri t.-:1 por DC"'an: [ •• 
l GIObllLó.rti.1 lcgl.tlmou uma an g Ulll diSfi:lr't:.l? r,emi-·lcgal . 

' Os PQsseir os usualtr.~nte procurav.:lm 518 



• 

tpa~é§ da .•enda de Parte We . 
A ~oqu.i.:. OLI ao mu nic:.lp io ei~:~ !-.>ll.,.

1
ll PUS!:'€!5> , ou clo.-urdcr um.:: par te <3, 

pa .. ·o· o"·b l . ' · s envolvi<lm muito o t · J · -' func1 onarl. ~ L• ~COE:. lle> rc·c:onhec:i, 1.1 rc :: , J.nc.: ,.,rruo 
~tários .... uhm.lssivan,,.,ntn · ,:,. ·H.!nlo cJe ~.tras prPtYnnl'le~. ui?Ll!.. 

l e9• · ,..,navuoll l ""' "5 dr> t 
t , nram copi<H1o-:; em J ivnJr: tJ • • .. , · '' rant, 1, c tnclos e>"'~·.P.-=. 

a o"' ·' ~ r a r lór it:tEJ loc l e.:.la l E'q'~li:::.:l· los." no:.:~n , ~~~. L . . i.\ s , .va J.rn CJ ~·s\',\!IO 
part nth-!r,.-t::rL· :Jr-- •1 H" . at.rtPndr.~ . nd L<.lntJ h.J ll r, in Ni-ne f!e '"" " "'- ~ · ~'H1Bnlc: (\ • - be- 1971) pag '·lfJ • I orilCrlCi\n ~il.storic;ll RLVJ.VW , 5J :4 ( Novom • ' · u • 

112. D~rreto No 904 de r.tl ) 8 . 
ervi~;o de Terra;; t-I- t · ' • J .;-:;•5 , B."~~xa. réo'gUlêiiT•L•nto ptt-

ra o fi ~- • ~ <:~s e f' t r-adas. Estp der-r l•lo ·to) o m 11-:: 

abrangente na abordagem das C"JUestr.tes nconóm.i.cu socl<db cl<l 7on;:, rrt
ral serg.lpana, A~semell,ando-se na.te p~rticul~r ao Cf•dign Rt,r.l rle 
1905. O ref .ar-1 do decr·eto cc.mpreelldJ.d 262 arti•Jos, di<,trtlJt.tl.do~ 1 or· 
8 titulas. os qLlé\ 15 tr:1ta:o/C\rn de h·•mas t:l(o d1versos qLl .::tntc:~; nrg .• nJ.
za~~o dos serv1;0~ d~ rerras , Mal~s e Fs1.r-adas , Servi~os de Terras 
-- abo:·dando a. derin1<;ào de terr .~!> púbUcas, ter r rl!:i de·.,clu i-lG ~ 
terras reservada~~ ter•as legitJ.ma&, legJ.timai~O e rpval.da;ao de 
posses, posses , d1scrirnina.c;~o da5' terras, r-egi.stro especJ.ai das 
terras, mediç~o e dema.rca~ees. concess~n gratuJta de terras, fis
caliza~~" des terras, registro geral das terras -- , colon1za~~o e 
imigrar.;~o, trabalho agr i cola, compreendenclo -- assistcc'mcia ao tra
balho agric:ola , loc:alizélc;~o e contrato dos tr-abalhadore-s, p;ttn:•rr.J
to moral e juridico do tr·ab~lhador agricola -- , serviiO das matAs, 
servi~os de ~~tradas e caminhos, e, finalmente, poJjcia das ~gu~~. 
Cf . Leis e Decretos do Estado de Se1··gipe de 1925. Aracaju, Tmprer1sa 
Oficial, 1939. 

113. Mensaoem do Preside nte> do Estado à Assembléia Le
gislativa em 07.10 . 1ij25 . Cf. Diário Oficial do Estado de Serg~pm, 
Aracaju, 08.10.1q25 . Pare• er ._Diá r io Oficia!qdo E~tado de Se~~1pc, 
A 10 10 19? 5 Lel. No 9~6 de 21 . 11.19~-- Le1s E Decreto~ do 
racaJu . . • ~ • Of. . 1 1"'-9 

Estado ~e Sergipe de 1925. Aracaju, Imprensa 1c1a ~ ~~ . 

. d t 1·gos · Direito de Propriedade, Proprietá-114 Vl. e os ar • . . . 
rl· 05 · • . · d publicados nn Ser-g1pe-Jornal. .:lrac.::> JU, 

Pobr-e>s e F'ol1c1an o, · t E "" --
05 ' C" 08 1C"-:n: ~-e;:;;pectl\lclmen e . m , ,enslilg""' 01 1 ("'\-.~ ( Q ~'I ot ("\f"'\ "':T' ~ .lf;.l" • I_._._,' 

' .... . ·--~, J'-'"''""'"'""'-' · Le is l atjva o Pl~esidente do Estado la
de 07.09.1925 2 Ascoernblé1 a g d 5.,,-vi~;o de Ter-ras, Mat.-..s e C.s-
llenta a n~o entr~da em operar;::~a- ~~o- h<wi.:~ ainda a.pr~avado o decre-· 
tradas, uma vez que a .Assmm~lt b la de ve ncimes1 tos dos funcionà
to de sua cria!;~o e f 1.:-:e~ do . d a ~e 

0 
quadro f.:i.:{a d o pessoal do C l

rios deste. Observe-se , al.1ás , qt • engenheiro ajLtdante , 2 m.l
t~dc servi~o cons~ava de ~ inspe 

0~' : scrituràr-io datilógrafo~ 1 
Xlliares técnico~ , 1 silvl.cultor, d rtanto, mec:;mo c ons1derando 
Port · ·ente sen ° po - · bl · eJ.ro-continLlO e 1 serv • ór ~os da admin1str açi;ta pu ~ca , 
a Possivel colabora~•o de outros g 'me r-as tarefas a tribuides ao 
in · · · nto das 1nu · Sufl.ciente para o cumpr1.me 
novo Org~o. 

l 9~7 Decreto No 1 . 017 de 04. 
Oc6 de 07.11. 6 

• I'J ·t e Eslra-11 5 . Lei Nc:o 1. · > ·a dde Tel'"l'"ó!S , iA é:IS c-
02,1927 --tinta a Inspetor l . . s e Decretos do ,_ str.~do 
d& . • Dec lar .. , e., iVO pesso<'~l · Le1 . 930. O ataque à 
~ s, d1spensando o respect , . Imprensa OflClal' 1 vo governo pode 
ln Sergipe. 1927-28 . Araca~~; ndo o pensÇ~.mento do nomá llor.:~ • para 
.. •Petoria de Te r ras, refl~ ·nal : "Foi~ de í~to, ·ntP" das terr.:~s, •1:_ "isto neste artigo ~e l~~Ll. c o.e o "dolce í'ar ffil - 519 

•• , • que o governo llqLt 



~tas e estr'i.ld."'S, on •;i rlG?curiet·" 
~:~ ... .,_ pingue"' e PS\d~'~'ll!'i ;·r-~h· "'

1 1 
""5 h.:~bi t~wdrJs ao c_(jrnorlcl daa pn~.>l.-

.,.._.e.. - '- •• d ros e1·t' " S6 ve:(clml"'s f' "'nu e · "' 1 Vlm' produ tCJr E"·. bG118f i c· o!:.:. 
· · "" par-~ o:; p<H"t:icL I ·t· · 

b 
es crJ..AC.~t.!~. do "L>P1t .. i'lo , 

1 
· -' <'rr•s .rou:~or."lm C\!'3 c:t:!-

1" r ·· pruc LrJr,"' 1r t>f•IJC 1 "' ,... 
0 

repr·cc:;l..!nL\d<-1~ l ''lr.J hõ'lll t·- · - · L 1 rr> ..• r. Lír-;JcchCJ ,,.-:,r-
dO . ' .<; 1 w Terr·~tat'léll tle T 11 i. 
te c;ujo•:; l.1.vros .::\ ,,tu.-:~1 rttlminj~t- "' - err,n, ·a ail, 

e ·. ,...., , r·rtr--d~ .. ' '( 
1 

' 1 <:~c;:._,tl t!nLrmtror• viroirri •JS, nl-
ls~l.m .... • "' ~ " "''"' • '-'' c: ·torE~d ,; · v ~ - • . . : : - "' ·:\ 111011•. rj"' pelos <Jpnj; rtclrl' r rjp t~?t a-

chf'luS nah prJ.scat. erüs.' l·'elil Dof•"sa d R -

t d
e Sen.l~JJCi.'. Ar-~C:"'JL' 1 .,.. 

1
.., -- as "'Servas FlQrnuti'J •• Ga-

ze a · '· "' • • ·-· • . .:. . 1928. 

116. La~ r1° 416 
f\4.12.1901. Lc1s e Dc>ct·etos 
E:; tado de Sor-q i pe" • 19r.l:.:. . 

dc=; 11.10.1901 
do Anno de 19(11. 

e Dncn-.to 50!1 
Ar.~c aj Lt, fyp. do " 

de 
o 

. l.17. D nrt. ~·U. do decreto 505 de 04 • .1.2.19(11 ~ mrd.to 
obSCLtro. P.J•,<:"ivelrnonte l1nuve um c;n~ro na sua recJ<'Ic;à'o. r>Jz o mr•···rno:" 
Os intendf..'li tP.s mun~c.:.i.p,::lis dever-~o promover~ c:lent1·o do pr;;~.::o rlc 
cinco anos, sr.:Jb p~::::na c1~: c:omisso, a medu;:~o e derolarcac;-~o d.:~s ten r i'IS 

devolutas q~e.n~o [negritos meus] foram-cedidas para ·fAz?rem rarte 
de SC!Ll ratr-~mc.lnin." Ou SE"Ja~ os intendentes municlpi:\lS s~:riam P-n
can·egadO';;. da dr::!mc\1· c:ac;~r.l ele praticamente todas as terra-r. devul • ttas 
do rt~spectivo municipio, sob pr-ma de comisso. O estr-anho ~, qL.tP. as 
terras devolutas eram de propriedade do Estado, e, se n~o fossem 
demarcadas pelos intendentes municipais, o Estado per~deria sous 
direi tos de prop1 iedade . F'at"a quem e por que o Est.:~do pe l"úl:'r ia 
SEI.IS d1reitos é incompreensivel. Uma forma d~ esclarecer t•o gr0n
de c:onfusll!o ser-ia supol- que o "n;):(o" em r.egr-ito no texto do ar·tiao 
fo~ indevidamenta incll.t!.do. Dessa forma, os intendentes munj~lpais 
teriam o pra=o de cinco cnos para dem~rcarem as terr~s devolutas 
que foram cedidas par<:~ fazerem parte do patr.;.mOnio municipal. ~.;ob 
pena de com5.sso. t1enscgem do Presidente do Estado à Assemblé.La Le
gio:lat.iv"', 07.09.1925. Decreto no 818 de 04.06.192:;. C:f. Lei:; E' 

Decretos do Estado de Sergipe de; 1923. Imprensa Of ic.LC\1, Aracaju, 

1929. 

118. Oficio do E~ator de Campos I Inspetor~e de 
Mat~s e Estradas. D1.ário Oficial do Estado de Serg.Lpe, 
19,03.192S. Diário Oficial do Estado de SergipE'~ 
19 . 04 . 1896. 

Ter,·as. 
Aracaju, 
Aré\c:aju, 

. o j (1?4 de 13.10.1928. Leis e Derretes do Es-
119 • L<n N • ~ A · 19 -o P t ~ · o 

tado de St!r·gipe. 1927-:28 . Imprensa O'fl.cial!J . racdaJLA'• ~· • aA r .L = 
ti . Momentoso . Conre.LO e ,racaJU~ raca 
. ca Soluç•o de LUTI PI oblema '. G ..,. t de Ser·gipe Ar.:tcajLt 
JU, 11.10.1928. Grita Desc:ab~da. a_e a ' ' 
08 · 10.1920. 

1 
correia de. ,q Ten'a e o HomE'm no 

No 120. Andr-ade, Manoe 'Jiens>? 1964. Sobt•e a delimi
tar~este . 2• ed.Lç:•o. sito PaL.tlo: B~as~este ~1ma dedicaui1 à lavoura 
e c; 0 de duas áreas distintas no ~r c~pi~1trano de. Capltulo!' de 
H.t~Utra à pec:Liàrio:~ vide: Abreu, Jo:o c-:inlr.J<; Antigo!" e o Povo~1men
to tória Colonial. ( 1500-1800) ~r :-Ed~ tora Univers.Ldad_e de Flrasi
l i do EJrasil. 5• f'ld~c;~o. Bras11Ja • to C H~stória E.conôm~ca do 
.. a , 1963 pag l45 Sjrnunsen, Rober 10". Ed'tora Nacion<~l; Bra-
<~ra ' • ~ • 8~0 f'aLI • ~ 

'
1 

su. (1 ... on 1'-'2r't) 7 .. edic;~o . 1 0 Formac::Jto Econàmlca do 
li v~. • o • • i..adO (e S • 

&,.ot • : INL, 1977, pag . 151 · Fur ' ~ra Naaonal, 1979, P'-'9· 57 . 
• , l. 16• ed~c;~o . S3o Paulo: Ed~t 520 



121. Sc.hwart;:, Stuart B. Segredos lnterr.os. F.ngenhos e 
"crêll'(l~ n.'l -;;oc.iedc.~de colonial. S~o F'aLilo: Corr,panh.ia das Letras, 

~98s. p2gs . 88, 1 o::: e :.::04 . 
. 122. rranc:o, C:~ndido A . F'ereir-a . CompiJ,,~:·o dms Lau.1 

prov~nc~.:>~s de Serg~pe. 18'35-1880. VolL•me I. At·acaju: F. cJ.:1s Cha
gas Um.;~, s/c.l •. Códi~o de Posturas do Mun1cJpio dE? An:tca.iLI. O F\opLl
blicano, Arac:aJLI, 07.03.1890. Código de Posturas do 11unicipio de 
s~o P.:~ulo. o FiepLiblicanc:l, Aracaju, 16 .07 . 18'7-0. Códtoo r. l (~ F'os;tLti""AS 
do Municipio de R1achL1elo. U Republicano, Aracaju, 29.07 . 1890. Có
digo dP Posturf•S do Mur1iclpLo de Divina Pastora. Aracaju, O Ropu
blicanc . 29.03.1890 . Código de Posturas do Municipio de Gar~rLI. O 
Repub l icano~ AracaJu, 2~ . 05.1890. Código de Postura5 do Municipio 
de Vila Nova. O Republicano . Aracaju, 12.04 . 1890. Código de PoatLJ·
ras do Municipio de Japar-atuba. O RepLiblice~no, AI~C\caJu, 

14.03.1890. Código de PoslL!ras do Municipio d~ Nossa Sent1ora das 
Dare~. O Republicano, Arac~ju , 12.03.1890. Código de Posturas do 
Municipio de Espirita Santo. O Republicano, AracaJu, 10 . 05.1890 . 
Código de Posturas do Munic:ipio de Mar-uim . O Republicano , Aracajll, 
20.03.1890. Lei Na 121 de 22 . 10.1917. COdigo de PostL1ras do Muni
cl pio de EstAncia . Estlncia: Typ. D' A Raz=o. 1918. l.uJ Na 14 d~ 
15,01.1917. CórJjqo de Posturas do l'lunicipio de Vila Christina . 
AracaJu: Imprens~ Oficial. 1917 . Lei Na 02 de 16.01.l.916. COd1go 
de Posturas do 11unicip10 de Vila Nova . Penedo: Typ. Luzo-·Brasil>?i
ra. s/d. Código de Posturas do Municipio de Aracaju, 19Cr2. Ar·aca
Ju: Typ . d · o Estado de Ser·gipe . 1903. 

123. Peti~~o dos criadores de Municipio de Riarh~o ao 
Governador do Estad; . Gazeta de Sergipe , Ar~caju, ~8.02.l890. O 
Travess:l:(o do Comum . G<:~::eta de Sergipe. Ar-acaJ~'~ 18.05.1890 . 

. • d José Alcides Leite dirigida à Assen1bléia 
L . 124. F'etH;<'o e · . . 1915 L · N"' 687 
eglslativa. O Estado de Sergipe, AracaJu, OJ . • lO. A. e1. I 

de "'8 1 . .. d Le~c:: e Decretos de 1915. rat:C\.JLI : m-
p ~ • 0.1913. Collecc;~o e · -• .d ~ do Estado à As«~=>m-
rensa Of. . 1 1917 Henc::aoem do Pres;L en ce " ' - -

blé :c:.l.a • • .. "' · 0 E~tado de Sergipe, Araca.ht, 
22 

la Leg1slativa . 07.09.1914. ~ 
-10.!915. 

Sergipe, Ar~=aJu, 15.10.1915. 
125. Apelo. O Estado de 

vide a !n terven~•o de HenriqLIU A. 
Mill 126. Sobre este ponto ·fe em 1878 : "[ •.. ] gL1iadn ps:
la et no Congre~so Agrlcola do Rec~ 

5
've•es pelos m~us colegas de 

lav~ec:.orda~~o do que ouvi dizer m~l ~ na: coroas , sirls e caran-
OLtra h ver m<" r 1 se os · . lll.lei. ' que lamentavam a · t p;:~rece-me que o Srl Jo-.:to 
Jos nos mangues e ca~;a nas ma as, 521 



• 

,ctes t.opes quer~ como qu8r-L~m .. ,ql.lE>les meus colegt~s d.:~ l."".vou
Fet'f'• . uar toei o o c J dêld:lfo • quo t1;!(o ti ver estahr>ll•r. imen to comP.r-
r•• obr".l~ndu~tria1, nem terra pr·ópria ot.1 arr ·endr~da para C:l.tltivar , i

al OU o"' ~el.IS br·.:~~oc;." Trilb<~lhr:•c; dn Con']resso Ac•rtcol "' dt1 Rvr.i-c ar • · " t 
aiU9 two de 1878. Introdw.;~o de GadieJ Pr•rntcj . Reei C?: ~e· QutU.l9"/8, paq. 149. . 

cEf'A/1-'E ~ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• . 

· . 
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Cap1. tu lo Vl I 

Movimentos Migratórios 

• 

• 



Hovimrtt~os Mlgriltót•icJ~ 

1. lnlrL1dUtj;~O 

• 

do 

trabali"'O esc.r·u.vo Pi.W•':I o Lr ·abalho li·.,trr-! no t~ordm;;tlõ! f:nu;i lr;iru. S•.:~ 

gunóO o c"'LI to r~ "r.· · • J N.:• r8gi~o nordestin;:;• as ..:er· r-é<.:; de \.ttll i ..:at;~r.i 

agr.J.cola m.:us fácll já est"'vam OCLtpadas p 1~uticamente c•1o1 sua tot<t·-

COio.~c;o do séc.ulo c:onstituia Ltlll problema social" F'ara o 1nter' l.OI'" • • 

eccn8mi.:> de subs i.sténci.? se e;:pandira a grande dist~m:.:ia e os sin-

.o-·ess~u • 
demogt·áfica sobre as ter·ras semi-áridas de ~gres-

te ~· c';:> ca.,ltingJ. se taz:i.am sent1r· claramente. Essas duas bê:'.rrel r-;-s 

lim·t~ram a ~obil!dade da massa de escravos recém-liberados 11a re-

gi~o At;ucarel.ra. Os cleslur.amento~ se ·faz~am de> enye.11lo pétr· c~ 
• 

nho e> ap~nás L'n·.,, fra!;~O t'"edLtzicia til tr·ou--se fora· da 

fel dificil, t ~ 1·• c:ondic_ôes._ atrair e fixar uma pat·te 
I? ('I "' - ::> , 

!;';Ltbs tan-

Cial da antiga fg~~a de tr:abalho esct-avo , mediar1te Ltm salário r~

lati vamen te b.:d :·:o. " .L 

DLttros e&tLtdos t~m apontado para c peqtJ~no intore&&P , ou 

mesmo oposi;~c dos senhores de engenho nordestino, em 

Pron
0 

t d fomento d'a imigt~c;c~o estrang!'i!ir.:~. E'le-
~ s as gove:·namQntai& e • 

91-lndo Eisenb
8

rg: "( ••• ] Enquanto rm.ütos fazendeiros de 

Paul t t s n3s 5oc:iediides 
0·de5empent1aram p apéis impor an e ~ 

café em S~o 

promotot"C\s 

::i24 



terr~ com ~ nf~rta da 

1070 ll potfl a-s~? cnrn-

de CoiH1õl• 
u ~ 

Poderiamos ~· t t u~n · ~ : 1~ar as afirma~Oes dC>S ~ulorms acima 

mencionado~, desc•-evendo a contJ.nL•idade na estrutw-a fundl.~.ri.;o. e 

mud<~m;as meramente formai:. n-::~s rel<Õiç;:Oes de tr-abalho após a aboli-
• 

i~ordesle , onde PLtdesse se mover Lima fronte.i.ra de C?::p.nns~o agrico-· 

la 1 nileo hevendo crescimento do mercac:lo de trabalho urbano regional 

ou emigra~~o da regi~o, a estrutura agrária tradicional foi manti-

da , uma vez que, expressando a quest~o ~m termos do modelo de E. 

Domar, haveria uma rombina~;~a de tr.:~balho lJ.vre com c.lasse lati-

fundiária, na ausência de terras livres e dada uma continLta eleva-
• 

~~o na relaç~o trabalho/terra. 3 

Alguns estudos demog 1·áficos, entretanto , têm chamado 

aton;~o do ~apel da regiao Nordeste do B~asil como geradora de um 

re~ervat6rio de m~o-de-obra qLie serviu n•o apenas para a fàc1l 

transi~~o do trabalho escr-avo para o livr-e nessa r-egJ.~o, como tam

bém, par-a suprir outras reg1~~s -- A Ama:Onia, principalmente, num 

Pr-imeir-o momento -- <=> -
r· J.ck e lkaham: 11 [ •• • ) 

0 
Sudeste, num segundo momen1.o . Segundo Mer

E de interesse, aqui; notar que a base popu-
• 

1 no L'lltJ·mo quartel do século XIX, havia cres-acional do Nordeste, 

C~do o suficiente t nder ~s necessidades para a e 
de m~o-de-obr-a das 

h no Norte e a demanda de tra
novas ár~as de explor-a~~o de borrac a 

525 
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r: I" li! I> C. i""" nn 9Lil e, .nD 

balhO livre 11..1a pl<1nt<1r,l'ft>s 
clt' ac;~lc: ~r I . •· •· no 1 .:ot· <1 I elo f,Jr"Op r i o 

te·" Ou sefa, ll~ll tJbst:i•nt.p c.J 
iscordtm axp1Jciti\m~nt~ d~ um 

da tesa de FurtAUo Gobrn ·il · Lt·ans1c;ao do trabalho et;c:rllvo o 
Ii~re no Nordeste bra& 1 leiro 

-- a emigr<.';;~o intE•r-rnÇJ.l nnill -- os 
cit3dos atJtores ~or1clu~m co d 

· • ncor ~ndo com Furtado qLie a meGma n:Xo 
sion11'ico•a grandu tr,:\nstorro . _ 

~ • para aque>la transir;~o ."' 

ContLldo, 05 estLados sobre cs mov~mentos · migratOr1o~ da 

P0...,ul.ac;~o br~~i.lei1·a no S"'CJ'tn 1 · •·. • •• • • =- .... c o a·eliiC~do e pr-imeira repúbl ic:a têrn 
• 

se-concentr.:>do· na imigra ..... ;;;Cl e-t~·nMei F' 1 L d -~ ~ 'cl • ra . ceemos en en nr que o 

predominlo da cor·rente imig•~atória de estrangeiros, especialmente 

el.lrOpG:·Us~· na solLtc;~o do "problema da m~o·-cle-obra" da economia ca-

feeira Ju~tificam parcialmente o desenvolvi~ento de uma bibliogra-

fia abrangente ~ de qualidade . Assim, no periodo 1872-1890 houve 

uma migra;~o liquida interna de 453.794 pessoas, enquA11to imi-

grac;âo c;strange.í.ra no periodo 1884/1890 totalizou 449.934. No pe·-

riodo 1890/1900 a superioridade da imigra;~o estrangeira fo1 mar-

cante. atingindo 1.129.315 pessoas . enquanto que a migrac;~o liqui-
• . 

da interna atingiu 412.282 pessoas. Se dlharmos apenas para o Es-

t~do de S.PaLtlo, veremos que no periodo 1890/1900 houve quase seis 

t ··a~ que J.mio_rantes nativos. e vezes mais imigrantes ~s TangeJ. , ;> 

Por outro lado, as correntes migratórias internas 

s1'do esquecimento, tanto em termos de relegadas a um relativo 

quantificai~o, como no estudó das suas 
condicionantes. De 

tem 

sLta 

forma 

Que uma constata;~~ 
~ provocado ntaiores desdobra-de w. Dean n~o ~em 

•entes na histo;-iogn:~f ia· 
, 55e autor: " A migr.:.oq;:Xo interna 

Segundo -

provincias const1tuia 
de trabalhadores livres de outras 

• 

um fator 
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t
·enh" recebido t:~o pouc-tl <lll.)n!:'l'lt• • .._. 1 1 ... ~ ~ "' poss ve qui? os tr-.abéllhadoro._, 

b,.. ,~ 1 leiros tivessem res~lvido ~ c:ri~e d~. ~ 
•• - a = muo-do-obra, sent a ne-

• 
!i

,J,JdC dr~ t•ec:arrr~r-se celi ~ osfor~;o t1vesse 

61 do fc)to no aantido da rtJc:rut6-l.os.•• Enlrv os cot·rerJtt~ migrató

r1as J.r1ternas no segundo ~ninado e pt-imeira rep~blica, a corrertt<• 

1n1gratóric:l dos norde!:ôttnas em direç;:~o à Am.:t .: ()nii1, especi.;;lmento 
. 

c~ar-enses, tem sido objeto, sen~a de estudos e~au!;tivos. de mc:m-

~~es entre os movimentos migratórios relevantes da populél;~o bra-

sileira. "' 

Novamente Celso ::lJI"tado esclareceu rtioneiramente a ques-

• 
tll(o da resistência às migrac;:eJes internas. Segundo aqut:>le autor 

maior parte da mao-de-obra do PaJ.s se distribuia de iorma rarefei-

ta pelo território nacional, estando ent~o empregada em atividades 

de subsistênc1a de ba1xissima produtividade, porém. ligada atrav~s 

• 
da dependéncia pessoal aos grandes pr-oprietários de ten-.?.s. Nessas 

circunstâncias, ainda segundo o autor citado, o recrutamento dessa 

m~o-de-o~ra para a economia cafeeira em expans~o ''só seri.a prati-

cável se contasse com a decidida coopera~~o da classe de grandes 

proprietários da terra. A experiência demonstrou, entretanto, que 

essa coopera~~o dificilmente podia ser conseguida, pois era todo 
• • 

~ estilo de vida, de organi~a~~o social e de estrutLtra~~o do po

der Politico o que entt-ava em jogo." ., 

Graham e Hoilanda Filho se propuseram a explorar o papel 

limitado da mig~a~~o interna vis-à-vis a migra~~o internacional d~ 

forma intLtitiva e dedutiva por cattsa da pequena disponibilidade da 

material c-mpirico. Segundo os étutores a pergunta quanto ao pequeno 

11100tante da mJ.grat:~o interna em face das Obvias oportunidades de 
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• 

• • • 
contrar!L1 ° Se4JU~n.-c r:on;unto ela rn.!:iplH>li\s: l1 viutto do5 cafP.icul 

tores que~ntn é QUill.i.fir::,;ç;~u dc1 trah<.dh;:1clur nü~;iw,<~J 
• 

21 pn~tardnc:ias e prcc:onc:ei t·c1a dos tro1ba1 hadon:m n,:~c:.:; nn.::lir; qu <:~n t· o 

.<O se LI Pmrwego . 
• Itàlltl 

. 
versus are~s nacior1ais d~ ~n1 J.a.r~~.-~o. N J t 1 "" "' _,,...., , c:omCJ o orr r~s e :1 por exomp c1, 

4) posG1Vt?l difermncial de c:ut;tos de trünsporle em favor· da imi

gr~i~o estrangeira. 5) oposi~~o politica de grupos politicas domi

nantes 1·egionais à tt·ansfer(.•ncla inter-regianal de popular;:~o em 

larga escala.e 

Balán respondendo a mesma quest•o posta por Graham 

Hollar1da Filho fez a seguinte ressalva à e~plica;~o dos autore~ 

citados: "Penso apenas que deveria enfatizar--se o fato de qLte, com 

exce;~o do sert~o mais ao norte e durante a~ secas, realmente den-
. 

tro do sistema vigente n~o existia muita r..~a:-de-nbra excedente e a 
• 

que havia permanecia ligada às pla~ta~~es e só formalmente era li-

v~e para emigrar. 9 

. Examinaremos a documenta~:;~o se~gi.llan<:~ tentando testar as 

causas ac~ma atribuidas à limitada migra~•o interna de brasileiros 

natos 110 final do periodo monà~quico e na Primeira República. Evl

dentemente nossa escolha de ut~lizar- a docu~nta-;~o sergipana se 

prende aos objetivos do nosso trabalho~ enbretanto, por ter sido 

em 't 0 es• ·-.dc• que mais pe~cil'LI populat;:~o nas migt-a-Qrmos relativos, '-"' ' 

· • . · nais no J'lt:riodo 1900-1920~ 
Ç~es em dirP;~o aos merca~cls nac~o 

Ser-

Qipa pode forneêer um bom e:<emplo das resistlências e tens~es p~o-

Parte de sua populJac;•o para outras 
Voc•das pela emigra~~o de 

QiOes do território r1acional. 

r e-
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2 . l'ii~war;t'lcs I n L · crn"s " no Brar;il 

Tabela VII.! 
PrL'~i 1 ->-o 

Est~mat~'-'a d~ Ml Natos FxprPS:R rgro~~o LiqLildD ln ·~rna dn 
- ~~ o mo f r:; 1-c: t 

r.o Ano In,;.c~a.J do P ( n ual úa l'opul r.:to 
o ri odr, l rotui·-Cr.;rot.i t/11 lO. 

--- -----~------
~E)gJ.Cies/E~tados 

-~,- -- - -------~ .. - .__ .. 
1872 
10'10 l9t)1J 

- - ----
.1 '7'(1•) 

t920 
--------------------~-----Nord~s1:"' ( *) -10' 99 ------------------1,42 -1,68 

Pernamb~\co 

Balda 
Ct:ará 
Sergipe 

Norte 

su 1 c ~n) 
S~o Paulo 

-8,89 
-o """ • f ...,._. 

·-lB, 87 
-0,97 

0,01 
2,1o 

-8,96 
7,52 

24,38 

-0,97 
5 , 43 . 

6,18 
-7,56 
-8,74 

-15,30 

5,24 
1,13 

·- -----------------------------~------·---
Br.:>.si 1 4,67 3,79 

. -------------------------------------------
( ~) Ex::lui 5eGitr e Cit.ia 
( ;*) lnclai <.Ib ri:s est~dos ~ulinos, ~a Paulo 

• 

Pr~CJilt!i.t"O'" 
f<r-gistr.:J :la 

Con:o parlemos ver na Tabela VI.1, o Nor·deste brasileiro, 

e::cluinda-se Sergi.pe e Bahia, foi durante todas os periodo~ 
' J.n-

ter-c:~nsitários de 1672 a 1920 uma regiã'c. de cmigra~;~o liqu5 c 

Deriodo 1872-1890 foi o de maior emigra;~o l~quida em ter~~ r~la-

tlvos. Nesse perlodo todos os t:?stados!provincias nordestinos, cem 

elCc:ec;::Io de Alagcas, 
8

presentar-am cm1graçã'o 1 i qui da de brasileiros 

natos. A his~orio;rafia costuma apresentar dois fatores que expli

cariam a emJgrat;;~o 
1 

iquí·da da parte da pc;pLilaç~o nordestina nesse 

Per1odo : 
0 

tráf~co inter-provincial de e5cravos e a emigraç~o de 

Parte da popu la., ~a 
1 

i vro rcfugi,;~da dos etei tos devastadon:s das 

ãiODS de 1877 
Secas que se verificaram na regi~O em torno dOS 

18ea. A partir das estimativas de Slenes podemos f1xar em apraxi-
::>29 



111 .. damt"ntr. t,c).OOO la c:>NporL •.• r.,;t•o lJ.q,,~d.oo de est:ravor, cl.-1 re~1i~o Nor

dest e o1ue ter-se-il'l dJ.ri\Jirlo W) Ccntro··Sul, ~8pt,)r .• i«lntEint.r> as pr·o

vJnci<m tél f~,..,j t"oEI:' • nu j1EW1mJu 187::-1885, sertdtJ ur..;ta. port:.t1nh1, um~ 

p~quPn~ frél~~o dD ~nttgra~~o t~tal da regiDo. Ev1d~nlemonto c~seG 

números d~~em sor vi&tos cnm cautela. Certamente ~ taxa du morta-

11daui? na rogi:~o, at.Lnqirla no periodo pel~s fortnr, t;CCDI'l, Sllc'\1 5 

conseql.lcnc1as. fome e epirJemias, ;-01 m;~ior que .a u•l!clJ<~:t nAcional, 

estando portanto <l ~st.:.m.Jt.i.va dr:- em;.gt-.;u;~o ltqtddi't Htfl,;u:J.n. Guant.o 

à cor.~para~~o dc1 <•mi gr<;~c;::lto rir; popula~~o e:;;crava P- livre, além cJ.:~ 

n~o coirrcidéncia dus t3eriodos do comparac;:•o, devemo~ advPrtjr que 

a ocoPrência de umn forte seca logo após a abn l i;~o dA e&cravid~a 

deve ter impl.tlsJ.un.=tda a ~migra<;~o da populac;~o . ... J . 

• 

• 

• 
• 

• 



D<l1cllll'El 00:. r"t•
Sobl" nv i. v('nr.: i;\ 

------------------------------- -·---------________ .. ___ _ -- _,.. ___ _ 
!872/9(1 1890/1<70(1 1 9nn /'''' --------------------------- ~- ------------ -~----- .. _____ _ ---

Norte 
A;na::on.:o.s 
pará 

Nordeste 
tlaranh~o 

Fiaui 
ceará 
R.G. r:Jo Norte 
Paraiba 
Pernambuco 
Al~goas 

Ser·gipe 
Bahia 

Sudeste 

• 

Ninas Ger"ais 
EspJ.;-i to Santo 
Rio de Janeiro 
Distrito Fedc>ral 
S~o F'aulo 

Sul 
Fanmà 
Santa Catarina 
R'ia Grande do Sul 

Centro-Oeste 
~lato Grosso 
Goiás 

. Bras~l 

... 7'"" ~· • ·r ._,1 

35.57-6 
-31.791 

·-346. /..0'1 
-36. 705 
-·24. 259 

-135.725 
-32.651 
-4lf. 706 
-74.274 

11 . 510 
·-? "'~40 ~ .. J: .. -

-7.157 

178.888 
98 . 769 
8.271 

-64.270 
63.469 
72.649 

156.024 
21.'~. 896 
:51.045 

100.083 

7 . 566 
5.896 
1.670 

453.794 
-453.778 

1 1 < -·u· 
-· • ... o o 

57.679 
55.701 

10.109 
3.598 

15 . 795 
-72 • .140 
-23 . 325 
-29.099 

133 
51.893 
2 ,.., 7fl2 ... A'~ • -

LlO. 552 

-""" 677 
._. "'1· • .,.,jl 

-93.185 
3.231 

-97.347 
81.631 
70 . 997 

-97.089 
- 18.214 
-33.717 
-45.157 

8 .370 
3.445 
4.925 

412.282 
-1+12 . 18::i 

J ')9 . fl22 
1"/. R74 
'I 1. '748 

-1 /U •.•. t:J6 
/ú ."":/1 6 
··2 . 877 

·-7J .2•)4 
. .$3 .. :$30 
4-1. ~594 
68. 885 

-71 "'6"1 ,) , 
.. -5~~. ()58 

-15:) .. 815 

-11.8. 843 
-230.097 

4.1.615 
-.: '"') 8 "::" 
..., .. " - .,.;J 

47.432 
18.924 

146.014 
35.417 
'10.604 
69 '"'"'3 .. ; ,. 

4l . 114 
15.8t.>4 
25.250 

581.339 
-581.618 ____________________________ . ____________________________ ., ____ _ 

A de~agrega;~o os dados absolutas de migra~~o liquida 

interna de brasileiros natos por estados e regi~es nos per-mitir~à 

~onstatar os diferentes comportamentos demográficos verificados 

nos estados , ·~ brasileiras. dentro das grandes reg~~es 
• 

Assim~ como 

já diss~mos~ no pc>riodo 1872-1890, com exce~~o de Alagc)as, toda~ 

0~ estados/prov.tncias nor·destinos aprec:;entaram c~mlgra~~o 1 iqLuda 

dw b é tre os estados/provincias 
r~silelros natas. Por m en 

nordesti-
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_._ u111a di v1.s~o entre on quE.! f!IJI' J14l • aprt:.'sentaram ·forte: cmiarac;~o 1 i-

...tida• em termos abSOll.lt.o':l C' rolatJ.vos, ,... C? os que> clpres.,~n taram llmn 

DLI m~smo, imigr~~~c liqL'1 .. dm. I·' '1 • "' "" u ti ma cate~ro-

as est~dos/~ro~incias do Al~lgoas. 

A seca de 1877 foi mais 1ntensa nas 

trionals do Nordeste hrasile>.it ·o, tendo as prov.tn c:: ias rr.ero~.dion.1iç: 

desta regi:.to recebido infll!xo de e>migrantes das primei1·as. A cõ.\pa

cidade doas economias das prcwinc:ias m~õ"ridional.s cio 1\lordcstf! brasj-

leiro absot•ver·em este inflLI){O populacional certamente eril limitada 

pelo pequeno dinamismo da economia a~;ucareira, pela n~o cil-?·r Jni~~u 

rApida e eficaz de Lima po11tj.ca de aproveitamento dessa m~o-de-o·· 

bra transitóriamente disponivel e pela falta de rec:Lwsos rr .. :~tari.ns 

para transportar, alojar e prover as necessidades de alimentos, 

v~tu~rio e medicamentos da popula~ao flagelada pelas seca~, fome 

I epidemias. Assim sendo , as provinc.l.a~ da Bahia e Sergipe n~o 

C~garam a apresentnr taxas liquidas de imigrai~O de brasileiros 

natos. No ca~o da Bahiat devemos lembrar que a expansao da economia 

~caueira no sul da Provinc 1 a que ocorria nesse periodo• n~o obs-

tante ter promovido 
0 

crescimento econOmico e denoogr~fico da r e-

absorvido imigrantes nordestinos de 
CJi~o' e 
Prbvln . de absorver o equi valente ao 

Clas/estados, n~o foi capaz 
tontlngent- ó i Bahia. Sergipe também recebeu 

• de emigrantes da pr pr a 
lltna 1 ecas Em 1877 ~ o Te-

Par~Qla dos emigrantes flagelados pe as 
5 

' 

\ou i d ·o Presidentt? da 
'"&lro da Fazenda em correspondência env a a a 

Provi de pessoas refugiadas n~ ci-
nci~ notifica~a o grande nOmero 

lltcs• Ser . adas das provincias do Norte . Se-
9ipana da Pro11rl.à , im1gr 

~Q Cl nessas circunstitnc1as . " ao menos 
mesmo •eria conveniente) :532 
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ro-O m._ditla rwovisól"ia,. 1 ti .. '" .prn.il>ir] é1 PXp~ort .. r;:to cJo• gr'Jnerus c>lJ.me -

ciOS p(."'l ~'~ esc aso;;~:;: qllo j :, vai ilplwot:r>nda no merendo om conscqL'le;:

cia da:3 r-c>meSSE;cts fe1.tas r>i!t"., aqttcl.ilt;; f"rov1nr . .lab. "J.s 

No par-iodo 1872~189~1 o l~tJtd~utu foj ~ o~trtic~ rnqi~o bra-

po-

O -oecoadt:H .. WO rli\i:Ut'"éll do~ r·~fLICJl.." j d """' ·' •• .. "''C Cl !> iJ S '""C C .:1 S , L,...n IHJ li prEu.oen ta do 

loma pP.qL•ona imigra~:\o liquido:~ dE:? br-asileiros natou. Na re.alidada, 

aparentemCiite 0 pt·incipal movimento m1grat6r ia ntl Anoa::OnJ.il foi a 

emigrai~O de parte da popuLa;~o d~s áreas agric:olas do Pará em di-

tros censitários~ especialmente quando feitos etrt int~rvalos tempo-

r~is muito longos. como é o caso em tela. n•o capt~m os 1novimentoc 

de emigr~;•o com retorno, sendo portanto possivol que, em anos en-

tre 1872 e 1890, um grande número de nordestinos tenham migrado 

para a Amazónia e retornado antes da d•ta do segun~o censo do pe-

riodo, n~o sendo este movimento captado pela estimativa de migra-

iro a partir do método de sobrev1véncia global intercensitària. As 

estimativas de migr~~âo liquid~ de brasileiros natos der1vadas do 
• 

citado ~étodo apontam as provincias/estados do Sudeste como gran-

des r~ccptora~ da emigrantes, parte deles, muito rrovavelmente, 

eram nordt>stinos. Em termos absolutos, 1'"1inas Gerais e S~o Paulo 

seriam os grandes absorvedor·es de imigrantes nacjonais. E de sv 

supor QLte boa parte destps fossem agt-icultores, ~eus empregados, 

agregados ou desempregados am geral, ~itimados pela decadência da 

Cafeicultura fluminense. outra parte,.inclusive os que se destina-

r~ à cidade do•Rio de Janeiro, seriam de nordestinos. O mais sur

Preendente, entretanto, é 0 grande n(tmero de imJ.grantes nacionais 
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que teriam reccb~do as 
oat.:Hlos/pr·ovln..:i.~" do !.Lil. ü .,.... - Rl.o Gl-and~? tJo 

sul aparece, cm torrno-. b 
o:l c;o lu t or:::' como o pr ln•oj.pol Dbcorvc•dor d • 

lmjgr-antcs IIC!C~Otlai ~. r' p I 
no Vr.>l qu'? tt>nhl t-.;~v•··f· ·) t•r"il • L.... " o>llpcr-ns t 1-

cias, 

No periodo 1890/J 9 r)r . 
• o 

1 atJ ftQiu-se a mt.:>IIC•r pun::entr:~gem de 

migrac;~o liquida interna d b 
c rasileiros natos ent rnla~~o à popul~-

~~o do primeiro censo do p 1 d er· n o. A Arr.a::onia ap;:~re::eL• COiloO o prJ.n-

cipal destina dos mi.grantes nacionais, atraidos pela exp,;.nf>~O dil 

economia extrativist~ da boJ-rRcha natural. o Par·á que no 

anterior apres~ntara 2m1g1·aç~o liquida de br~sileJ.ros natas, 1oj 

neste periodo, em termos relativos, o terceiro mntre as L1nidadcs 

da Federa;~o que mais absorv~ram migrantes nativos. superado apc-

nas pelo An.azonas e Distrito Fedoral. Quanto ao Nordeste, ao coc1-

trário do periodo ar•terior, apre~entou uma peqL1ena imigrai~a li-

QUida de brasileir-os natos. Como no periodo ar1terio•· podemos dis·-

tinguir clar~mente Ltm comportamento migrató1·io distinto entre A 

popula~~o dos estacJcs nordr..ostinos . D Cear~,'o\, füo Grc:~nde do Norte e 

Paraiba, n~o obstante uma signi "ficativa redu~~o r•a relaç:<?:o emigra-

· t d~ no primeiro Censo do periodo. na 
reg~s r~ ... 

de ·~e& de emigra~•o o Assim sendo~ mantivcrarn-se como reglu - · 

no Periodo 1872-1890 a média <.mual de emigrar.::t<cJ licpüda de 

1 7 .540, bajxando p~ra 7.240, 
airos natos do Ceará fora do 

re.::.lida-

enquanto 

br.ns:~.-

nc· pe-

r• do Norte apre5entou respect::..vamente 
40do 1890/1900, o Rio Grande 

Da mP.sma forma a Paraiba te> v e 

de bras~leiro~ nat~s de 2 . 484 
r:omi.grac;~o 

\Afila lllédia anual de"1.014 e 

•h~v.ada sua média ant,al de 

~r" 2.900 nos dois periorJos 
·t~ · 5 refer~dos . ~ntercEnSl ... rl o 

Portanlo, 

o 



para ttssas e!>t<ldo:;, a P~'.J!iti l 
Vel dintitlUi;fto do& f~taru~ do expuls~~ 

d~v.l'do a n~o ocorrúncl d~ ..,: '"' -.. secêh J 
r e> qr;r., idaclu OH l rema r c ;'lo foi c·" 

r.rna-

Ott.anto li PIIIA 1 !." 

quit.Ja pr<li.ir.amen l:1;1 11u 1 a . Os 
relat.ivament~:~ 

guidos p~los ptcdutores dr· . ~ .:1!; LIC il r 
' particularm~nto n.:1 primeira me-

tade da década de 1890, a i?Xpans~o do contplexo a9ricola formado 

pelo algod•o, p~cu~r1a e aQricultura de subsistência no Agreste

Sert~o c::pliCi\1"1 a :naior absorc;~o dF- tore; a de trab.:~l ho nos Pstados 

a;ucare1ros do No!-deste . Qudnto à Bahia, adicjonal.mento, a conti-

nua expans~o da ecor1cmia cac~ueira em sua regi~o 6ul, explica~ a 

absorc;~o de imigrantes nacionai!i provindos de OLttros estados. Em 

rela;~o às respectivas popula~ees no ano de 1890, os ~stados de 

Alagoas e Sergipe, foram respect1vamente o primeiro o segundo 

maiores absorvedores de imigrentes r1~livos, entre os estados nor-
• 

destinos. Em termos nacionais ess~s estados se classificariam em 

quarto e quinto lugares, reapectivamente, abaixo apenas do 

n~s, Distrito Federal e Pat·á • ... e 

Amazo-

t 
~prpsentou no periodo 1890/1900 emigra

A rogi~o Sudes e -

c;lo liquitla 
tanto contribuiram os esta

de brasileiros natos, para 

d de Janeir·o, sendo que S. Paulo, Espirito 
os de Mina!'> Get-.:ü~ e Rin 

8lntCJ e Distrito Federal ram imigr~ntes nacionais, 
aLJsorve 

emigracionista da regi~o como 

sem con-

Llm todo. 
tudo oliminar a tendênc1a 
A i ola de ~ubsitência em Minas Gerais 
Plrentemente a pconomia agr c 

~a de migrantes nacionais de-
~ri d de absor~a a perdido a capac1da e 

~o estado do Rio de Janeir·o, 
-.... c;. .• an to "' 
-lSttadA no pc.lriodo anterior. 535 



• 

ntjnua decad~ncia de ~ ~ . a co ... un Ci'lo r>J cultura e::p1 icnm su~ perm:3n~c la 

na cateqoriit de regi~c de o~ig~a~~o llquidn. S~o Paulo e n DJs~ri

lO Federal f.<'Ssaram ""'sse pcric.odo por gr<1rrlu crcscJ.mento cr:.onOila-
• 

c o 
1 

porém o me r c ado tle tr·aba I ltc• foi SlltJr lúo ern grande pnrte cor: 

ton;<~ dfl tn:\bi\l ho de imi grEint~s estre>ng~iro"a, restringindo as!.im a 

caP~cid<~cll-' de absorc;~a d!,? imigr-antes nac:iorr.:us. 

A regi~o SLtl como 11m todo apreser1tou emigra~~o l~qu~da 

de !lrasi.leit•os natos. Como e&sa regi~o absorvia boa part.e dos ll:li-

grantes eatrangeiros que se direcionavacr. ao Brasil, é de se s•Jpor 

que esta imigt·c-.c;ão tivesse um efeito de e}:puls:l!o de parte da -ror~a 

de trabal hn nacional local i=:ada na regi~o que pc>r·tia à pr-ocura da 

novas oportunidades de emprego em outras reg1~es do Pais . 

A regi~u Centro-Oesle$ como no periodo anterior, conti-

nuava a receber imigrantes nacionais . Su~ ampla frente pioneira 

agricola! ent~o lim;tada pela precariedade do sistema de transpor-
• 

tese cornL•.nica;ê:fes, perlílitla a abson;~o de m1ç;rantec; nacionais . 

No periodo 1900/1920 assistimos a uma queda no montant~ 

médio anaal de migrantes nacionais que passou de 41.228 no perlodo 

1890/1900 para 29 . 067 . O Not·deste ·voltou a ser a·princ1pal regi~o 

de emigra~~o de brasileiro~ natos. Dentro da regi~o, entn~t.;:.nto ~ 

houve grande modifica;~o no compor-tamento mi~ratOrio das popula

~ees dos seus e•tados em rela;~o ao per-iodo anterior. A principal 

Perman~ncia foi a continuidade do Ceará como estado de emigr~ntos, 

embora a nlédia anual de emigra~~o liqLtida n~sse periodo tenha sido 

r eduzida pat·a 
3

. 560 pessoas, quando no perinde intercensitár1o an-

b~rior atingira 7 . 240 pesso<1S· o Maranh~o~ como no per iodo 

rlor, apr~sentou imigra~•o liquida. No que se refere às mudan~a~ 

de comportamento migratório, o Piaui passou de imigra;~o liquida 

5:.0:6 



1~t)Oitt7::••: L' inval f•O tlc..or,-~~,,do n.,m a 

·e"l:tD dP f~ftÚÇJI-Cl~~l! [ldt " i~J. 
r '" · • "' •J r ~1c; ~:to , 

• pr-ime:u c 

Pi" I it I b.:. • J ' I IJ r, 

que no per· j ode 18?0/l91JO h IV .• ~ • 
co ~ .... r~ceb::.úo rdgrar1lP, fi<IC".i.OI•·1h:; 

termos l J.quJ.dt•s, 
do 

b1·asllC'il-o!ii natos P<"ra os rn~r·cadas . nac:lon;;is de trab .. ,lho. tm 

mos abso lu tCJ:; $ a I.:ahia bo t~ 1 noL .. 
- " ! o pr.un·.J~ro en'l:n:~ L"l5 !'St:tt1c.m 

Ollt 

ter-

r.or-

dest1no~ na emigr~~~n de brasj le~ros natos. Em tarmos I"E!lélt lVCJS 

da em todo o Pais. Entre 1900 e 1920 t~riam emigr-ado 1 :i. q LI 1. ri a m rm t t:' 

d s . "'') 05° b - ~ . . e . er·gl.p':! J............. 1 .:\o,J.lal.ro~ natos, o que correspor1dia 

da popula;~o sprgipana regi~trada no Censo de 1900. F'odc,.mns c:~va-

liar a relev~nc:ia dessa emigraç:C!io relativa, no c:onte::to r • .acional ~ 

se lev.:u-mos em conta que no periodo 1872-189ü, apro::imadn .:10 pc;,--

riod;:;, e-r
1 
disc:LtSs~n qu<:.n to à e:-:tf!ns~o terr:poral do intervi' lo cens.t-

tário, porên excepcional quanto aos fatores de expLtl&~o em dec:or-

rént:ié-1 oe gr·aves !.>ecas, a emigra~á:o 1 iquioa oc 

atingiu 1s;ay;~ da populac;i:lo c:earense racensead« 
1072. o Rio 

Gr t l ~ sea_unda maior emigra;~o em ter· 
. ande do Norte, qLJ~ apr~sen CL e. 

d 1872-1890, 14,07X d~ ~ua po~ula
mos liquidas, atingiLl• no paria 0 

PI p · rac~o sergipana de braRJleiro& 
~ 0 • Portanto~ provavelmente 8 -'n 1 g · 

àt~r sLtg'~ntável. de1Je11dendo 
l'lat d Ltm c:ar ~ - ... · · 

• os tomm.t no referida perin ° 
N•,,,óc_1enos, como aa seca5 por 

en1 p d e:{ pul s~o "" equeno grau de tator·es e· 

no Estado de Ser-g.l pe 
3 • Mig r· ;lçffeS 1 n ternas ··-7 •• .l ... " 

• 



Constatamos que rot 
tr~s d~ ir1éia do Nordaste como LlmCI 

cl o IT:~o-

dadoo sobre os movim~ntQs mi~rutórios da 
popula~;~<o regio11.:.l por-

esti:ldos. Ass1rn 
' por e;<emplo, no por iodo 1.872-1[;9(1 as 

provlncias/eGtados setentt- lonni!í do Nürdm:;te for-am gr-é•ndus c:en 1.:1 os 

de emigra~~o de brasileiros natos, enquanto ~s pr-ovincias mMridJo

nais da regi~o' BC\Iua e Sergipe apresent.;~r .... m taxas de endgr.:.~~o 

liquida da popula~~o nativa muito baixas. e Alagoas chegou me~mo a 

apresentar taxa liquida d- lmig ~ c ... , raç .. ,o. No poriodo 1890/1900 a r e-

gi~o Nordeste como um todo apr·esentotJ ta>: a 1 iquida ele imigraç:~o dr: 

brasileiros natos . Os estados do Ceará, RLP Gr·ar1de do Norte e Pa-

raiba continuaram a apre~entar emigra~~o liqLtida, enqucinto os es-

tados com fronteiras agricolas mais extensas. Piaui e, pd ncipal-

mer1t~, Maranl1~0 apresentavam j,migra~•o 11quj.da. Os estados tradi-

cionalmente produtores de a;úcar, PernambLlco, Alagoas, Sergi.pe e 

Bah1a, apresentaram imigra~~o liquida. No caso da Bania, deve ter 

contribuido para a imigrai~O a expans~o da economia cacaue1ra no 

sul do estado. No periodc 1900/1920 o qtJe chama a aten;~o é a imi

gra;~o·liquida ·verificada em estados que 110 século anterior haviam 

Sido t d · t os a''e emigr-a<;~o ra iciona1s cen r 
-- Rio Grande do Norte e 

Pãruiba. Quanto aos estados prodLt tores c:ll? <~r;;Licar houve Llm compc>r-

tamento claramente di fer,enciado entre 
mesmos F'ern.ambLlco 

apresentou imigra~~o t os den1ais, Alagoas, Sergipe 
liquida, enquan o 

~ Bahia 
. d ...... 

apresentaram e~igra;~o liqu~ a. 
~ dos dados migratórios por 

E pro~ável que desagregar;;ues 
r . . novas matizaçe1es. Como esse proce-
egi~ee dos estados perm1t1s~em 
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_ n.:a. nordest 1 na apr·e-e;Gnta-"""' port t _o , an o, • 
como UITo Vlveiro de mlro-

de-abr~, porém irlcapa= d~ entprega-la, pro~ocar1do a~sim ~ ~migra~~o 
con~tArtt~ rio ~x~odertte popt&lacJonal para a zona da mot4 e outr~s . 
regi~cs do t~ais . So nsta descr1i~O corresponde ao verJ.ficado pr!n-

opclmente rta déc.ad;J d~ J.950, é passivpl de qLtezticmç;mento s.tta 

proje;lo patra per•iodos anteriores. Celso Furtado, como Já cj.t~do, 

descreve da seguir1te for-ma a situa~~o dessa zona : " sintom.a!l> da 

pr·ess~o demográfica sobre as terras semi-àridas do agreste E? da 

caatinga se fazJ.am sen 1r .., "" · t' claramente''. T-ndo em vista essa tes8, 

analisaremr.Js os dados refeF"entes i!. popula~~o sergipan.õ\ · 

T.:.bela VII.3 
Sergipe 

.,.. 17 Populac;i!Co per- Reg1ues 

• 

---------------------------------~---------------------------
1920 1890 R~nl·~es ----------~--------------~ w ----------

---------------------------- 02 30,7~ 131.645 27,59 
Cotinauiba 

95
'
9 

25,56 94.205 19 . ~5 
Coting.Lll.ba- Aracaju 79 " 560 20,83 85.95b 18, 1 

64.877 ? 95 . 096 19,93 
Nata Sul 62.528 20,0 17 •. 26 Agreste-Sert~o S. Ft-ancisco 14,18 82. 354 

9 44. 170 8'' ()"'>\ J. 7' 1 Agrestt'~-Pc_rt'"'o I t.ab<':liana ·49 14,1-4 "'"" · ""~ --------
0 ~ 44.U · -----

Agreste-Sert;l(o SLl J. -----------------;---~;; , 
06

4 100,00 
----------------------·---·- 1 5~'6 100 '!o ------· 

-1 ' -------'• . ~- ---· To..,.A ._ -------' L -·------------------ -·---·---·--------------

ao menos para o caso 

Como podemos 
1 acima, 

na t.abe a f · ~ sobre ver dRmográ iCa · 
pr·e5~0 . 

• afirmar que 9 r9ipann, n~o podemos 
a 

f .,-ial!l ver te se "'"' rras do agreste-ser-t~o 

t Em pr imen. ro 
c 1 al'"amen e. 

lu-
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gar Porque as 

gert~o do 

do Estado, 0 inverso 
oc:o,·rendo com 

t entre 1890 
J'la "' ' 

e 1920. Assirn, se 
em ~lguma regi~o do 

se 
t ia a pr·ess~c; sen 

seria mais c lüra 

demDgrafica sobre as 
áreas .t agr r.u lttlveis, 

nas rcgl~es d~ Zona da M~ta u n~o n~s Mo 
esta 

Agres-
te-ser-t:l(o. l:':m segundo lLtgar ~ porqLie 

como já visto, nem 

Pre!>s~o demográfica ~ traduzindo-se, 
por exemplo, ~m emigraç~o 11-

quid.?., se verifiCOLl em Sergiru?.. ~1 r ••O periodo 1890/1900 o Est~do 

apresentou imigra~~o liquida de brasileiros natos. Hà indicias de 

que esses imigrantes e, possivelmente parte da popula~~o rural da 

Zona da Mata se dirigia para regiôes do Agreste-Sert~o na procura 

de terras onde pudessem sobreviver como pequenos produtores agri-

cola~ . A expans~o da pecuária e do a l god~o abria espa~os para uma 

prodw;~o consol-ciada da peqL1ena pr-oduç~o de sLtbsistência nas r-e-

gi~as do Agreste-Sert~o. Um ar-ticulista comentando a emig~õ~~o de 

sergipanos à procura de tr-abalho em outros estados, comentou: " 

Este fato, que de tempos a esta parte tem si'!o mui tas vezes repro-

duzido, contrasta com a cessa~~o da imigra~~o que recebiamos para 
. 

os centr-os onde faz-se a cLtl tura do alÇJod~o . " 

Nossas afirma~ôes acima n~o eliminam o fato de que pe-

riodicamente secas mais severas desestr-uturavam a frêgil 
economia 

elo aos agreste-se r-t~o , 

emigrac~o para a Zona 

do o retor·no 
quais r-estavam poucas aJ.ternativas que n~o a 

· ·eles 
da Mata e, em par-te , dai para outras regl. 

voltava à norma. .,o dEP origent reg.J:.,. desses ser-tanejos, assim que sua 
movimento migratório, que 

q ue seu com d te quando os per-lo os 
Principalmen 

Poder-ia ser mais de um, 

lida.de climàticâ , fazia 
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PrecJO !lO!:> c<.~n.'lv iu~s • no "O I l ,.. odu tJ1:1 

..,.
1

mento também pcnlor i a 11 ~0 • 

~e cnr&t~r 9B7tlrlal, 

Zona da 11at ... ' 
"' ., fll"tlt.:Ur él de 

~reas 

t•um grave probl . oma soc~al, 

01"-'\ o 

em-

que~ 

50rc;:;to de J.mi gr·an1:es ~ novc>mente n"" "'o encontramos respt<l r..! o nos dado li> 

No ~aao serglpano, t omantJn-se especif1c~mer•te Aracaju 

Como e;{emj::>lo •. parte-"'= de b ~m Lima ase muito baixa, pois era r~duzlda 

a popula~lo Llrbana dasse muni-ip 1 c o t b 1 · t · - ~ • es a e ec1men o de pPquena& 

unidades inc.JL\striais de bens de consumo -- alimentos, twbid<'"'• ci-

garros e charutos, vestuário, c:alc;ados; e algun~ relativamantc 

grandes, como por exemplo as fAbrir-as de fiat;:l<o e tecelagem de al-

gad~o; de bens intermedi.~u-ios -- principalmente ligados à constn•-

;lo civil; o desenvolvimento dos serviiOS: comércio, serv1;os pú-

tlicos, servi~os domésticos e pessoa1s, transportes, etc., fizer~m 

2mpliar 
0 

merc~do de trabalho nessa cidade. Como resultado AracaJu 

f - · • · d~ Reg.; "'o da Cotinguioa que apresentou ele-
w~ o único mt.lnJ.cl.p.lO ... ...a 

va;~o em s~a partjcipa;~o na popula;~o do Estado . ~~ 

Os 
. . ipJ.'os da Cotinguiba e Mata-Sul aprEsenta-

dema;.s munl.c 

r~ Afi·-~ pouco dinâmica, 
.. m uma evolLir.;~o demogr"" ._ .. , 

como pode visto ser 

<~baixo 

• 

541 

• 

• 



------------------- ---·---- --~cg i t~es/l~wr; c: i 11 i os --·-- ------- ---·-~----·------- --------
--------------------- lE9o -- -----------

cot.lnglll b<l 
Aracaj u 
t-ar~nj eJ.r";'s 
o1 vina Pastora 
M~ruim 
~osAr-io 

Nal.a Sul 
EEJtttncJa 

Agres tc-Scrt~{o S . Franc lsco 
Vila 1\lova 

Agreste-Sert~o Itabaiana 
N. S . das IJor e" 

Agreste-S~rt~o Sul 
Campos 

------------------------------

---~---

1 ~. :.:.::6 
1 1. 3:;o 

7.139 
7.851 
9.~86 

14.555 

1 4.118 

C"') .,..~7 
I • .._-.. ... , 

6 . 769 

---------
!-\ .., " ...... 4 
:5,64 
2,7? .., .,..., 
L ' ,,,l,e. .,. ·s '• • I IJ 

4,67 

3,00 

1920 '1. 

--------------
37.440 
1?..f.61 

'l "r .... 98 
7. 'J'Ifl 
8.116 

15,868 

16.242 

7 .m.'• 
2,65 
1 • ~5 
l j 68 
] '71 

'7 .,., 
..... ' ._._., ··' 

3,40 

4,07 

2,17 14. OB5 2,95 

Com excei~O de Aracaju) os mLtnicipios da Regi~o da Co

tinguiba I? 1·1atê.-SL•l êtpresentaram cre~cimento demogr-áfico multo pe-

. queno , chegando mesmo, no caso de Rosár·io, a apresentar retlllfi~O na 

populac;~o total . Mesmo municipios que sf'diaram fábricas têxteis 

relativame~te grandes , como Efit~ncia e Vila Nova, este último no 

Agreste-Sert~o do s . Francisco, n~o tiveram sua tendência à cstag-

na~~o demográfica alt~rada . Na realidade a princjpal causa da 

tagna~•o municipios foi a f!Xaifto do nivcl 
~d demográfica desses 

es-

de 

do Pr d dé d - do s;éCLllO XX 
0 u~;~p de .3r;úcar n as primeir.as ca a:. 

• 
Pat a do rPgime escr~avista · 

Paralela-

mar atingido nos últimos ~nos · 

rne1'1te um processo 
' como vimos , ass1tiu-se a 

de modernizaijõ~Cl 

i'\ 

Produç~o e c:oncentt~a~~o da propriedade 
no nt:1mero de 

usinas, 
!lo n . 

umero de engenhos c um 
crescimento 

t sPec: · lf1camante das chamadas 

parLe das terras da 
meias-usinaS· 

da 

Zo
::142 



PC•r parte das 

obtl VC?r"m '"'xi l 
na da l'iata ~arg1.pa 11 ._, n . · o. Po•·ta••tn, 11c:1 Zo-

• as pt-\m . e.-.trc:~s década!:' d o SéCltlo XIX, ~stav~~ 

vez que ag n.uclançhs na 
estrutun;~ econbmica capacl.dade de ab~or~~~ d 1 - ....... L' or·c;.;~ de 

tr~balho r·ural . f-1·~ mudan<;as nt:~ estrtttura fundiária l.mp~liAm Uoc 1 u-

si ve pequenos e médios pronrietà . ~ · r1.os e~ principalmente~ S~l.lS fi-

lhos, a migrarem par~ oL1t-os -t d ' es a os.. 2l. 

4. O Exodo Sergipano 

. 
A continua corrente de emigra~~o para diversos pontos do 

• 
território nacional foi con~tatada e analisada em diversos doeu-

mentes oficiais e pela imprensa local . As implica~~es dessa cor-

rente emigratóri~ sobre o desenvolvimento econOmic:o e, 
especial-

mente, sobre a quest•o da 
''oraanizaç:o do trabalho'', am cuusas - . 

emigra;~o, as formas de combate- la, s:;o alguns dos temc>.s c.~bo1·dados 
• 

O Permitir~o discutir as tens~es 
Pelas fontes seraipanas e que n 

5 
: 

Provocadas 

t 
0 

processo de ''reordenamento 
pela smigra~~o duran e 

da 

do 

trabalho. " 
d 

leoo a imprensa sergip~na regis-
déc:ad~ e ' a ~migra~=o de p~rte da A partir da 

dific:uld.;~-t rará e mani festarà <:~Lia d Estado e as 
Pop ~etagnac;~o ec:onOmica o 

Ulac;~o local . A -=-' trabalho" fazem 
um pano 

des; ·-~-~o do 
na re~olu~•o da ,, organ16 ~ 

fundo tJ... alguns ,nomentos 
.,. quest~o . Em 
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"Di<.1 a di:... ., vaj nurnentanrJo a 
0,111gra~;:llo r>ntre nós. 

N~o hà va!Jor, n"' 
"'0 h.\\ l1clVio de vela l'm que> n~o milni-

fes~e o expatriam~nto dos ~., . 
· ""' tP P<' r1os . 

E v o 1 um os<~ <'I r.· -OI'I"t'lih~ E?mj rtr~ L6 . .,. .. , r 1<' de~n~n avy~ de ~rriba-

abLindan tr::=. "=":a mais 

• l·lui to mais fr t equen e, por-ém, ~erá o 'l..om ar:usat6r1o sobre 

05 que intermediam a c:ontt-ata"'~o de for.-~ d~ ~ ~- m tr-abalho p~ra empre-

gadores de outros estados, ·OU mesmo sobr-e os que emJ.gram. Os a! 1-

ciadores de força dn trabalho ser•o particularmer1tP visado• pel~ 

imprensa ser·gi pan<;l. • SegLindo um j orna 1 loca 1: "De quando em quando 1 

' . aparecem um cesses s~rg1panos degenerados, que, a troco de alguns 

mil réis> percorrem as nossas zonas a~ucareiras mais importantes, 

com o fim de aliciar trabalhadores e operários pat-a lnvios Estados 

da R~pública, emprobrecendo-nos do auxilio mais necessário, c br•-

Associar 0 alic:.i.amento de tr~balhadore-1s livres ao tràfi

tos de uma verdadeira campanha pa
co tle escravos será um dos aspec · 

. ' 

n~o apenas como pr~judicial aos interes
ra mostr-ar essa atividade d 

ses econOmic:os mo também incompativel com os 
do Estado , co 

•·r.1.'unfado hà pouco no Pais. 
ter-iam " 

Em 

valores 

um dos 
da civiliza;~o que 

sob o titulo "venda dP homens") o as
nómeros da Revista Agricola) 

P~tricios nossos; fazendo-lhes 
" Aliciar = sunto foi assim abordado.: c o-

do ~tever nas inóspitas plagas 
Amazol')as, onde s•o consignados 

1110 qua 1 quer 
. Eldorado mercador-J.a, t..lm 

tlorar assim a indole aventureira e 

~ac..a c om grande d vidas t~o 
núm~?ro e 

de indivisiv~is grandezas; e~-

da- Cí'a nossa aLI $. 

gente que jà 

humilhante negócio para nossa 
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civ~li~~~~~' tem sido a as 
. . - Pl?c:i"lid--.do 
de nome Gu~lhermino ''Ue 

' ... lllü.l~ uma 
um portugut•; 

• 
. percorre o cem t r· o do f10!>SO 

Est.;~do onde ."ltué\lmc:mte .,.., 
1 ~ .... AC ) C\ 

• • nrn ph-'na Hl:ivicli!do . " :a•• 
Na ~nsi ,, dP c: 11 ,.m 

• - ~' I"\ I" "\ ' . ' '' ..:c•nç::Co das au torj t.lmlt.>ú 
• 

opird?lo 

P~blic:d quant~ ao probl"n .• '"'" la uE:\ C/migl"t:~<;::lto 
. 

tio sorq.i. pnnc1~, huuve for to 
supen~!:it:imac;:~o do n(unr:r 0 c.lro 

enligrantes qLie d~ix 8 i .., avt:~rn urg pE..• . l~e1o·-

rênc:ias ao despovoamento do iterior do 
Estado, d~ milhares de tra-

balhadores ab~ndonando os campos e cidades, de correntes humanas 

incontroladas destinando-se ~ A 
~ mazOnias ou ao Stll~ foram comuns . 

Um al·ticLil.i.sta chegou a estimar que "apro:dmadamente quinze por 

cento do provável meio milh~o de habitantes que vive dentro [ ..• ] 

do nosso Estado, d~?mandam iil11Lttt~lrnente o e:<terior dele ." ,. .. 

Uma quest~o que a imprensa e autoridades sergip~nas n=o 

poderi~m deixar de responder foi : por que O'lõ sergipanos emigravam 

com tanta freqUência ? Várias respostas foram aventadas, nem todas 
• 

elas excludentes . A resposta mais simples e<ra atribuir a emigrat;;~o 

ao espiri to aventureir·o , des garrado, inconsll:c"''nte do povo, combina-

do com a ·a;~o dos aliciadores de fo 1·;a de tlrabalho . Afinal esse 

j
.à h~vl.· a sido detectado como Lima "das mesmo C!spiri to "' 

dificuldade& 

da "organ:c:i~~;g(o do trabalho", sendo emig~raç:~o inter-estadual, 

mais uma faceta\ da incompatibilidade 
neste sentido~ encarada como 

da populm;:~o l ivre com o trabalho organizadu. 
Segundo a Revista 

Ag1· i col a : ''Depois est~a engaJadores 

espirita 

aqui a!stabe l ecidos s~o uma 

c:onhecial.amer,te aven tLweiro dos 
Verdadeira ten ta;~o para 0 

meio fácil e prático de conhe
no~sos patricia~ , que vêem nisso um 

d como aDes próprios dizem, to-
terem gr andes t erras e correr mun o , 

~ssalta o animo, ou que rusgas 
d to l hes "' 

• • vez ~ue q Lia l quer desgos 
d S

..,.rtam a acusada tend~n
l hes e .-
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Uma outra r~~po • 
~ _, s '-" 

tunidades de e~1preoo 0 pt·lnc; .t fh:l 1 
• 

opor-

se> r-

qu~, ~·ar ve~ns, os m0smos t1 rg~rl& tlt" i m fi nm !?ta i'1 i 1 r rn ii v a m cl e 1< .i. ;; H·· n -

cia de um a insuficier,te oferta d f ' ~ or~a de trntJali1•J, aLI · r • al.ncd, 

inutilidade económica d b e oa parte da popula;~o q1.1n n~o se Eubme-
• • 

tia à vend~ regular e constante> d~ . . SLia for;a de trabalt1o . A pronta 

respo5ta dessa popula~~o . ~ quando a~raida pelos aljci~dores de 

m~o-de-obra dos empregadores de outros estados, porém relutante, 

qLloi~ndo se tra t<'lva de acei ta t· empn:gos oi'er-ec:idoH pelos ~enhores de 

terras sergioanos, colocava nn1 xeque as afir-maç~es quanto a insu-

ficiénc1a de oferta de for~a de trabalho no Estado, desloccondo-.as 

para um cantpo muito mais complexo da passib1lidade de subsistsncia 

de parte da popula-;âo rural' inrJe;pendente da venda re:ogulü\r e ::üns-
. ' 

tante de forc;:a de trallalho, da insm•iciencia dos salários rnonetá-

rios ofertados pelos empregador~s sergipanas vis-à-vis os ofp,-ta-

dos pelo~ empregadores de outros estados, da possibilidade da •roi-

gra~~o tempot-ária ter se tornado uma estratégia 
f'lanutenç:ll(o e 

S P
rodutores rurais independentes, 

reproduc;~o dos peqL;eno 

d~ tr~balho fora do Estado __ permitia a 
em que a 1 guns anos "' ~ · 

na medida 

acumula-

recursos t ~ . c~paz~s de propiciar a compra de peque
mane ~r10S ~ - a 

t 
r•o de casas, investimentos na 

cons ru.a · 
pro-

.nas parcelas de terra !' 
OLI , dw animais , cnnstru~~o de cercas~ 

Prili!dade f ami 1 ia r-~ a compr"'-
0 inicio de atividades 

IIKi!s;mo a aquisi<;~a de um capital ml nim" para 

agricol•s, comerciais, e/OLI artesanais . 
Ido emigratório no 

significativo sa 
O surg1mento de um parte dos emigr~nte~ sergipa-
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pu-

recur<Gos p~.ra .SLti\ 

no mono" 
rf:!tornc, por· razt':Je:-s (]ltP. !ri. 

,, . •llll cJeç"dE-! o 
do 

EmJgr?.r~ d~f i11 i ti · • vanmn te 0 t . . u ·emporariament~? p.a;;?.ou a 
alter·nat~va levada Qm· 

.. r r 

uma ~. corl~id~raç~o pelos trabalhadores c;nrgi-

panos. O cresc~men~o econorr· •lco "!m div~r::as regit:Jcs do P,üs cri?. la 

possibilidades de emprego qLIH er,\m anun::: l adas na J.tnpransa e 

gosda~ pelos aliciadores. Umn _, fábr·ica b;;11ané\, por eHemplo, publJ.-

COLl 0 segLtinte anuncio ~ "Valenç-a IndLtstrial. Cc:mtratam-se f.:un1lias 

OLI moc;as para o tr-aba lho de f#>bric:a de t ecidcos. 

Passagens pagas até Valem;a, estado da Bahia . ""'" 

Trabalhar em obri'-s de constru<;~o r.:ivil, principalmente 

• grandes obras públicas, como ferrovias, portes, obras de saneamen-

. 
to) e;,pal hadas por todo o to!'"ri tório nad.onal, 110~ seringais da 

Ama:::óni~:~ ~ nas plantat;:ele:>s de r.acau do S•.tl da IB::dlia, nas lavoure>s d~ 

fA lunaJ~ õlO mei-cadCól de trabalhv w-bano 
ca ·.., p~:..t! i~tas, prccurar um "' 

dae cid~d~~- · m nae nascentes ind~~trias, nas for~as ~r-
4 o ~~ que cresc1a ~ ~ 

. tadLla•s onde estav~m proteg1dos da concor-
madas e nas pol icJ.as es "' ' · • • 

· eram al~m.:~s das possibilida-
réncia dos imigrantes estrange1 ros, 

s!õ?rgipanos. demandamas pelos 
des ofertadas pelos emprec.1ador-es e 

do men:adCL nacional 
Enfim~ n~o obstante a~ limitaç~es concorrência 

comunica~j>eleG, da 

das dificuldades de transportes e 
. · parte da 

d nac~ona1s, 
popula~~o sergi-

os i ml.grantes estrangE?j ros e 
. mais Jo;iávcl 

uma alternat1va 
de 

P•n• Vl.a na emigra<;~0 

~ d• melhoria do seu 
padr:lto de vida· 

e:sse movimento 

s:..:osi s t~nc ia 

emigratório 
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• 

j rHJt'!poncJen le 

de 

Por·A:m t "" cone .;~n te•, 

de Ltm s~gmvnto da PL""'PUlc1t,~t1 11\Mi!;. 

110 
merce~do de trabalho l1i'.lc:ional, 

quali1'icnda p~ra tli~putar luaareA 

qLla 

relativa da economia ~ergipana , em suas palc.,Vr.:\s' "Note-so que n~o 

110
s·refet-imos agora aos sert~n . - ~ eJos flagelados pela última seca. 

Referimo-nos aos que habi t wam t • c. es a e outras ci.dades enr1queçen-

do-as com selt traba lho en . t , q~an o houve; aos artistas e proletários 

~9~ ar istica; à mocidade que des-mais oLt menos c:om alguma cdLtc:e~-:""'o t 

ponta e anseia por v i ver. " :oze 

Outra forma de responder a indaga~~o sobre as causas da 

emigra~~o dos sergipanos foi localizar a causa pr1ncipal na estru·-

tura fundiária do Estado. Segundo Prado Sampaio : " O estanque da 

emigrac;~o sergipana, asseverei eu, só poderá ser conseguido pela 

regenera~~o da lavoura, principalmente, revolucionada pela pr~tica 

intensiva da policul~ura, pela discrimina;•o ~as terra~ p~tblicas e 

~rticulares, vincul ando-se o lavrador aos seus dominios, porque 

&le é 
0 

cerne, 
0 

~mago, 0 nervo da nossa vid~ social, alicerçan-
• 

ati v idade 
do-se t geral de todos os ramos de 

deste modo o bem es·ar 
ind1 d'scutiu experiênc1as de reformas 

gena." Neste sentido, se ... 
a q · a que teriam sustado a ten-

grãrias realizadas na Irlanda e -U~~ 
dtnci . popula~;Oes 

~ em1gracionista de suas · 

-la. Segundo Costa ouclerc, até mesmo o 

t.rte ... dotado d ... medi as 
no sentido de 

assim sua tendenc1 
~iâr~a, reve~tendo 

-espostas 
divergências nas ' As 

Co
m a fixa~~o da mesma ao 

vizinho estado de Alago3s 

da estrutura 

. ta :Z"i' 
a emigracion~s · 

sobre as raz~es da emígra-
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C? 1 J. t.rJ~ . 
dcs:.l•nvo l v ll!lF~n l.c. 

~~ Ctlll fJI " C:' t: ''(O 
• t;. ' ""?ç;mo nll~• ttavtindo concor-• 

d<'T1C lB qll~n to c\S ti\P fJ i tli\F, 
dnvr.r ..li\111 to•• r I '"' «H n t .. rJ.au; p e 1 ""' 

1'az~.;:; p .-.rte • . a e um ide~rio 
o: CJrnt11l\ àn EJlJtt?ú locc:ols. 

epjsód~o ll Lt~• · t -•Lra ~vo . ao;; t:rJnf J 1' t~s ~· que~ ~ - " "' - ... t:tgraç-.. c• 
Um 

nroporcionadtJ, e m 1892, pE-la 

01~âo de um ali c i ac1or-
. 

de m~o-cle-a:-.--..._ . a, r:omp an hl ll con t: ~!;-

sionaria do Porto de Santos (SP" - J, que ent~o séril:l 

O al ic .i.ar:lor ~ que a.llás era sergipaho, c:hr->gou ao E!'ltado 

com o IJrapOsito tle contratar~ 4 1_1ç1 t r aba 1 t'taclores of e r ec:en ele• 

de 4$000 a 10$000 réis por- dia, conforme as habj,litai~es. 

temente o momento n~o seria favorável à contra'l:.aç;:~o de trabalhado

res devl.dO ao tr-an~c.trso favorável das estaçtfes c 1 imâtl.cé\s e 

elevado prec;;o ot.t.5 do pala àc;úcar expot·tado . En-tretanto os sal:>rio~ 

• 
pagos em Sergipe r.~o haviam acompanhado a l!!leva(,;~O do prec;:o do 

a;úcar ou do custo de vida~ de forma que os salários var-.tavam d<o -
640 réls.a 1$200 réis diários . Com o anúncim dos salários pagos 

Santos) 
0 

aliciador conseguiu em uma seméln~ reun.t.r 600 pessoas 

Port o de Aracaju, disposta!:i a ernigr-al- para -5antos . "'
0 

em 

no 

A imprensa iniciou, 
ent~o, uma c:F\rrpanh<?. contr~ .:. emigr-a-

. . 
' 

do~a da decad~~cia económica 
agrava • 

do Es-

c;~o, t ida como causa ou 
as aLti:orid=role5 estadua.ts que pt"'o

t ado . Essa campant1a sensibilizou 

c:urar.;~m pretextos par'a impedi,~ 
a saida dOS serg j, p~mos, sendcJ o 

....., as i.luto1-idades aloga-
l Apar-entemen~ 

• i c:iador detido por· 20 hor·as • que transpor-taria os 
r s=ouran;a no vapm 

ilftl f a l ta de cond i.r.;:e1e5 de ç; - retirados de bor-do pe-
- toram 

traa.. 1 h que os mesmo:. Ya adores , de forma e far-inha f$.o de carne 
1 receberam uma r·a. 
a noite. No dia seguinte 
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O almoco, e à tarde for nm d" 
para · • l!:>por ·sados cnm rsrtcar!As dr> rifles. 

(1 ep1s6dio n:to E>o onr:un·ar . j 
1
• 

' ~ ~ · : ntro oc ~pl~u~as rlos 

tl.dbrlOS do Pre~~dente · do Es~~do C ·~ par •· a pJ. ~"n C a 1 .nz~ms;. croaria o 

Prote.,lo e .;,s indage~r;efC?s do F.llJ.c:i . .,c:Jot· de m·~u ,, b ,. '"' " -u~-o rl\, rtJVerbC!rarJa-s 

1 
~ opositores 

pe o .. 

J • e"'~ pessoaG .l v r ,. ' 

do Pragidant.~. Seri~ legal in1podlr a fmJ.gra~~o do 

Quem se ben~f1ciar1a com o J.mped1mento da l1vre 

movimenta r; ~o de pessoas no terri t6rjo nacional ? O Sr. Valais Gal-

v:ro. aliciador de m~o-de-obra, argumentou que continu.:~rem os 
• 

obstáculos ao livre movimento de pessoas, o lema republicano deve

ria ser modificado para violência e bairrismo, e que os operàrios 

"que desejavam seguir comigo para o Sul em procura do plt(o que 1 he 

é ~casseado e que n~o corresponde às penosas gotas de suorJ queJ 

em lugar de converter-se em arrimo da pobre familia, serve apenas 

para fazer aumentar de volume, a taxa dos ricos. 

• E preciso que saibamos que o nosso progresso depende to-

talmente deste equilibrio, e n•o do querer insensato e absurdo de 
• 

coronéis, c a pi t•es , maj or:?s e tenentes da guarda naciona 1 , paten-

tes ou pomadas essas com que se besuntam Csic] incautos caip; r-as." 
• 

P allto ridade sergipanas a quest•o torna-ortanto, para as 

va-... ... d adoc-""o de medidas repressivas 
~- e dificil resolu;•o, se a ~a 

tontr d 1 5 proprietários e boa parte a a emigra;•o eram demanda as pe 0 

da imprensa , tais medidaG tomavam necessariamente um caràter arbi

tr-6r i o . 
0 

desej 0 de emigrac;•o dos traba
' uma vez que era man~festo 

l~ 1 . " e: prec 1 so, é urgen-
Ores. Como constataria um jornal loca · 

~. POis , fazer • parar o éxodo dos sergipanos . 

Mas como , 
1 uma quest:l!o 

se o éxodo é para e es 
econOmica, 
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por ell~ntr•ntns. dE:> ·r 
ot~ç:" 

se S<Abe r.' 
' CJ poclr m t~r 

Ct.:onómic:os 7 .. _.,.,. 
Uma d~s soluc~n . 

• ...-s f rn 
~c: o-

de 

emigranto~ frLt.tredoo em 
suas expectativas. fraudado 

. s nas promessas feitas polaa Qllciado-
retí, csclarcc:imcntos qLt.Unto d' 

a lferen;a entre um elevado salàt"J.o 
monetário avaliado nas cnndi~~ .. 

7 es econon,J.co-sociais do candidato 

emlgraç~o, isto é, di~p~ndo de resl·dAncJ.·a 
~ própria, ou do bDi~o 

custo e tendo acesso a me1 os de subsistência relalivamer1te bara-

tos, das condiç~es ~ue encontraria no seLl novo emprego -- cidade& 
• 

em acelerado processo de crescimento, com alugueis à pre;os exor

bitantes e elevado custo de vida . As condi~~es sociais das cidades 

para onde emigravam os sergipanos também eram descritas de forma 

desfavorável . Santos, VitOria, S.Paulo e outras eram descritas co-

mo cidades insalL•bres, sujeitas a diversas epidemias, que acom~-

. 
tiam boa parte dos emigr·antes e consumiriram rapidamente o pequeno 

pec~lio acumulado com enormes sacrificios . A violência, os assal-

tos , as5 assinatos e arbitrariedades dos patr~es e seus prepostos 

do q uadro desfavorável descrito pela 1mcompunham outro aspecto 

Prensa sergipan .. -:~. :s4 

do a imprensa local, os 
n~o teriam, segun · Me 1 ho1~ sorte "' 

rurais. A Amazónia se
t rabalhadores que emigr<"~ssem para as zonas 

· de forma travestida, r · d onde vigorar1a, 
l a verdadeiro infarno v,el"' e' 

'As g t~andes obri'IS de constrLl-
a de esc:l"'avos .. escravid~o e 0 tráfico 

l ocais d? expolia~~o dos 
· seriam 

principalmente ferrovJ.as, 
mercadorias 

trab comprar alhadores o~rigados a 

fol"'nl?cidas pelos 

bar r "' d ou explorados acues credencia os 
pela~ 

companhias. ferroviá-
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... 1.as, onde üC:t.tmul uVilrn d, 
1 r .J.V d-'!s 

Jrnpaa~vois. 'l i i 
· ~r nc palmantc so tica~-se• doentes, o que? sr.w i 01 • · 

c ~omum nas ,-~g·~ 
-

1 en inó~pltas onrlo eGt~v~m ~ando c.cnstru.i:d.:~s ess ,..~ b 
.... '"'"' o ,-".. p 

• "• o:-tanto, os sonhos da unr·tquec:j-• • 

111ento r~pJdo, OlA ao rnenos d f 0 tJrmaçfto ele um 
rJ~'-'C]l I C no pec-LIJio, er/im cesfeitos ponto por ponto 

o con~oqOente ond" . d 
lV1 amento do · t errugran e que Cl. 'i \5ltn 

ao aliciador d~ fo 
r~a de trabalho forarn doscrito~ 

fi-

dinh~Jro e 

cava preso 
com 

detalhes e complementadas com b 
o servac:~es sobre como Jdenti1ic:ar 

este último, como evita-lo e se possivel denL•tlciá-lo 
autortd<'.-

eles . 

Certamente havia fatos disponiveis para olbastPcer a cam

panha da imprensa sergipana contra a emigraç~o, porém, qu~r1do c:on-

trast.:o.da com o mut1~mc desta em rel.?ç~o às condiç~es dE• traba1 hc; 

nas fazendas e fábricas de ~ergipe, pe~cebe-se claramente como ~ 
• 

emigra~~o provocava tens~es entre os proprietários locais. 

dificuldudes em concorrer com os n1veis salariais vigentes em ou-

tros pont.os do território nacional, faziam com que eles t~massem o 

esvaziamento do mercado de trabalho .local, portanto, outras medi-

das, além da campanha de descréd~ to dos mercados para onde emigra-

vam 05 sergipanos, deveriam ser adotadas para: permitir a 

de Uma for ..... a de Lrabalho local protegida reserva de mercado da ~ 
da 

t de outros estados. ~7 onco~rência de empregadores 

A 
• licial, memmo que arbitrária, coibindo 

simples a~~o P0 · 

a "ti _ pregadores de outros estados foi de-
• vidade dos agentes dos em 

fendida como uma alternativa para t . 91-~ a emigra~~o de traba-res r~n · 

lhad do tipO publicada em 
Clamores 

artigo nL1m Jar-
ores sergipanos. 

tta1 d d · m • Cidade de Müroim P0 ~a 

com certa ser encontradas 
freqLiên-
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c; gunc:fa c •• t n: 
c:1<'• 

11 J' • <J um.... v c:, r:-... • .. 
\0: ._ C.'\ 

o"'llguns jnimü,Joü 
d 

ptor' 
"5 " ~=c Gu • 

• 

Dood.n to 11c:d i! 

0 debate ( para poosivol solu~~o d 
ltma 

0 Yt c\V?. problenta ltn 

sru;;; "'' tr i'- ior,. Segundo 0 m~smo, n governo est~dL.al t&r ia um moi o 

A solu~:lto 

esti\n.a na apl~c~~~o do artigo ~oc d c · c.·~· O -Ódl.ÇJO Penal, o quAl eztabe-

lece: "Desviar c.•perà..-l.CJS E-! trabalhadore«t dm:; est:abr:!lec:irnl~ntos 

que fon::?m emf1n~gados, POI' m~"'iO de amea~;.:>.s, c:ons·trangitnrmtm; OL.l mil·-

nobras fraucllJ 1 en "\.:as: penas de · "' 1 t • pr1s~o ce ular por un1 a ·rê& meses e 

multi.'. de 200!';; a 50(1$. " Apar·en temem te Deodato t1aia n~o perceb!!ll.t ii 

dificuldade de aplica~âo deste dispositivo do Código Penal, afin~l 

boa parte dos trabalhadores aliciados provavelmente n:lto estavam 

ligados aos seus empregadores por contratos de trabalho: seria d~-

ficil comprovar 0 uso de ameac;as, manobras fr:audulentas ou c:ons-

trangimenlos por parte dos a11ciadores. Portanto, o d1spositivo do 

COc1go PenMl n~o poderia ser utilizada-com 
abrangénc1a Sl.l fi cen te 
• 

P 
~m~gratório dos trabalhadores sergipanos. 

ara coibir o movimento 5 • 

estabelecer- contratos de trabalho para 
Aliàs, a necessidade de 

desleal de concorrência 
C:Olbir al icic:,dores OLl a 

a atuc:\f;~o d t."lS 

pr·eÇJadurP.s v 1:;: in h os foi .n 

Bar1- 0 s em def~sa dos seus 

1 
argumento do Senador Moraes 

princ:ipa 

em-

e 

mo vimos, 
A a~~b polic1al, c:o 

era dificultada pela ausên-

tia de base 1 egal e pelo de,;;ejo 

manifest<~c.Jo 
de emigrar 

por 

5 5::T· 



sergipano s, o que 
da 

a~oes que sociod"'dc, por 

• 
v la emuotamen to rlc.\ a~~o dos 

Uma 1 onna dt> co1 bJ r 
A t:.!ndgraçllo, 

Alic~adorl•s d t 

da pela ~mprensa ocrgipana 
e ,r aba 1 haclur Uloo, tlefendi-

. ' P ~dotacJ· 1 ~ pe as autoridnd~s consj~tlu 
na 1nstl tu.i c;:'Xa de ()Coados 

lmpostos sobre a ativldade 
01\JCn-dos 11 

c1adores de t• abalhadores para 
fora do Estado e voluntêriofi pl\ra a 

policia de outros estr.~dos·. "4o 

A nova base legal para t a ua~~o das aLttoridad~s policJais 

aparentenlente n~o colocou obstáculos intransponíveis para os al1-

ciadores de for~a de trabalho. O elevado imposto que seria cobrado 

do agenciador de trabalhadores emigrantes, ao tempo qtta poderia 

desistimul~r a a;~o ostensiva dos mesmos, estimulav~ a corrLlpç~o 

dos agentes policiais e a dissimulaç~o da at1vidade de agenciamen-

to . O fato é que alguns ancis após a ado~~o do citado 1mposto a im-

prensa serg 1 pana continuava defendendo a mesma, como se ele n:to 

eMistisse ou precisasse ser complementado por tributos mun~cipais. 

Também fQram registradas noticias da ado~~o de impostos 
6emelhan-

pOl iCl.êUS no 
tes pe!os b e Cea~á e de 

estados de ~ernam uco 
. t~;ngindo a a~~o dos alici~dores de 

estado do Rio de Jane~ro res ' ~ 
. ·ntL1ito declarado de estimular 

m~o-de-oljra. Tais noticiaS tJ.nham o 1 
. .-"'o . -es para 0 combate a em1gra.,_.,. , 

a ador.;~o de est•-atégias mais e·flca .. 
m ferir os dir~i

t~ de como fazé-lo 9e 

Sem r·esolvel"' contudo a ques "'0 

. o que deS8Jasse emJ.gl"'ar. ~~ 
t · d~ sergJ.pé.'lll 05 individuais do cida 0 da e>:pf?l"' J.encia concl.l.lseres 

Podemos t ·rar algumas 
.3gor·a 1 es s de Gra-com as expliCa~ e 

ser-gipana de emigrac;~o e Confronta-las 
., interna n o Brasl.l, 

ha111 e Bual"'que Filho sobre a 
. . t~da migra~;.,.o llffiJ. ~ 

quand com a migr-a~~o o comparada 

1 nas últ.J.mAn 
internaciona 

décadas 
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dO éculo XIX e p•-im~i• as do 6 
S"t:lllo XX. "'::.: 

Uma das prime .• 1 1 uc; c:onc luseít?s ~ "' a dE" qw~ til fJt:i lmr?nte se 
atr1buir ·um papel podP lmport .. \nl~ aos fH'Pconce't· d . 1 u , r..>u t1·c1bal hadn-

re: ' 

i ~ rJ(? 1 O 11 E: 1 c ~ ,. 
en-

au 1 a.cio de 1 · · · 
.\ffiLit 1 a~ clor:. pn.~pi-l.etâri.tn, e ela al1le local 

dificuldades d e contratar trabalhooores, devtdn <l r-elu-

tl!nC:lél' desqLial j ficar;:~o' ·illStL\bi lid,:.óc e elevados salários exJ.g1-

dos pelos mesfolos, rec 1 ama~;eJes quan tu a uma assustc:~dnra emigr-ar;~o 

de traball1adares para diversos mel"'ceodos nacimnais. As nossas íora-

tes n~o permitem qualqu~·r quantificai~o qua~to a impor·Lancia !"'ela-

tiva de rada met·cado de trcibalho absorvedor Clla emitJ I"ac;i!to sergipa-

na. Er1tretanto, podemos constatar uma dispo~c;~o dos sergipanos de 

conseC)ulrP.m Pmpregos em divi:'rsas ativJ.dades e regJ.Oes do Pais . Do 

engaJar..e:nto na<=< forças arméldils e policias estaduais ao emprego nas 

• obras de constru!;~O civil no Norte, Centro-Sl:ll e Nordeste brasi-

li=!iros. Nem mesmo 0 emprego em "plantations" foi recusado peios 

emigrantes sergipanos -- a 
economia cacauei,fü\ do Slll ela Bahia foi 

um do:; S'?L\S pr-incipais p~.:mtos c.Je c~tr«c;l:fo. Ne;,te s.entiuo, nl:fo nos 

parece que a Amazónia tenha sido p01rticularnente mais atrativa 

se existia entre a 
populac;âo sergipana qua.l:ç..~.er varia<;:~o da 

losêl lenda do " El Dorado" ama;-:onico, a elitte 
local tentou des-

· , , ..,. elos c: i tados il.Utol~es para o predomi-
e;-:pl J.cac;-~,o Uma outra 

a Ame~z:hnia e imigrat;~o de es-
nlo da imigrac;~o de nordestir1~s pare~ 

ao cusüo de transportes . Se-
n.~laciona-se 

trangeJ.ros para s.Paulo 
. maior desenvolvi menta da 11a-

p -o:{1mJ.dilde e 
9Undo os mesmos a maior ' 

. AmazOrri:a explicariam em pe~rte 
l-lo rdes te a 

Vega~~o à vapor ligando 0 
555 

• 



• predominanciê\ 

tinOS • 

· • lnngr.:~c;;.'::tJ estr.;a.rtljP.irr.~ tE!t-lam 
n
ica e programas de subsldJcJ~ a . t:nt-

n<'do m<us barata 8 imigr·t\.;~n cstranrJ<!ird qLI<'~J,tlo c:um ii 

• 

. . 
A primsira ob~et"Vd~~o q1.1D i~riantoa O qL1ant:o ê distln~la 

da Amaz0n1a e Cent•-o-Sul em relaç~o ao Nordesla 8ra&ileiro. Soes

sa d1stancia for entendid~ con1o, par exemplo. Fortale~a-Belêm ver

su~ Fort~le:a-·Santcs, realJnontc a nmazónia ser1a mais pré>:ima rJo 

Nordeste q1.1e o Centn:J-SLll. Entretanto, o mesmo n~o se pode dizer 

de Salvador-Acre versus Salvador-Santos. A segunda ob~ervai~o é 

quanto ao maior deuenvolvimenlo e facilidade da navega;~o à vapor 

ligando o Nordeste à Ama~On1a. No final do século XIX e inicio do 

século XX ~ navega.,.~o de cabotagem tinha como ponto focal o 
porto 

do R1o de Janeiro. Este é assim descri to em um documer.to oficial: 

• O porto do Rio de Jane i rÓ é o ponto de partj da O~l de cor.vergén·-

ela de toda a navegat;;l;!o costeira nacional; mesmo as compantüas de 

navega~~o do extremo nort~, cuJo itinerário está determinado nos 
• cu ~m disposi~~o 

Co~t t ~o~•m_. -.no r=ederal ou dos Estad~, 
.. r-~ o~ com o ...... . 

dos respectlvos estatutos. n~o raro fazem viagens até o porto da 

• Capital da R<:>póblica." .... 

n~vAga~.~o de atuai~o nacional, c~mo por 

As empt-esas de -
ex t·•~vega~.~o Costeira'' 

especJ.almente o 

emplo a '' Empresa de ~- ~ 
''ll d os rrin~ipai~ portos da cos~a 

oyd Brasileiro", ligavam "l:o 
05 

- · 
b ~tr~vés de diversas linhas, entre 
rasileira ao Rio dP- Janeiro e, p ~ 

• do RJ."o de Janeiro'' e 
•1 de Navegac;c.•O 

as , Outréis como a "Empren"'-
R ·o de Jar1c1ro aos 

"E ~Presa Esperan~2 

do E '~~Pirito Santo, 

11. gavam o 1 

t-1aritimil'' 
. A ••companhia Comércio e 

Bahi ;;~ ~ Ser·g.l. pe • 

portos 
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ruo da ,J .. ,nP.iro" } . J.yev;~ OE> por t.cJs elo Nor1.c u NrJrdr~s to <4(.) J\iO 

J;ane.lr·o . Final m••nte 11aví s ~mpn~•u•i' dt;! nav~ÇJ<•r.:~o à v~•paa• de t•m~ 

bitO ,.-egional . corno POI" I?Hr .nplo t1 ''i'l~•VI:l•dar;~o Baldalla" e /}. " c:ur.opc''l-

• b 11 " hia Pcrn,,m ucan.. quG iJ•lSSUl.ilm 1 inhuü 1 lgando Oii porto» u~o~ Pera.m-

bUCO à DahJ.a, via. Al.:•goas e Sergipl!'. A "Com-p~:~nh.;~ Mar·llnt.en5c;! de Nlil

vega.,~o à Vapor" su enquadra nes5êP. modl?lo de empreGa& dn ãa,b.i to 

regio~al ~ l ig~n~o o Mt.1r~nl1~o aos portos de Belém e Fortalez~, bem 

come por·tos interm~dl.ârios. Finalmente a "Amazonas Steam NavJÇla-

L a .e .n1 a iversos portos fluvl.~ls a tl.on Co . Limitcd" ligilv B 1-'· cJ · d Ama-

zOnia · Dessa sucir1ta descrii~D das linhas e empresas d~ navega~~o 

4 vap~r ex1slent~s no Bra~l.l no inicio do atual século n•o se pode 

concluir que a navegar;•o à vapor l igando o Nordeste ~ Amazónia es-

tivess~ especialmente desenvolvida . Na medida em que o ponto focal 

da navega;~o de cabotagem era o porto do Rio de Janeiro, fJOderia-

110s diZQr , ao cc>ntrâric•~ que a navegaç~o de cabotagem ligando o 

• Nordeste ao Centr·o-Sul era mais desenvolvida. Adicionalmente lem-

brariarros que nl:.)ss:;a mesma época o direcionamento para os merc.sdos 

internos,, especialmente do Centro-Sul, da produ~~o nordestina de 

açt:Jcor· 1:: ca l gut.::1\'u in lelt=-i í .i.L.ava C\ nc:~vega~2\o de t:abotago.>m era tn.• as 

dua s regieles, visto ser ent~o, o principal meio de tram~[Jorte dj.s-

vel. ""!!> • 

H a. 1·nd~. ~ 11 ~1vet'Dt;:~o interior , atr·avés do Rio S . Fran-
avic-:1 n ::J 

c.'!~·SC:o 1 ' · ('~-~ ll l·.a) a F'irapora (Minas Ger<.lis). A14!-m de> 
'' , J.gando Juazel.ro ~~ 

""'quen",-. . · · jo b~..-co'=' à vela est;J linhé;\ ern explore:~-
,... ...::. ampras<.1s u t1llzan• ç,o • • 

""' 1 5 F' ncl· se o>" a q Ltal transportOLI no ano 
"'"' Pe a " Empresa Viar;~o do · ,-a ' ' 

1907 , 4 . 458 passageiros em 6 7 viagens d e 

Pai-~ breve a conclus~o do ramal da Central 
ano se a nunciava Ç> 

ida e volta. Nesse 
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portan t.o. do ponta cJ c v i 5 •. . d . 
~a a dt~ponibilid~d~ de 1n~ics ri~ tr~ns-

r a 0 Sudeste. 11om ela er·a rn-~. :J . ... ts r •.flcl com-

p.;rada com i\ Am.a::Orr;,~. Re>sta EtltJt>r- ~ ser· ia 

llla1 s cara que a imigr-a~~o dn _ t --s r ·angojrot~ rlirigirfil pllrl\ S.l-'dulo.~'' 

SegLtndo um drtigo publl·c~·•a 
-u ern 1908, cornparando a~ lari-

fas cobradas ~lelo Lloyd Brasileiro, a p<~s:.agem na ~uquncJa cl.o~sse 

do percurso AracaJU-Rio de Janeiro custaria 60~000. 

autor que 05 preios d~s passagens para outros portos nordr~st1r1c1s, 

mc:~i.s distantes do F>io de Janeiro que Ar-acajr.t, er·am inferior· O"" A;.-

~im s~ndo, a passag2m Recife-Rio de Janeiro cLrstari• 34,000; Na-

tal-Rio de Jar1air~ custaria 43$000; Fortaleza-Rio de Janeiro cus-

tal'"' ia 45<COOO, f~tc . Portanto, pc;u~a c:ompat'"'armos o custo de trar rs>por-

te dns emigrantes nordestinos para S.Paulo com o custo de tr.:.~ns-

~ol'"'te dos imigrantes europeLIS pat'"'a S.PaLilo, podei'" i amos LI ti 1 i ::ar 

como apro;drrra;-â!o o pre.;o da passagem de segunda c:las~e nos vapot-es 

que ligavam Aracaju ao Rio de Janeiro. No ano citado, S.Paulo re-

cebeu 9.433 imigrarrtcs estrangeiros subsidia~os, tendo o governo 

~tadudl desembolsado 2.001:000$000 réis, ou seJa, cada imigrante 
. 

subsidiado teria custado ao estado de S.Paulo, em média, :<::12$128 

réis. Podenros concluir, portanto, que um programa de &Libsidios a 

imigra~~o de trAbalhddnres nacior1ais para a econom1a cafeeira te-

r· de imigrac;~o de estr·.:mgei ros. O 
la custadw menos ~LIC o pr~ograma 

qua t~ ~e porq~o tal programa =nos leva a que~·.,o u 

ao menos foi 

tant fa~--endeiros paul is tas. ado pelo governo e 

. -do t'"'a~ôes de ordem Têm-se reJac1ond -
sóc.i o-pol j tic~1s para 

• n"' Lll~ prog~arna de subsidies •c efeti vac;:~o de '" ' 
às migra~etes inter-

"•s . Ce l so Furtc:1do. 
. 5 l'"'emete 

já menc 1 onamo • 
a que!:>t~o ans la-

como 



cos de ~eprndOnc1~ 11~s~c 1 "' •\ que 1 i j gar am os PD~51veis c~Jldldntos t 

• 
se~la po~s!vnl com a Mnuênc 1 ~ d 

ns latl.·funclltlr!.os. t.omo todo um c-&-

tllo de vida estaria ~m jono , dif .., icilmente ,,~ pt·op•·iotllrios con-

cordariar;> <.o"'l t<ll nmigraf;'~o. Uma varJa.,:t'lo ele tal 

atr~btJir um p~p~l polltico aos morudor~·.- d = = e~cndentcG dos propri~-
. 

tários. Ncqsu sentido elo.~ f · - orntarl.am uma espécie do capital JJ011-

t · o de ..:~da pt·nr>rle' · ' ·1c a ' ~~r~o qLte barganharia com os governos loca;s e 

estadllais favores e influ~ncia de acordo com 0 n~tmcro de eleitores 

que controlassum. Esta cxplica~~o parece-nos nro ter l ev<'rlo ~::>m 

conta as mLtdant.as na 1e1Jislac;:ro eleitoral no final do pP.rioclo mo-

nárquico C! no t•egime t·epubl icano. Como se sabe. a adoc;:~o das alei·-

~~es dirC!tas no regimd monàl-qLtica se fez at•-avés do censo alto, 

• rPduzindo o contingente eleitat-al. A t-epúblicu adotou um crJ..tério 
• 

censitàrio, que se rwvelou ainda mais restritiva -- a pra1biç~o do 

d1r·eito de voto aos analfabetGs. Por outra lado. a cor.so 1 ida.; ~a 

os das oligarquias estaduais em partidos prat1camente úni~os 

partidas r·~publicanos dos diversos - estados, a imposs1h1lidade pra-

t1ca de alt.ernâncla do poder pela via eleitoral, vista que o pra-

~LtJ'••ito a uma imensa gama. de fraudes, 
c: essa e 1 ej too-a 1 e::1ra '"' ~ 

final-

. , ~c:o da~ resultados eleitoraiR ~t1·avGs da 
mente o controle ol:J.oar·qu... "' -

chamada \'Orlfica~~c de poderes~ 
restringia a imporlência politica 

· t poderiamos lembrar qLte as propor~~es 
da eleiloJ-adc. Adicion~lmen e · 

-entadas na camara dos DepLttadns foi 
das bancadv~ r·epr-1?"' 

11390, 

fiY.ada tendo em 
d da Censo de 

v1sta os resulta os 

Sido alt~radas d•~rante toda 

Até o mnmE?nto n2Co 

a primeira república 

c:onsiderac;~o as levamos em 

n~o tendo 

30. 40 

opc;;etes do 



LimE.\ Jnclinllt;::IO 

Lr.:-.bn lltéldCiroo r>LII"upaun n~cr 

re~;ol via ar-enc.<5' r:l •Jt"<.\VQ pr oblom<:~ o·., ~ 7on;a de tr·aba 1 hu pare:\ os c: a-

S.\\llos: ''Portanto, ao ~~ 

caruma altcrrat1va de m~o-de-obr-a "fora do pa 1 s, o que ar: qltOr 

Um traba 1 h'ldar que "'.-.J· ~· - t ~~ ~ c\ an .!tese do n ·~ egro. csper~-&P que o tra-

balh"'dat i..li•)rante n~llbi li I:.~ 0 :>to do "'' trabalho e qur> SLli'l .3t~vj rJ.:ldQ 

n~o só regennt-e, mas que imprima uma caracl~rjstic~ cJvili2~dura 

ao trabalho.""'"9 

Do porltn de vistc.< dos prcprietàrjos de t8rt"i\ das 1Jiver-

sas economias 1-agiona1s brasile1ras e de suas elites, o núcleo da 

quest~o consistia em que uma forte emigra;~o par·a outr~s reoi~e~ 

com crescimento econOmico ma1s acelerado colocaria difjc~ldades 

adic~onais em seus processas de "reordenamento do tr·abt3lho". Ou 

sej.:;,, toda a tc.•;-.ti:lti va de criar novos mecan~srnos dP. st•bor-dinaç~o 
• 

do tr~balho, a partir do momento que o escra~ismo entrou em crise, 

e especialm~nte após a aboli~~o da escrav1d~o, serJ.P extr·emam~nte 

dificultada cwm 0 sw·gimfmto de por, tos 
de fLtga, de verd.:ldeiras 

fror.tl:'iras móvcj.s qLie ser-iam 05 
mercados de trabalho em 

no C 
. l ••nt- S.Paulo, ou mesmo OLI ti~C:\5 economJ.<.<S 

entro-Sul, aspsc~a m~ ~ 
como a economia cacaueira da 

menos dinamica~ ou menoresf regionais 

bo~racha da Amazónia. 
Bahia e a extr~ativista d.e ' 

t qule 5 8 verificaram 
protes os 

em 6€H"CJ i pe, uma 

Todos os 
· 0 freLt e:m 

termos ralativos, 
tado que maJ.S s ' es Vez QLte foi este u - oLttros oatA'los, 

emlgra~~o liqui~s de bt-asileiros natos par• 

entre 

011
ada se. por hip6tezP. 

l"Oo . . de forma amr · 
7 e 1920, se r·epit!.r.Li..lm 560 



ras e to~as el~te3 r~glun&ta 
•1asim pera!;;aV<Jifl, u•u iH"tltJr •. .rlfoJ m.t~sivl...· 

de t~ansferén~~a de t 1-~balh d ,. . 
. ~ ~ 0 • v~ na~1onaj s fJitl·u a•; morçado& do 

s~o1desl~::, Q~pecJ.almon l:E.J s p.111 t 
• •· · c.J~ t·' fi C:OJ ,I:r.:.,r:t.~ J"J.,!!;;i.t.Lllnr.,il\~ t~n yJ·.:~r.-

des. que, 11ma vez atingindo 1 "' quns dt.H> c;stildos··;;:il .. IVCG d~ Federao;~c 

--Rio Grar1de do Sul, Mina•· G 
. m erais, Bahia e P~rnamhL•co. por eKam-

plo -·- a própria unidade nacional estarid colrlcada err. xequ~, ou 

C~lternativa.ruente, se faria necessár-io um governo central mais foJ-

te, capaz inclusive de transier1r r~curaos para as r·egiôes de enrl-

gra;~o, conJo forma de compensa-las pela perda de parte de sua po-

pulac~o. Todas essas tens~~s politicas foram evitadas com a manu-

ten~•o do ~rograma paul1sta de subven~~o de imlgra~=o Pstrangeir~, 

mesmo após a proibi~~c do governo ital;ano d~ emigra-.~o ~ubsidiada 

de seu~ cidad~os. 

F'ara concluir repr·oduzimos uma c:orrespondflnci.a do Secr·r;:.-

tério da AgricultL•ra do Estado de S.Paulo remetida ao governador 

do l ·~o de certa i'or·mc;l solicita a l.i.c:~n
Cear·á em 1919, onde o pr meJ.. 

de atua~~o dos aliciadores paul~stas 
do governador para ~ 

de C
irc:unsténc:ias especiais entlo vividas pela 

trabalho! dadas as 
· se assegura que essa atuac;~o &9-

popula~~o cearense. Além da maJ.s, 

ria transitória, com i 1 retorno dos cearenses após o término 
poss ve 

•• a ~ bentendido qtle n~a se toleraria, sem 
da seca em seL~ Estado. FJ.Cc· ·"u · 

atuaç•o dos aliciadores de for-
a Prévia anuência do governador, a · 

• l;a de trabalho . 
d de de bra~os 

de nec"'ssJ. a 
par-a a 

,, Consider~ndo a gran -

d conhECJ.mento de que a 
10 e ten o 

Pr6~titna colhei ta em S~o Pê\U ' 

sec~ 
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_,. io1ell.zmente estc:t se b 
-- - e atendo • nc:>sso EGt<ldo Ooi::ou Ulll ô.era da trabalhadorDs a 

1 " - gr Colas sem 
grance 

sua ExcclOncia acerca da POssibilid du 
ecprogo, dr-nojo con;;:.~ltar 

gani=e um servi~o 

dlv!dUOG apto5 ~o 

O~ quo osta Socrct~rJ~ nr

de propiloanda e lransport~ Pilr~ 5:Jo P,"'ulo de jr,

trabü ll•o agrJcoia. 

05 t:rabalhoü 
mesmo CJl!l! l'.l'lj <' somtfro te p~r11 

da pr-ó::ima colheita P ri d 
• ~ en o, VPrtficAr-E~ n r~torr10 

este Estado loqo de~ol~, 
~ - tendo dusaparPCido.o fl~golo 

dOS meGtr.OS a 

qoe o devasta atua.lm~nte ( • .. J • ., .,.., 

A resposta do governador do Ceará fo1 a seguinte: 

" [ • • · ) Há na real idade um grande nun,ero de tr·a!Jal hadoõP.G 

agricolas qLte, por caus~ da seca. está reun1do nestB capital e ~m 

outras cidades próximas ao litoral . A condi~~ú desta pobre gent~ é 

tristissi~a, rest~ndo-lhes somente o remédio da migra~~o, posto 

que os trabalhos f"'derais em curso nl!ro podem admitir- nem u.r.a déci-

ma parte daqueles qua procurarm trabalho. Por mélis preJudicial que 

seja A economia do Estado a migra;~o de seus habitantes, n~o tenhú 

nada a objetar à sugest~o referida por Sua Excelênci~, tanto ma1E 

se existe a possibilidad~ de retorno uma vez qLie te1·minct o fl a9elo:~ 

d [ , 11 b.:S. que t } · devasta o Esta o · ··"· a ua rnP.n-ce 

5. Imigraç~o 

~ de estrangeiraR o& proprietários de Quanto a imigra~uo 

dos seus colegas nordestinos, n~o pdterres sergipanos, a exemplo 

. N pericdo monárqL1ico foram 
recem ter nutrido grande entu~l.asmo . 0 

. - pela Prcvincia no senl1da de estJ-
t omadas algumas medidas l ega~s · 

trabalhadores estriongeiros. 
~l~r e subsidiar a imigraç~u de 

Na r·-

~l~ente esta era entend1da como 
t rma de tr.=~::er novas hábltos uma o ' 



o ··u 1 t.tvo d 

j lldu:.;tr J 1 !1 a ,, 
I Dll EliOt1e!' 

c1W !cal as c 

5
oculo X J X, i'IL,rnt.m ter 

"' D CO ' ntirlgnnte 
d sc;enden tcs -- os u· j n C.OL Cdpa.:es 

.,1 azada. No per iodo rc:> pulJll.cano. 
' 

outro~ 
u 

n~u obmanto 
atralr" ao meno..., um nllmc:ro n~o 

caP zes. de, através d 

mui l:rJ grar,cfe cJo 1111iurantoe. 
0 efeito 

elo 

Cl-

do 

europcutõ 

demonstrar- ... o ""' . regener·ar· a agr j cul tu-
ra loc:ul e de nov~me t . n e terem ~ldo adot.ad?s 
lncemtivo à ;!r.,J.grac::.'l:o e t . medidas dE? Bl!b~;;Jdior; e 

s rangelra, ~sta P - ermaneceu reslrita. como 

se pode ver 

Tabela VI I. 5 
Sergipe 
Migr.:.·~~o Liqul.cla interna 

--------------------
F'eriodü 
--------
1872-90 
1890-00 
1900-20 

Tot.::d 

------------
-1.536 

107 
291 

------------------

e internacional de estrangelros 

• 

Es t1ma-se que no per iodo 1872-90 Sergipe ter ia apresen-

tado uma · "' 1 i · -' d t . pequ~na emJ.gra~;aü . qu1ua e es rangeJ.ros, uu seja, 0 

mero de estrange; ros detect~do pelo Censo da 1890, no Estado, 

tar· la abaixo dc3 e;~,pectativa de sobreviv~ncia élo número destes 

nú-

es-

de-

tectado pelo Censo de 1872· Uma possivel explicaç~o alternativa 

$UpostQ emigra~~o liq~lida de estrangeiros residentes ~m Sergipe 

de mstrangeiros havid~ no Censo de 1890. Nos 

P&!ri d 0 os sequintes 
se constatou uma imigra~ao liquida 

de est:ran-

·t redLI~idO · Portanto, do ponto de vis-
9eiro s, porém número mtl~ .o ~ 

lh 
a inigra~~o de estrangeiros 

de for~a de traba o~ 

~deri~ ~er d sider~da em sergiP~ · • .. esc:on ... "' 

Entretanto, do ponto de 
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" d ur cnr1mc:n r,., . - do após 
abolliõ~o da esr.:r;;wicJ~o. .. .. 

• 

A fas~ de n1ai·· ir 1 
a ' ensa dE> úiscuss~o 

necesc:;idade da imigraç.~0 . .... _ . 
. e:s,~r .. ngeJ r?. Pilril au:<il tc!lr o 

co:r. 

a permiss~o ~ pelo governo foder-~1 - ' da imigraç~o asiAtic~. Como 

vimos esta dl.SCLISS~o havi~ · se l.nic:i.ado no por-iodo mortAI~quJ co H ewn. 

encarada como uma forma de -transi;•c do trabalho e"lC I"'AVCl 

livre. Entretanto, e"istiam d · " · . l.versê>s r-esisténcic,s e dr.scor,fie~r•ç:as 

quanto a possibilidade de perpetuaçâo de um escravisnlü 

de escravos de asiáticos, em substitui~~o aos africanos, de . . ·forma 

que a imigr~aç•o asiática n•o teve desenvolvimento no periodo mo-

nárquico. Na Repóblic:a, mesmo com a permiss•o CDilC:edida em 1902, 

pode-se notar r-esisténcl.as a um grande desenvolvimento dPsta imi-

grc.~;~o. Assim, em 1903) foi recusado pelo Senado Federal um proje

ta que previa a SLlbv8n~;:•o do transporte de im.igrantes asiáticos e 

a destina~~o para a imigraç~o asiátjca de metade da verba alocad~ 

d Para esta os 5ubsidios JA conce
para imigra~~o, ou ~ejaJ esten er 

''"" 

Em 1894, é
. Legislatj.va de Sergipe di.scutiu 

a Assembl ~a 
e 

Em artigo 
aprovou um proj ei:<.J 

· ~ 
0 

deputado Evangelino Faro ao 
ef.l tr<.~ngel. 1 a 

sobre os 
tempo que apresenta st•a vis~o 

problemas da agrictlltura 

6 aboli;~o da 
c~naviera, ap s a 

esc:ravi-

espec.J.aJmente a tra-
d de "organJ.zac;~o do 

d ossibilida e 
~o, ataca os d~fensores da P 

. _ c undo 0 deputado, os 
bal estrange~rm • ~eg 

ho" sem a im.1gra~Do 

ex-es-
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cravos abominar~am <ls f.:~~"'nd ..... as • 
quena lavoLtra, havendo Pr.w t~n to 

;-endas. Essa c.ra urH<• .i dój"' 

dedt.c:"r. · c:\ .ao-se& 
-~ , 

c:on,pa;- ti 1 hõt.d. 
• • - <I por Vá r~ os l 

de terras~ alltnrid•:l.des C! PI"Of.lr ~tàriti~ 
mer;;bt·os da e l . t 1 0 1 ocaJ • D~:r:.ta idéia Gt•r-

g iam proposta;; de l Qit; 
· e ar.~es c:ucr 't C:J. av<u; no t, sen 'do de compelir 

05 trabalhadoras a of~recc 
. - rem for~a de trabalho aon 

"' 1' t'I:Z:Ondroiro•.;. 
Evangel1no Faro argllment~v "' a qlte n~o se poderia obr .i gar L'n' hc.mern 

trabalhar, sem violar su,~ l'b 
~.~ ~ erdades indJ viduai~, pni~ na nova 

ordem económico-soe: i a l " 
qLtem pode obrigar O homem A li"<iobal hal'" é & 

necessidade." A qs.test~o a ser · respondida, ent~o~ seria se a5 ne-

cessidades dos homens livres e b po res, principalmente ex-eacrdv~s, 

os obrigariam a trabalhar para os fazendeiras. Segundo o depLttado, 

e possivelmente, com a concord~ncia da elit@ local: "N~o · certa
' 

mente . A uberdade do solo, a fartura de meins fáceis de obter o 

preciso para o repasto diár~o (ainda mesmo esquecendo o feito r, e~s 

• 
eventualidades e alternativas de molétias e dificuldad~s) como se-

jam, a pescaria, em suas múltiplas formas, : ca~ada, o pequeno co-

mércio, r.oubando capim, lenha, frutas e tantos outros produtos 

d m de nenhum vanor, ~o sobejo red~to 
agricolas, que eles cons~ era 

Para alimentar SLta 
indolência habitual. N~o querem ocupac;~o certa , 

o tanto preciso a 
e quando empregam-se fa~endas, trabalhan nas .. · .~ 

em sttbstitui;~o da que têm, imprestável pelo 

compra de uma roupa, 
contar com semelhante elemente ae 

ao futuro, pode-se uso, Sem amor 
' Ob 

trabalho? N~o absolutamente. 
do deputado, a pré-condiç:~o para que 

Assim; no entender 
~or~a de Urabalho para as f<n:en-

houvesse uma oferta 
constante de ' . 

. ~o das facilwades 
de subsis;téncia 

das sergipanas 
. ~ res tr :..c; 

scr.1a "' 
1 

IsttD poderia ser consegui
rura · 
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dO com multas pe5:ada5 5 b 
o ro as pos . 

. car·1.as, prolbindo-se salvo 
tort~aç~o do propriet~rio , 

• a ca~a em propriedades lh . a .. e~as, 

au-

obr~-
gando-se o cldad~o a ter ntaio 

de V~da certo 

isto o 1mposto de indúatrJ.a ~. 
c licito. pãgando para 

'"" Profl.ssâ'o e procedendo criteriosa 
fiscel5.=a-.~o dos agent.e·s ·"'"r d 

~ eca adore~. Geradas 

Passo Geyul.nte seriC~ cri~r ~ . . 
a~ necessl.dades, o 

~ ~ concct-rencia entro os trabalhadores. 
Esta entret.:mto, scmer1te se1-j~ 1 • amp iada através da e a-
trangeira, com a qual " 

[ ••• ] o trabalhador sergipano veJa-se 

constrangido a ocupar-se de Llm 
servi~o certo, preterido nas fazen-

das pelos imigrant~s' com quem tudo poderemos fazer, dispensando o 

seu servi~o, sujeitar-se-à logo ao regime interno , da presta~~ao 

de serviiO mediante contrato~ apurando- se na sua execu~~o.'' ~7 

Portanto, eram exatamente as s~postas qualidades dos 

trabalhadores asiáticos, espec~almente chineses, que interessavam 

aos proprietários sergipanos: docilidade, afinco e persisténcia no 

trabalho, pequenas ex1géncias quanto ao salárl.o, com os quais po-. . 
deriam dispensar os trabalhadores nativos que n~o se adaptassem 

concon~éncia por empregos representada pelos .imigrantes. As dis-

e dete 1 tos dos trabalhadores de diversa~ 
cussOes sobre as virtudes 

• 
. d um Jornal Procedénc1as se suce eram. 

t~anscreveu o artigo da filha 

de uma fazendeLra 

9Undo a mesma! na 

• 
• 

·cipio de Jtaperuna (R1o de Janeiro) . 
do mun1 

Sua m~e haviam sido 
fazenda de 

empregados 

Se-

Sl-

~ semelhantes trabalhadores libertos, 
muitaneamente e em condi~ues 

. . hineses. os libertos e os na-
. cl.onals e c 

europeus (portugueses)' ,na . 
· ~ da filha da fazende1ra. 

desaprova~oo 
Cionais receberam uma cabal 

t tre a elite usa. corren e er: 
dos adjetivos de 

bra-

d e exigentes 
~achados 

Rapetindc alguns 

•ilair;a, foram 

ltipracJutivcs, e 

quanto ao~ niveis 

O europeus, 
inconstantes. s 

neste 

' 

caso, 

salariais, 

portugue-
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•es, nram tidos como exc 
es.;a v~mo!!n te ~nu 

. sc~ptiveis. ClJRtO corroborC~n-

dO sua afl.rmatJ.va a filha d a fa;oc-ndei.ra aftrma quB OG trabalhado
res portugues~s abandonat·am 

S~L\S am~rcgos f • • na azcmd", l'P.m qualquer 
IPOtiVO sério , Cê\L\Sando CH"Ci\lttl .• 

. ~ pt eJu i.<:n ? mc>."'m .... . Q •• " Lt~nto aos; chine-
seS• toram ob;C?tc- de largar.; 

• coneir!er·ar esses 

Chins, para nós~ como motor· reac · ionà 1~i • o e parific~clcr, porque Sl.lêl 

chegaJa acalmou ~s ânimos; 0 pessoa l tornotl-se mais ~ubmisso , 

cOI!lPI"eOnder que havia um competidor, talvez maiü pr~ferido que lhe 

tomaria o ganho, se n~o observasse as conveni~nci.:~s precisas . A 

const~ncia do Chim e especialmente sua docilidade seriviram de es-

timulo aos mais exaltados que pretendiam impor-se Julgando-se in

dispensáveis. " "'"" 

Imigrantes com as qualidades atribuidas aos chineses 

tornavam-se especialmente deseJáveis na década de 1890 para os 

produtores sergipanos de cana porque a eleva~~o do pre~o do a~úcar 

• no mercado internacional, depois da severa queda na segunda metade 

da década de 1880, exigiam uma expans~o da produ~~o. A normaliza

ç~o da situa~~o climática do Estado, após 1892, contribuia para o . . 

aumento da produ~;Zfo. Entretanto, segundo alguns . observadores da 

época a situac;~o complicara-se devido a proCLlra dos ex-escravos 
' . 

~or ocupa~~es na pequena lavoura e a 
emigrac;:lro de 

• . 
trabalhadores 

t estados da federac;âo. Portanto, 
sergipanos para ou ros · 

a concor-

.ro~cia entre os trabalhadores sergipanos reduzia-se pela emigra~âo 

. eo• 
11 expansl:\:o da pequena la vou r a· 

Houve também os que identificaram 
nos trabalhadores 

tionais qualidades em 
d nos estrangeiros. 

grau mais eleva o que 

nosso trabalhador 
" o negro. 

nacional , 

na-

Se-

leva 

e n~o encontra rival 
Vantagem aos demais operários 

nos espinhosos 
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• 

• 

trabalhos que é 9l1C:Pptivel d 
l~ e~:'?CLit:~r-

,,:ente a c:! ~ma tadu e .. "pt • etpresr::-n li'lt1dn-se f ~ ~ o Para nPr ~it~-
tooa a 

e~;póc:ie d 

P
,·ob lema nt:s te tipo rJe t? tn'Aba I ho rura 1 • " o 

Hlagio li 
c: to P•lt. ~ l:lc:~d o d 0 trabnlhaclor raac:ional 

dosr~.;;spt.u t·o 
. -

é que ele if:lplicav.; um 

dad:!!o, como notava Evangcli -
aos dire1tn& inclivrdu.ts •o C:1-

as virtudes 

. no Faro, 

do tr~tlaltlador n ac:1ona1 

na ~ed!da qLte para nproveit<~r 

se 
eG-propunha -- "q••c os ex 

cravos, espalhados um gra d 
~n ~ parte n · as C1dades, concenlrem-se nos 

me1os agr!colas , reprim1r~ . 
' o d vagabund~gem, funddndo n~cleos colo-

niais para rete-lo~ e habl.l.t 1 a-los . " <>o 

A continuidade da campan h3 em ~ defesa da im1gra~~o asi~-

tica levantou uma outro ti · - po de opos1;ao, que ali~s já se manlfes-

tara nas discuss~es durante o periodo monárquico a SLipos La in-

compatibilidade desta im1gra~~o com o proJeto de '' c1viliza~~o do 

Pais". De c: e"" ta f d f d , erma, mesmo os e ensores a imigra~~o asiática 

aceitavam a idéia de inferi'oridade cultural e incapacidade d~ se 

• 
construir uma sociedade civilizada a part.1.r de umi' popula.c;~o de 

origem extra-europ~.l.a. Porém~ para os defensores desta .1.migra~~o • 
• 

tratava-se n~o de resolver os problemas da nacional.1.dade, mas de 
-

Com os menores cus~os passiveis, TOr~a de 
Prover, no curto prazo e . 

trabalho para as grandes propried.ades agr!colas . No 
entender dos 

esta-
b t

·am a imigra~~o asiática, o problema 
com a 1 : articulistas que 

dias e descurado pel.as 
ria: ''[ ••• ] mal compreendido em nossos 

1 nossa imprensa , que sO tem 
nossas assembléias estaduais e pe a 

'Vi 
. dário de aqLtisi~~o de brac;os par.a o 

sto a quest~o pelo lado secun 
aos grandes proprietários." • ._ 

arroteamento das· terras enfeudadas 
necessidade da imigrac;~o 

tic:a como 

N~o 
t te a defesa da 

obs an de " organJ.::ac;~o do 

forma de resolver os 
problemas 

do~~o de algumas e da a .,. 

balho" após a abol ic;:l!o 
da escravid~O 

• 

asi.tl-

tra-

medi-
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a imi-

rlt' ir· qualquor c:orr nlt> 
" r.:onc:or ,., 

d 
r ~nc.ia intern 

tros esta o s llt'.:lsj l ciros c-lonal n d 0 _ 
t'ed 1.1;: 1 ~m n 

ilu possllHl.lrt"'do 

r 10s scrgipanos ,c:clpt,.1rc:m ll" • proprJotl•-
corron • 

~~~ lml.gratóriaa . 
1 d de 

~ 1 , ... Por ootro lado, a 
debi 1 a • lonce1r"' do E ·st.udo r-edu-. 

4 ~a 0 montante do& 
ou e poderiam ser a 1 o c ac.lrJ• r ucurc Jt; 

. - fiO Sllbs i dlo à imigrar;~o Olitrangoirll . A 

combina~~o de L.rma ecor1omia em 
expar1s~o no Centro-~ul, - oapoc ialrr.en-

ç;Libsidios tfj retos . . 
· 2 1.nd1.retos i• 1m1 grar;~o d trcciona-

va para esses estados praticamente todos os . imjgrantes estrangol-

ros que chegavam ao l:lrasl.l . No caso de Serg1p~, n~o se deve esquo-

cer qu~ a própria estagnac;~o econOmica redLt;:; i a a c~pacldade de 

concorrer· com OLltras economias regionais na contt·atar:::l!o de imi-

grantes. Aliás, como vimos , parte da popular::~o local era atra1da 

pelos mercados de trabalho em expans~o em diver-sas locall.dades do 

t e rritório nacional . De certa forma, foi a realidade palpável da 

emigrac;~o dos sergipanos para outr-os estados que_ t rouxe esta ques-
. 
t~o para 

0 
centro dos debates e fez praticamente desaparecer as 

ou dar-lhes um caráter e::6ti-
propostas de ~migra«;~o estrangeira • . 

podia ter a população local n~o 
qLle n~o consagu~a re . 

c:o . Um estado 
im~gra-'d d e virtudes da 

• as possibilJ. a es 
discutir com profundidade 

os debates sobre a imJ.gra;~o estran
~~~ estrangeira . Entretanto, · os demonstram que o 

emigra~~o dos serglpan 
9eira, bem como sobre a de di fi cu Idades 

principalmente as 
.i mo e c:o... ;lto de mec:an s 

de c:r1a~ 
capital 

Pano de fundo da qt..tes t::Co fel 

"reordenamento do trabalho", 
·ot.t seja 

. do trabalho ao 
submiss~o 

nomicos ·1·deológicos de , legais e 
soe H"dade 

e 
estava longe de ter 

CjLI 

lpós abolida a escravid~O numa ubsist~nc:la 
... 5 de s 

condi<;;ve 
.l(p~ . 'OprJ.ado completamente as 

autónoma da 
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•OJll, tlu tnrn.ar 

di fi t:Uill, llL L 
no t•mbt to 

""' r:> h tc- l 
1rt&t:1t.uc:io-

ot. nl nc:urc.a cl 
J b11 icla 

,,10 XIX às pr~mc~rils cl'•c: d 
.. v "- .. <l.!> da Góc:ul o XX . 

Recapitlllemn~ o~ pr
1
· . 
nr.:.na:.;;; 

conçlus~es: Nos poriodo~ Jn-
~ensitârio!> entre 1872 e l9~o 5 . 

- erg.:.pe apr~sentou deoda uma po-

quena taxa de e.n.1.grac:~c 1 !.quida d b 
e rasile1ro5 natos em reJn~~o 

popul.:u;;:to do pr ime.i. r o ce:1sq • no per iodo 1872-18?0, umd sign1tica-

t1va iau.gra!;:l\o 1 iqu.!..da de brasi 1eiros natos, no per iodo 1890-19(•0, 

até uma significativa emigraç~o liquida de brasileiros natos, no 

~riodo 1900-1920. Além dos fatores climáticos. normalmentq dest~-

cadcs pela literatura como causa da emigra.:;~o nordestina, ao menos 

oo caso sergip~no. parece ter sido importante a e~tagana:;~o do ni-

~1 de produc:~o da agro-indústrl.a a~ucareira durante os anos da 
• 

~i~ira república acompanhada de UQ processo de modern1zaç~o par-
• 

· · 1 A-sim o número de engenhos ban-
tl.~l do seu segmento industr~a • "' 

~ • j 1 --.do ~e~dc substituidcs por usle e--e~~~- - v-~or ,c~ uEC l.ír~ 
••';:::~ • .••• ....,~ cs o...,. • 

utilizadas no 
1\Q • d ter-ras anteriormente 

e •eias-usinas . Parte as . 
pecuária; redu:1ndo por

CUltivo da cana eram direcionadas para a 
. na zona da mata serglpa-

~to a necessidade de for~a de traba!ho 
expandl.a "' 

"pequena la-
". .... ""o se ..... Ao 1 agreste-ser'""' ' 

~r a• 

ado disso. no 

' isto é os 
·s-rê11cia 

cultivos e subsl. ~ 
• 

~~te:~,.· la e da cultura do alooà~o. 

~'"-ste sert:to serg1.par.o 

tQC!e 

~lOdo 

""o ~a popul~~~o em rela~~ 
às 

l900-l920. aparente<"lente o 

~->-at:a 
COr.~ • 

associados ~ eK p.;tns;llo da 

dinamismo econ:::rnico do 

do Pelo ma1.or cresc1oen-

pe-

va.t esgotando sua 
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• 

pur· i· t 
-clrl o' cur, f !ÇJltr-êjdas 

subord1na~~o dos t 
élll condi-

~oes par a a 

(!OS rurais 
. . rílba lltadoros 'f"Lirll.l. s aos proprietá-

em " morndoroo ·•. Entrotl!n to 1 
Sergipe, houve uma alternativa 

à Sltbordinaç~o aos propriet~r&o~ de 

terras locais -- a enügra~~o para 
outros estC~dos. Vimos qtte a emi-

graç:lo sergipana tomou Llm cartter . 
~ lndependente dos fatore6 do ex-

pols~o exóqenos, como por exemplo 
as secas, passando a fazer parte 

das alternat1vas de subsistenc•~ 1 •a e acumu ai~O de pecúlios dos tra-

balhador-es rurais • ..,:z 

As reaçbes dos proprietários, autoridades e intelligent

zia local à emigra~~o dos sergipanos estavam ligadas às d&ficulda-

des de subordinaç~o dos trdbalhadores após a desagregaç~o do es-

• cravismo. Atraidos pela propaganda de enriquecimento rápido, de 

salários elevados, quando comparados com os pagos em Serg1pe, por 
• 

OCL!pac;fle~ relativament~ estáveis e providas de um crescente status 

social -- 0 engajamento nas forco: as armadas e po.l i c ie.s estaduais 

-- os trabalhadores rurais sergip.:>.nos, pequenos e médios proprie

t~rios arruinados e/ou seus filhos partiam em busca de melhores . 
O V4r1·as rea_ieses do territ6r1o nacional Portunidades económicas que ~ 

ot"' termos poli ticos, um dos ma1s fracos 
~reciam. Sendo Sergipe, em 

estados da F d "'o . os seLtS protestos qt..tamto e erac;:~ , 
a ac;::1co dos alicia-

d d stavam condenados a se 
ores de m~o-de-obra para outros esta os e 

tornarem amuos .1mpatentes, sonoras brava tas, ou arb1trariedades 

Sof . desejavam emigrar. 
rldas pelos serg.1panos que 

Entretanto os 

ap 150dios e tentativas de i emigr-ac;:~o de sergipanos coib r a 
expli-
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t ~m·conflitos que pode . 
C

l .. . rlam ter . eMplodido na pr 1me 1 r?. repúbliC.:l 

,aso a cm.Lgrac;~o estr-angeira ni!!:o suprisse a n1aior parte das neces-

.,id,;ade5 de for c;:" dE:? traba 1 h o "' ' espf'cie.l mt'!nte r1~ ec•Jnamia rnais din~-

"'

;ca -- S~o Pau 1 o. Em .:o\ r ti . ~ · CJD publJ c::<.ltlo na Revlst~ Agrlcola, Homero 

de Oliveira sugere que nenhuma n.:~c;~o permitia a atua~~o livre e 

desimpedida de aliciadot·es. be•n como a l:o tal I J b•!rtl ,;ad"' de mo v imen-

" .. r.Lor, portllnto, sor·ia dever to de sua popLtla~~o em dl.rcc;~10 ao e"t<=> . 

das auto r Ldades s<=>rg 1 panas v c 1 a. r pe 1 os in teress..,s do Estado limi-

tando a enligrac;~o para outros estados. Evidentemente tal analogia 

era despropositada, Sergipe n~o era uma nai~O independente. Mas, o 

despropósito era maior na medida que Sergipe era o menor estado d• 

Federa~âo. Se, na ausênc1.a da emigra~~o estrangeira, os estados

chaves da Federa~~o fossem atingidos pela a~~o ostensiva de ali-

ciadores de m~o-de-obra env1.ados pelos fazende~ros e autoridades 

paulistas, certamente teria havido uma forte rea~~o dos proprietá-

rios e autoridades loca1.s, comprometendo a estabilidade politica 

da Federa;~o, e no limite, a unidade nacional. E possivel que se 

chegasse a solu;~es de compromisso, como por exemplo um governo 

central mais forte que redistribuísse recursos de forma a compen

s~r as regi~es de emigra;~o. Do ponto de vista dos paulistas, al~m 
. lvl.·dos nessas negocia;~es, teriam perdido a 

de todos os r1.scos envo 
Neste sentido, 

~ t egime republ~cano. 
u anomia consegLtida com o r foi muito 

disponibilidade de imigrantes no mercado internacional 

a 

vantajosa para 

tambem para as 

. vpans~o no Centro-Sul brasileiro e 
economl.as em e .. as puderam conti-

. tàgnadas do Nordeste que 
econom~as es . 

n . s perturba~~es. seus processos 
u~r, com relativamente pequena o social. Adic~onalmente a 

SUb nova ordem 
m~ss~o dos trabalhadores na 

imt as pi ra~;~o 
9ra;~o estrange~ra atendla a 

nacional de elevar o 
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d europeus , r;)o e 

Em SargipB, tambóm houve o desaJo de promover a imigra-

por •nrJt l vos " j · 
1 c: VJ. i::atórios" , 

repul>l i canc:t , a ,.-iodo 
en tr ctc'lln t:c, no 

c:J.át1COS , d!? a-

·ada, porém, 
~ 

do trabalho" 

tJ.da 
Prir1ç:1pal di!jcuss~o ioi acerca 

lmigrCI~;:lro -
como· toempr·o, como forrroc-. de re;;olver · o 

problema 

GLra dl.SCL15S~o mostra as dificuldad~s na ''reordenaç~o 

encontrada pelos proprietários de terras e aLrtorida-

des sergipanas • 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
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Ar~caju, 11 . 0 4. 1891 . Sobre a 
&mi Emigrantes . Folha d e Serg ... pe~es dà agro-indústria canavieira, 
..,

1 
graç~o interna dos trabalhado ica-se . de novo 1 a situa~:llo. Ou 

de , por e xe mplo : " Ago ra commpl · l'd"de tenham procurado na 
s eJ genera ... - ' Pe a que os ex-escravos, na sua. a róoira . abandonando o trabalho 

quena lavour a - os recurso de Vl.d P ente.emigratória para o sul 
: ssalariad o , ou seja que a grandel~or:scala o númer o de bra;os vá-
1~ Repúbl i c a tenha d iminuido em a ~ _ 0 Estado -- a verdade é que 
idos d o nosso pequeno e pouco popu o~ 576 



19 sobre o crescimento urb.:\no d A . 
'

5 
c 1dades das reg 10es da C t e racaJu, contrastarJclo com ao de-

mal . 0 1ngu1ba Mata-Sul e A t s t~ 
d 5 Francisco vide esta e" 1 . ~ ' gr-E>s e or "o 
~ · ativa de ossuir c. ,·,p l.C~t; o:." Além de ser a CaJ'H tal óldmJ

nlstr ~ P ·. . fLtnr.:l(o conH?rcl.al apoiada em um porto melhor 
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a~~car e algod~o -- iam diretamente das áreas produtoras para o 
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fe: FUNDAJ; Editora Massangana, 1989, pag. 31. Vide também : Cor
rêa, Roberto Lobato. Contri,bui~~o ao Estudo da Area de Inrluéncia 
de Aracaju. Revista Brasileira de Geografia. Ano XXVII, no2, Rio 
de Janeiro IBGE PP · 233-258 . Diniz, José A. Araca;u. SJntese de 
sua Geografia Urbana. Aracaju: Tipografia J. And~a~~ . 1963. For
tes, Bonifácio . Evoluç::Jo da Pa~sagem Humana da C1dade de Araca;u. 

Aracaju: Livraria Regina. 1955. 

d 189
0 e 19~0 Fontes citadas na nota 16 

20. Fontes : Ce;,sos e · .... • 
0 Tenentismo em Sergipe (Da revolta cJe 

21. Cantas, José Ibarê C . t 
6 

lis · vozes 1974. Figueiredo, 
1.9~4 à revolll~~o de 1?:30) • .p: ~ep~rgi.pe. sll: s/e, 1986. SoLa::a, 
Ar1osvaldo. Histór~a Poli t~c"' Federal isma Brasileiro (Serg1.pe e 
Terezinha Oliva de. Impasses cio d J~neiro · Paz e Terra; Araca-

d 0 ) Rio e "' • · 
a revolta de Fauz.:to Car os • · e 1985. · 
ju: Universidade Federal de SergiP ' 

Aracaju, 11.04.1891 . Sobre o 
2d2. Emigrantes. Folha de Sergipe, ·nterior, vide, por exemplo: " 
aspovoamento de algumas cidades o 1 . da emigra;~o do pes~oal 

Conh em conseqt.\êncJ.aach~m-se em relativa de-
at ecemos loca l idades que ue trabalham, a 

c: lvo, 1.sto é, dos homens q . Espiri to Santo 
l)adênc:ia. . Arauá. Vila Cristl.na,ue é constitLt1-
• entre estas citamos • BoqLa~m ~pto para o tr:ba!~~' 0~ Estados de Mj ·
d Riach~o c:u;o pessoal mai d constantement- P. p:~ra 0 Ama::onas e 
no Pelos mo~os , tem emigra o ara o sul da Bahl~'po~oamento do So-
as e S . Paulo e ultimamente p ·-inhas · " Sobre 

•tt · bl icas Vl.· 
la mea;no para as reP~1 

16 02 , 1908 . 
· O lmparc:J.al, Maroim, . ·u zo . o1.1911. 

. AracaJ • 
~ de AracaJU, 

· Pvla Lavoura. correiO 
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ecmo serot~ n se pronuncio' rJr C:Dl'~• Anac:" .•. 
'"- nh.:> n atr-o:: ~spir·J L um jornal: .. .JLI, 10,()~•.1905. No 
taca t to tJtl ~Utrlt•rcj . Em Y~rdarla di.gamos oue o 
se n2!o e;: JngLI~LI no:-· c:ompi<:>Lo dt\s. t rJ lCJnóbil Clil oacr.!lvatura <lirtcla 
farr:.:~do' c:om ar~=.•s bonac:ht'Jo•, dP ~o .crr-.:os tw.asj l r•j r·;w. Em~nr<> dis-

lhCJ em punho, m.;t~ ürmndo d rn flf!llli.>lh~nttt C'l fait "' 
re ·' " l:aqan 1 P . _ ' o r. n~·o d.~ al avras uE" engot.lo C? t!Ed:ttc1tl :1~ . . • mct.t•... r.:mriiJOiiO t 
íl 1 • "" , . • ~ t nb III 'llr J I •) • • • CIJ:Tl c.ll<:i<!!.t;; ~, nd.:l exp OI ,, a, no!:. c .. "'• .,, l dr.fi. ,. . s ('IS L LIC l.CI [ o.J\ll ele• c a ~EICJLles~? 
< ~ " C. t . ' . "' <lu E.! IJ~'lJ (I 'I \ 1 J I 
da p.=d s. ··' ,t\oelro 'li.o~Sc-=trado, Cor r~ ",."' t. ,,.,ri~;.~, . .; por- L:oúa "' án:.o~ 
1907 No mesma sentidc:J• "CJ<• .:l.o dt! Ar.:~c...:~.1LI, Ar~•C'"J· 1 , r

1
.,. o··r 

• • ., t'ii()P.f11:; i . d - '\ . ~ ". -·' • ~·. •'. ;~yric~l ltores de S.F·aLtlo 20'% por c:abél .01 e.s df.!E>I!ll:l Ç}tii'ILP pon~8.bem doG 
tempos d.n esc:t·av~d~o . ,, Sertanej B e~;:a c::omo se t:H>tlvéssemos nos 
Jornal, Are~caju, 02 . 03,1927, .. os aianos para S.Pt~ulo. Sergipe-

26 . 

De Soslaio . Correia de Ar~c:aj A 
., LI, racaju, 19.07.1911, 

Imposto de Sangue . Revista Agricola, Aracaju, 15.07.1906. 

27 . Gazeta de Sergipe, Ara.c'aJu, 17.08.1892 . " Aliciador. Consta 
que um empregada de uma das fábricas de tecidos de Pernambuco anda 
al1ciando operárias para a mesma neste e outros Estados . 
~o de Alagoas foi patrioticamente repelido pelo povo e autoridades 
~onstitLtidas." O RepLlblicano, Aracaju, 05 . 11.1893 . 

28 . Para o Sul . A Razgro, Est~ncia, 03 . 05.1908. Em outr·a ocasi~o 
:sse mesmo jornal noticou o nomes de pessoas da cidade que tinham 
jeixado-a, por navio , para o Sul do Pais, bem como de outras, pos
;;ivelmente sergipanos, que teriam d<=>ixado IlhéLIS cem destino ao 
~or-te do Pais . O jornal faz transparecer que se tratava de pessoas 
:le alguma poEse , ou c:onsidera~~o na sociedade local. Passageiros. 
~ Raz~a, Estancia, 21.01 . 1912 . 

29. o Problema Sergipano . O Estada de Sergipe, AracaJu, 
)9 1)6 191? " [ ] As terras adpatáveis à lavoLtra sergipana, que 

' • "'" · • • • i ó · ec;:onOmi c o do Esta da • tumentar~am consid e r avelmente o patr m " 10 
• t "' _ ou c os propr iet~rl.os • que as conve:--tem todas 
.s "'o nas m~os de un =- P · .., há em Sergipe os pequenos •m t · tório GL1ase n ... o ' • 
· Pas agens de c: r~a • é . 0 0 impulso das indústrias e av d. .... vida da com rc~ • 
· r a ores , que se:~ a a 0 · · Cada ano os· qL'e possuem 1 

receita financeira segura do govern d~nde tiram a p~o de cada 
linda algum pequeno pedac;o de te~ra, dos senhores de poderosos la
lia , for~ados pela press~o tircftnl.ca d todos as modos, deles se 
.. f . perseguem e t re-
·1 Undios vizinhas . que os d e arrl.bam para ou ras I · se na a • f · &s f azem vendendo- os por qua . r te ingrata que 1 hes Ol. ma-
fi.. ' t sas com a so · de Aracaju , ues estranhas , desgos 0 a Sergipano.· Corr-e1o 
lrasta ( • •. ]" Um Grande Problem 
lracaj LI, 22 . 09 . 1928 . 

. . 0 Marcinense. Maroim, 
lO , h de serg.1.pe . JLt :zo.oB.1892 . A 
l Ao Pessoal de Tr abal o t de Sergipe , Arac:9"'' "Telegrama de 

•111~09 . 1892 . Emigrac; ~o . Gazeea Aracaju, 24.08 - lPr;~l.dente do Estado 
•E!rgra~;~o . Gazeta d e Sergip Paulo (San"tosl ao afir-mando que as 
'll 9ipanos residentes em 9 • s~o à eml.gr-ar.~~h deres s~o falsas . " 

olando sua medidas de represd res de traba a 
rom • ruta o 
126 essas fe l. t a s pe 1 os rec 

24
. 08 . 1892 · 

ta de Sergipe , Araca;u , 578 



• 

"'l · Ao Públ l.CO. O Ma r o j nrmse 
.J' , 11a re1 i m 

. • 0 4 • () Cj . 1 89:! . 
"(?. tdem . ibl.d. o Pr ·~ s J u rmte d 
~~e a cmpre5 " que estilva co.~ tr~ t·Es~t1 da t e rJ. a llr.posto il c:ond:ir.;: ;l:lo de 

spon s abJ.llda rfe d e tra ·c-J -an uo os t r abalttnd re MJ.n J.~t ~ os de volta ,, o r es asoumJ.sse a 
lel;rama ao J t•o da Ar. •·tr:LiltLoro ' l oc,o qut-> quot r·ant" . Ent t o -
rel mett!:j coes t c lu nnos not .ru~ st.• J at • 1 r ea f 1 rmi1 que " ' am l.O cun6en t ' 
narantias . dei:umdo f a mi 1 ias n -" llll.:' , ar:c: .:-•do» ter r ao e:c tr •lto has sem 
" l a " C ·f F '"' s nr 1a l"' 
Causa avour · • l.OUe iredo A .- • a um do ma l que o~to 1 nto 

· /1 1 1 - • r J.osvaldo u "' .. serglpe. S • Se. 986. pa g. 2 20. • l S tórJ c!! Pal1 t l c a de 

33 • Aviso de Amizade. Por 
11·1)3.1893 . 

que Santos? O Republic ano , Arac:aj u, 

34 • . ,, A emJ.gr-ac;~o para. S . Paulo com"' -
resso dos nossos coestaduano ·-Ça! =er- desmora lJ.z ada pelo r-e-

~isa mais de tr-abalhadores " s •. [ ••• ] .:>. PaLllo abarr cot ou . N:Xo pre -
16 02 1 sç- 5 b · O Regressso . Gazeta de Sergipe. Ara-

caJu, d ·F·· • t · d·-· • 
8
° re as condiç:C!es de trabalho e remL•rt~r é'l c;:~o nas 

Obras o or-o e antes ..:5 s · d - . 
c: • o J.m escreveu-as o c~ t a do Jornal: " O 

se~vi~o con:iste na escava;~o do mangue, servi~o for~ado de dia & 
no1te, á lu,.elP~rJ.c~, donde n~o há fugir, nem pela greve, porque 
esta é ~esfe~ta ~med1atamente pela bala do policial que a sufoca . 
As cond~~~es dos ~nt1gos escravos s~o preferive1s as de tr-abalha
dores assl.m arrolados. 
Imaginem os emigrante que saem daqui depois de haverem contraido 
uma divida -- a da passagem -- e que esta divida tem de ser paga 
imediatamente com o serviço que lhe será extorquido, m~nuto a mJ.
nuto, for-necendo-se-lhe géneros do pior e do mais caro, porque n~o 
hã fugir dos armazens da empr-esa, uma vez que o dinheiro falta pa
ra o abastecimento em outr-as casas comerciais . " A Emigra!;~O. Gaze
ta de Sergipe, Aracaju, 21.08.1892. 
"Cua1 s s~o as vantagens que o sul oferece.aos operárl.os 3er~1pa
nos? Nenhuma absolutamente[ ..• ) O acr-ésc1~0 de salár1o que Ines 
d~o aqui. torna-se nulo e na relac;:~o ao que se paga em Serg:;.pe; no 
sul · b · géneros alimentic1os estlfo por- um pr-ec;o e-:{or-' como se?. eJ.s, os ._ · d · ~ ., · ... 
b ·t t dos os mais elemenLOS 1n 1sppns v _l.s ~ 1 ante. e, como eles~ o - . · - .. d ,v Vid . · · . t mais suave e 1ucrat1vo~ ser-1 ... neto e_ .. arem 
S a , ,conseguJ.ntemen e. nde a VJ.da é menos dispendiosa, onde, 
erg1pe, onde têm familJ.a, 0 · · como seJam: casa, e · · ue as negam aqu1 , . 
m suma, gozam de regal1as q " c t Dr- Evangelino de r 1 ·à grande ar a ao • 0~a, a.lém do salàr-i':' • a l. 5 u 2 3.12.1894. 
~aro . Gazeta de Serg1pe • Arac::aJ ~ante qLle 0 mui to que um oper-àr~o 

Por QLie n~o se diz ao povo ~gno ra as e:~ageradas despesas dià-
ganha no Espirita Santo n~o chega pa médico e far-mácia porqLLe Vi
rias, bem como para as J.nfaliVel.S comiros um foco de micróbios de 
t6ria é pel~ ~glomen:u;~o de estrange .., "~Emigr-ac;g(o. O Progresso, 
f ~ """" · --ot~bus' · ebre amarela, vàriola e cóle.a m 
Maroim 16 08 1896 • artigos na ~mprenw.a ser-
N ' • • • · ados vàr-1-os S · 0 mesmo sentido foram publ~C Mártires. Folha de erg~pe, 
giPana, como por- exemplo: Sergipano:a Falsa. A Raz~o. Estência 
Aracaju O? 09 1909 Emigra~~o. Moe correio de AracaJu, Araca 
(C!.- • - · • • · MascaradO· A caJLI Ar-acajLL, 
~l, 24 . 03.1907. Cat~vel.r-O . anos. correio de ra ' Ar-acaju, 
~~ · 03 . 03.1907 • • Exodo de S7rg1P Corr-eio de Aracaju, 
~·09 · 1909 . Cartas do RJ.O· 

· 1(1 , 1909 . 

;s~ . "L e v as 

. os atiram-se 
serglpan 

aos seringal.s 

consideráveis de 

' 

do 
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·cnas e do Acre 
Al!la~ ,.., • 
F.oucos, por_m, conseçluem 

.-a for·tun"' aqui chec ~ ~Ol tar ;\ terr" 
r<~> - '-~-•m J.n.~ ~· JJ41t 
O 1111Pii1Ud.!.::tr:o . apo•:ie>ra-e;"' •1e ·~1Pa:::es da r lei o or; qu"' tem esr.<l 

iqLii l a-os dentro de o 1 <?c:; • lfl fI 1 t~:rf iudf< 1 uta pqli\ >~.v:la • 
.;n .aoo • Para 0 Am P L\(.o tF-!mJJo " 

0 
..., t ~ v-1 he~;; 

03· .P . • •<-l=:c:mao. • "-':r;I.Jo, F no oro.:tniemo o 
lo Q3 .1911. O Inferno do r O Ett.:.~do d Olha ele 8ergipo 2 •1 ' Od- A rl ICr"t" Ct e tlr.•rn1 ' ~' 
1912· A J.S?- J.a _.e Urn !=ler. • Wreio rjn (\ u no' Ar.llC:Ciji.J 

9 14 D · lrrgLI<"it- • r.:>c:.'!\.1u fllre~ ' 05.02.1 . ": Llm mr:::unbr·o rla - o. CC1rroJ.o dr• • .. caJu, ~'1.06. 
corre.lO d: Ar·acaJLi~ 26 . 0l .J.9~ ~rTli9s~o fitmtltlll qllt>f)r~~;:J··· Art\C"IIju, 

AracaJLI, 06 . 09 . 1918 • C1 Inferno Verde t-· · -9 °1.1 ac1 Rio . 
jllr • · • .orrr.?io de Ar élt.:a-

36· como se faz L\111 agenciamento. 
. A Raz~o. Estancia, 19 o . 5 . 1907. 

- 7 " A grande alta dos sal 'r· _ 
~ • · 1 t · "' 1 os em San to t tado do seu u ~mo homem de .. b s ende a privar este Es-

~ra alho to d vida industr~al, pastor i 1 e ag 1 ' rmm o-se-lhe J.mpossivel a 
03.1893. r cola . " O Republicano, Aracaju, 11. 

38. Inimigo de Sergipe. O F'rogres-o ~· . 
" ~ naro1m, 07 .03.1897. 

39. Cartas do Rio. Correio de AracaJLt, Arac.:ULt, 08.10.1909 . c~mara 
dos Deputados • Documentos Parlamentares. Legisla4;~o Social. 2 .. Vo
lume. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Cor.~mércio . 1920, pag. 27. 

40. "Para impedir essa em~grac;~o diária, para evitar esse desertar 
continuo, inces~anb=•, devemos todos, negociantes, operários, la
vradores, industria1s, jorflalistas, governo ou oposir;~o lan~ar m~o 
dos me1os ma1.s enérg1cos. ma.ts pronto« e dec1d~dos." A . Emigrat:'~o. 
Gazeta de serg1.pe, AracaJu, :0.08.1892. V1~e també~: Av!~o de Am~
zade. Por que Santoc;? o Republicano. Araca.Ju, 11:,.0J.189v. 

1 
Al~cJ.a-

d · A · l 05 11 1893. L2-1 N"' ~·74 d-= 09 .• 1._._699. ar. O Republ1.cano. racaJL' • · - . t b 
[o - 1 Ta bel a par-a a cobrança do 1mpos o so re 

n;amento] Tabela No • d de t~r 3balhadores para fora 
ind · t · f. e! " Agenc 1.a ores " ~Is r1.as e pl~o 1.ss es • ·alicia de .:xutros Estados, qualqLter 
do Estado e voluntários para "\ P Colet;~o das Leis e Decretos ~o 
que seja o destino -- 5:000$00).. T- du" o Estado de SergJ.-
Est 99 AracaJu: YP• ado de Sergipe de 18 • 
Pe" • 1900. 

Tabela No 2. Imposto de 
41 L 17.11.1911 (Or~amentoc]on~•ttor de colonos, traba-
1"'. E! i . No 601 de ::>Lt .. ~ - d 
··d " Agenciado':"' tros Est:ados. de c~ a 

lh ustrla e Profiss~':'· ara polic.la em ou 'l$000 Este disposJ.tJ.vo 
ildores ou voluntár.1os P --er -- 5:000 • e fi"OLI o or--

\lt~ e . . percor• . até a q1..1 " 
f ~ m cada munic1p.10 que . r.;amentár-1<'~.51 "' ~o. " Agente ou 
Oi repetido em todas as le~s ~ à seguintE) redac;: arcl\ fáb:-icas de 

~iltnento de lo""7 que apresento'- es ou ope.rár-l~sd~s polic:Hiis de 
"Cfld t L ~ ba 1 h ado r • un .J.C', a •· · ., tis-
f LI or de colonos ' tra . os par-a as ada jLtr.isdlr;:oo d 
Or-a do Estado ou de volLtntárl cada vez~ em)~ " Lei No 981 e 
~i~"os Estados~ da Repüblicaf.l: .. ~e -- !O:di)OO::;'-~~rg~pe de 19~~~bu~:; 

Glle Ta"a •'" Esta 0 . dev1am ~. 11 Percorrer.. ·' r-etos dO _ mL.tnldpJ.OS dlr esse comér-
llrel'l ·1 '126. Cf . Le.l.S e De~ 9-.9. " o, -e~u.da• de J.mP~,..acaju, Arac:a-
1o,.tsa Ofl.cJ.al: AracaJ'-'•. ad~r-es. n':J :. corre.lO de 
t:lc lillllente a esses .:.gene~ ser-gJ.pano o contrato de 
lu, Pouc:o digno." E:,odo de 1 Cl'-'e. evlt~vlmento da poli-
• ~ :2l . o;s 1909 . especJ.a t• arJ.;;. um m 580 
• o;nt,. • • de 1 eJ. bas 
~,.•b• et•nto, na -tal ta do Estaoo, 

lhadores para tora 



aos seus deler1ados nol mL 1 cllls,; mf.:!lhor gente." F'elc.1 1 
ln c!pio<> para fazer ct.s!;ar o t!>~odo da 

nos 19J 1 e\voura . Correio c:le Ar~c:ajll, Ar.ac<"dU, 
20,10 . • 
So~l'"~ a ado~~a, p~lCS estadnG de p • b 
obre os aliciador·es de m~o-de-ob etn~m uc:~. e Ceará , de Jmpostos 

6 :!ia pcdlcJ.Al no Ri.o d> 1 _ r~ r<~ra o1..1ltos estados, bem como 
8 a.:• - · u,.,,nel.rovl'<ltd -·· . -. Exod,, tle Ser-gJ.panf1s . Co _ 1 o r.:rn,q r· a l'lmJgr<:>.;; ~o. vJ.-
de· '-'"~0 F'r·oibJcJa Serg' .rrl!J.o du llr,\raju~ Ar.:>c:ajlt, 17.06.1910 e 
fmiC!I'"~ .. •· ' l.pt•-,Torn.;d Ara i 1""' rs .. , 8 d · dustriê.us t~·tl:eis 5 , ' ca u, ~··-' .J9 ... :.5. e>ÇJLin o 
os 1 " ' erq 'P<mog o í\Ltmen t d t t 

1 ciado por sttas fábric - o a o er a de empregos 
pro~J.ciador. Ct. Memorial as_teria tornado anLtlado o imposto sobre 
o a . _ . • Os IndustrJ.aJ.s SPrgJ.panos ao Exm. Sr . 
pres1dente do E~tado. ~laroim1 ImprenG~ Econnntic:a, 1921, pag. 12. 

42· Graharn, Douglas H. Hollanda Filho, Sérgio Buarque . cit. 
pags . 42-44. 

0 P· 

43. idem, ibid . 

44. IB~E. Séries Estatisticas Retrospectivas . Volume 
suas RJ.que:as NaturaJ.s. suas Indústrias. Tomo 3 -
Transportes- Indústria FabrJ.l (edi~~o fac-similar) . 
ro, 1986, pag. 125. 

45. idem, pags . 88-96 • 
• 

46. idem. pags . 122-124 . 

2. O Br.:>sil, 
Indústria de 
RJ.o de Janei-

47. Pro Sergipe. Folha de Sergipe, Aracaju, 29.11.1908 . Holloway, 
Thomas H. Imigrantes para o Café: Café e sociedade em S~o P•ulo, 
1886-19-34. Rio de JaneJ.ro : Paz e Terra, 1984, pags. 76-77, 90 . 

48. FLtrtado, Celso. op. c:it., pag. 121 . "[ ••• ]Na nova República 
pessoas significavam votos e votos significavam poder no Congresso 
Nacional. Também qualquer grande perda de m~o-de-obra afetaria se
rlamente a lucrativJ.dade de suas economias a~ucareira e algodoeira 
intensivas em trabalho." Graham, Douglas H. e Hollanda Filho, Sér
gio 8. op. cit., pag . 45. Sobre as modifica~~es na legisla~~o 
~leitora! no final do periodo monárquico e Primeira República, bem 
como funcio.namento do sistema eleJ.toral vide : Holanda, Sérgio 
Buarque. H~stór~a Geral da Civilizaç::to Brasileira. 11 O Brasil Ho
nârquico. 5 Da Impérlo à Repl.1bl1ca. 2• edi<;~o. Rio de Janeiro; S~o 
Paulo: Difel, 1977. livro terceiro, cap . IV. Carvalho, José Murilo 
de, Teatro a'e Sombras. ,q politica ~mperial. S;lto PaLalo : Vértice, 
Ed1tora Revista dos Tribunais; Rio de Janeiro: IUPERJ, 1988 . cap. 
5. Carvalho José Murilo de. Os Bestializados. O Rio de Janeiro e 
~ repábllca' que n;g(o foi. s~o PaLtlo: Companhia das Letras, 1987. 
cap . III. Cardoso Fernando H. Dos Governos N~litares a Prudente
C~mpos Bales . em Fausto, Boris. História Geral da Civiliza~~o Bra
Slleira. III 0 Brasil RepLtblitano . 1 Estrutra de Poder e Economia 
11889-1930) . ?• edJ.<;~o. s~o PaLtlo : Difel. 1977. Lave, Joseoh; 
Wirth John -L . Robert o Poder dos Estados. Análise Req~o-n , e ev1ne, · . d t 
~l . em• F t 86 ·s Obra e volume cJ.ta o nes a mesma nota. • aus o, rJ. • 

• 

49. s311 Trab ·~ lho. Progresso e a Sociedade Civiliz.ada. 
O ~ _es, Iraci G. ~ Pa t 1 t e a politice de m~o-de-obra 
( _ r ~do republicano pau ~s a . . 
lSt0-1SS9 ). S~o Paulo : Hucitec ; Bras11J.a . INL, Funda~~o NacJ.onal 
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pro-1'1em6r ia · 1986. pag. 92. 

•Jangel is ta. Chiara. Os Br-a~o 
50· , na forma~i!o do merca do da· t s ~a L:t\'our a. !migrantes e "caipi
ras•o : Huc.._tec.:· , Isb.tuto Itali · r a a lho paulista (1850-19::.>0). S~o 
~~~io-Bré.\.Si]ejro. 19'7'1, Pélg. 6~~a d~ Culttwa, Instituto Cultural 

i dem . paqs . 60-61. 
51 · 

• 

c;z, Soure este· ponto vide: " Em resumo tanto 
• to 0 setot· ur-b.ano ap-ese • • o setor agricola 
quen . . ' n ~am-se como partes intPress.;~d"'s na 
poli~~ca de lmlgra~~o . Mas as autoridades e a 1ntell1gent~Ja bra
s1le~ras ser~o também levadas _a envolvere m se na discuss~o pelas 
irnpllcac;E1es sc:'c~Al.s e cultLtraJ.s da qLtest~o: os imigrantes deverL;~m 
refon; ar o ~l~cerc.:e europeu de Lima sociedade "afr-icani::ada" p2lo 
escrav1smo. Alencastro, Luiz Felipe. Proletários e Escra\·os. Imi
grantes portuoueses e cat1\ ·os africanos no Ria de Jane1ra 
1850-1872. Novos Estudos CEBRAP. S~o Paulo . N"' 21, Julho 1988: 
pag. 31. Para as pr~ncipa~s resoluc;E1es da Assembléia Legislativa 
Provincial sobre imigra~~o e coloniza~~o vide: Franco, Cândido Au
g~o~sto Pereira . Compilar;â·a das Lel~ Prov1nciais de Sergipe. 1a.:;5 a 
1880. Aracaj u. F. das Chagas L.1.ma, s/d. Volume I . No per !ado repu
blicano foram criados os segu1ntes núcleos colon~a~s: PatrimOnio, 
P1n t os e Conceic;~o. os quais tinham por obJetivo o desenvolvimento 
da lavoura, disseminando entre os colonos ensinamentos prát1cos 
sobre os melhores me~os de cultura e criac;~o bem como escolari::a
~~o, podendo adm~t~r colonos nac1onais e estrangeiros. Tiveram vi
da curta e apresentaram resultados decepc~onantes . Cf. Boletim 
Of1cial 1915-1916. Expedien~e do dia 03 . 03.1916. Imprensa Off1-
cial . Aracaju, 1917 . A Lei.N"' 93 de 1894 autorizava o governo es
tadual a dispender até cem contos de réis com a introduc~o de imi
grantes de nacionalidade estrange1ra. No llH!Smo ano foi aprovada a 
Lei N"' 94 que dispunha sobre a loca~~o de serv~c;os de trabalhado
res nacionais e estrangeiros. Cf. Sergipe . Comp~lac;~o das Leis, 
Decretos e Regulamentos do Estado de Ser~ipe do ~nicio da Repúbli
ca ao anno de 1898 . II Volume - 1892-189~. AracaJU. Typ. do " o 
Estado de S<=>rgipe" . 1900 . 

53 . Fonte~ Graham, o. e Hollanda Filho, op. cit., pags . 34 e 56 . 

54 • Graham, o. e Hollanda Filho, op . cit., . pa?. 37 . 

5:! , A imigrac"'o as' ática foi permitida pela Lei Federal N"' 97 de 
1• ~d ~ ~ d t1ma.;:~o de metade da verb3 

" •10 . 1892, O proJeto de subvenC:c!D e _es , . t d 
feder 

1 
~ . ~tica fOl apresen a o pelo Senador 

Elyse a pare;- a im~grac; o as-;-c. cativa o serõildor esclarece: "Trato 
1'1;\o ~~ Mart~ns . Em su~ JLtStlfl t do engi:\iamento e introduc;~o de 
trab~a imigrac;~o. mas simplesmen ~onsulta~ com vantagem os inte
re$ ~lhadores, e parece- me haver E tado cLtjos favores solicito 
Parses da agricultura, como os doad~r · "Formulando este projeto, 
t .... ah aquela." A~nda segundo 0 sen · ec:essidades da lavoura do 
~~~o t t. t~-er as n . rtart a.mbém em vista sa 1s ..,. d . gir~ as correntes ln•~c;;rató-

rt e, Par a onde diflcilmente ser b1 r
1
tante melnores condi.;:Oe~ sa-

Ao; d é· n :1Co 0 s o · · t llit e procedencia europ 1a . • ... dos do St.tl . " pr-oJe o rece-
.. _ ~rias , s u periores às de algt..Lns es:-~a~~m. Na c:omiss~o de F.I.MC1n-
"'111.1 a . "' de colon~- .,. i . t 
~; , aprovac; :lto da comJ. ssc:oo ) 05 aux 11 ps p.ara a J.n ·r o-

• re tri.::Oes: a 58ry cebeu as seguintes res ~ 6 



~0 d~ trdbalhacJ0-~~ -1~J''• j -•oc dUt:;c:t - ~ "<> "• l.cos n~o dt:'Vl>m :tr· além d •:1s c:c•nc:l?r J.u • 
· mJ.gr·an l'-?S f'L<t''[)!'E' ll '" 1 ) • .., .:t aos l . -• • J n,_,r,~ foJ aprov;orit? ct <~r tlCh• qt•,P pr' l?Vl. 

par-a a J.m.tgr~>c:~o _<1st,'~tt!:a_a d~"'Elt.tr•.:Jt;:'lo dél metccle da·v~!"'ba dC? J.lll.l-· 
gr·ai;~Ü: o :.e~ac 0 ' h"l.olf1[J ll.,nonl VJ lt"'lrJ.IiQ e.:rd J.CCIII <H:Sl.m !of.L\ c\pO.LO 

o.o pr-oJr>l:o: Pclo_m•nus no ,,.,,t~~ t•nde u tr.ab •. 1 lh~dr•r contr>ltii-•iC 
com Ll>ll s.::dát-lO Hl•t>r-lt.::r ·'Ottult" que va • JJdJdt- L\o c lu n •.lS~ c:e~ntE.·,c:d 
~e com t:to pour.o ns t:ratu1 ~ hc.cdorur. cln nw t:b, e::crh.lctt•úo r:lnltl .. :on.::.s o 
pará . qLIP. lhes ba.ta o rwotlLtlo cJe ciCH!.> m,l tr·efô ci.Lc\& do trabcalho 
para passat·eoil 0 :'"C. t.n rJa ~r~tnL,ní( en• dl?SCilnso, re~~cntind(j-se cJJ.;Jtn 
0 <IQr"lCUl tor· que Vt.' d lc.voura élb""n~Jr)l t .ac1a . E l PS tr~•hal h<:~m três d.L.:<S 
e o produto deste tt·ubalho t.l1eqa p~rc> pasEia r e.n ,,,t~ ou oito dié.~s a 
tar·jnha , felJ~C' e cac:h;;~,~;,a." Em 15.07 ele 1893 o senador Montoj ro de 
Barres solic itou que o proJLJ·i:o c S{~U subst:itutivo volta&:wm ~s co
missOes para que a~ mesmas uessenl rarecer sobre ambas . U nrojeto 
n~o teve andamento. Cf . Brasil. camarR dos DepLitados . LPQiSli\~·0 
SocJ.al. 189:-1920 . 2" VolumE. Rio de JancJ. ro. Typ. do Jornal do 
Commércio. 1920 , pags . 3-21. Sobre a proJ.bi~~o da imígraç~o de 
as1àticos e afric:.;;,nos pelo governo republ~cano prov::.sór1o e seu 
contexto vide : SY.1drnore, Thomas E. Preto no l:lranco. Rat:c."'' e n<icio
nalJ.dade no pensamento bras1leiro. Rio de JaneJ.t-o: Paz e Terra, 
1976, pags. 154-16~ . 

56. Imigra~~o. Gazeta de SerQipe . Aracaju . 14 . 10.1894. 

57. idem, 1bid. A proposta de uma espécie de imposto de ind~str1e 
e profiss•o que cr1asse ~ necess1dade de venda de for~a de traba
lho fora lJ.stada entre as medidas neressàr1as à preparaç~o da 
trans1~~o do trab~lha escravo p~ra o livre . De acordo com artigo 
publ1cado em um jornal serg.tpano : '' Acha-se próKlma a reuni~c das 
Gamaras, mande o Governo Bras.tle1ro por seus 1in.tstros apresentar 
o proJe~o de aboli~~o da escravatLtra, por me1o de 1r1deni~a~~o re
zoávels corresponden~• ela aos anos que t~ver cada escravo, qLt@ Pm 
vista das matriculas n•o podem ho;e ser alterados, e nem dJ.mi~u1-
dos, em1 ta 0 governo ti tu los da div1da pública para pagamento des
te débito ostabele~a um imposto módico sobre o l1berto adLilto que . - . 
gozando beneficio da 1e1 , obrigue a eles e BO~ livres qlce n~o ti-
verem ocupac;~o do serv1 c;o da lavoura, qLte em de<: anos o pais pr·:~
gredirá ma.t~ do que tem progred.tdo nos 60 anos de independênc1a . " 
O Descrido. AracaJLI , 16 . 12.1881. 

58, Imigrélçll<o Chinesa. o Dia, Aracaju, 20.12.1894. O artigo com
Pleto fo1 PLiblicado nos dias 16, 19~ 20 -~ ~3 de Dezen1bro d e 1894. 
Outros artlgos defendendo a lm1graÇaD m=l~tlca foram publicad:~s 
nos seo .. . . s· Im.tora~~o Ch\nesa. Gazeta de Sergipe, Ara-

-u1n -.es J orna1 · - . A · os O""' • q 9 -
C:aju 1"" 11 189..,. 1 é cia. G.:~zeta dP. Serg.tpe, racc.J L, ~· '4 • ... ·-'· 

A la~0, "" • • T"'- • n: Ga-eta de Serqi.pe, Arac;:lju, 19.02 .1893 . 
I ~ra e a .. r.ugraç.-o. . ..,, 189 4 r " "' 
ffilgrac;"' C . 0 0 · AracaJ· Lt 21 e ~4. 07. • m~grac: ao J a-

~o h1ne~a. 1a~ ' Ponesa. 0 . - ~ . 04 _0 1 . 1895 . O Problemé\ da Imlg:-ac;~o e os 
~ativ· t Dla, Ar~caJU,A aJJ.. l5 11.1896 . Agr1cultura e Imiqra-

l.S as. O MatJ.na 1, rac • · ,.. . 
~~o. o p ·• 06 06 1897. A Gazet~ de aerg1pe, Araca-
. ronrec;so Maro.m . · • • d- .• · t- d "' Jl..t 15 · • . anha de propagan d ue 1.n • o w::;~,o de 
i~' · · 11 , 1894 not1c10U a camp 0 mo tgn~c1o Garc1a Rosa Tra-
v.'9rantes Japoneses fe1.ta pela agr "1~ 11~-189~ publ1cou anúncio ~a 
"ssos - J orna 1 em 1 • -- • A~s no Estad~. O me.mo . . Asiàt1ca, com seoe no R1o de Ja-

l'l . Octa.c:ã:o F'ror.totora da ImJ.gr,;~ç2fo 
l!tr-0 , 
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q IIIIJ.Cll'"ar.~o. G;:~::E'ta d,. Scot'l)l.pe. AracaJu, 27.o.H.l893. A Lavoura 
:o·Estado . Ga::eta ~e SorgJ~~. AracaJu, 07.09.1894. 

60 • Aoricultura 
0 ImJgruç~o. O Pro9roso, Maroim, 06 . 06 . 1893. 

0 proble:!la da Im~ÇWür.;~o . O Mull.llal. Ar~ca.iu, 23.08.1896 . bl· 

Um trabalho r·Pc:ente, discutindo o declinl.o da donlinac;~o tradJ.-
62 · 1 a que estavam submetJ.dos O!;; trabalh<~dore;; rur.;ou; da ParD.!.-
iona 1 i . c elacJ.ona encre sua5 causas: o surgimento da us1nas e dcoc n1o ~· ~ngenhos . a em.1.gra~~o para S~o Paulo e R1o de Jane1ro dosde ~s 

d
05

5 !950 e o surg.1.mento das assoc1a~ees c~mponesas. Como a enll
ano ~o em Sergipo, remonta à década de 1890 . poderiamos especular 
gra' ; 5 variantes da donar;a(;;~o trC!dicional · da populac;~o rural 
sobr: p.:ma em r-elr:~c;ão ao tToC'ldelo consagrado do "morador". Cf • G01rcia 
ser?

1 
- Afrttnio. Libertos e SuJe~tos: sobre a transic~o para tra.~~~~~~res lJ.vres no Nordeste . Revista BrasJ.leira de Ci~ncias So-

. - 5 7 (3) Julho 1988, pag . 17 . C1él1 • 

ó3. I migra;:~o 

01 . 06.1905 . 

• 

• 

e 

• 

• 

Emigrar;:~o II . 

• • 

Revista Agricola. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Conclu~o 

• 

• 

• 



tr~tl!-

llterAtUri\ PArte dA 

n~o desconhecemos A& 

dril cconotnii\ !õarglpan;;. e ,,este sentJ.do 
~ n~o pr~t~nd~mos quo ~• con

clllSOes a que c heç:amos seJam apl icêvei:; a 

t;dos nordestinos. Antes pelo contrário, --
orov.lncias/tos-

diveroaa 
ressai tamos as dJ. 'ferenc;.as entre as diver-sas 

PliSS qllns 

pro ... ·incJ.as nordeatin.as 

e mesmo entre suas mic:ro-regH:ses. A"' nossas conc:lustles posshol

mente poderiam ser ttti li:::adas coma reterénc:ia paré\ o estuda c:e ou-

tras experiências históricas de tr.ansi;;a-o do trabalho escravo para -
o trabalho livre em(t'~u:raS) prov!nc:ias do NordEste A~uc:o;re.1ro. --

A econom.1.a a<;Ltc.:u"'e.l.ra nornest.ii"'a na segunda mata~e do 

~culo X!X esteve ionge do"rJ.t~o de cres~imento aa economJ.a cate-

eira. A si tuac;~o advers~ no cercado i;'lte;~,.,acicnal :lo ac;ócar pare1 

os Produt.ores brasJ. e::..r ... • ~ 1 · os n•o ~o' sup2~ada pelos s~n~cres de ~,g~-

nho nordestinos com aumento de ~rodutJ.v.ídade, 

''cu Signi f ica.ti v as Entretanto, vista no longe economias externas. 
• 

Pr~o a idéia de e-stagna'õ:~O absoluta ou 
....... 

sa. ~s di f ic:uldades dos produtores - nordest.inos um 

~nto da quantidade produzida e exportada de ac;ócar para os 

• 

estrangeiros. 
-e-oipano passamos de No c:aso ,. ' -

per~odo 1856-60 

média anual de 
. L~' toneladas no .. _ ... ~.. ~ · 

9 - PortanlSBl- ;. P'?l-1oà0 

. ta ce to~~a de o Ter ·-'adeS de 
nece .. sl.u . sac:. a"el e eGI 

t l.O ~ 
t"'"'e:'l e aparen -se n~o havJ.a uma demanda 

• 

• 

tra.-

r~-
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I d su-t i':l ec:onomlc~ ca rnaJ.ra, nl!(<' se po e 
-~ -

• 
for~; a~ de · 

trab.;;lhO na economia .aç;uc:areire nordestina. 

Uma pr·emis5a que tem ~a~umido 
• um praticamente 

axiomática nos est~dos sobre n Nordeste Aiuc~re1ro 6 a d~ virtual 

pelos s&-

n~ores de engenho e lavradore~ de cana. Em algumas varsOes o pro

ce~so de monopolizaç~o da propriedade fundiêria teria sido comple-

tado em meados do século X I X. Partindo-se dessa premissa e da 

constata~~o do incremento qa populai•o rural livre e pobre con-

clu1-se pela facilidad~, pela automatic:idade, ou come dissemos 

pelo caráter hidraulic~ da subsitituiç•o do trabalho escravo pelo 

livre nas "plantations" açucareiras nordestinas . Adicionalmemte 

vislumbra-se uma possibilidade de lucro para os senhores de escra-

vos nordestinos com a v<=<nda, a preços crescentes, dos escravos su-

pérflLtos para os cafeicultores do Sudeste. Os dados sobre o tràfi-
• 

co interprovincial de escravos aparentemente corroboram essa ila-

ç~c . Ainda dentro dessa linha de raciocinio tém-se explicado o su-

Posto descompromisso dos represeõitantes nordestinos no Pat-lamento 
• 

em relat;:•o a continuidade da propriedad_e escrava, do seu apoio às 

leis abolicionistas . 
• 

-
Os resultados de nosso trabalho nos levam a questionar a 

Pre11>1ssa da monopolizac;~o da propriedade fundiár-ia da Zona da Mata 

Pe loe h " sen ores de engenho 
• 

e lavradores de cana. Ao menos no caso 

de Sergipe , todos os indicies apontam no sentido de que em em mea-

dos d 0 séc:u 1 o XIX os engenhos n~o se constituiam_em grandes pro-

Pr.tedades 
fundiárias n~o chegaram a monopolizar as terras e agri--

tul t ável.s da regi~o, mesmo - porque a existência de terras impró-
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. S pÕ'r·~ O cultivo d.,, C:é:\11,1 i?OI lArÇJêl eSCetlcl -- m".anqueza,is, terre
prloi\ 

--~ffi5WS ou cTe b.:~ .h:iastm~ fEH"l.J.lJdilde --terras alilts. no caso 
(lOS 

r
nlpano, Jil iipropr iadat. POI" flCl [ •l:iC' Ol! distrJbUi+b'O de s.esm.:~r-i;IS 

lie " 

dll axpans:1fo da produ<::w a~;LICt!Ar "t!ira, perm.i Uam "' subsisténcJ.a antes . 

dC llillól crescente pop1.tl a;:;:1\o pobrn, contudo, n~o compol idil C!conOmi-

en tc .\ vE?ndi'l de for"t;<~ t l t tri;~b.:.dho 80S semhor~;~s ele c·~nucnho e la- J: 
cem p.:~, : 

dorus de cana.JPar"tanto, para os senhores de nngnnha ~e,..gipano~ vra ---
~pr.opriP.dade escrava era a forma mais segura e, possJvelmente 

malS lucrativa, de obter ·farc:a de trabalho durante todo o 

de aboli;~o progress1va da.escravidao • 

per-iodo 

...---
Nossas conclusbes da anAlise de dados demográficos acer-

cada populac:•o escrava sergipana ind icam a vitalidBde, flexibili-

dade e Iucratividade da produ~•o com base no trabalho escravo . As 

baixas taxas de alforria, sua atlrLlpta eleva;•o no anos finais do 

reg1me escrav~sta, a elevado percentual tia popula~;~a escrava Ltti-

h:ada nos trabalhos agricalas, seLt incremento nos anos finais do 

reg1me escrav.ista, a relut~ncia dos senhores de escravos em ven-

d~-los para comerciantes envolvidos no tráfico 1nterprovincial sao 

indicias de um comprometimento das proprietários sergipanos rem o 

esc:ravismo incompativeis com as formula~bes correntes acerca das --
lnclinaç~es das proprietários de escravos nordestinos. Por outro - ~ 

I 

.ado a nossa análise ao desagregar os dadas por regibes de. Previn-

e 
la demonstram que foram e:<atamente as pra_prietários de escravos 

~s regibes da Zona da Mata os mais comprometidos com o 
• escravis-

IIi() e: 
' sses (tltimos importaram, em termcis liquidas, escravos de ou-

t~as 
Provincias OLI de outras regibes sergipanus, apresentaram me-

~or11 
s taNas de alforria da popula~•o escrava, salvo nas vésperas 

~~~ 
üboliç~o quando possivelmente tentando reter a 1or~a de traba-
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aceleram signiflcativam~nt~ o t~xa d~ ai rcrr1a. 
!tiO 

opwlC~c;;:llo 11vrP- ""' f'll"ollLl'i":_!to "' '•uc."··ei,~a , meumc1 rorCJ•t<~ 
p • 

pnpLll cu; ~o 

escrllvtl esta''" em dec:linio, t.Lil "' ltbs i.ltuir; ~!o ni:1o 'H? d a va ela forma 

tl. la Do. ponto de vista do!;; Gl:i1nhores dr• t•~cravos nordestinos, tr<HlQL • w ,_.,. 

'

amo de ou trilo 
b6111 

reg1~es do P~i ~ , c proce~sc lt>nto, gradu~l 

r o de aba l1c ~o 
,egll ser &~compa-

nhado de medidas coercitivas visando compelir ~ popul 6;~o )jvre e 

pabre C\ fornecer for<4a de trabalho aos grandes praprietárl.OS ru-

---- . ra15 • As man1.festar.f:les das senhores de escravos sergipanos, das 

au~ridades e intelligentsia local mostram esse desejo bem como as 

dlflculdades de compatibi l i<:a-lo com os v.:o.lores da c i vi 1 izaç-~o, 

das lu::es e do progresso. 

A aboli~~o incondicional e sem indeniza~Oes da esc:rav1.-

. 
d~o representou uma ruptura com a estratégia de aboli~;~o progres-

• 
s1va e gera~;â:o simultttne.= de mecé\nismos que compelissem a popLtla-

~~o livre à venda de for~a d• trabalho . Tal infelex~o na estraté-

çia da t~ansi~~a do trabalho escravo para o trabalho livre contem-

P~a é\S net:ess~dades das regieles que puderam atr-air grande cor--- -
rente de ~migrantes estrangeiros, especialmente o Oeste Paulista, 

.._ ·. 
mas desarm~wa os. proprietários das l"egieJes qLte n~o poderiam contar 

coe tal corrente !migratória. Um.::. medida concill.atória foi alc:an-

~ta., no 1 · d novo reg1.me republicano ao revogar as e1.s e lOCc\~~o de 

servi.-os . d . t . 
• e remeter aos legislativos esta Ltal.s a compe ~nc1a de le-

g~Sl.ar 
Sobre 0 trabalho. Em Sergipe, tanto a Assembléia Legislati-

quanto algumas camaras munic1pais legislaram sobre o 

De uma maneira geral essa legisla~~o atendia os reclamos 
a, 

trta;~o de mecanismos coerc~tivos com o intuito de compelir a 
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• 

... Jlar;:Ow pobre a 'l<:?noer for~< a de trab.al ho. 
po ... - E.ntrotanto, fol 

1 C"ml' 1l.i bJ.ll :':·H" Ltmâ 1 on i 1 ~-... · t · 1 ~ 
~tJ.Cl •' '-"·c.• o coE'rcj t J v a C<Jtn os precE-J. os u"" . 

1ndivu;,o;1 i 

, 1.,.·,•w e:Hi tadL\a 1 sobre u CIEJ!iH 1n t:o dt ,., 1 1 cJ c1 91" .,,. . · • ~ ,Lirt CClffip l!}: J C~ I?, é1 

idade eh:! lnte.-veniént:i<:~ oo pu~Jer f!Ltbl.tco, qLte:Hlclo por t;Pc:LolCIS r,a-s . 

via sidO ttm .:1ssun tQ eaninen tumen te pt"J. v ado, podom indicar r:> n~o .1m-

rJemenl:.ld(O dos .-iispo:;;itiVO!. legais prev:istos. ~~or outro lado, a --

simplif1ca!;:lCO demonstram <:IS dificuldades de "rS1or·denamento do tra-

balho" , 1sto é, de cria~lào cJe mecanismos de sttbmiss~o do tl-abal ho 

ao ~apital numa economia capJ.talista mu1to débil e na qual uma 

verdadeira. ac.t..~mul<:>.~ào pr:J.1ut.1va -- isto é, a expropriê'~~o das con-
• 

• 

dic:ees de subsistêncJ.a independente de uma parte s1gniticativa d~ 
• 

populac:=o rural ainda n~o havia sido feita. Da mesma forma fo.1 e ··.. 
ped1da uma abundante leglsla~ao sobre o reg.1stro de l~r~as 

das, delimita~~o de terras públicas, revalida;~o dos titulas dF.? 

P~pried~de ~cobrança do 1mposto territorial. Essa legisla.;;:g(o, 

coma a=ontecera com a imperial , foJ. emasculada, obstaculizada em 

sua regulamenta~~o, desobedecida e finalmente : revog~da, ao mP-nos 

quanto aos dispositivos ma1s rad1ca.1s, n~o tendo sic!o, portanto, 

lltql::ada como coadjuvante no processo de "reorden.;:.mento do traba-

l~o" 
• 

nos estudos Duas outras premissas normalmente aparecem 
Q" t 

ransi~ao do trabalho escravo para o trabalho l ivre no Nordes-

ti!; a 
Pequena 

~~~-Ográflc:a no 

para OLttras regi~es do Pai~ e press~o 
em~grec;~o 

. capacitando 
aoreste-sert~o. ~n 

essas mJ.c:ro-regibes 
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• eml.-

que o 

populC~:;"áO 

ao proc:m .. ;c.o tle "reor-de-

~ to do trabalho" · Compn;!P.ndo-!ie?, puis, aG den.ar.da~. :-e,...,istradas 
~.;m~'~ "' 

1
mprensa local pela imigrac;~c de ostranqeiros, be1m c:omo as. ex

na 
pectativas que se tinham quanto ao J..miarante ideal -- o 

oor constante, aualificado, morigerado e pouc:o e>:lgPnte quanto ao 

nivel salan.al • 

Por fim, se nos pBrec:e claro que os proprietários de 

terras sergipanos e a elite loc:c:\1 percebiam c:larélmente um problema 

02 "r~ordenamento do trabalho", o qLlal fo1 agravado cc;m o encamJ..-

• I 
o~ar,;ento final da abol~c:~o da escraviciào, parece-nos tambt>m qL1e a 

• 
:dac.;me;,tac;;l!LJ que util i;:::amos n~o pe:--mi te desvendar o:. "segredos in

terr:os" dcs J·elac;êies d;-produc;;~o \ g.,stadas durante ess2 longo pro

t cesso. ÍPo.rém, a demonstrac;;,)(o da existência desse problema é um es-
'--

tlmulo para outras pesquisas qLie finalmente atinjam tal fe'i to . 

. . 
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--- ---------·----- ------------!;r.;~~IQ 6G~~~~'D. VALOR ~~~}·g --~~;,;;,~~------ ·---;~;ç~----
c ton > < ' · n:"l t .or. > cumrn D • '.IALC""< MCD 1 o • ( n.' 1 -n~ 1 • ) ( ~rm. ) 

--··· --··--- - - ------ · ,... (r:ontr-'3 Ji n• 11 - r Ois) -- ------------------
1 ~~~ ·~·3 

31.11.12 
1.,03R 

2!149 
19990 
~;:1915 

98:1 
8289 

25986 
26311 
20876 
1~365 

189cí5 
23794 
11695 
19789 
11.598 
13175 

29366 
34266 
39167 
23176 
:!0088 
26563 
26222 
19705 
47911 
43850 
26674 
86191 
20015 
20315 
51278 
42809 

::!451 

-r 1-·s "" "" .1'1 7 74 

1697 
1~82 

:'5653 
36/ 8 
:::263 
2674 
3148 
3185 
2865 
4224 
2318 
2093 
3661 
3313 
3072 
443.!. 
2723 
5532 
394~ 

3641 
2987 
6190 

4353 
6673 
3824 
2184 
.,..-83 .j.,j 

3359 

116 , 3 6 
143 ,85 

'">"">5 7 < 
- .... , J 

1.-:9 ,26 
151.08 
172 ,79 
1 !:'·4 ' 66 
140,58 
1::'9,79 
156,30 
174,03 
165,99 
133,86 
244,98 
213,45 
199 , 86 
158,86 
158,93 
112 , 82 
113,00 
113 ,13 
117,49 
183,86 
148,44 
138,85 
151,59 
129,20 
148,28 
163 , 19 

77,42 
191,06 
107.51 
65,97 
78,46 

' 

66 
n 

.... ·-· 

39 
75 

195 
374 

1442 
3271 
5539 
3016 
2701 
5623 
5223 
2240 
3324 
2132 
1275 
1799 

8 ('). . o 
508 

!.079 
1507 
2856 
1081 
2214 
1085 
1242 
2536 
2019 

--------------- -----

30 
6 
1 
1 

18 
72 

260 
478 

1526 
2511 
3068 
2651 
2250 
2408 
3034 
1217 
120 7 

810 
460 
605 
?74 

• 202 
46(1 
613 
978 
420 
774 
336 
475 
soo 
645 

4:54.54 
·16 1, 54 
... ... 3"' 
...,..,) . ., ' .., "'r'..,._ .,..,. 
\J,J •..,I • .... .... 

461,~4 
96CI 

1- 3·· ... .,.. . ..,.• . •J I ... ,...., 

12 78 , 0 7 
10"38, 2~ 
767,65 
55~, 89 

878,98 
8 3 3 ,0'"> 
4 "'8 .... i! - ·-580 .89 
543. ::0 
3 6 3 ,12 
3 79, 92 
360 , 78 
..,._ . ""O 
..,;. ,:. (:) ' ··' 
339,95 
397,64 
4 .... . .... .., 
.~-.0,-J~ 

406,77 
342,44 
388,53 
349,59 
309,68 
382,45 
31~,46 
319,46 

J&~~ 54 
JE ;:\4~~5 
JC~:;-::.6 
l!J5!l-!.i7 
J'1~7-5G 
16~s-59 
Jf3::>9-ó0 
Hl60·ó1 
lflt.l-6: 
!86:2 .. 03 
iB!l::.-61+ 
1B64-o5 
1865-66 
1866-67 
!367-63 
1868-69 
186q-71) 
1870-71 
1371-72 
167:-73 
B73-74 
187:.-75 
!875-76 
1876-77 
1E77-78 
1878-79 
1879-BO 
1880-81 
lBBl-82 
18B2-e3 
1983-84 
1B84-8s 
tass-a6 
1886-87 
tse7-ee 
1eea-e9 
~~ -------------, ------------------- ----------------------------

• 

.. 
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-------------------------------- ------------ ~ ---------------------~FClCID rtERC~oo~ MERCADOS TOTAL ESTRANGEIPOS NACIONAIS 
~X· ESl RANGI:: I ROS l'lAC 1 DNA 1 s ------------ - --··-----

TOlAL TOTAL ----------------- ------- ------------------------------------------ ~,._ 51 _ .. _.u 
!s;;o-c.., 413 
tS~H -;;> .. 

jS5Z-!:V 517 
., .,4 518 19:;,-. 

1854-55 
]855-56 
1856-57 
1857-58 
1858-59 
1859-60 
!860··61 
1861-62 
!862-63 
1863-64 
!B64-ó5 
1865-66 
1866-67 
1867-68 
1869-69 
1869-70 
1870-71 
1871-72 
1872-73 
1873-74 
1874-75 
1S75-76 
1876-77 
1877-78 
187a-79 
1879-80 
1880-81 
1881-82 
1882-83 
1883-84 
1884-85 
1885-86 
1886-87 
1BB7-8s 
lssa-a9 

4 2 1 
546 
929 
740 
966 
5.31 
221 
789 

1164 
1199 

785 
1378 
1227 
1610 
2241 
1460 

729 
2098 
2938 
2177 
3199 
1583 
2967 
2330 
2514 
2119 
5205 
5594 
3866 
5747 
4154 
1936 
2858 
1691 

2111 
1734 
3142 

2168 
2865 
4 ::?68 
2378 
2918 
1456 
1328 
2882 
2821 
2582 
2522 
3462 
4651 
4549 
4860 
3378 
3920 
4784 
3348 
2196 
2365 
1925 
3527 
2491 
16o0 
1731 
2310 
2172 
1068 
1937 

. 1251 
940 

1362 
2588 

2447 
2147 
3659 
3052 
2589 
341.1 
5197 
3118 

1987 
1549 
3671 
3985 
3781 
3307 
4840 
5878 
6159 
7101 
4838 
4649 
6882 
6286 
4373 
5564 
3508 
649 4 · 
4821 
4174 
3850 
7515 
7766 
4934 
7684 
5405 
2876 
4220 
4279 

o, 14 
0 ,19 
0.14 
o, 17 
0,16 
0,16 
0,18 
0,24 
0,25 
0,27 
0,14 
0,21 
0,29 
O .,.., ,...._,L 
0,24 
0,28 
0,21 
0,26 
0,32 
0,30 
0,16 
0,30 
0,47 
0,50 
0,57 
0,45 
0,46 
0,48 
0,60 
0,55 
0,69 
0,72 
0,78 
0,75 
0,77 
0,67 
0,68 
0,40 

0,86 
0,8 1 
0 , 86 
0,83 
0,84 
0 , 84 
0,8:! 
0,76 
0,7!5 
0~73 
0 , 8 6 
0,79 
0,71 
0,68 
0,76 
0,72 
0,79 
0 ,74 
0 ,68 
0 , 71) 
0,84 
0,70 
0,53 
0,51) 
0,43 
0,55 
0,54 
0,52 
0,40 
0,45 
0,31 
0,28 
0, 22 
0,25 
O ?-
.-~ 

O ">r.-' ... ~~ 
0,32 
0,60 

----- --------------------------------------------------------
• 



-------- ---------------- -----,,,~crera BRASlL SERrHPE PE --·---------------------
E~f. -------·--------------- ·RNAt1f:UCO BAHIA S. PAULO 
, 

_..-·-- --- - ... ___________ _: ___________ _ 
2477 .1 t )/700 

1"50-5 
<' 5~ 666~0 2148 

!S51- • ., ""' i'3645 -"78 •9!1--_.,.) ~· .... 
• 54 7684:": ""'65 .... 16:33- - ..:.. ...., 
1854-ss 90699 2oOO 

" "6 o, L! 432 .... 411 1:33.:--'-' ' ,. 
1856-57 114547 5190 
1857-58 96200 31.18 
!858-59 106 782 3884 
1859-60 112958 1987 
1860-61 123171 1550 
1861-62 120720 36 71 
186.2-63 122480 3985 
1863-64 131204 3781 
1864-65 1411 0(1 3308 
1865- 66 157100 4674 
1866-67 156300 5879 
1867-68 185300 6160 
1868-69 202700 7101 
1869-70 197100 4818 • 
1870- 71 168000 4650 
1871-72 190700 6882 
1872-73 214900 5386 
187.3-74 189700 4313 
1874- 75 208494 5564 
1875- 76 183602 3308 
1876-77 195563 ó494 
1B77-7S .!8ó349 4821 
1878-79 204058 4174 
1879-ao 222352 3850 
1BB0-81 230963 7516 
1881-82 209851 7767 
1882-83 197033 4 934 
1883-84 217073 7685 
~BE!4-95 226270 5405 
•1
2
8
95-86 194962 2835 
86-87 

7619 
7012 
97 :::•6 
8604 
9372 

11504 
15264 
14259 
14006 
11106 

7444 
12340 
12472 
18453 
18998 
26084 
22437 
20744 

15086 
~8349 
25462 
16636 
16363 
11766 
19244 
13651 
12966 
19244 
24245 
25788 
15344 
23338 
14865 
12770 
12507 

9854 
8661 

10657 
10431 
11783 
12860 
1786:.$ 
'""4?0 .. _, -.. 
15466 
1 08?.,.. . _..., 
84..,..., ,._, 

16791 
18(;29 
1 3 056 
14084 
19248 
16202 
22265 
21547 
19763 
18172 
22532 
17964 
12779 
15743 
15038 
15993 
16452 
.!.6347 
18131 
15008 
16285 
11942 
15844 
13951 
15150 
14838 

2143 
2298 
2026 
')L.,..'"'l!" 
4rJVW 

3367 

3.153 
3279 
37:::;3 
7634 
6486 
8549 
8413 
6

_ . ...,9 
...) .1!!. 

9107 
7871 
6713 

12277 

12816 
17882 
21A76 
29688 
27854 
17241 
!7829 
27635 
31084 
29780 
29375 

34160 
46206 
47207 
35889 
7 4 200 

t887_
88 

263519 4490 

~- 125170 4 279 --------------- ----------·--- ------------------------



ttt:LA. A· 4 

~SI L E t~LGUMAS PRIJV 1 f\IC 1 AS 
pQRTACCES DE AÇOCAR ~ 

EX an•iddde Em tanelas) 
(QÚ • 

-------------------------------------~~EP.CiCJO .BRASIL SERGIPE: ·----------PEF1NAMDUCO SERGIPE 
(méd.i..~s -------

----------------- q~d nqLtE?na.u; l BRASIL 
~--- ------------- 131729 -------------··--leso-51 

110804 JS5!-52 63312 
1852-53 157965 30112 

0,19 1653-54 118540 17038 o, 14 1854-55 120341 

1855-56 l 0940:[1. • 

185ó-57 112663 21149 
0,19 1857-58 106604 19990 

1856-59 156419 23915 0,19 
o, 15 1659-60 90237 9821 0,11 1660-61 65291 8289 0,13 1861-62 155281 25986 0,17 1862-63 144609 26311 0,18 1863-64 95048 20876 0,22 

1864-65 107528 15365 o, 14 
1865-66 131351 18965 0,14 
1866-67 86562 23794 54372 0 , 27 
1867-68 123917 11695 0,09 
1868-69 65057 19789 0,30 
!869-70 138118 11598 0,08 
1870-71 116040 13175 0,11 
1871-72 173183 23035 98231 0,13 
1872-73 195526 29366 0,15 
1873-74 155253 34266 0,22 
1874-75 206682 39167 0,19 
1675-76 122069 23176 0,19 
1876-77 182877 30088 1.16379 0,16 
1877-78 170539 26563 0,16 
1878-79 146858 26222 0,18 
1879-80 216461 19705 0,09 
1890-81 161285 47911 0,30 
1881-82 246769 4 3850 133847 0,18 
1882-83 178655 26674 0,15 
1883-84 329375 86191 0,26 
1884-85 274311 20015 0,07 
1885-86 112399 20315 o, 18 
1886-87 226010 51278 0,23 
1887-88 94655 42809 0,45 
~~ -------------------·---------·--------------- . 

.. c;o,. 



-----------------,--- ----.----
~ ClO liERt:::H'ORit:;S ------
EXEf'CI ES mANG~ IRAS MERCADOr< I A~---------------------------

II'lf"'OHT . DIFiETA ESTJ~r~~·IC tli':AS MEr•U)[)Of<lAS lOTAL 

--------------------·--·---:~p • F' I CAI:)Ql ()!3[ M NAC I Ot lr-1 IS -- ----· --- --- -----------------------.., ..... 17 15:;;1-.:!-
1852-53 
1853-54 
185.;-55 
1855-56 
1656-57 
1657-58 
1858-59 
!BSq-óO 
1860-61 
1861-62 
1862- 63 
1863-ó4 
1864-65 
186~-66 
1866-67 
1867-68 
1866- 69 
1869-70 

• 
1870-71 

14 
20 
20 
15 
17 
81 
55 
21 
16 
48 
60 
29 
12 
63 
17 
61 

119 
78 
36 
92 

112 
52 

35 
17 
4 0 
41 
62 

227 
360 
412 

1871-72 
1872-7:; 
1873-74 
1874-75 
1875-76 
1876-n 
1877-78 
1878-79 
1879-eo 
1880-81 
1881-82 
1882-83 
1883-84 
1884-B~ 
lees-a6 127 

386 
1 58 

732 
959 
860 
723 
894 

1532 
• 1634 

1529 
1788 
940 

1:'94 
1222 
1456 
1557 
180 4 
2221 
1840 
2761 
1974 
1989 
2360 
3832 
2721 

2445 
2607 
3227 
2509 
3514 
4776 
5694 
3117 
3640 
5395 
4890 

• 7859 

166 935 
234 .1207 
242 1127. 
L96 939 
226 1135 
:;o4 195~ 
411 2126 
315 1899 
381 2190 
2 41 1197 
279 1621 
322 1604 

• 231 171e 
243 1812 
304 2171 
369 2607 
372 2273 
641 3521 
985 3(.•37 
246 2271 
592 3044 

• 406 4350 
496 3269 

303 2783 
• 

• 
• 

2588 
1886-87 354 
1887-aa ?76 --------lea6-a9 - ------------------------- ------------- --·-------------------

• 



- ~· ·-~-----------·-------------
__ .. ... ........... .............. 

·". J ics/Rt~i~t5 &tao ·--..................................... __ _ 
~1' ; • • nASC FE" Elhào CiYlJ ·········-········· 

......... - --·-···-·-· ···----··---- TOTAl SOL T' • CA9 . ..-~ -----.................... _________________ · ~ruv. rorr.t 
-----------------------·-···-· 7.m 1s.1o& ~qc!~! 

AllCaJu 
S<<~rro 

7.631 
734 602 

11.849 
Lm 

2.723 
15!1 

m u.m 
2J 1.m 

Sinto ~uro 
Ul'ilil 
lU!~Jeiras 
Rlichuelo 
Rourlo 
Copili 
Japaratuba 
Dhlna P•storl 
Slrlri 

~.lll. 
!io Crl9tmo 
llipmngi 
Eshncil 
Stnti luzia 
Eçplrito alnto 
Arm 
Vil• Crhtin• 
lhbillninN 

Ao·estt·Sertio do S. Fnnd se o 
Pr:;r!: 
Yih Km 
Porto di Foi h~ 

e.msta-eertao dt rta~ahn~ 
lhbllln• 
1.9. du Dores 

6Artttt-Sertao Sul 
laqirto 
Boqu11 
Rhthao 
Catpo1 

• 

340 
710 

1.m 

960 
1. 66ó 

123 
9~1 

3.439 
423 
m 

1.271 

321 

1.844 
m 
70~ 

417 

1.9~4 
t.m 
m 

s.m 
1.292 

3~6 

726 
1. 520 

1.002 
1.606 

m 
~03 

3.667 
426 
448 

1.·397 

1.00~ 

1.417 
527 
488 
402 

2.m 
1.71l 

416 

J,?42 
1,343 

H8 
1.436 
3.067 

1.m 
3.2i2 
1. 381 
1.8,4 

7.106 

m 
2.668 

712 

3.261 
t.m 
t.m 

819 

4.083 
3.308 
m 

3,318 
2.m 

683 

1.419 
2.520 
1.026 
1.298 

6.361 
m 
702 

2.482 

622 

1.800 

2.ó14 
!,CtZ 
m 
m 

3,087 
2.424 

172 
243 
m 

402 
m 
284 
461 

622 
119 
20b 
141 

28 

L28 

590 
10T .. ~ 
311 
!6 

430 
.3,8 

72 

m 
1it 

17 

27 
~o 
m 

81 
174 
71 
93 

2 

12 

57 
Z4 
25 
8 

m 
93 
27 

35 
32 

3 

698 
t.m 
3.067 

1.962 
3.272 
1.381 
l.SH 

7.106 
m 
937 

2.669 

712 

J, 9~1) 

3,261 
1.:!19 
1.!?3 

819 

4.083 
3.308 

775 

683 

399 -··--------_-------Saao Dias 2~4 -----· ------------- "64 32.974 ...._ ---- 4 •61 l 
----- --------·--· 27 449 '" ---------·--------------------------- 32 974 , ------------

lüTt 16 444 16.530 • ------···· .........___ - . ___ ......... -
~.. ------------~-------·----------------



• 

------·-·-··---·--------~ .. --- ·-·----------____,.,..,-. -----,-- ~t• 1 •no 1 7 ·--------.. --·-···--··-
• 1 ~ 14 14 I 21 ----------·----_.-·-·---···----·····--···············-·····-···----~1 1 40 40 • ~o ~o • &o uh d• 60 

I •c•/Raglott -----···-·-·--·-··· 
I"J)C f• • --··-·····--· .. •• 
~lU 271 Ull 2.m Z.761 5.082 
t-;:du 16 m 201 211 m t. 7ll 
SJJil RDU m 
~.li' r o 
r. •to Pllaro • • 
r;rull 
umJtlru 
•llchualo 
fO>lrl O 
Cly&h 
J•Fmluba 
Dlvln• fnlm 
Siri ri 

• 

~lh Sul 
S•o Cr1itovco 
llitmng.a 
Eslil1tli 
Sul• Luzia 
Esplrilo Sinto 
&rm 

• Yll• Cristina 
ltah!a11in~• 

&rdt--S@rho d2 S. Fra~chco 
Pro;rh 
Y!l• Xm 
~orto d• rolha 
lrtJo Sr •nd t 

t1!n!t-S!ftto d1 ltabahna 
ltibllan1 
N.s. du Dores 

~ la; ar to 

toM, 
lhchao 
Siru 

30 
69 
24 
3~ 

120 
236 
499 

361 
536 
m 
277 

136 
230 
470 

3U 
540 
221 
290 

99 1.096 1.294 
11 m 12& 
14 m m 
40 359 505 

9 104 130 

2s m 386 

46 497 s3a 
2' 222 m 
10 86 120 
1J 189 163 

56 
45 

798 
640 
149 

m 
376 

m 
633 
140 

570 
434 

9l 
218 
430 

314 
4B7 
222 
280 

m 
482 

l.OJB 

665 
994 
m 
630 

963 2.393 
93 304 
11 332 

390 905 

119 223 

246 629 

561 940 
203 3i6 
2f8 286 
110 258 

682 
m 
129 

1.253 
1.003 

250 

1.149 
936 

63 
m 
394 

Je8 
m 
m 
211 

812 
81 

HO 
302 

201 

396 ,. 
242 
60 

326 
m 

67 

337 
295 

&07 
70 

41 
~7 

m 

57 
l19 
38 
7S 

328 
14 

11 
31 
34 

6 
168 

B 
56 

344 lOS 
~2 2~ 

42 ' 
130 38 

.. 1 

76 3~ 

m 2a 
39 16 

196 ' 21 7 

160 
134 
26 

lOS 
91 

42 
38 
4 

90 
83 

t!tpos · 
119 

213 •:_ _____ !! ____ }_ ___ _ 
....._Shao Dias 138 136 --·------·- m 

...._ 11 ------------- o 817 3.582 8.236 """' --------- ----------•• o j 9'1 1 I •••••••-•••·----• '"'Iii. --------- & 406 5,61 •• "----------
&J1 ~· ---
J ----------- -----'- --------

• 

• 



----·------------ ---- . _.. ----~.. ----, ------P -----rofi~· ~~ ---------u•c,o -----------·--
~Qr1tult. Ut!abs 

1 
RosidQncicõ 

• orn!l~•. Eervtco, sn ur~Jnl rur11 

~---------·----.. -----.. ·----·-·---...... _____ doa~stJc' prctlasao ----------------·-----···------· ··--------
k.Q.ti~i~lbL 
wacuu 
Sa;~li Rm 
Scc~rro 

Sl~to Aa~ro 

Ror ui• 
LamMrn 
Rhchuelo 
Rmrio 
Capela 
Japmtubil 
Dhini Pastor• 
Slrlrl 

ftit~ ~ui 

S10 CristoYiO 
ihfcringõ 
h to.;;:!~ 
5~h Luzb 
Es~irito s.nto 
P.a=1 
Ylh Cristina 
lhballninll& 

B!!r!ste-Strtao do S. Fr;nci5CO 
Froprh 
Ylla ~m 
Porto d1 Folll& 
lrvjo Srinde 

~este-Sertao dt ltabdDnot 
1 h~ilan1 
H,S,du DartG 

~t·Strtto Sul 
"49irto 
~qui a 

12. ~06 1. 442 
l.leO 130 

• 

619 77 
769 162 

2.6U 441 

1.m 26 
2.S67 lóO 
1. 211 37 
1.~C9 409 

5.479 1.195 
540 71 
848 69 

1.m ss7 

471 

3.007 
1.077 
1.187 

743 

4.013 
3.242· 

771 

a• 
n 
~ 

o 
72 

25 
21 
4 

247 
w 

844 
46 

2 
272 
ll 

79 
245 
133 
56 

69 
51 
o 

16 

1 

1 
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6 
4 

11 
1 
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o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
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o 
o 
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o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

m 2.m 
ss m 

o 31 
234 487 
o ,01 

o 79 
o m 
o 101 
o 92 

281 1.660 
187 e9 

o 876 
o • 613 

94 3' 

• 
o 47 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

m 
182 

6 
83 

744 
66 

678 

13.171 
1.207 

667 
949 

M6b 

1.083 
2.857 
1.280 
1.762 

,,m 
760 

61 
2.m 

1.893 

2.990 
1.067 
1.187 

736 

3.339 
3.242 

97 

3.118 
2.530 

Rhchaa • 
S.ru ~~~ ~8 
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V ar ht, 

·nlciflç\/R~qíces . 
u --·-------------------............ -------

tlcrtr Alfor•lu 
Toht 

• 

............... 

-
.-- -----h 

.... ~ 15.20~ ll,!lJ -~-.~~~-----·-;··-·--·-·········-············· 
ArmJu l.~lô 1,12 1.0~4 • 1 ~0 m ·1.102 
~~u Fcu 1' 46 1.033 
,., .. rr: ..... 
!1nto Aurc 
fl'•il 
Wi')elm 
u~ct~tlo 
~cnrlo 
tlpth 
l•watuba 
Divlo• f•stor~ 
Siri r! 

~!ti M 
S1o CristovatJ 
Ita~mng1 

Eshnclt 
Slnh Luzia 
isplrito Sznto 
~flUI 

iih Cristin! 
IU~Iünint~a 

~rt!I~·Sõrt;o do S, Franc I scq 
Fro:ria 
Yll• rou 
Parto d1 foi ha 
lrtJo 6randr 

~!ilt·StrUo dt ltib~hni 
lhb1ilni 
M.s. 'u Dare& 

698 
1.m 
3.0b7 

1.962 
3.272 
1.331 
1.m 

6.m 
849 
937 

2.6t8 

712 

1.599 

3.261 
1.2-49 
1.193 

819 

4.083 
3.308 
m 

4arw.t-S~r!to Sul 3.m 
l111rto '~· . z.~~~ 

708 
548 

!.17 tÍ 
2.706 

l.il9 
2.574 
1.401 
2. 009 

,,216 
ó'2 
871 

2.232 

917 

2.m 
919 
861 
é09 

2.490 
t.m 
m 

2.719 
1,369 

-70S 
150 
260 
361 

1.469 
m 
66 

436 

88 

682 

812 
270 
332 
210 

940 
1.2~i 

13 
85 

261 
m 

202 
146 
208 
311 

m 
109 
l03 
m 

64 

262 
m 
99 
30 

313 
303 
70 

533 
315 

22 
44 
m 
230 

407 
63 
33 

209 

74 

m 
128 
« 
63 

:07 
167 
40 

·743 
21 

·m 
·528 

117 
26 

·70 
·149 

m 

m 
9 

16! 
117 

m 
820 

·707 
••1• 136 H 
~hchro cs2 •492 •17 
~.,.. • 5 16 'ó 
t 7 4 JS 
llpot l41 33 51 77 -·····--
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1882 ,~ vcrhcao tert11 1 ------····--
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do al forri•a 

---·--· -··-----... -- olqratorto 
.- i ------· lcl -'•J/ti~ 015 ------------------~ r•" -···-····· 

~r;c•i• 
s;~t~ P.ou 
s-e erro 
Í'~tü ~tifO 
izrvlt 
w•nJelru 
Nachlielo 
~ou rio 
C; feia 
JJp~ratcbl 
Oi'linl Putora 

SIO triitOYiO 
lliporillqi 
Eitml• 
SUh luzia 
E!;lrlto Sinto 
fim 
Ylh Cristina 
ihldnlnhi 

PrG~rh · 

'11• •m 
Ptrto di Fo!h1 

ktllltSgrha dt 1 tabahna 

lltb&Jtn• 
*·6• di~ Dorts 

~ 

13.333 11.3J1 

442 

708 
548 

1.176 
2.706 

G 
1.719 
2.m 
1.401 
2.m 

m 
871 

2.232 

624 

917 

2.449 

'179 
!61 
609 

2.490 

1.939 
m 

2.719 

348 

484 
429 

1.140 
1.068 
1. 221· 
1.3~6 
2.m 

974 
1.922 

s.m 

725 
836 

2.103 

602 

2.m 

903 
796 
466 

1.800 

1.364 
436 

2.387 

l&!trto au 
~ 1.368 ~~ 

2.022 

94 

224 
l19 
3ó 

1.638 
·1.221 

m 
m 
427 
137 

177 

·73 
35 

129 

22 

76 
65 

143 

690 

332 

21 

71 

17 ·3 

43 72 
47 2 

1lh -m 
·212 1.674 
1as -1.m 
152 20 
m -ao 
5' 139 

114 ·57 

50 ·176 
25 -20 

124 ·82 

40 -36 

84 -~ 

163 

34 
97 
32 

107 

82 
25 

34 

8 

·20 
·65 

29 

348 
27 

1 

109 
70 
72 
m 
m 
181 
124 
233 
ao 

219 

" 30 
87 

18 

31 

m 

62 
33 
82 

208 

m 
63 

85 

12 

:"1°1• 540 
~ltf.lo 482 W !2 58 26 
Ctapo, 337 241 96 14 154 47 
litto Dhs • 32 317 21S -----------------....._ s -------- 1 ftt] I -- --------· 238 • ··~ Ot.t --···--·---------------·--· 505 J ,320 -----··· 
....... 26.287 22.782 J, -------------· 

.._ -----... ...... _ ---------
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~C F: ~c;f'AVl1~ " ., Jr fi '1í: ·" 
jRl ·-··-··· --~--------~-------····--········· · ··---------·-------··· · ----_ .... -

t973 1t tm JSD2 a .;m ........ -
~rll .,,:6•• SrH!l Fundo C;wrou lu:•l ~rHII Onerou Tot.t 

E une! p. ~!J,VI'" 
~ ------------------------·-···-··········---------·-·-. . -··-··· ----·· . ••• me .,... .. .- m to m m 661 m 
/~ [lll!' 19 27 46 33 47 80 

N~IJI o 22 63 109 jllll io•• n ~6 

~l(f· 6 10 ~8 44 58 12 70 
,.J,JtiO 80 7~ m 24 u 72 

~··· 
J>'lll 222 8 2l0 -117 293 176 
•11 11r11 131 2 m ,I • 

~~t"''c o o ~ 56 121 ~ 181 
Lilff' 126 1$ 201 124 ~ 124 
~t!l ' 13 22 162 71 233 
'filllt~~~ 4 95 91 19 61 80 Ji•l'' Pl!ltr' 
!trlrf 

flll:lll 
236 JS 136 407 124 9~ 219 

~~ trfiiOYIO 
I 62 63 37 16 ~3 • 

lb:1'IDI' 4 29 33 1 29 30 
~lit11 176 • 31 2 209 ~· 33 87 
ltll Lllth 
úpl~ !10!0 o • 4 24 28 11 7 !9 
1'11 
J;t1 ~rls!lu 
::tJ;II,In~• 55 19 74 21 10 31 

!:Wt.Strt!o d~ S. Fmcisco 90 145 m 60 117 m 
~:~~11 ~5 73 128 18 44 62 
/lh ..,VI 19 25 44 24 9 3J 
;lfto t1 foi h• 16 47 63 18 .. 12 
hlt Etinje 

~dl? ,, !h~1!õ~i 123 30 40 193 20~ 2 2C8 
~~~~~li: i 

105 18 1~ 143 2 m ~i. lls&or,. 
18 22 40 b3 o 63 

tt~ rU .~. 
911 173 269 3~ 'o s~ 

ll;irto 
~Is 68 78 146 7 12 
~~hiO 
l~r~ 

6 8J 89 
'-t-s 

~ 12 4 16 " 7 26 
10 8 18 9 l8 47 

~ ·-·-- --·--·- -----·------ --- ----·--·------------- 1011 7~ ~3 1m 1m 161 1947 -....... -.. -------- ------·--------------------- --··----------------
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liAS C f r ES' •' -······--11 TDT,,L .,; •~·il C!'óll ··-············ 

Jlolcl~q~~---------···· -·····- ••· , C~S. YIIIV, lOTt.l 

~r· l •! l. 930 4 2;,··----------... . 
:::.;-- 63 ' 120 a. !~i 6.~u ----~·.;-;;······-;;;-·-~~~;;······ 
Jlt!l ~te 176 5 2 
.... 1ft~ lU 172 183 
,.. 116 m 211 
51111 ,.,r, 122 23e 

! m 416 1so 
~· 799 
w;JtJrlrll 37~ 461 936 629 

I• 47• • 772 ~w• . • ~o5 9eo 
,..,lo 447 ~H 'ii!B 847 

1 m 7 1o4 
CHr' 79 1.m J.2so 
ll!f!lbiCI 464 4c6 9~1) 
llrlU Pular• 6BS 647 1 33 704 
l!tltl ' 5 L 002 

&lLM 
111 Crlftmo 
lti,OrL111 
[I!Jldl 
1111; Lu:h 
!qirJto S;nto ,.., 
f.l1 Cristln• 
IU!duln~ 

hiM!•ho do S. Francisco 
Pn,rà 
ftlc tt; 
Prt: l1 F:lh1 
~Jo &nndt 

btlt-Strho de r hó~hni! 
l~lillliJ 
I,S, lu Doru 

• 

1.828 
m 
280 
m 

614 

127 
602 
12, 

926 
271 
211 
m 
115 
133 

1.967 l.m 
36o m 
m m 
m 1.24o 

• 

o84 1.ns 

m 1.m 
m m 
m m 
1s1 m 

776 1.5~3 
611 1.213 
m 29o 

995 
29Z 
237 
201 

90 
m 

20, 
308 

3.472 
!Só 
443 

1.211 

1.232 

1.261 
m 
m 
m 

1.414 
1.148 

2h6 

1.833 
,31 
419 
3SZ 

19B 
303 

40 
47 
m 
48 
94 

227 
247 
204 
267 

260 
111 
81 
21 

47 

158 
70 .. 
tO 

22 

72 
'4 
18 

68 
29 
19 
10 

7 
3 

1 
11 
J' 
16 
39 
57 

'' 42 
66 

m 
m 
7'9 
836 
980 
9SB 

Lm 
950 

1.m 

63 3.795 
22 719 
u m 
8 1.240 

19 1.293 

38 1.477 
zo m 
H m 
4 m 

17 1.503 
11 1.213 
6 290 

20 
3 

10 

' 
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2 

1,921 
m 
m 
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308 
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~ --·----------···----····------------· · w.a:ulU 3.98~ ?.m 1.m m m a.m 

wauJu 81 ~7 34 7 4 183 
sut• Jicsa 
s:~terr~ 170 92 61 30 u 318 
suto AH111 121 6S 3S u 2 238 
~rui• 420 213 111 39 10 799 
uuajflfU m 200 148 8' 10 al& 
~iit~utlo S15 264 150 36 15 '180 
~curto m 230 1ó~ ~1 28 988 
&~plla '754 361 303 11s a 1.m 
~·w•tt•ba m 293 1ss SJ 15 m 
Dlvlna P.stora b35 3~4 m 93 lS 1.335 
Siri ri 

ft.!b Sul 
51.0 triltOViO 
ltapmnqa 
Estanch 
Stnh Luzh 
Espirlto S,;nto 
Arm 
Vlla Crl~lln• 
lhbala.,lnh 

AQrr;h·Strtl9 dQ S. fr•nchco 
Prcprh 
VIla •m 
ro~to di folha 
frtJo Bran~t 

lirtsttSvrh~ dr lhhim 
lttbd&QI • 
r.s, du Cores 

krrsttS,rho Sul 
Liitrto 
~ala 
Rhtbla 
Btrv 
Cupos 
Sla10 Diu 

• 

1.732 
308 
238 
m 

m 
313 
m 
m 

748 
603 
145 

947 
291 
211 
1E4 

114 
157 

885 
153 
130 
288 

m 
158 
143 
54 

m 
291 

84 

(~4 

121 
m 
107 

37 
74 

698 
163 
102 
210 

223 

m 
!t 

101 
42 

250 
702 

48 

334 
107 
~9 

62 
. 
39 
~7 

287 
71 
40 
82 

94 

48 
27 
24 
17 

n 
68 

' 
124 

37 
37 
29 

i 
13 

193 3.m 
24 719 
28 ,33 
69 1.240 

72 1.298 

'9 1.477 
21 m 
21 m 
u . m 

n 1.~03 

49 1.213 
4 290 

62 1.921 
17 363 
a m 
n m 

7 20& 
7 308 
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!~o IPE 
~TRICULA CC r;SCRAVOS l SB? 

OFJ S.:i~O E RES WEI~C I A • .., 
f'FI 

• 

----·----~----·- ·--- --------------·------.--.. - -----------------------------------~·uc!rf~/llr;lbll rroflu:o RtsldOnch 
119r1C11l1 tr t lo li Jorn~ l;ho urbar..a ru,.l --·-------------------------· ·---------·-----·------ --- ------·--··-- - ---. 

~!Jngql bL 7.60~ m 109 671 7,,09 
Ancd~ 61 m 7 122 61 S:ntl f.~U 
Secorr' 283 • 30 o 6 312 Slnto An ro 223 n o 14 224 ftlrul• 640 72 67 1H m Lirlnh!rn SGO 6 30 120 716 RJ~thutlo 975 ~ o 22 vsa Rmrlo 948 40 o 116 872 C1pela 1.~21 31 o 67 1.485 J1puntub1 931 18 1 2~ 930 Divlni P~ston 1.218 113 4 40 t.m SJrir1 

att• Sul 3.318 268 209 249 U46 
~~o Criitov1o 617 99 3 48 671 
It•por~~o• 483 " o 19 m 
fsto~ncia 944 · fO 206 169 1.071 
S.ata Luzil 
Elp1rito Santo • 

Ar.ua 
Vlh Cristina 
lh~•h~inba 1.274 24 o 13 1.28~ 

@!!:r:tt:21·tao do S. fm•ts&!! 1.244 m o 1~ 1.319 
FrDpril 531 84 o 93 m • 
flla M6va 383 123 o 35 476 
PC!"to d1 Folh1 m 26 o 30 321 
frtJo irandt 

hrutK-§trt•o ~~ l~iblliQi • 89 1.498 4 1 1.414 
ltabilana 1.209 s 1 '3 1.160 
1.1. du Dorn m 1 o 36 m 

bruh-Scrtto Syl 1.722 97 34 104 1.817 
LJvuto 520 43 o n m 
loquia m 3 o 7 441 
Rilch1o 349 48 o 15 382 
ltru 
Cupa1 137 15 190 
Eiaao Dias 271 3 34 33 m 

----- -'------------------------------···-···-----------··------------------------Tal( 
"·387 1.067 3Sl 1.271 U.604 ----- .. ---·------------------------- ------------ ··------------
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(lN O 

Estr·anyc11 roli) ... ,. 

- ------------------·--------------------- -
V<:llor 
cm contos 

Pre~;o -indice 
1 ~119"" 100 ----------------------------------------------------~----- 2'525 , o o J. 5, 60 16 .18e:•, 90 

1009 H390 24 71,00 16,80 14, 70A, 3 :": 

1891 
334o,oo 21,so 15 . "134 , ae 

1992 4188 '00 .30' 80 13 . 597' 40 
1893 7087 '00 32' 90 21 . 541, o:. 
1894 10365,00 31 , 90 33 .119 , 12 
1895 6735' 00 30' 20 22 . 301 '32 
1896 7827. 00 38' 60 20. 27 7 • 20 
1897 6007,00 45,80 13 . 115 , 72 
1898 12180,00 48,30 25 . 217 , 39 
1899 7933,00 . 47,40 16.736,29 
1900 9017,00 41,10 21.9:::9,17 
1901 6866,00 33,80 20 . 313,61 
1902 5709,00 31,20 18.298,08 
1903 6762,00 31 ,80 21.264,15 
1904 6206, 00 33,70 18.415,43 
1905 6596,00 30,20 21.841,06 
1906 6239,00 36,80 16.953,80 
1907 6216,00 34,90 17.810,8<;1 
1908 6189,00 35,70 17.336,13 
1909 6482,00 33,90 19.120,94 
1910 7506,00 31,50 23.828,57 
1911 5943,00 35 ,10 16.931.62 
1912 7505' 00 37 ' 90 19. 802 . 11 
1913 7917,00 37,20 21.282 , 26 
1914 5357,00 35,10 15.262,11 
1915 12440, 00 50,00 24 . 880,00 
1916 11940,00 52,70 22.656,55 
19~7 15086,00 63,90 23.608,76 
1918 22027,00 75,90, 29.021,08 
1919 21335 ,00 100,00 2!.335,00 
1920 19418,00 109,80 17.684,88 
1921 17687 .00 92,60 19.100,43 
1922 20387 ,oo 89,20 22 . 855,38 
1923 43004. 00 120' 50 35.687.97 
11924 39758,00 148,40 26.791,11 
925 1926 39893. 00 160. 20 24. 902' 00 

1927 33682' 00 144.70 23 . 277,13 
~~-- 28914 , o·o 14 7, ao 19 • 562 • 92 

-------------------------------------------------------

• 
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(VJO 
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DOS f'RJNClPAIS 
e:,.. trtlrtgl"'ir'oc;) 
r-él!; i .•• 

f'ROOU1 OS 

___ .. ---- ---·------·------------
Valor ----·----------------
Total 

Ac;ücar Algod~o Tecidos 
• 
de algo.:J~o ----------·----------~-- ------------------------------

2 . 52!> ,1889 1 . 944 196 1890 2.4/1 1 . 444 420 200 ..,. -.qr 189.1 ..... .. ..... ~) 2 . 183 456 119 1892 4.188 2 . 650 595 117 1893 7 . 087 3.447 2.496 53 1B'i'4 10.565 6 . 257 1 . 091 27 189:5 6 . 735 4.787 592 63 1996 7 . 827 6 . 205 755 19 !S97 6.007 4 . 179 868 229 18í'B 12 . 180 9.841 1. 115 355 1899 7 9""..,. 6 . 071 891 205 
. ...."'...:· 

1900 9 . 017 6 . 282 1.571 204 1901 6 . 866 3 . 808 2.269 110 1902 5 . 709 2 . 901 2 . 144 93 1903 6 . 762 3 . 801 2 . 222 1'22 1904 6 . 206 2.717 2 . 694 107 1905 6 . 596 3 . 997 1. 4 70 216 190ó 6 . 239 3.294 1 . 838 330 1907 6 . 216 3 . 644 1 . 589 178 1908 6 . 189 3 : 645 1 . 927 328 1909 6 . 482 3 . 135 1.523 -9., , 4 1910 7. 506 3 . 781 2 . 14e 771 1911 5 . 94:: 3.099 "'4, 1 . 378 ~ -191.2 7 . 505 4 . 151 493 1 . 705 1913 7 . 917 ...,. 4'"'0 922 1 . 900 ·.J. ~ 

1914 5 . 357 2 . 3013 510 1 . 503 1915 12.440 6 . 220 294 ? 84~ - . ~ 1916 1 1. 940 6 . 453 336 2 . 569 1917 1 5 . 096 c;l . 204 310 2 . 646 1918 22 . 027 15 . 646 ::o4 2 . 979 1919 '"'1 ..,.35 14 . 019 935 3 . 119 "" . ...... 1920 
19 . 418 10 . 211 1.476 5 . 041 1921 
1 7.687 8 . 388 856 5 . 578 192.2 
20 . 387 8 . 646 1. 551 7 . 978 1923 
4 3 . 004 22 . 856 5 . 742 10 . 387 1924 
39 . 758 21 . 575 1.959 11 . 800 l92s 

1 . 8 1 4 11. 271 39 . 893 20 . 71ó 1926 
-- 68'"' 17 . 306 534 11.887 1927 ._,).,) . ~ 

10.953 28 . 914 11 . 524 2 . 256 1928 
6.394 30 . 944 16 . 526 1.815 1929 
6 . 3 42 ' 25 . 845 14 . 726 820 

,,_ -------------------------- ------------------------------
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f,..~LLA A.13 
:,L ,GIPE 

!lAS vt: ·r 11m • f"XPORiA~~ClE:S •,. 

I vcolor cm ( r:m CIJE de; r;· 
- '"IS) 

~---------------~--------·----
..... __ 

"erc<êos ~strançeiros ----------
#o:'J 

.................... 
"erc•dos fl•clo~~~::-~~-------------lotai lng:aterr• E.li.A lot•J RJ 

1
' lo h I ----····----------------········-···· B.,HJA S.P•ulo 

1Si4 J.B{'B 548 1.=34 -------s.m ----·-----6,JJ9 -----1. 3~4 • 
JEf~ 96 J0,5A) 

l~h 

!817 995 375 m M12 
JfiB 

<.051 m 147 6.007 • . 
15~ 231 117 7.703. 6.924 
JY.~ 71 40 m 1.m 8.946 1.m 
litl Z33 7 220 6.b33 

hJQ 9.017 

mz m 370 34 
4.817 6i8 6.8~6 4.757 3.651 ms JOO 24 20 324 28 ~. 709 6.6b2 5.790 

1?04 186 1J2 43 6.020 
247 8 6.762 

4.542 
IM 216 70 131 536 6.206 

6.380 ' -690 
Jl 592 6.596 19Có 1 7 6.228 4.981 

1907 71 
719 6.239 32 6.145 5.069 374 31 6.216 ms ' Jf09 1.066 1.000 5.416 2.131 1.141 165 

1910 342 89 
6.482 

117 1.m 4.973 838 227 7.507 
J9!l 
1fl2 172 454 7.333 4.732 1.170 1~8 1.m 
1913 256 7.66'1 4·.365 1.285 240 7.918 
1914 323 18 m 5.034 3.281 673 268 5.357 
1fl5 m 48 453 26.262 5.628 1.462 1.833 
1916 749 20 692 !1.1'?1 5.327 1.773 1.3'5 1U40 
1917 744 6 689 u.m 6.m 1.828 2.550 15.056 
1911 374 363 21.653 1.m z.m 7.697 22.027 • 

ltlt 634 ~o ~67 20.701 7.236 2.769 6.496 21.m 

1920 m · 66 m 18.147 1.451 2.200 ~.m n.m 
!9Zl 657 41 ~44 ... c .. c 7.!42 !.lCS 3.117 17.687 ., . .., • 

• 
1922 
1923 
1924 • 

1925 929 11 831 38.865 J8.274 4.ssg 5.832 39.894 
• -·--· -- - ·-. 

- ·-- --------

• 
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1~.051 17:.7oo 
1 !Jl . 81'..11) 
146.300 
196.9110 
'"'''6 8 .......... • (lQ 

169.400 
1'"'- ..., o .::. .,: ....... f.) 

145.~00 
119. 90(1 
141.900 
1 62.800 
::16 . 70G 
108. ~350 
112.200 
125.400 
168.300 
122.100 

97 . 570 
174 . 900 
159 . 500 
176.000 
132.000 
154.000 
146 . 300 
165.000 

216.625 
235 . 000 

44.330 
30.830 
40.590 
60.72ü 
20 . 390 
51.590 
'31. 570 
19.390 
35 . 640 
37 . 400 
68.420 
~8 . 520 
35.090 
31.240 
34 . 980 
52.800 
34 . 430 
25.520 
40.700 

•49 . 830 
39 . 490 

• 41 . 580 
46.420 
38.940 
45 . 540 

5.412 
4.367 
4.136 
5 . 973 
4.542 
1.881 
., ~'0 .L • .... ~~ 

4.884 
2 . 575 
3.300 
3.696 
1.485 
3 . 113 
3.047 
1 . 782 
1.507 
2 . 024 

• 

312 .. 323 
35:.::.975 
190.125 
1G'8 . 558 
197 . 730 
278 . 850 

331.750 
-o-- ,7 ., 
..:> ~ - -· 
--- -q6 ...;:,~- . .,::. 
357 . 88""' 
397.092 
400 . 333 
453 . 939 
481.52~ 
516.4~0 

695 . ~62 
727.679 
860 . 452 
852 . 542 
862.31'2 
922.224 
749.90'2 
935.549 
839 . 186 
941 . 999 
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(ra tan,l Ira canlcc) ~;;~~ l nOJtt dr ·;:;···----·----···-·~ 
w Pre~c; Dt~; ''•;a I!J;Ja 

lllt l •rtJs 1 Hlor~io ,,,,.~ 1~,~ ----·----------·-·----------------------------------.... ···-·· .10:~. ~UH 14 .J;~6 l3b ··-~·- ····--;~ 
;llC" .13::>.900 l."l.IJ(IO 130 
J!l~''

1 

Hl4 . 9CJ.:: "13 . ':"~67 234 ;~ 
jl;!9! ~ 6.1 • 072 4:) . 562 ...... 8J. _.c; 

0.., 31 
1H9l .lO~t. 962 11) . ":145 390 ..,...,. 
JD 1 :;,:: • 3 98 '! 8 . 7 t, 7 320 3~ 
J3t:9

9
; 16~L ~30 44. 480 272 :50 

: 096 1 ;·2 . oe6 44. 95o 
260 39 t997 12'7. 71.2 39 . . 3~5 308 4,::, 

1595 .1 '26 · 484 46 . 823 386 
48 te99 50.~'68 20.911 416 47 

1~00 9:2.188 36.687 ~-98 41 
1901 187.166 3:2 . 445 173 34 
190~ 136 . 757 19 . 003 139 31 
190-' 21.889 4 . 032 184 32 
J901J 7 . 861 1 . 769 225 3 4 
1905 37 . 747 6.375 169 30 
J90b 84 . 948 9 . 163 108 37 
1907 12.858 2 . 149 167 35 
1908 31 . 577 4. 884 155 36 
1909 68 . 483 10 . 707 156 3 4 
1910 50 . 824 10 . 605 180 32 
1911 36 . 208 6 . 132 169 35 
1912 4. 772 841 176 38 
19.13 5 . 371 974 181 37 
1914 31.875 6 . 774 213 35 
1913 59. 170 14 . 484 2 4 5 50 
l916 54 . 438 25 . 9ó7 477 5:::: 1
9!7 138 . 159 72 . 923 528 6 4 

l9la .1:15 . 634 100 . 612 870 7 6 191
9 69. 429 57 . 630 830 100 192
" 109 . 149 105 . 831 970 110 

-·-·-··--
9~. ,;;~--·--·------

10;.619 872 
774 201.~42 l.~aa 

147.9~9 9!4 
123 .237 1 . 185 15:-.s-, .. 

- ... 1. 003 
147. 283 901 
116 .l't51 674 
85.804 672 

101.083 799 
IJ4.1J.6 878 
89 . 263 968 
95 . 991 513 
60 . 907 445 
12.679 579 
~·-249 668 

21 . 1c)9 559 
24 . 899 293 

6 . 158 479 
13 . 681 433 
31.584 é61 
33.667 572 
17.470 482 
2.219 465 
2 . 618 <187 

!9 . 299 605 
28 . 968 490 

905 
826 

1.146 

1921 
172 . 094 94 . 169 547 93 

1922 457 89 !29. 203 
lC>-.., ~52 . 112 115 . 249 1 17 . 762 '"~· 1 926 1 2 1 

49 . 27;:: 
114 . 121 
1'32 . 559 

57 . 630 
96 . 385 

10!..694 

830 
883 
591 
5!2 
769 
592 
443 

192~ 53 . !75 !. 4 1.903 148 4("> 
., 878 20 • ).._ l9(S 34 . 466 30 . 276 7lO 

160 
1.409 

19~6 3 . 182 2 . 258 145 5 . 982 
19:>... 17 . 169 8 . 656 504 17.651 

, 5 - 8 1 48 19:18 48.461 2ó . 088 ~~ 
1 4 8 14

.065 

348 

19~ 30 . 037 20. 831 694 ! 56 5 . 781 
............ 14 . 879 9 . 030 607 - ------------------~---------------------------------~-------
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·~of.l C em 'l:.on • > C ~m con tos) r-nccos VALOR 

---- ------------------ OEFlACTCNA~a 
---- ---------- ~I ~ --------,... ... ··'.... 24 . 424 1. rr44 . ------------

leB9 1:.os1 1. 444 ~; 12.462 
lllc;ll 22. 012 2. 183 22 El. !19 5 
1691 16.473 2.6")0 .... 1 10 · 133 

~ ~· 8 . 604 

lt~:; 16.839 ;::.ç , 4ll7 33 10 . 477 
30.695 6 . 527 32 ~o 

46 1094 - • 1 
37. 622 4. 787 .,.0 15 8"' 1 J89~ ~ • ., 

1~6 29 . 114 6.205 39 16.075 
c• 20 . 037 4 179 46 

JB97 • 9.124 
1896 39 . 453 9 . 841 48 20 . 375 
1599 19.359 6.071 47 12.8ü8 
19')0 23.710 6 . 282 41 15. ~85 
l~l 29.313 3 . 808 34 11.266 
1~2 32.353 2.901 31 9.298 
1903 19.633 ::.801 J2 11.953 
1904 15.961 2 . 717 34 8.062 
1'705 24.261 3 . 997 30 13.235 
1906 29 . 765 3.294 37 8.951 
1907 22.336 3 . 644 35 10 . 441 
1~8 25.455 3.645 36 10 . 210 
1909 19.540 3 . 135 34 9.248 
1910 25 . 726 '3. 781 32 12.003 
1911 24.658 3.089 35 8.801 
1912 18.426 4 . 151 38 10.953 
1913 16.219 3.420 37 9.194 
1914 13 . 545 2.308 35 6 . 575 
1915 • 29.814 6 . 220 50 12.440 
1916 17 . 562 6. 453 53 12.245 
1917 28.041 9 . 204 64 . 14.404 
1918 34 . 753 15.646 76 20.614 
19

19 26 . 706 14.019 100 14.019 
l92o 14.625 10.211 110 9 . 300 
~921 19·. 762 8 . 388 93. 9 . 058 9~ 44.641 8.646 89 ' 9.693 
1923 3o o?- ..,.., 8"'6 121 18.968 19? . • .;:, '" • .., 

1 '
4 

22 665 21 . 575 148 14.538 
925 • ~ 1:2.931 

l926 28.869 20.716 160 
1927 27. 587 17 . 306 145 1;: ;;~ 
1ç28 22 . 390 11 . 524 148 

9 l 2 148 11.15 9:?ç 29. 787 16 . 5 .6 4"'8 
156 9 . .... ' ',,, 21 . 352 14.726 ~ ---------- ------------- -------------------------------------
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, ...... ----·- GJ•nt ' dtde \'ilor lr.dltl! de Valor Prtço ~;;~~---

(ea ton.) . (et conter) PrPços DPflacionado Otfhclon•do 

------------------------------- (el cil·réls) ------------- ------------------------------------ --·-·-------·· 588 196 J.6 1. 256 
1~9 1.917 420 J7 2 . 500 o 1 . 304 
:89~ 1 - 518 456 22 2 . 121 1. 463 
!8'1 1. 450 595 31 1. 932 409 
1892 " . 719 2 . 496 3:'".·. ' . , 7 . 587 4 . 146 
111· L 830 1 . 091 32 :>: . 4?0 ~4 - - 3 . 173 
1<>' 1 . 079 592 30 1 . 960 .., B'l" --935 
:a'i~ 668 755 39 1. 956 1. 493 
1897 J . 319 868 46 1.895 1.447 
1898 1.310 1.115 48 2.308 2 . 461 
1899 938 891 4 7 1. 880 1. 012 
1900 1.857 1.571 41 3 . 822 !.045 

2.1";7 

1901 3 . 657 2 . 269 34 6 . 713 1.454 
1902 4 . 616 2.144 31 6 . 872 2 . 132 
1903 3.223 2 . 222 32 6 . 987 3 . 145 
1904 2. 895 2 . 694 34 4. 362 1. 507 
1905 3 . 176 1.470 30 6.086 1.916 
190ó 3 . 320 1. 838 37 4 . 318 l. 301 
190i 2.397 1.589 35 5 . 521 2 . 304 
1908 3 . 580 1 . 927 36 4. 266 1. 192 
1909 2 . 046 1. 523 34 6 . 336 3. 097 
1910 2 . 001 2.148 32 1.717 858 
1911 598 541 35 1. 405 2. 349 
1912 ó99 4·93 38 2 . 433 3 . 480 
1913 1. 432 922 37 1. 371 957 
19

l 4 714 510 35 838 1.173 
1'115 
1'11ó 356 294 50 6 72 1 . 888 
1917 169 336 53 588 3. 481 
1918 152 310 64 476 3 . 130 

i~6 !~~ ~~~ 16~ :~; ; : ~;; 
1'121 770 1.476 110 1.344 1.746 
19<2 794 856 93 924 1.164 
l'f2 88 89 1 . 739 1 . 963 
1 3 6 1. 551 4.184 
921 1.139 5 . 742 121 4.765 

192s 508 1. 959 148 1. 320 2 • 599 
19<6 526 1.814 160 1.132 2 - 153 
1927 126 534 145 369 2 • 929 

!'~<e 1 . 315 2 . 256 148 L 526 1.161 
~~9 744 1. 815 148 1.226 1.647 

,, 469 6 525 1. .L19 
,,....__ 820 15 ----- ---------- ------------------------------

• 
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·OS9 
;890 
t991 
·99:! 
• 4 

!89J 
Jf94 
JS95 
JB96 
!597 
JBIIB 
JS99 
)'100 
1901 
1902 
!903 
1904 
!905 
J90ó 
Jm 
1908 
~ 90':1 • 
1'110 

.1.51 
1~8 

97 
36 
13 
30 
91 

114 
221 

200 
119 
.1 17 

53 
27 
63 
19 

229 
355 

• 

17 
22 
31 

30 
39 
46 
48 
47 
41 
34 
31 
32 
34 
30 
37 
35 
36 

1 . 190 
553 
380 
161 

85 
209 

49 
500 
735 
432 
4·96 
325 
266 
384 
641 

1 . 093 
484 
940 

2 . 218 
2 . 274 
4.375 

8.627 
15.375 
25.325 

::i . 370 
930 

1 .830 
223 

3.937 
6.391 
6.007 
1.660 
3.4:::!6 
3.644 
3.14S 
3. 771) 
4.553 
1.943 
2.238 
3.258 
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rcu:~ A.::o 
T~-'" 
~f6;PE 
~~Tl~O DAS EXFORTAÇOES DE TECIDOS DE ALGUUnO FEITAS POR ARACAJU ~· 

lo .. em Centos de Reis) 
(V<! I 

------------------------------------ ---,-----------·--·------·----·------------ Strçipe Ar~caju D E S T I 11 O S ~ 
Total Tolt1l R1o de Jin Sal .i • S. Paulo Perna,buco Pir~n~ Rio Gr.Jul _____ ..... -----------·------------------------·-----------·--- ----------------

U!2 170~,00 903,00 Gil, 00 15,00 ló,OO 152,00 20,00 69,00 
1913 1900,00 m,oo 620,00 24,00 3S,OO 127,00 3,00 8o,oo 
19:4 
1~15 2840,00 1311,00 b~i,OO !40,00 63,00 281,00 15,00 165,00 
1916 
1m 2640,00 950,00 597,00 111,00 17 ,oo 197,00 2,00 20,00 
ma 2979,00 me,oo 972,00 239,00 7,00 360,00 0,00 o,oo 
1919 3!!9,00 !643,00 1023,00 288,00 56,00 218,00 28,00 30,00 
1920 
1921 
1922 7978,00 422:,oo 2142,00 790,00 505,00 729,00 31,00 25,00 
1m 10387,00 5m,oo 2819,00 807,00 820,00 655,00 H,OO 187,00 
19i4 11800 ,oo ~044. CO 

• 
3SQ9100 569,00 598,00 m,oo 24,00 426,00 

1925 11271,00 56(4,00 2635,00 677,00 ól7 ,oo 13~7,00 9,00 349,00 
1i26 uee; .~o 5725,00 2e68,00 100l,OD 614,00 s9:>,ro 3ó,CO 311,00 
!•ti 10953,00 sm,co 2322,00 me,oo scs,oc 9H1CO ~.oc 461,00 
1923 63941CO 377J ,00 1Z3é,OO 760,00 ~09,00 33l1CO 32,00 •oJ,OO 
n:v 6342,00 3Sf.7100 1566,~0 652,00 587,00 !$9,CO 248,00 ~5,00 

------.. ----·--- --·-·------· ·-------

• 

• 
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-----1ea9 
1890 
1B'i'1 
1892 
1893 
J894 
J903 
Jc;'04 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
!922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
ma 
1929 

---·· 

• 

rmpor-tar;~es 
Di 1'"1;1 t as:; 

T n· pu r i:e~~;be~ 
por- cabotagem 

~lerc<tdc:w1 êUI 
~1ilc 1r.mc<is 

lotaJ 

-------------------·----- ------------·--··-----------

854 
1.162 
.., ->o J 
~. ; .. 

896 
989 

1.196 
1.059 
1. 333 
1.366 
2.246 
2.296 
3.161 
3.428 
2 . 070 

686 

1.609 
646 
776 

3.470 
4.145 
3 .472 
S . 718 
6.779 
7.288 

1.451 
2 . 720 
3 . 350 

1. 481, 
1.566 
1.061 
2 . 982 
2 . 870 
3.013 
3 .125 
4.505 
4. 511 
5.511 
5.432 

16.965 
20 . 883 
30.258 
41.975 
40.351 
39.461 
37.638 
39 . 349 
34.075 

6.304 

2 . 30:; 
3 .88:2 
~). 551 

2 . 377 
2 . 5"5., 
2 .., ... .., . -.... , 
4.041 
4. 203 
4 . 379 
5.371 
6 . 801 
.., 67.., 
I ' ,L. 

8.939 
7.502 

6 . 990 

18.574 
21.529 
31.034 
45.445 
44.496 
42.933 
46.356 
46.128 
41.363 

-------------------------... _,____ --------------------------
• 

• 
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NOTAS 

• 

1. Forll~o: v.,tor Ttll.tll - l0!.\2-~i:: e 186(r-6J, 186::'-6::: a 
e64-f.l5 • 18~~-67 '" l(~~,~-01): RP I" l · ~,r lr:J J>J.mwd. IJ Dum,o (doe:. r: i t .). 
1efJJ-6~- l)bti~o ,,tr~\~G du zorn'7' dnz v~Jores jas r •port<';e:l~"iõ de 
1 r e .d{'Od o. 18u5 66- DIJtldcJ ~trãlv(•G dil &oma ctcr\o v.:~Jore:; dao;; 
,L~~~ d • . 

a 0rtac:t~os -e <l•, ucar· P cJlgtJtl;'lo . 1800-EJJ o J Bbl-82 r ala do Fru-
,~~11ntl1 da l'r<?~l.nc.ii" 01..0":. • .1.883. 388~-81) Fâilo!l do Pr!':'siderrt.P. da 
'rovJnc:i<~ 1("1 '-'··' . 1885. 1 884-135 - F l " do Presidonte d.a Pro.tincia 
F~ 02·1896 . 1885-86 - APES GL?L& • 1886-87 - APES G1LY24 • 1887-86 -
1-'611 gC?m do PresidentE do Estado (1900) . 
Men A~uc~r - 1852-53 Q 1883-84 e 1665-86 - Almeida , M.G . S. 
~rgipe . Fundementos de uma Ec:onom1~ Dependente . op. c:it., pag . 
U2· 1884-85 E' 1866-87 a 1887-88 - Mensagem do Pres1 dente do E:
tado ( J. 900) • 

Al god~o - 1056-57 a 1868-69, 1 874-75 a. 187~-77, 1878-79, 
:Freire , Felisbe!o . H.:.stón.a CP. Sergipe , op . cit ., pag . 62. 
1869-70 a 1871-72, 1873-74 ~ 1880-81, 1885-86 a 1 886-87 : Tavares , 
Heitor A. O Algod~o em Sergipe . Ministério da Agricu l tura . Servi~o 
de Plantas Têxteis, s/d . 1872-73 - Relat6r1o do Pres1de~te da Pro
vincla . 02.03 . 1874 . 1661-82 - Fala do Presidente da Provinc:1~. 0 1. 
03 . 1883 . 1882-83 - Fal a do Presidente da Provincia. 02.03 .1884 . 
1883-84 - Fala do Presidente da Provincia. 10.03 . 1885 . 1884-85 -
APES GL·1·. 

2 . Fontes : 1 850-51 a 1860-61, 1862-63 a 1872-73 , 1881-82 
a 1884-85: Almeida , M. G. S . Sergipe . Fundamentos de uma Economia 
Dep~ndente. op . c:it . , pag . !40 . 1873-74 a 1879-80: Relatório PJ.
m~nta Bueno . (doe: . c:it.). 1861-62 : Exportai~es para mercados ~s

trangeiros: Rela~tório do Ministério da Fazenda . 1865 . O valor das 
exporta~Oes para os mercados nac ionais foi obtido subra.indo-s~ do 
tqtal exportado pela Provinc:1a (c:t . Tabela A. 1) o v~lor das expor
ta;~es para os mercados estrangeiros. 1673-74 a 1879-80 : Relatbrio 
Pimenta Bueno (doe . cit.). 1880- 81: Relatório do Presidente da 
Província . 20 . <)2 .1882 . ! 885-86 : F~l.:;. de Presi..d:::-:1te da Porvinc;;.a . 
~-04,1888 . 1886-87 : MPrcados Estrangeiro : Relatório do Ministério 
da Fa::enda. · 1889. o valor das e:{porta~;Oes para cs mercados nac:J.o
nais foi obtido subraJ.ndo-se do total e::portado pela F'rovlncia 
(cf. Tabela A .1) 0 valor da;; exportac;eles para os mercados estran-
911iros . 

3 . Fontes : Brasil - IBGE . Séries Estatisticas Restros
:Ctivas . Rio de ~lane1ro . 1986. Vol. 1. F'ag . 68 . Sergipe- Cf . Ta
lnla A.1 (Anexo Estatistic:o) . Pernambuco- Bahia . SEPLANTEC/CPE. A 
E ser~~o da Bahia na Vida Nacional . la. Etapa: 1850- 1889. Ane~o 
~~~istic:o, Volume 4. salvador . 1978, pag. 37. 8ahia- Bah~a. SE-

EC!CPE. op . cit ., pag. 40 

ttv• . 4. Fontes: Brasil - IBGE. Séries Estatistic:as Retrospec:-
11,1 s. R.1o de Janeiro. 1986 . VCJl 1. pags. 84-85 . Sergipe: Tabela 
S... ~r.exo Estatitico). Pernambuco: Eisenberg, P .L. t'1oderniz a<;:!o 

dan~a . Op. c ~t ., pag . 44. 

• R 1 4 6rJ.'o do Ministério da Fazenda( ~ . Fontes : 1851-5=: e a~ 
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6 . Fonte : _B~asil . Diretoria Geral de Estatistica . Rela
todo anexo ao do M1n1stério dos Negóc1os do Impér1o. de 1875. Re
IatOr.íO e Tr-abalhos estatisticos apresentados ao 11m: e E~:m. Sr. 
Conselhe:Lro Dr . Jo:Xo Al frecfo Correia de Oliveira Ministro e Oecre
Urio de Estado dos Neg6c1os do Império pela Diretar Geral Interi
no Dr. José MarlC:• do Couto em 30 . 04 .1875 . Rio de Janeiro . Typ de 
Pinto , Br-and~o & Comp., 1875. 

7. idem, ibid . 

a. idem. ibid . 

9. Fontes : Boletins de Atualiza~~o da Matricula de Es
cravos de 1873. APES G ... -:raa. 

A constru~~o de uma tabela demonstrando a varia;~o da 
populac;:lro escrc>va da Previne: ia de Sergipe e de suas regiCles, bem 
c~ os componentes dessa var1a~~o , n~o pode ser feita d1retamenta 
CDII os dados apresent.:.dos nos boletins estatistos que atual izavam 
os dados da matricule> c!e escravos de 1873, nas respectivas esta
çb~ fisca1s. Antes é necessário que co~riJamos alguma~ inccr.s:Ls
t~nc:ias verif1cadc>s neles . 
~~ Algumas s~o de fácil aJuste, como por exemplo pequenas 

vergências entre o número de escravas matriculadas em 1973 . e o 
~Cillerc de escravos que esses boletins informam terem ::ado matr.lcu-
attcs · f · · Ad t · t · · d r . • nas respectivas agênc1as 1sca1s. o amos como cr1 er.10 e 
~t!fica~~o, considerar que se_o boletim informa como matriculados 
de 9~nc1a f.1scal um n(1mero ma1ar que o reg1strado pela matricula 
Vr 1673, adicionar essa dl ferenc;a ao número de escravos q1.1e in
lla"~saram no(s) munlcipio(s) da agE?nc::ia fiscal entre 1973 e a data 
lo:letim . Em contrapartida se o número de escravos atribuido pe
tr1d~letim, como matr:Lculados no municipio, fo~ m~nor que o regis
~ na matricula de 187~ adicionamos essa d1feren~a ao número 

8 Sc:r ~ . · d 1 avos saidos do municipio até a data aque e. 
~ae Outro tipo de inconsisténc::ia se deve a erros de c~lculo 
lia bol interpretac;:l(o. Por e:{emplo 0 número de escravos al forrladoli , 
~1 &tim de 

1883 
t nte ao mun1c::ipio de Socorro . Nesse se 

Or11 • ra ere 1 d 187""' 17 'tos " " que foram â 1 torriados desde a matricu a e ~· , escra-
~r•vt1tulo oneroso e 14 a titulo gratuito , por-ém~ no total de 

0 s •lfo i d nu·mero 246 . Provavelmente se trata 
rr a os aparece o 617 
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l cvdnt~ .nrnto d~ loda~ -~ . 
IJI!l :'1 d Cl , r. a r ta e, de> 1 f . de io , ~ n.o as VEritic~d~q · a u~rla r~ais~r·adas no 

~• 'iC:ieP númer·o f ors•3 ve r d;ufr; • rr,· cn t. re I07:S C? 1083 , mesmo 
- s S -~ ' ~c>ncl porque 
6e! :;o.5::;~ da papulaç;;to osc::ro:IVa t L•J_t.H>rnr,s C]liP untre 1873 e 
1S!l ', •o. t r,.·i;l sido alforrj "t l ~ m,_,a r Jcul.:-~dA om 10"/,: no cit.ado 

, ... p.. " .. . ~o1·~"-ue J r 
,.~.~n l ,-efer·entc• ao 111C?srnu mLlnl c l pi r.:> ;_- o. 11 'LI que o bolPtlfn de 
1Bc:• . -s d~: • .Je a mal:r ic:Ltl<;~ ck,· 10.1 :, 

1
11 f t, r ma IJLirJ o n(tm~>t o t.tlt<l l do 

f"r'f" 1 "' · · ._, ai Llu 2"' ,1"' Um t:ip1 co e n ·Cl dl! c.:~•tc:ul . ..:. . 
d C 1 . tl P.:1rec:p r r>r cv·o . tJ ' · 1 t. 

1clpJ.O o a pe ,-:\ , r o·foronl:r,o ... ... r·r1 o no uo o 1m 
~ M~~ram matric ul ados 3.27 2 ecc~a:~sano do 1882 . Nesta so J.nforms 
que le un o 7!i4 escr·avos e ' quo t:nt.rélram nu ntunic:f pio 
•té :i~~r-r1.ado6 201 escravo s , ==~~~~n~~5 • quo ta l ocr-ram ::4b e ""o-
ram Ora esse resul t~d na data d o bolalim ~ . 77J 

cravoEi· ' - ..-. o so chega '"'om e. .., es avos e:,J.stli!ntes. da , .:;. · ~upress .. o , no c,t.lc-ui 11 
dOi escr f . d pa r c,. l.r< de ~ol e~cra·vo \:i al for-d lidos 
rncluimos a re ·erJ. a pai"'cela no cálculo e c ht?gamos ~o n Lrmt>ro de 2: 
574 escravos. 

Para estimar- a varia~~ d . . · .. o a popu l ac;~o e scrava s e rg ipan& 
~ perio~o 1973-82; utJ.l~zamos os dados f o rnec J.dos pe l os bo l etin; 
~tatistJ.cos remet~d~s pelos agente s fazendàri o s ao Pres i den t e da 
provincia através do Inspetor da Fa::enda. Ta is boletJ.ns manuscrl.
tos encontram-se no ArqLtl.vo Públ1co do Esta do de Sergipe (APES ) . 
no fundo G~ (correspondência rece b i da e expe dida pe lo Preside nte 
da ProvincJ.a). Encontramo~ os boletins referentes aos anos de 
1882, 1883, 1884, 1885 e 1886. Tais boletins consisti.:>.m em a tual i 
za~Oes dos dados da matricula de escravos d e 1873, reg istrando o s 
110vimentos da popula<;~o escr.:>vc;~. O seu conteúdo era um q uestioná
rio padr~o que deveria ser preenchido pela autoridade fa::~?ndárJ.a 

l~al informando: número de escravos até o encerramento d a matri
cula [de 1673), e tendo como referência a data do boletim ( no:--
~lmente 30.06 do ano a que se referia o bol~tim) informava-se a 
uguir: número de escravos que entrar-am no municip1o, nt:tmero de 
Hcravos que sair.am do municipio, número de escravos que falece
ru, número de escravos manumitidos -- a titulo gratuJ.to. a titulo 
oneroso e total de manumisseJes. Por fJ.m, o número de escravos 
IXistentes, no municipio, na data lim~te. _ . _ 

Esses boletins estatísticos preecnJ.dos por aL1tor1dades 
fazendérias, em todo 0 Pais, eram agregados e seu~ resultados, re-
~rentes &os anos de 1893, 1884 e 1685 foram publJ.~ados. S . 

A t 1 1 d · -c~avos de 1873 foi real1zada em ergJ.-ma r cu a e e~ • . . 
Pt, como las ,:~g~ncias 1oca1s do M1nistérJ.o da 
~z~da em todo o Pais, pe ~o havia .;~g~ncias do MinistérJ.o da 
~z • Ocorre que em SergJ.pe n d d reali-a~~o da matricula 

enda em t d . i pios quan o .;~ , . ' 
~ ~ o os os mun1c • elhamento humano e mate-
rt11,. algum motivo, provavelmente ~esa~a~LtnJ.cipios foi feita por 
~tn~ia matricula dos escravos de a guner a diferen;a entre o nD
.. ro da de municipio vizinho- Podemo~ ~CL..ll a e 0 número do~ municJ.
Pios e agências que efetivaram a ma r 1 ._~:~0 do Censo De moqràfico 

ser · · d da rea J. "'"'"'"' -elo Im ~l.panos em 1872, qLtan ~ _ m .,4 municip 1 os na Pro':'1ncl.a, 
Por• Pérl.o. Neste vemos que exJ.stl.a ,..,Õ t~ncias locais do Ml.nJ.sté
rt0 :~a matricula foi n~ali::ada po~ a~i.n~~ r-eah::ou a matricu~a dos 
'-tr Fazenda A agénc 1 a de ItabaJ. dP Campos, a agenc1.a de 
l~g,~,."tos do se~ munic1pio e do mL.tnicipJ.O c: do seu municipJ.o' bem 
t o d escravo:. E t,. . r~-
~ d real izou• a matricul~ o s ch~o, a agl!.'nci~ de s "'nc1.a ~ 

'lt2!Qu os munic:ipios de Boqul.m e RH' . t~do mt.tnicipJ.o e t.3mbém dos 
~8~ a matricula dos escravos do ~~c~s após 1882 informam que os 

ta Luzia. 0& boletins estatis J. 618 



tornec t dOS prlc.~ c<tge>ncin dP E<>t1Anc-)c1 , inr.:lu~ O'.:i esr r .. ~o,ns da'~> 
:fC5 d " de s ... n t a LU '.: J.,"' C' nr õ\LI.tl 

cjJ 11da c...• d 1. · · • t;r:>m no l.?fll.'>nt·u dj.9crlnd rh H G\.0 
,oe~ 

0
ç; c:o rrct!pcn ~nrl .es a:a r L•npPctj vi:\!; locA lld.:-rlp:; o"' n•'tmr.ro!.> rt::~-

.... r ~ ~g(.tncla e Esp1 r~to c t ( . · · · 
, .... •P.S "' c , • ~· q 0 anti•JO f Ampinhos) l nclL•!!m 

r,,~ 1 • r...-1 s •• r.a , nov.-m~nb~ ... ~111 ·'i~ 1 ' fi \ ' l ... " • ""~ '-' •C r Lrll nac.;:ir.1 por· 1 cr,, l lr..lo'l rlL'. 
• de t a 1'1esa. r1e Re n di\ d i" C::s tá . 1 f o •1man e . ~ . . , rr c .t urnr:!C:I-!11 os d?rlo•; dll~; es-

p, .. ,; dO "'> mt.•nL~i~~ ..:l!2 d':" EsL~rtCJ~ e l'!'lpirtlo s.,ntn , com .ts rQSJJI?C-
cr•"~ tocall dades_ q ue_ V l. nh<:~on , •"'J reg~dv • m<ls dJ.st:rim.1nando o cor·· ti"' ndl?nte a E~ t .. tn c lc, ~ L ~IJ.._ r j lo S.o~r r l.c; . 
refP0 po:;terlormE>r~t~ a nr i.'l tr· ! c ul a du 1873 t o r <tm c t ' iiH:los o-:; mt.r-

lP105 de Socor:-r·o 1 .... e:.mn.m'Jt· '~o de Ar«c c\J LI 1 e P t • hu&tl o, doumem
~1' de Lar·~nl 21 r~s ( apO~ 188_ ), E~s~$ dRsmPmbran,en lo~ podnr~am 
bf•:~ 0 que Slenes : hamou d e. " migr-a n tm, a dm i ni5tr·.:1 L i vo ", ou • ·J e, 
c:rlbOletinS cstatis ... lcos rc:>g ~ c: Lr-a ri õlm ~ " sa l da" do iln tJ. go mqn .J. c l 
~o doS escravos loca ll.zados no territó r-Io do novo mt.•n~cJ p i o P a 
:

11
trada neste dos C? !õCravos qLte fo:--am ma tr~culados no an t ~go tnun i -

ipiO· Este proced~m~n to' qLte n~o al cera o s resu l t 01d o s f lr. e~l !:. , e m 
~triiiOS de escravos e:{ Is tentes num de"'· r ml. n ado ano, tem a de~van ta-

1!11 de inflar est.:>tistlcC~men te as entrada:. e saldas de e !:.cravns 
~5 municlpios. Outro procedimento seria quando dA cria~~o ~e um 

110vo mL•nlcipio ser abco t1.do do total dos escravos ma trl. C:L\1 a des no 
~t1go municipJ.o o total que s2 ~ncontra no território do novo mu
n1cipio. Com esse procedimento além de s e manter a fidelidade d os 
d~os de escravos existentes em determinado ano. n~o se Jnfl~r~a o 
nü1111ro de escravos que se mudaram de municlp~os, ou seJa n~o se 
criar1a "migrantes administr-ativos". 

Em Sergipe tivemos tanto o caso o abati.mento do nr:•mero 
~ncravos matriculados no antigo munic!pio, em decor-réncia de 
desi!Nbramen to de t:lL•ni.cip~os. caso do munJ.c i pio de Socor-rn, de s
.-brado do de Aracaju, como, ao que tudo indica a anota~~o como 
Hida da antJ.ga estaç~o fistal dos e5õcravos de um munic1pio, ct.ua 
IIOPUlac;~o passou a ser acompanhada por- ur.1a esta~:tto fiscal criro.d.a 
lpós a matr-icula. ca~o de Itabaianinha, com a cr1.ac;~o da eslac;~o 
fiscal de Célmpos~ Porém mais grave que ã cria~~o dos "tliigrilntes 
ltlministr-at:Lvos" foi a "criac;:Co e desaparecimento estatistico" de 
llcravcs . 'No caso de Lagarto. tivemos a cr1ac;:Co estatistJ.ce~ de es
:"•vas, na m~dida em q•..1~ esta est?c;:lto 'fisc.:ll efetuou a. m.a~:-lcula 
Ros •sc:r-avos de seu municlpio e dos escravos dos mun~c:J. p1os de 
itc:h:ra e Soquim e que quando os ·boletins estatistl.cos das auto-

rtdad ' · i "' ~ •• fazendárias dos citados munl.c p~os come~élm a ~n.ormar o 
at!"l de escravos matr1 culados e movimentac;:Co da populac;;::lto eo::.:crava 
~~c,.: data dos boletins, n~o há qualquer abatitnen~o no . tot:'l d~s 
-J Vcs matriculados em Lagarto. seJa por salda adml.~~stratl.va , 
•to 1 0 &batimento direto no total matriculado no r-efer~do mun~c:i
btt.'c:!•sc levou a uma dJ.ston;:Co no total de escra~os exJ.stentes, 
llscr-ev me a uma insaguranc;a nos dados da movimentac;:Clo da popul ac;~o 
~l~,.• dos municip.:.os· de Lagarto, Boquim e R~~ch~o que tentamos 
~ CU diminu· ·ndo oc. dados fornec~dos pelos boletins . 

t:eac lr-, cor-rJ.gJ. "' 1 d d L 
Jttr-as do desmell\bramento do municipio de R~acht.te o o ';; a':".nn-
'a. tivemos u "d • -men+o estati:.t~co de c:-~cravos , vLsto 
1_ , l'la m espar ecl. - . L · 
~f~ bclatim de 1883 referente ao mun1c:ipJ.o de aranJel.ras s2 
.. 1,. 1111 que fo t . ' 1 d - 071 escravos. que entraram 79:S, e.,,,.,. 186:5 fr~m ma rJ.~U60a 

05 l.~tl.ndo na data do bel etim 1390 es-
• ._ O. ,.._ • a eceram ~ • ex ":;a~roJm" do mun.:.ci-
~ t." _,.UIIIente entre os 186:5 escravos que . . . 
'4C:t...~&Vam regist,-ados n:~ a.g~nc:J."' f~sca~l de 

-~lc tostque passaratn ~ sedr 188~ referente ao munic1pio de 
• &n o que o boletJ.m e ~. 619 



matriculados atê o encerramento da matricula 
entraram 

No mesmo período sairam 
faleceram 

~anum1tidos á titulo oneroso e gratuito 

35.187 
8.654 

11.658 
4.753 
3.105 

Existem 24.3:25" 
Podemos ver a d1vergência entre o número dos escravos 

Ntriculados, em 1873 , 32 . 974, e o que o cálculo da Pres::.déncia da 
Prov!ncia atribui aos escravos matr1culados. Tal divergénc~a de
ve-se, em boa parte, a n:11'o observaç~o de cr::.têr::.os un::.formes para 
ac~tabiliza~~o dos escravos em decorrência d~s mudanias admin1s
trativas na Jur1sdi;~es das esta~~es do Ministério da Fazenda, cem 
oq~ todo o c~lculo f::.cou preJudicado. 

10 . Fontes : Boletins de Atualiza~~o da Matricula de Es
cr•vos de 1873. APES G~.,.eoat, G.s.•.s.:s, G.s.coor,r, r::.s.._ .... :s e G ..... ,., ... 

11. idem, ibid. 

12 . Fontes: APES s .s.•.s.•· 

13 . idem, ibid . 

14. idem, ibid. 

tisl•t· 15. Mensc>gens do Presidente do Estado 
oa lO lVa (v~rios anos) . 1910 o Estado de 

• ·1911 , 

à Assembléia Le
Sergipe, Aracaju, 

ti 16 id te do Estado à Assembléia Le-
~·l;~tiva • Mensagens do Pres e~ . - d Algod:11'o Tavares, 

'-UI" A, (vár i os anos) • Algod:lo e Tec1dO=-o ~a A ricul tura . Servi-
~ llt Pl a Al god~o em Sergipe. Min::.stér-::. g 

antas Téxte::.s, s/d . 

17 t do Estado à Assembléia Le
• Mensagens do Presiden e 620 
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l~] o5 ti v a ( ':'"á ~i 0 0 MIO!:. ) • l B?4 _ 
0 ~rlO OfJCl il • d e S~rgipe Ar ~ensag~m ~o Pres J dent~ do Est~d~ . 
~J s~crct~rio Geral d o E~ t· ~d RCaJu , 18 . 09 . 1895 . 1897 - Re l atórlO 
dd - - .. o "">() 09 

!Z· 1899 - Me n sagem do Prn~ · 4 " ' . 189~ . APES PLi bl ica~~es- C~~-
~a poS · O E5tado d e Serg.1po -~.lden te o~ Lst~do Mon ~enhor Ol yrr1p10 
C<UIIrns petor d o TesoLtro , 3 1 ~(18 _1 ra~aJu , .:!·v'"~ . l;ou. 1905 - Re~r~Lór·io 
d:>)7 _ Rel.o>tOr1. o do Jno;pe t o r 19 · 6 • f\FL:.., P1.1blLca~f::1cs - Ciltxa 9 . 
19'- _ ca 1 xa 12 . 1909 _ Rc l t~o Tesour-o , fJ8 . 01. 19ú8. APES Publ l c ·
,ees gues da Costa DOria D; orla apres entado ao Exm . Sr . Dr . Jos• 
Rc.df"l u ... o Tibú rclo F~J. b • • Presldent:<:> do .Estaclo p~lo I r,ç;pt:.>to r-
do Tes~ocum~n ta~~o Serg~l.ro. Bl bl.1o t eca Públ~ca do Estado de Ser
glpe• 14 . 08.19 11. APES ~~na . 1910 - Re l at6r-~o do I n&petor do Te
souro, . ubl .1c a~f::1es - Ca1 xa 10 . 19 1 4 - Rela t ório 
~pre&entado a o Pres .1 den t e do Estado por Antonio Gomes da Cunha Jr . 
, Inspe~or d oO Tesour o em 3 1 . 07 . 191 5 . B.1 b liot e c a Púb l ica do Es t ado 
de serg1pe . ocumentac; ~o Sergipan a . 

18 . Fo~tes : Pernambuco, Alagoas e Pa r a i ba . 1899-191 5 . 
oenslow Jr. • Dav.1d A. Sllgar Pr-oduct i on i n Nor-theac:. t e r n 8 r-azi 1 an 
Cuba, 1B58- 190 B . <i'fi> Tese de Dotltor-amento . Yê!l e Univers it y , 1 974, 
pags •. 9-10 . Per_nambttc o - 1917', 1918 e 1 920 a 1929. Per n.1ci . a. Re 
pitbllca das Us~n.:ls • Um e s tudo de h i stóri a socia l e econdmica do 
Nordeste : 1889-:1930. Rio de Janeiro : Pa z e Terra, 198 7, pa g . 110 . 
Brasil . - 1900-06 e: 1910-29. De Ca r 1 i, Gileno . o ,q(;LIC.:l r na Fo r ma ç:t!J.o 
Económlcê! do Br-asll. Separata do Anuário Açucareiro 193 7 . Rio d e 
Janeiro . I AA, pags. 31, 32 e 37 . Sergipe . cf . tabe la A.16 

19 . Fonte: IBGE . Séries Estatisti cas Retrospectivas . Vo
l ume 1. Rio de Janeiro, 1986 . pags. 8 4-85 . I nd i ce de Pre~os - Vi l 
lellla, A. V. e Suzigan, W. Politica do Go vern o e Cresc imento d a 
Economia Brasile~ra: 188'?- 1945. 2 • edi~~o . Rio de J a noiro , 
IPEA/INPES , 1975, pags . 410:..411. 

20 . Fontes : Men sagens do Pres ide nte do Esta do à Assem
bléia Legislativa (vários anos) . 1908 a 1914 . Ar quivo Epif~nio Dá
rea, Caixa 19 . APES . 

21 . Font~~ = !899 a 1904, 1906 e 19 0 7, 19 1 0 a 191~, 1914 
a 1917 , 1920 a 1 9 2 9 . Tavares, Heitor A. O Algo dt!J.o.em Serg~pe . M.l
nis•e ·. d A . 1 tura Servi~po de Plantas Te x te.1s , s/d . 1905 , 

... r .lo a gr.t::u • 06 C . 19 APE-
1908 e 1909, 1913 Arquivo Epif~nio rea, al.xa • ;::, , 

Sergipe . 
os dados 

22 . Fontes : 1912 e 191~ , _1915, 
1922 a 1929 - Diário Of.lc.lal de 
foram publicados mensalmente). 

1917 ~ 1919 - O Estado de 
Sergipe. Vários n~meros ( 

Fontes= 1891 a 1904 , 1906, 1912 , 1914 a 1918 , 1920 a 
19 23 . Al odt!J.o em Sergipe. r1inis téri o d a 

29 , Tavares, Heitor A. 0 ºT~xteis, s/d. 1890 - Me nsagem d o 
: grlcultura . Servi~o de Planta: . - Legisltiva, 07 . 09 . 1900. 190 5, 
l;esidente do Estado ! Assemb~f~a 

0 
Dórea . caixa 19 . APES . 1 919 . 

w_07 a 1911 , 1913 . Arqt.liVO Epl. E ~~do à Assembléia Legisl a t i va, 
·~~sagem do Presidente do s 
07 • 09 . 1920 . 

.., 1913. 1915 . 
24 . Fontes : 191: ~ Oficial de 

19 ..,.., ~ 1929 - Diô r.lO te) 
4~ g s a lmen . 

foram publicados men 

1917 a 1919 - O Es t ado de 
Sergipe. Vários números ( 
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. 25 . Fontes : 1892 a 18?9 . Mens~qem do Pres~denle do Esla-
à As~emblaia LegJ.slativa, 07.09.1895 . Dt~rio Oflcial de Ser gt

dO Ar <~caJu , 18.09. 1895. 1904 a 1913. ArqLttvo Efll fanio Dória . C.;ll
pe· 9 APES . 19~1 a 1929. rBGE . Sinopsa Estu~i~llca do Estado de ~ 1 · ... - d Br3-l1• 1 pe . Separ a .. a • rem act éscimos do Anuário Es tatistJ.c::o o -5~rg Ano V. 1939- 1940 . f<io de Jant!J.ro, 1942 . s1l • 

• 

• 

• • 

• 

6 2 2 

• 



Fonto~ Pr!mArl~s • 
• 

1. Fontes rl .... nut.c,.. .t tas 

Vice-Pres.tdente da Fundo: Governo, Série : Gabinete de 
Prov!ncia 

G~ (187~} o::z1~ (1877), G21~ (1877), 
( 11 ~ ' ~. ~ ( 18õ 9) lenl, e=z .... (1878), e::z..,.,. (1889> ~ G- .>... '"' 

(1877) . G~ .. ~ 
• 

Fundo: Acorvo Geral 
AG1

01 (1873) . AG~o::z 
(1873-83), AG•o3 

• 

(1865). 
( 1883) ' 

( 1873-75)' 

F .1 C• .J_ 1!)7 

F~O"'"""" 
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A1.urvos f' .. rltt::ulõ\t anc 
"G . 1 )ümer·s; 1 "' o Boast:~" 

• ·• E pi titn to Dt.ri.a" 

2 . Fontes Impressas . 

2 . 1 Documentos Oficiais e s~~i-Oficiais 

Al ~es JúnJ.o':' • . Ttioma:: . Exposic;~c qLte fez do Ex mo. 
ooutor Thoma.- Alves JL1n.1.or . Presidente do !mper~al Instituto 
g1pano de Agr.1.cultura no dia de sua instala~•o. AracaJu . Typ. 
vinClal de Serg.1.pe. 1860 . 

Sr. 
Ser
Pro-

Bahia . Fundaç~o Centro de Pesquisas e Estudos . CPE . A 
Economl.a Baiana de 1850 a 1930: Algumas questbes . Salvador, 1981. 

Bahia . Fundac~o Centro de Pesquisas e Estudos. CPE. A 
Inser~•o da Bahia na EvolLl~~o Nacional . 1• Etapa : 1850-1889 . 5 vo
lumes . Salvador. 1978 . 

Bahia . Funda~~o Centro de Pesquisas e Estudos. CPE . A 
Inserç•o da Bahia na Evolw;:~o Nacional . 2• Etapa: 1890-1930 . Sal
vador, 1980 . 

Brasil . Annexos a~ Relatório do Ministro de Fa::enda Rui 
Barbosa em Janeiro de 1891 . Ane>:o B - A execuc;~o da Lei Torrens na 
Capital Federal. Rio de Janeiro: Imprensa Nac1onal. 1891. 

Brasil . C3mar-a 
!lentos Par=lêlll'entares). 3 
do Co~mêr-c1o . 19!9-1922 . 

dos Deputados . Leg.1.sla~~o Social 
volumes. Rio de Janeiro . Tip. do 

• 

(Doeu
Jornal 

Br-asil . CAPES. Estudos de Desenvolvimento Regional. Ser
gi pe , Rio de Janeiro . EDCAPES, 1959 . 

Brasil. De artamento Nacional da Produc;Ao Vegetal . 
s-o d p Vegetal . Aspectos da Econom.1.co. 
B .e Fomento da Produc;~o . 
ras.Lle.Lra . Rio de Janeiro . Tl.P · Vilas Boas , 1922 . 

Divi
Rllral 

1 de Estatistica. RelatOrl.o Anexo Br-asil . Diretoria Gera 
ao do M .. · do Impé r io, de 1875. RelatOrio e 
l rabalhoinsistério dos Neguc~os Ilm e E>:m . Sr. Conselhe1.ro 

E t t ' · apresentados ao • Dr s a ... s-cJcos . · Mini<=tro e Secretário de E--• Jol:'{o Alf d C eia de Ol~ve~ra . "" "" 
t ado re o orr . elo D.1.retor- Geral Interino Dr. José 
Mart dos NegOcies do Impér.Lo PR'o d~ Janeiro, Typ . de Pinto , Bran-
CI~ a do Couto em 30 . 04 . 1875 • 1 -

0 
& Comp . 1875 . 

. 1 de Estatistica . Relatório apre-
'~t Bra!:i 1. Dirctor~a Gera Lo es. Ministr-o da AgricLI! tllra, 
~~~Ido ao Dr . Ildefonso s~m~esJ 5: Luiz s . de Bulh~es. Diretor 

str ia e Comércio , pelo Dr. 0 624 



E~tatist1c:a. [ re(•, L 
c- " reon l:! 

de> _,,;;tatistl.ca. J <r::!t, 

Brasil . IBGE. Cen . 

0
- . 1950) . Selec;~o dof 

1
., . 110 Do mogr·àtico. Entii'dO c1e Serq1pe 

(01· 1 • rlnt:Jp~üs D.:~dos. F\lu do Janoir·o , 1951. 

'Brasil. · IBGE . Cs t~do d r 

E 
t<~t1st~ca. Sinopsv l:~ l c 

1
, ': ... a r g lp8. Dl!rArte m;;:nt.o EstaduBl 

de 6 ,.,c::c:imo- do AnL\à . . ~" . .c n t~ t: "' riu Cs to.~cJu. N•• ~. (Sep ,r;;~ la, 
com acl"'-=·· 

1
· "' 

041 
~l.O l:.,t~ltl &'tictJ do Br.:vil il ~)no !V - 19:.581. 

Aracc?.JI..I · mprer:'sa , CJ.al, 1940 , ' 
BrasJ.l. lBGE. Sédes Est.atJ ti . . d J . . .a C~& RetroapeLtivss . 3 vo-

lumeS • Rl.O e aneJ.rn, 1986 . 

Brasil: Ml.nistério da Agricultura Ir1dústri~ e Combrcio . 
oiretoria ~eral oe Estatistica. Recenseamento do Brasil . 1920 . Vo
tume IV (2 parte). Tomo Ir, Rio ele Janeiro. Typ. de Estatistic •• 

19:8. 

Brasil . Minist•rio da Agricultura. Indústria e Comércio. 
s~rvic;O de Inspe~~o e Defesa Ag~icolas . QuestJ.onàrjo Sobre as Con
di~~es dos Municipios do Estado de Seroipe. R1o de Janeiro . Typ . 
do Servit;o de Estatistica , 1913 . -

Brasil . Proposta e Relatório apresentados à Assembléia 
Geral Legislativa na segunda sess•o da nona legislatura pelo Mi
nist ro e Secretário d'cstado dos Negócios da Fazenda Visconde de 
Paraná . Rio de Janeiro . Typ . Nacional, 1854 . 

Brasil . Proposta e Relatório do f1inistério da Fa::enda 
apresentada à Assemblé~a Geral Legislativa na terceira sess~a da 
déci ma legislatura . Rio de ~aneiro . Typ. Nacional, 1859 . 

Brasil. Proposta e Relatório do Min~stér~o da Fa::enda 
apresentados à Assembléia Geral na quarta sess~o da décima legis
lat ur a . Rio de Janeiro . Typ . Nacional , 1860 . . 

Brasil . Proposta e Relatório do Minibtério da Faz~nd~ 
apresentados à Assembléia Geral Legislativa na t~rcei~a sess~o da 
décima segunda legislatura . Rio de Janeiro . Typ. Nacional, 1865 . 

B 
.

1 
p~oposta e Relatório apresentados à Assembléia 

ras~ • ' é . t 1 . 1 
Geral Legislativa na prime: ira sess•o da d c1m

6
a ·. quadr a~ eg1s atura 

Pelo Ministro e Secretário de Estado dcs Neg Cl.OS a razenda VJ.s-
cenc:e de It b R. de ,JaneJ.ro . Typ . NacJ.onal, 1869. 

a oray. 10 
. ta e Relat6rJ.o apresentados à Assembléia 

Ger "'l n"' Bras~l . Propos · . - t legislatura pelo 11inistro 
- m - t ~ da décJ.ma quar a e S qu"'r a sess.,.o d Fa--enda Visconde do Rio 
ecretàrio de Estado dos Negócios a -

Branco. Rio de Janeiro . Typ . Nacional, 1872-

R 
1 

tório apresentados à A~sembléia 
G Brasil . Proposta e e-a da décima quinta leg1slatura 
~~al Legislativa na quarta sess•~do dos Negócios da Fa::enda VJ.s
t 0 MJ.nistrc e SecretárJ.O de Es~~ TYP · NacJ.onal, 1875 . 

Orlde ::1 R. R . de JaneJ.ro. o 10 Brancet . 'J.O 
Relatório apresentados 

Brasil . Proposta e 

à Assembléia 
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• 

Bra~~ 1 · Proposta e R~latór1o aprP.scntado5 à Assembl~ia 
Geral Legislatlva na ~erceira ~esE~o de d~•clma oitava 1~gi$latt•ra 
pelo M1n1stro a Secre~ár1o ae Estado dos N~góc1os da Fazenda Vl6-
conde de Paran 2 guá . Rio de Jan~1ro, Typ. Nacional, 1883. 

Brasil . PropoGta e Relatório apresentados à Ass~mbléia 
Geral Legislativa na prime1ra ses~•a da déc1ma no~1 leoi.slatura 
pelo f'linistr<:> e Secn~U>rlo ele Estado dos N::gócios d<'< Fa::c;;,;c!a .José 
Antonio Sara1va . R1o de Janeiro. Impren~a Nacional , 1885. 

Brasil . Proposta e Relatório apresentados à Assembléla 
Geral Legislativa na terceJra ses$~0 da vigés1~a l2gislatura pe!c 
M1nistro e Secretário de Estado dos r~egócios da Fa::enda Jo~o Al-

• fredo Corrà de Oliveira. R1o de Janeiro. Imprensa Nacicndl, 1889. 

Bueno, Francisco AntOnio Pimenta . Relatório 
rência de Tra;ados para Estrada de Ferro na Provinc1a 
apresentado ao Ilm. e E:{m. Sr. Conselheiro Pedro Lui::: 

sobr<=> Prefe
c!e Serg.i.pe 
Per-eira de 
Agricultu

N<?.c i on .:1 1 • 
Souza , M1n1stro e Secretár1o de Estado dos Negócios da 
ra , Comércio e Obras Públicê\s. Rio de Janeiro. Typ. 
1881 . 

• 
CEAG/SE. Diagnóstico da Ind~stria Têxtil do Estado de 

Sergipe . Aracaju, 1979 . 

Coelho e Campos, J , L. Disct1rso pronunicado na sess~o de 
31.07.1886 pelo deputado José L. Coelho e Campos . Rio de Janeiro. 
Imprensa Nacional. 1886 . 

------------ Discursos . Càmara dos Deputados. Discurso 
Pronunciado na Sess~o de 08 . 08 . 1887 por José L. Co~lho e Campos, 
deputado por Serglpe . Rio de Janeiro. Imprensa Nac1onal. 1887. 

------------ Discurso pronLinciado nas sess~es 
e 23.10 . 1888 pelo deputado José L. Coelho e Campos. Rio 
ro. Imprensa Nacional. 1888 

de 
é e 

0~.07. 

Jan'?l-

A i 1 - Collec~~o de Documentos. Rio de Ja-
Congresso gr co a . · · d C 1h R" 

llJe iro. 1878. IntrooLt~;~o e Notas de José Mur~lo eF arvs~ . ol . ~~ de 
artei R .. Barbo""a. 1988. Ed . ac- ~m1 ar . ._cm-

ro, Funda~~o Casa de ~1 - · J · T N llresso A · • "' d Documentos. R~o de ane~ro. yp. a-
ti gricola . Collecc;:oo e 

o,al · 1878. 

d JCENAI. Memória Histórica 
Instituto Eu,•aldo Lo 1 c 

1986 Serg1pana . Rio de Janeiro, • 

Maroim. 
d ~m 1c de Jane1ro 

Relatório apresenta o -

da 

de 

In-

1905 
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rlo t1&rcJ lnl polo 
l'totJ<>rna, 1905. 

Int~ndento Sab~rlo Jo~é Ribei-

Memorial: Os IndusL i 

d 
..... te do Estado. M,"\l"oim 111 r a1.s Sergtpanos ao Exmo. Sr . Presi-
r· ' oprerlsn EconOmic~. 1921 . 

Pimentel, Prado. 
ocput.idos. Rio de J~na1r·o . 

Dlscurso proferido nn 
Typ. Nac~onal . 1884. 

Cá moa r a dos Srs. 

Representac;~Cl 

E~tadO· RJ.o de Janeiro. 
r1a L:woura de Sc.>rgipe aos Al toG Podere~ do 
Inst1tuto TypcgraphJ.' co do D l 1877 J.rr:!l. O. • 

Roberts, W. Milner. Relatório sobre 
~co, Ceará, Maranh~o e Aracaju. 1881. Rio de 
nal· !881. 

os portos de Pernam
Janeiro . Typ. Nacio-

Sergipe 

de 1876 . 

Sergipe. Anais da Assembléia Legislativa Provincial 
ano de 1875 . Aracaju. Typ. do Americano, 1877 . 

Sergipe . Anais da Assembléia Provincial de 
Aracaju . Typ. do Americano, 1877 . 

Sergipe 

de 

ano 

Sergipe. Anais da Assembléia Provincial de Sergipe ano 
de 1877. Aracaju . Typ. do Jornal do Comm6rcio, 1878 

. . 
Serg1pe. Anais da Assembléia Provincial de Sergipe ano 

de 1878. Aracaju . Typ . do "Diário de Sergipe, s/d . 

Sergipe . Anais da Assembléia Legislativa da Provincia de 
Sergipe. Segunda Sess~o Ordinária e Sess~o Extraordinária da 24• 
Legl.slatura. em 3 de Marc;o de 1883. Aracaju. Typ. do "Jornal de 
Sergipe", 1884. 

Sergipe. Anais da As~embléia Provincial 
ano de 1886. Aracaju, Typ. da "Gazeta do AracaJu", 

de Sergipe 
1887 . 

do 

Sergipe. Comiss~o Estadual de 
Sergipe. O Algod~o em Sergipe. Apogeu e 
(1590-1975), Aracaju, 1978. 

Planejam2nto Agr!cola de 
Crise. Relato Histórico 

S · F~la que dirigiu à Assembleia Legislativa Pro-
ergJ.pe . m ~ d' á · Vincial d c . ~bertura de sua sess.o or 1n r1a no dia 11 e ~erg1pe na ~ p i · 

de Janeiro de 1851 0 
Exm . sr . Presidente da rov nc1a Dr. José 

Amancio Jo~o Pereira de Andrade . S~o Cristóv~o. Typ. Prov1ncial. 
1851, 

Nt . Sergipe . 
ICl.mento abriu a 

Vinci d al de Sergipe 
• Sergipe, 1883. 

lla com que o Exmo. Sr. Dr. José Ayres do 
Fa 4 legislatura da Assembléa Pro-., .. sess~o da 2 • 
;m 

1
., de ma.n;;o de 1883. AracajLI . Typ. do Jornal 

· ue 
0 

Exm . Sr. SegLindo Vice-Presiden-
te T Sergipe . Falla com q Barbosa da Fran;a abriu a sess~o 
•~trenen~e Coronel José Calasan~incial em 25 de agosto.de 1883 e r,

1 
IOrdlnária da Assembléa Pro mesma data a admJ.nJ.stra;~o da 

Pr •t6rio com que S . E:, . passou n; Francisco Gouvea Cunha Barre-
ovtncia ao Exm. Sr. Presidente r . 627 

• 



Ar~ca.Ju. 1\·p. elo J;:u-n •1 d. ~ tO • . ~' '-" &a I" \J i rt r, • ... ~. n/tl. 

StW\J i pe. r· ~.1 1 ~ C:Oil 
·.;cD de Gouvüf.l CLttü1a !Jdr .-·o::?t'oq~,~ 0 tf.:·:mu · ~ ~~ . l''rtlirJE:>n te Dr • Frun-

c l· 
1

.._ f' . é.\ u r i LI <\ 1"' o. d 2 · l t 

d
, Assnmh r.·a Jt;JVJ.IlC:J i'l l do Go>t•n' "-r<t·Suu l\ :;, .. lOÇjl~ il urc.>. 
"' d J rn-1 c1~ r• · ..,J.,,C:i Qm ::' de lthlt' '·'U LI~ l<>c.4 . ,..,·~c.,..JL'• 

TYP. D o "' ._, .:.'f?i"'IJ L ;te, 1004. .,. .., "'"' ,, "" 

ca.et.ono 
sembléa 
TyP· do 

Sl~t·gi po. r:td 1 C\ com UE! , c 
M::mi:: Barreltu .abr.i q .., 0 E'xmo. :>r. PresidcmLe Dr. Lu.t.:t 

. u a -~ sess~o -• ~6- 1 J t ~ d A Prov1nC1al de s~rgipe e 
1

.. ~~ ~ eg1s e u,a ~ s-
Jurnel de Ser·gloa, 1885~ 0 de mar;o d~ 1885. AracoJu. 

Sergipe. Falla 
d'Arauju Góes i'briL: a 1"' 
provincial de Serg1pe em 
Ga:eta do Ar-acaj LI~ 1886. 

com que o Exm. Sm·. Pr-e>sj dente Dr . M.anocJ 
sess~o da 27~ leglslatura da Assembl~a 
15 de fevereiro de 1886. Araca;u . Typ. da 

Sergipe. Falla dirigida à Assembléa Provincial de Serg1-
pe na 1R sess:lo da =e• legislatura pelo exmo. sr. Pre•idenle Dr. 
Olympio M. dos Santos Vital ern 3 de abril de 1888. AracaJu . Typ. 
da Ga:::eta do ftr acaj Lt, 1888. 

Serg1pe. Falla com que o Exmo. Sr . Presid~nte Dr . Fran
cisco de Paula Prestes Pimentel abriu a sass~o extraordinária da 
Assembléa ~egislativa Provincial de Sergip~ em 20 d~ agosto de 
1888. Aracaju. Typ. da Gazeta do Aracaju, 1888. 

Sergipe . Falla dirigida à Assembléa Provincial de SergJ
pe na 2• sess~o da 28• legislatLtra pelo EMmo. Sr . Presidente Con
selheiro Dr. Jeronyno Sodré Pereira em 15 de outubro de 1889. ( 
publicada no Jornal "A Reforma" (Aracaju) d"' 24, 27 e 31 de outu
bro e 03, 07 e 11 de novembro de 1889). 

Sergipe . Menscgem dirigida à Assembléa Legislativa pelo 
Presidente do E~tado Dr . Mart1nho Garce::: por ocasi~o da abertura 
da sess~o or-d~nária de 1897. Aracaju . Impr-ensa Dffic~al. 1897. 

Sergipe . M~nsagem apresentada à Assembléa Legislativa do 
Estado de Sergipe pelo Presidente do Estado D~ . _Mar-t~nho Garce::: 
Por ocasi~o da abertura da sess•o extr-aord1nár1a oe 18.7 . AracaJu . 

lmpnmsa Official, 1897 . 

s · Men-agem apresentada à Assembléa Legislativa do 
Estada d"' Serg~pa' se,.ss"'o e"traordinária de 13 de abri 1 de 1898 

~ erg1pe em Q ~ • 
Pela Presidente do Estado Dr. Martinho Garcez. AracaJU . Imprensa 

Otfic:ial, 1898 . 
. em apre~entada à Assembléa Legislativa de 

Est Sergl.pe · Mensag . - c Presidente do Est<'~do 
<ido Pelo E·<mo Snr . Dr . Oa.n.l.el .;>.mpos' . . • . ' Por- ac: ~. ' . • d 1 .. sess~o ord~nárl.a da 5 leg1slatura 

a,J.;l:(o da ~nstalaç~o a · A j T d "E em 7 dd 10• da RepObll.ca. raca u . yp. o s-
tad e setembro de 1898 ~ . 

0 de Sergipe", 1898. 

n ~ada à Assemblóa Legislativa 

S . r• s ~gé?IT' apr-ese ~ . Pel erg1pe. ·,en"' .~., t'P do Estc>do, por ocas1~o da ln.; Dr. Martinho Garcez. Pre~~~-n;-no dia 10 de ago$to de 1899. 
ala~;~o da sess;l:co e ·:.:traord.ln rl. ó28 

• 

• 



SrwyJ.pe. ttonsagcm apna1••nt.""\dil .:; qGo;cmbll'!a Legto;;latJ.Vê\ 
lo cidad~o Aplchro Motta Pre~1.· 1 t d pe • ~- • ~ rn, Q do ~~tndo, por· oc~si~O ~ 

n~taiacâo do .... c;e!!:~~o ortl.it 1 .llrJ.~ ct~ ., .. 
1 "" 9 9 A j .... u ~ legit.latura em 7 d2 sete-m-

d e 18 . rei:« Lt. Typ úo "O <.: L: 
t~rO • ... s u!.lo de Sergipe", 18?9. 

. Serg:po. MensGqE•rn apre~entaua ~ A5~~ntbl~i~ Leg1~Jativ~ 
SergJ.P~ na·· scus~u ordir • · de • • l~r~a da ·~· legJ.sldtura cm 7 de setem-

bro d~ ~ 90 1 p~lo ~rc&idente do Estado M • Olymp•o C~m~os . T p d "O - t · · onsen.lor • ,.. 
Arac•u:.t . y . o t:.s ado de Sergipe" • 1901 . 

Sergipe . Mensagem apre~entada 
de sergioe ... na 2'"' sec,;s~o ordinát-l.a da 6 • 
bro de 190 ..... pelo F'rcsidente do Estado 
TyP · . do "0 Estado de Sergipe", 1903 . 

Sergipe. MensagP.m apresen~ada 
de Sergipe r.a 1'"" sess~o ord 1 nárJ.a da 7• 
bro de 1904 pelo Presidar,te do Estado 
Typ. do "O Estado de Sergipe", 1904 . 

. Sergipe . Mensagem apresentada 
,.... • ") ctL de oerg1pe na "'" sess~o ordinár1a da 7• 

bro de 1905 pelo Presidente do Estado 
Typ. do ''0 Estado C:e Sergipe", 1905. 

à Assembléi~ Legislativa 
leg;slatura em 7 C:e setem
Josino Mene~es. Aracaju. 

à Assembléia Legislativa 
legislatura em 7 c:~ setem
Josino Menezes . Aracaju. 

à Assembléia Legislativa 
legislatura ent 7 de setem
Josino Mene:es . Aracdju. 

Sergipe . Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa 
do Estado de Sergipe na 2• sess~o da e• legisl atura em 7 de setem
br o de 1907 pelo Presidente do E~tado Desembragador Guilherme de 
Sou: a Campos . Aracaju . Typ . D'"O Estado de Serg~pe", !.907 . 

Sergipe. Mensagem enviada à Assemblé~a Legislativa a 7 
de setemBro de 1908 pelo desembargador Guilherme de Souza Campos, 
P•esidente do Estado . Aracaju . J . Cost~ & C., 1908. 

Sergipe . Mensagem apresentada à Assembléia Legislat~va 
de Sergipe na 2 • scs~~c ord1nária da 9• legislatura em 7 de setem
bro de. 1909 pelo Vice-Presidente do Estado Dr . Manoel Bapt~sta 
I tajahy . Aracaju . Typ . Commercial, 1909 . 

Sergipe. Mensagem apresenta~a à Assembleia Legislativa 
de Sergipe em 15 dE: março de 1910 na. J.nstala~;:t(o da sess:lto e>:traor
din~ria da 10• leaislatura pelo Pres1dente do Estado Dr . José Ro
drigues da Costa Óót-ia . Aracaju . Typ . do "0 Estado de Ser-gipe", 
1910 , 

S 
. ~1 em -presentada à Assembléia Legislativa erg1pE: . ,. ensag a - .., d- 1 

d~ Sergl.pe em 7 de setemôro de 1910 na 1nstal~~do a 
0

- sess~o or-
dlnária da lC)• legl."slatura pelo Presidente do Eõtado r. José Ro-
d · T d "0 Estado de Seraipe" 

r igue:i da Costa Oória. Araca.JU . Yf' • 0 
- ' 

1910 . 

. om a resentada à Assembléia Legislativa 
d Sergl.p.e · l'lensag: dp 1911 na instalat;ao da 2 • sess~o or-· 
• Sergipe em 7 do setembr o e d c t d E·· ;:o 0 dinA · - 1 p-esidl"nte o _s a o .,m . ;;)r. r . 

J ria da 10• leCJlSlatura pe 0 
' · Typ do "0 Estado de Ser-

os• RodrigLras da Cost.:. Dó ria · Araca.J u · • 629 



e " 1911. 
qtP ' 

Hcrgipe. M~nsa'iJ"m a 
lO sr . General Jos~ de SJ ~nresQnt~da à A.~~mb16i~ Lcgislal1VB 

pe e~;t;~o e:{traordJ nàru:t e q~&lr a Mene.:es, Pr·os 1 dtmte do E5tildO, 
~~ :stado de Serg1pe''. 191 ;. 5 de agol>to do 1712. Arac:ajLI. Typ . do 

Sergipe . M~n~agem apresentada A As~embJé~~ 
Sergipe em 7 de ~etembro d~ 1n ~ ·• 

de~ i~ da 11• legislatu '1"'" na. .tnbt.:\lac;;~o d<l 
dtn-~ Dr. José SiqLteira ~a ~elo President~ do Eotado 
nPrai " 191'"' o en~zes . Aracaju. Typ. do 
serg pc ' ... • 

LegiulativA 
J... sf.lst.~o or·
E::m. Sr. Ga
"0 Estado de 

. Sergipe . ~lensagem apresentada A Assembléia Legislativa 
de Serglpe em 7 de setembro de 1913 na instala~•o da 2• sess~o or
dinéria da 11 .. l~gislatura pelo Pres1dente do Estado E~n •. Sr. Ge
nera~ 0 ;, · J1~1

5~ SJ.qUeJ.ra de 11enez.es. Aracaju . Typ. do "O Estado de 
serglpe ' "'. 

. Sergipe. Mensagem'apresentada à Assemblé1a Legislativa 
de Serglpe em 7 de setembro de 1914 na instala~~o da 1 • sess~o or
dinária da 12• legisl atura pelo Pre~idente ~o Estado Exm. Snr . Co
ronel Pedro Freire de Carvalho, AJ~ac:aju. Typ. do "0 Estado de Ser
gipe", 1914. 

Sergipe, Mensagem dirigida à Assembléia Legislativa de 
Sergipe em 7 de set,.mbro de 1915 por ocasi~o da abertura da 2 • 
sess~o ordinária da 12• legislatura pelo Presidente do Estado Ge
neral Manuel P . de Oliveira IJallad~o. Araca;u. Typ . do "O Estado 
de Sergipe", 1915. 

Sergipe. Mensagem dirigida à Assembléia Legislativa de 
Sergipe pelo Presidente do Estado General Manuel P. de Oliveira 
Vallad~o por ocasi~o da abertura da sess~o extraordinária em 20 de 
Junho de 1916. Arac:aju. Typ. do Estado de Ser~ipe, 1916 . 

. Sergipe . Mensagem dirigida à Assembléia Legislativa de 
Sergipe pelo Presidente do Estado Gener~l Manuel P. de Oliveira 
Vallad~o em 7 de setembro de 1916 ao instalar-se a 3• sess~o ordi
nária da 12• legislatura. Aracaju, Imprensa Official, 1916. 

Sergipe. Mensagem d1rig1da à Assemblé~a Legislativa de 
Sergipe pelo Presidente do Estado General ~anuel P. de Oliveira 
Vallad~o'em 7 de setembro de 1917 ao instalar-se a 1• sess~o ordi
nária da 13• legislatura . AracaJu, Imprensa Official, 1917 . 

Sergipe. Mensagem dirigida à Assembléia Legislativa de 
Sergipe pelo Presidente do Estado General Ma~uel. P. de Oliveira 
Vallad~o ao instalar-se a 2• sess~o extraord1nár1a .d~ 13• legisla
t~ra em 15 de julho de 1919, Aracaju~ Imprensa Of!1c1al, 1918 . 

Sergip,. Mensagem dirigida à Assembléia Legislativa de 
~rgipe pelo Presidente do Estado Gen~ral Manuel P~- de Oliveira 
àllad~o em 7 de setembro de 1918 ao 1nstalar-se ~ ~ sess~o ordi

n~ria da 13• legislatura. AracajLI, Imprensa Off1c1al, 1918 . 
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., . 
oerg~p~. Menbagem apres~nt~ds à A~sen1bléia L~gislativa, 

em 7 de setembro d•:J 19:'0, an .inatal~••-faJ ;;, 1• l&e!:ls1l!o ord.1.nê:tria da 

14 .. legislatura, pelo coron!:!l Dr. JoDó Joaquim r>ereira Lobo, F're-· 

61dente do Estado. 

Sergipe . l'lensagem aprr.?sentacla à AssernblP.ia L ·gi~lativa, 
em 7 de setembro de 19::1, ao instalar-·se a 2• sessllro onlinària da 

14~ legislatura, Pelo coronel Dr. José Joaquim Pereira Lobo, Pre
fiidente do Estado. 

Sergipe . Mensagem apresentada ~ Assembléia Legislativa, 
em 7 de setembro de 1922, ao instalar-se a 3 • sess~o ordinária da 
14• legislatuJ a, pelo coronel Dr . Jomé JoaqLlim Pere1ra Lobo, Pre
sidente do Esta do . 

Se r gipe . Mensagem apresentada à Assemblé~a Legislativa 
em 11 de março de 1923 , ao 1nstalar-se a 1• sess~o extraardinár1a 
da !S• legislatura, pelo Dr . Mauricio Graccho Cardoso, Presidente 
do Estado. Diário Oficial do Estado de Sergipe , Araca3u, 
13. 03 . 1 923 . 

Sergipe. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa, 
em 7 de setembro de 1924, ao instalar-se a 2• sess~o ordinár1a da 
15• legislatura, pelo Dr . Mauricio Graccho Cardoso, Presidente do 
Estado. Aracaju. Imprensa Official. 

Serg1pe . Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa . 
em 7 de setembro de 1925, ao instalar-se a 3 • sess~D ord1nár1a da 
1~· legislatura, pelo Dr . Mauricio Graccl1o Cardoso, Presidente do 
Estado . Aracaju . Imprensa Dfficial . 

Sergipe . Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa! 
em 7 de setembro de 1926, ao instalar-se a 1 • sessllro ordinária da 
16• leg 1 slatura, pe lo Dr. Mauricio Graccho Cardoso , Presidente do 
Estado. Aracaju. Typ. do Inst1tuto Profissional "Coelho e Cam
pos ••. 

Sergipe. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa, 
em 7 de setembro de 19:7 , ao instalar-se a 2• sess•o ordinária da 
16• legislatura, pelo Presidente do Estado , Manoel Corrêa Cantas . 
Al"ac:aju . Imprensa Official , 1927 . 

S · M s~gem apresentada ~ Assembléia Legislativa , 
erg1pe. en ~ . -.., :li d. á · da 

•lm 7 de setembro de 1923, ao insl:alar-se a .;, sessl Co or 1n r1a 
A6• legislatura , pelo Presidente da Estado, Manoe arrga DAntas. 
~"ac:aj •.J . Imprensa Official , 1929 . 

a resentada à Assembléia Legislativa, 
~ 7 Ser g1 p e . Mensagem ~n-~alar-ce a 1• sess~o ordinária d~ 

de t b de 1929 , ao 1 ~~ - ~ 
17• se em ro . d te da Est.:~do, Manoel Corr-éa Dan t as , 

leglslatura, pelo Pres1 en 63 l 
• 

• .. 



Impn:mse Of1 ic:itll , l929. 

Serql ipo. rtens~y~nl ~pr~s,,r,L~d~ à A~c&rr,JJléJ.a L•·Q~slative, 
7 de s•>tern 1ro de J ?:'>fi ~ ' , , 1 . · - da em . · - · ' ~a ... ns ... 01 .nr-:..;e ü 2- • L!(35:fo or-ei 1n2 r-1 "'' 

17• Iegisletura, cclo_Prc&Ldente dn Estado, Manoel CorrOI• Danta~ . 
Ar.o~célJL'· Imprcnsél 011J.C:idl, 1 9 ::::0 • 

Ser-glp · Relat6r1o com que ' a E~mo. Sr . Tensnte-Coroncl · 
Fr•ncisc:o José c~~~doso Jt.lnior abriu ~ ~- sess~o da 20• legJslatur-a 
da A&sembléa ProvJ.nc:J.al de Eerg1pe no dia 3 de rnar-~o de 1871 . Ara
caJu. typ. do Jornal do A~acaJu, ~/d . 

Serg1p~ . Relatório com qup 0 Dr. Francisco José Cardo~o 
JQnJ.or entregou a administra~~o da Provinc:Ja de Sergipe, no dia 
11 . 05 . 1871, ao Dr . Antonio Candido da Cunha Leit~o (extraido do 
Jornal do AracaJ~, de 20 e 17.05.1871 -- cópia dat1lografada en
contrada da BJ.bl1oteca Pública do Estado de Sergipe) . 

Sergipe . Relat6riq apresentado perante à Assembléa le
gisle~tiva Provinc;.al de Sergipe pelo E::mo. Sr. Presidente da mes
ma, doutor Luiz Alvares de Azavedo Macedo por ocas1bo de sua aber
tura no dia 4 de mar~o de 1872 . Ar-acaju. Typ . do Jornal do Ar-aca
ju, s/d . 

Sergipe . Relatório com que o Ex PresidPnte desta P~ovin
cia o Exmo. Sr . Dr . Luiz Alvares de Azevedo Macedo passou a admi
nistrat;:lo da mesma ao Exmo . Sr. Dr. Joaqu1m Bento d'Oliveira Jú
nior, no di~ 17 de Junho de 1872 . Aracaju . Typ . do Jornal do Ara
caju, s/d. 

Sergipe . Relatório com que o Exmo. Sr . Presidente Dr . 
Joaquim Bento de Oliveira Júnior passou a administraç~o da Provin
cia de Sergipe, no dia 05 de setembro de 187~ ao Exmo . Sr . Dr . 
Cypr1ano D"Almeida Sebr~o 1° Vice-Presidente . AracaJu. Typ. do 
Jornal do Aracaju, s/d. 

Sergipe. Relat6rio com que o. Exmo . Sr. Dr . Cypriano 
d"Almeida Sebr:to 1o V~ce-Pres4dente abr1u a Assembléa Leg1s!ativa 
Provincial de Serg 1 pe no dia 1 de marc;o .de 187.3. AracaJLt. Typ . do 
Jornal do Ar-acaju , s/d . 

Passos 
no dia 

Passos 
no dla. 
1975. 

Sergipe . Relatório com 
Miranda abriu a Assembléa 
02 . 03 . 1874 . Aracaju . Typ . 

que o Exmo . Sr . Dr . AntOnio dos 
Leg1slativa Provincial de Sergipe 
do Jornal do AracaJu, s/d . 

S . RelaTório com que o Exmo: erg1pe . .. . . ·-
Miranda abr1u a Assembléa Leg1slat.l~a 
1° de de 187~ . Aracaju . Typ . do mar~o . 

• 

Sr . Dr. António dos 
Provincial de Sergipe 

Jornal do Aracaju, 

ó 1 om qLte o Exmo . Sr . Presidente Dr. 
J . Sergipe . Relat r ~ c . ~ Assembléa Legislativa Pro
v~aqul.m Ferreira d'Araujo P1nno ab~1U de 1876. Aracaju . Typ . do 
Jo~Clal de Sergipe no dia 1o de março 

na1 do Aracaju, s/d . 

Sergipe . Com q ue o Exmo. Sr . Dr. Jo~o 
Relatório 

Fer r e.lra 
6.32 



• 

Sr. Dr. J<JSé MartJns 
d -• --.l ... .- 2• t>Osstlo "' 

de mar~o de 1877 . 

SergipQ. RPlat6r1o com que 0 Exmo. snr . Dr. Jo~é Mart1ns 
fontes lo \'1..:~:?-Pr:sj ~'.:m te ab:~iu a 1• sess~,0 d a 22• l E'gi ii l a tura da 
Asselilbléa Pr-ov1 nc 1al d e Se.rgipe no d1a 1"' de mar~ o d t> 1878 . r.raca
N · Typ. do Jorna 1 do f'lracaJ u, s/d . 

Sergipe . Re laLOrio ~om que o Ex mo. Sr. 
pres1dente Dr. Raymtmdo Bràul1o Pires Lima abriu a 
22• legislatura da Assembl~a Provincial de Sergipe 
mar~o de 1879 . Arac~ju . Typ. do Jornal de Sergipe, 

Primeiro Vice-
2• :::.e::::.s~o d.o< 
no dia 3 de 

s /d . 

Serg1pe . Relatório com que o Exmo. Sr. Pres i dente Dr . 
Theophilo Fernandes das Santos a briu a primei~a sess~o da 23• le
gislatura da Assembléa Provincial de Sergipe no dia 1<o de mar~o 
de 1880. Aracaju. Typ. do Jornal do AracaJu, s/d . 

Serg1pe. Rel a t6r1o com que o Exmo. Sr. Dr. Theophilo 
Fernandes dos Santos passou a administra~=o desta pro vincia ao El:
mc. Snr. Segundo· Vice-Presidente Dr . José Leandro Martins Soares 
no dia. 16 de Junho de 1880 • • Aracaju. Typ . do Jornal de Serg1pe , 
s/d. 

Sergipe. Relatório com que o Exm. Sr . Primeir·o Vic e -Pre
Sldente Dr. José Leandro M~rt1ns Soares passou a administra~~o 
desta provincia ao Exn1. Sr . Presidente Dr . Luiz Alve s L~~te de 
Olive1ra Bello em 28 de Julho de 1880. Aracaju . Typ. do Jornal da 
~ . 
;)erg~pe, s/o. 

Sergipe . Relatór1o com que o Exmo. Sr . Presidente Dr . 
Luiz Alvares Leite dd~ Oliveira Bello abriu a segunda sess~o da 
24• legislatura da Assemblêa Provinc1al de Sergipe em 4 de mar~o 
de 1881. Aracaju. Typ . do Jornal de Sergipe, S:/d, 

Sergipe. Relatório com qLte o Exm. Snr. Primeiro Vice
Prt1sidente Dr. José Leandro Martins Soares oassoLt a adm1nistrat;~o 
desta provi , E>·m Sn r. Presidente Dr . Her-culano Mar-cos I n-l nc~a ao . • . T d J 
9 9;: dt? Souza em 18 d!? maio de 1881. Ar-aca;u · yp. o ornal de 
S~;rgi;Je, s/d. 

S - . R 1 tório com que o Exm. Sr . Dr. Herculano Mar-
c: erg1pe. ee. .., d ·i ·~d s · 

Os Ingl a administrac;c<o a pro .· nc1.,. e era 1pe .... 
ez de Sou=a passou · - J ' R· b i ~ ' ~OExm 5 .. v· -P~es · dente Dr. uC'sé oaqu1m 1 e ro dt:.> 

C • r . Prl.m~=>1ro 1ce ' ... · T d J 1 d ~mpo - . d l8B" Araca;u . yp . o orna e Ser-cu s em 22 d<? feve . .. •1ro e -· 
Pe, S/d, 

Sergi;->e. 
. que o Exm. Sr . Dr. José Ayres Rel"'tóno com do 



SPrçp.pt•. Hr>latttrtrJ c:on1 QUu ,, Exm. &r . Dr. Luiz Caetano 
Moni; B«t-rí'lo ~ · .,niJ ~ a.dm.trtJGtrsc~n <!O r: ·m . Sr . Pr1oP1ro V1ca

oa.1dento Coronel Jor:( di? r~oro Hollvr.1btcrg om 9 de JUlho do 188!'1 . 
~~~c~Ju. Typ. do Jorn~l do Surg 1 po , lAB,, 

6erg1pr>. Relatório com que 0 E~:m . sr . Prime.1r:J V.lce-Pre
!óidente Cor·on~l Jos.é dv Fa.rrJ HollcmbP-rg passou a "d:n1nistr-a;:~o 
desta provlnc.ta ~o Exm . 9r. Pr~siMente Dr. Benj 2 m1 m Aris~;des Fer
relrd Band~ira em 27 dP. Julho de 1885. ArdcaJU. Typ. éo Jornal de 
Serg 1 pe, 1885 . 

Sergipe. Relatór-io com que 0 Ex m. Sr . Presiden~e Dr . 
Benjamim Aristides Ferreira Bandeira passou a admir.1stra~~o desta 
prov!ncia ao Exm . Sr . 1° Vice-Presidente Coronel Jc~o Dartas Mer
uns das Fi'eis em 19 d<: setembro de 1885. Aracaju. Typ. do Jornal 
de sergi pe , 1885 . 

Sergipe . Relatório com que o Exmo. Snr . Presidente Dr. 
Olympio M. dos S.=ontos V1tal passou a administ.raç~o da provincia de 
Sergipe ao Exm . Sr. 2° V1.ce-Presidente Dr . Pelino F. de Carvalho 
Nobre em 13 de Julho de 1888 . Aracaju . Typ . · da Gazeta do Aracaju, 
1888. 

Sergip~ . Relatório com que o Exm. Sr. 2° V~ce-Presidente 
Dr-. Pelino F . de Carvalho Nobre passou a admin1.stra~;:llo da provin
da de Sergipe ao Exm. Snr . Pres1dente Dr . Francisco de Pa•-tla 
Prestes P1mentel em 30 de julho de 1888 . Aracaju. Typ. da Ba:::eta 
de:: AracaJ u, 1888 . 

Sergipe . Relatório apresentado pelo Exm . Padre Antonio 
Leonardo da Sll veira Dan tas ao passar a administrac;~o do Estado de 
Serg1pe ao Presidente eleito Dr. Martinho Cezar da Sive1.ra Garce~. 
Aracaj!-1· Imprensa Official do Estado, 1896 . 

Sergipe . Relatório do R. José Joaquim Pereira Lobo Vi
ce-Presidente do Estado passando a admin1.straç~o ao Presidente ef
f~tivo Dr . Mar~inho Garcez. Aracaju . Imprensa Official, 1898. 

. Sergipe . Relatório com qLte o Exm. Sr. General José de 
Slqueira Menezes passou 0 governo ao Exm. Sr. Coronel Pedro Freire 
d2 Carvalho V ice-Presidente do Estado . Ar acaju. Typl do O Estado 
de Sergipe, 1914. 

• 
~ Sergipe . Relatório apresentad~ em 30 de Janeiro 

. El<rn . Sr. Dr . Evaristo Ferreira da Ve.1ga, Pres1.dente da 
t1a d · P · · 1 C e Sergipe pelo Inspetor da Thesourar1.a rov.1nc~a 

1~~;;nao d'Almeida Sebr~o . Ar.:~caju. Typ. do Jornal de 

• 

de 1869 
Prcvin

Bacharel 
Serg1pe, 

la El< mo . 
Sergipe . 

Srnr . Dr . 
Relatório 
Francisco 

apresentado em 30 de Janeiro de 1870 
José C.:~rdoso Jún1or, Presidente da 

6::;4 

. -



CvinCla du Serg~pu pc•),, 
pr . o·~ httrel Cyprtetno ,..}muicla 
C LI 113711, 

lr•sp tnr dê Thc::;ourarl<~ Pr·ovinc~al t 

Sob,-~CJ. Aroc:aJu. fypl do Jornal de 

Da
Ara-

ca.J , 

Serg~pe. Rolat6riu opro~ontado co E1:mo. Sr. Dr. José 
MartinS FontGs. 1 "" 'Jicc-ProGJdento da Pro·dnt:ia pelo Chefe de Po
•iCJa Dr.·Angelo f'iroo f?nmo& 110 dia 26 do fevereiro de 1877. Ara
~aJU· Typ. do Jornal do Arac~J•.a, 1B'!7 . 

AracaJ u · 
Sergipe. Relatório do Ss~ret~rJo 
Imprens~ OfficJAl, 18?6. 

Sergipe . RelntOritJ dos neg6cios 
~presentado ao Exmo . Sr. Dr. Daniel campos 
do Est.;~do Apulchro Motta c:>m 20 do Setembt·o 
do •·o Estado de Serçp.po", 1899. 

• 
do Estado de Sergipe . 

do Estado de Sergipe 
pelo S~cretário Geral 
de 1898 . Aracaju . Typl 

Sergioe . Relatório ~presentado ao Exmo . Desembargador 
Guilherme de Souza Can1poo, DO. PraGidente do Estado de Serg1pe em 
31 de Julho de 1906 pelo ln&petor do Thesouro Jo~o Maynard . Araca
ju. Typ . d'O Estado d~ SorQipe, 1906 . 

Sergipe . RelDtórioc ~pr~~entados ao Exm . Sr. 
dor Gu1lherme de Souza C~mpo~, Pres1dente do Estado em 
1908. Ar".acaju . Typ . d'"O Est•do de 8erg1pe" , 1908. 

Deosembarga
Agosto de 

Ssrgipe . Relüt6rio apresentado ao Exmo . Sr . Dr. José Ro
dngltes da Costa DOria, digniEstlmo Presidente do E!iitado pelo ba
cha,.-el Jo~o Maynard, Ch~f~ da Polic~a em 1° de Agosto de 1910 . 
Aracaju, Typ. d'O Estado de Sorg1pe, 1910 . 

• 

Sergipe . Relalório apre~entado ao Exmo . Sr. Dr . José Ro
drigues da Costa D6r1~, dJgnisGlmo Presidente do Estado pelo Ins
petor do Thesouro Tibúrcio Rib~iro . Aracaju. Typ. d O Estado de 
Serg1pe, 1910 . 

Sergipe . Rel~tOrio do Insp~tor do Thesouro Ttburcio Ri
bei ro apresentado ao Exmo . Dr . José Rodrigues da C'osta Dór.ia, Pre
Sidente do Estado em 14 de Agoato de 1911 . Aracaju . Typ . do ''O Es
tado de Sergipe", 1911 . 

Sergipe . Relatório ~pr~sentado ao ' Ex~o . Sr . General Ma
noel P . de Oliveira Vallad~o, d1gnissimo Presidente do E?tado pelo 
bacharel Olympio Mendon~a, Chefe. de Policia em 15 de julho de 
1918, Aracaju . Imprensa Offic:ial, 1918 . 

Sociedade Nacional cJe Agricultura . 
Algodoeira . S . Paulo , s/d . 

Anais da 1• Confer~n-

t 
Sociedade Sergipana de 'Agricultura . MtemdoranEdLtlm, apresen

ildo ao E J 0 Mene-es Presiden e o s ado de Ser-
~~~ xmo . Sr . Dr . os1n .. ' 

Pe · S 11 , sI e , sI d • 

0 Agrlcola do Recife . Outubro de 
te78 Tr abalhos do Ccng~ess c.i. Recite. CEFA/PE. 1978 . Ediç~o 
Ftc:-· Introdu;~o de Gadiel 'errunai publicado em 1879 pela Socie

Similar r€produ:ida do crig~ 
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cfi.'de At.t;:il~<•d.:J,-,1 llt-~ Agr-Jcul Lur;:, ele l'llt'"IHimfluc:tJ. 

!r~v~~m"tJ, JtJ~o f~mrroira do Jlrjtc. Mnm,~rj~ .~,ra~~ntada 't 

60cJ.ed<id~---, Cclmir:~o l')y,· !.r-ol<' Se.-q.LpeiHH?". ?\rac:l\Ju. lvp. do Cont.;er-
00,, 1 ,-.;J I._., • 

'lP • 

·Tr.~:cl5St15, AnlOr••t' José da S~lv••· l1r:•mC'lt'"J&Il HJGlór·tco Go
bl"e a ne~veg~"••'0 dnr, r J.oc Pomonqc:t e Japa•-,atub-'1 n 1 •:-rtJvinc:il\ de $or-
giPC? ofaroc:1do à c:onsidorac;~o dos AugustCJs "'· Dignis;S:.JRlOEi Cot,t"ooro.:; 
Representantes. da N<~fi.~O, e membros da AssembléJ.a Prc•vJr1C:l81 ele 
Sergipe. 

2.2 Leis E Decretos 

Brc:tsil. Código Penal da Rep6bl~ca dos Estados Un~dos de 
arasJ.l. Decreto Nu 847 de 11.10.1890. Comentado aor Oscar maccdo 
de Soares . 3• edi~•o. Rio de Janeiro. H. Garnier~ ~.d . 

Sergipe . Código de Posturas do Mun1cipio de Vila ChrJ.s
tina. Lei I'J"' 1 4 de 15 da Janeiro de 1917. Aracaju. Impren»a Ofi
cíal, 1917 . 

Sergipe . Código de Posturas da Intedência Municipal de 
Aracaju. Aracaju . Typ. d'''O Estaao de Sergipe''. 1903. 

Sergipe. Código de Posturas da Intedência MLtnicipal de 
Est~ncia. Lei Na 121 de 22 de OutLtb r a de 1917. Esténc1a . Typ . d'''A 
Raz~o". 1918 . 

Sergipe. Código em Vigor de Posturas Municipais da Cida
de de Laranjeiras. Maro~m. 1mprensa Económica. 1915. 

Sergipe . Código d~ Posturas do 
Aprovado por Lei do Conselno Municipal No 
1912 . Maro~m . Imprensa EconómicC\. 1912 . 

Municipio de 
10 de 5 de 

Rosàr~o . 
Abril de 

SErgipe . Código de Po~turas Municipais da C1dade de Vil
la Nova . ~ei No 2 de 16 de Janeiro de 1916 . Resolu~~C'l do Conselho 
Munic)pal. f=·<>nedo. Tyr, Luzo Br"'sileira. s/d. 

Sergipe . Código de Posturas 
Typ . Norte de Sergipe . 1908. 

do Municipio de Proprià . 
Propná . 

Estado. 
Sergipe. Decreto No 537 de 21.08.190,5 . 

Aracaju . O Estado de Sergipe . 1905 . 
do Código F\Liral 

Sergipe . Compilai~O das Le~s Provincia~s ~e Sergipe . 
~835 a 1980 pelo Jui~ de Direito C~nd1do Augusto Fer21ra Franco . 
hefe de Policia dc:t Provincia do Maranh~o . 2 Volumes. Aracajt.t. F . 

das Chagas Lima, s/d. 

S i C l lecr~o de Leis e Resoluiôes promulgad~s 
~ erg pe . 0 ~ A d 188" ~ssemblé' L . 1 t' F'rovin~ial d e Sergipe no nno e u . c:.,. 1a egl.s a 1va - - . 

Ju . Typ, do Jornal de Sergipe . s/d. 

. 
11 

-~o d<> Leis e Resoluiôes promulgadas 
Assembl~· SergJ.pe . ~o pec~v~ncial de Sergipe no Anno de 1881 . 
c: • o::J.a Lecp5>latJ.va ro • 
iJu , Typ. do Jorn~l de Sergipe . ~/d . 

pela 
Ara-

pela 
Ara-
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SerqJpe. Collrc~~ r1 
L 

. 1 t ~ n o LP.~ 5 a Reçn lt!Çl:IF.IS promLtl oadati 
blóla cg15 a ·1va f•rov . . -A~fiem ~ J .ltlC:tc.ll de Sergipe no Armo dO 1 88.::> · 

c<~j\J• TYP· ~JO ornal de S r•Jtp~ . s/d . 

BrasJl . C6digu Civil ·•ar E-t 1 u u "" .'lc ao 
! UntO~· Comentado por Cl~vi~ nevilaqua. 5~0 
r:r<~nc 1 sco Alvas, 1917 • 

Unltlo& 
f".nu l o ; 

do nra~il. 5 vc
Etl"!lo HcrJ..zontc. 

18 de 

. Sergipe~ Consti tui~~o do Estado de SorgJp~ promulgada 
Ma10 de 1896 • AracaJu, Typ. d ' O Republicano . 1092. 

em 

S~rgipe . Compil a~~o das Le.1s, Decretos e Reg•~lamentos do 
Estado de Serg 1 pe do inicJ o da República ao anno dde 1898 pelos 
E~ms . Srs . Professor Bricio Cardoso e Desembargador a~n1ldes Ron,e
ro · I Volume (Govet-no Provisório) . Arac.:.uu . Typ . do "Estado de 
serg i pe" • 1899. 

Sergipe . Compila~~o das Leis, Decreto~ e Regulamentos do 
Estado de Sergipe do 1nicio da Repúbli~a ao anno dde 1898 pelos 
Exms . Srs . Professor Bricio Cardoso e Desembargador 8onildes Rome
ro. II VolumE . 1892-1893 . Aracaju . Typ . do "Estado de Sergipe" • 

1900 . 

Serg1pe . Comoila~~o das Leis, Decretos e Regulamentos do 
Estaào de Sergipe . III Volume. 1894 a 1896 . Aracaju. Typ . do "Es
t:ldo de Sergipe" . 1902 . 

Sergioe . Compila~~o das Leis, Decretos e Regulamentos do 
Estado de Serg1pe . IV Volume . 1897 a 1898. Aracaju . Typ . do ''Esta-

dÇJ de Serg .i pe" • 1902 . 

Sergipe . Cole~~o da~ Lois e Decreto~ do Es tado do Sergi
pe de 1899 . AracaJu . Typ . do "0 Estado de Sergipe" . 1900 . 

Sergipe . Cole~~o das Leis e Decretos do Estado de Sergi
pe de 1900. Aracaju . Typ . do "0 Estado de Sergipe" . 1900 . 

de 1901 . 

Arar:aj u . 

Aracaju . 

Typ . d'O 

Typ, d'O 

Sergipe . Constitui~~o do Estado . Leis e Decretos do Anno 
Arac.:uu . Typ . do "0 Estado de Sergipe" . 1903 . 

Anno de 1902 . 
Sergipe. Collet;~o de Leis e Decretos do 

Typ . d'O Estado de Sergipe . 1903 . 

Sergipe . Colle~~c de Leis e Decreto:; do 

Typ . d'O Estado de Sergipe . 1904. 

Anno de 1903 . 

Sergipe . Collec;~o de Le1s e Decretos da 

Estado de Sergipe. .1905 . 

1904 . AracnJLI . 

Sergipe . Colle~~o do Leis e Decretos de 

Estado de Sergipe . 190é . 

1905 . Aracaju . 



Sergipe. C o .1 1 e r.: ~o de Lejs d'O Estado de Se1·g 1 pe. 
e lJI?cr~tatl di:? 

h'P• !.907. 

Sergip12. Collero~o de Leis Decr-etr.s d'O Eztado de Sergip;?. I? de 
TyP · 1907 . • 

l9(17. AriiC:L\jU. 

Serg ipc•. Cullr.c;~0 de Lel.s D<?cretos d'O Estado de ScnJl. pe. 
C? de 

TYP • 1909 . 
1908 . Ar-acaJu. 

Ser·gi pe. Collec;:~0 di';; Leis e Decretos de 
d'O Estado de !:?erg 1. pe . TyP • 17'09 . 

• 

1909. Ar&~caju. 

Sergipe . Collec;~o de Leis e Decretos de 
TYP · d'O Estado de Sere;; 1. pe·. 1912 . 

1910. Arac"ju, 

Sergipe. Collec;~o de Leis e Decretos de> 
Typ. d'O Estado de Sergipe . 1912. 

191.1. Ar-acaju. 

Sergipe . Collec;:~o de Le1.s e Decretos de 
TYP · d'O Estado de Sergipe. 1912 . 

Sergipe. Colle;:~o de Leis e Decretos de 1913. AracajLI . 
Typ . d'O Estado de Sergipe . 1913. 

Sergipe . Collec~o de Leis e Decretos de 1914. Ar-acaju . 
Typ. d'O Estado de Sergipe . 1916 . 

Sergipe. Collec~o-de Leis e Decretos de 1915 . Ar-acaju . 
• 

Impr ensa Oficial. 1917. 

Imprensa 

Imprensa 

Impr ensa 

Imprensa 

Imprensa 

Sergipe . Collec;~o 

Oticl.al . 1918 . 

Sergipe . Collec;:~o 

Oficial . 1918 . 

s~rgipe . Collec;:~o 
Oficial . 1919 . 

Sergipe . Colle~~o 
Oficial . 1920 . 

Sergipe . Collec;:~o 
Oficial . 1921 . 

• 

de Leis e Decretos de 

de Leis e Decretos de 

de Leis e Decretos de 

de Leis e Decretos de 

de Le is e Decretos de 

1916 . Aracaj Ll . 

1917 . Aracaju . 

1918 . Aracaj L'. 

1919 . Aracc-dLt. 

1920 . Ar-acaju . 

C:ial . 
Sergipe . 

1928 . 

Lei• e Decretos d e 1 921. Aracaju. I mprensa Ofi-

Sergipe . Leis 
C:ia l. 1929 . 

Sergipe . Leis 
C:i• l. 1929 . 

Sergipe . Leis 

e 

e 

e 

Decreto s de 1922. Ar-acaJu . Imprensa Ofi-

Decre t os de 1923. Ar acaju. Imprensa Dfi-

Decretos de 1924 . Aracaju . In1prens~ Ofi-
638 



c:i•d. 19?9 . 

Sergipe. 
c: i a 1 • 1939 . 

J mpnmSil O'f .l.-

SF!r-gipe. 
cicll · !939. 

Lei& u D~creto~. d e 1926. Ar-~ra;u. Imf)r-~n:.oa Ofj-

SF>rgi.pe . 
oticial . 1939 . 

Le1s e n~r.,·~tom J "' ~ "' ce 1927-28. Arac:.:~J '-'. 

Sergipe . 
oficia 1 . 1939 . 

Leis P. D~c: .. reto· -... tJ= 19-9 -c .... ., "' ' -..::. ) . Ar-acaju . Imprene...n 

111ento do 
Univers~dade Federal d~ 

Estado de Sero 1 pe At·~ :... -. ~Qs 

Sergipe/ Secretnria de Planeja
de Sergipe. Ar-acaJu, 1979. 

1907, 

• 
1897 , 

1911) 

1930) 

2 . 3 Jorn ais e Revistas 
• 

A Liberdade . Ar-acaju (1873-74) 
A Noticia . AracajLI (1896 a 1898) 
A Ordem . Aracaju (1876) 
A Reforma . Aracaju . (1887-88 1889) 
Agricultor Sergipano . Aracaj~ (1881) 
Boletim Official - Estado de Sergipe . 

1911 a 1918) 
Arac:aju (1903 

Correio de Aracaju . Arac:aju (1906 a 1922, 1926 a 1930) 
Correio de Sergipe . Aracaju (1890-91, 1895-96) 
Diário de Sergipe. Aracaju (1877) 
Diár io Oficial do Estado de Ser-gipe . Aracaju (1895 
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