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Azevedo e profa. Vavy Pacheco Borges; a16m da profa. lzabel A. Mar.

=dtio Ricardo Tas nato
Unicamp, Centro de Mem6ria.

novembro de 2004

Caderaos da Graduafdo, Campinas, n ' 4, 2004



APRESENTAQAO

9



!babe! .Andrade Maison

colocag6es feitas sabre o mesmo tema nos anon 80, apogeu de sua carreira

parlamentar. Para ipso, privilegia a obra .A .Escraufddo, documento pouco
valorizado pelos int6rpretes de Joaquim Nabuco

Inspirado num processo em que o futuro lider do abolicionismo no

Parlamento do Imp6rio defendeu um escravo responsabilizado por dois
assassinatos, o texto foi composto quando, em Recite, Nabuco finalizava o
curso de Direito. Escrito num estilo forense, que explorou especialmente a

faceta hist6rica e juridica da instituigao, o trabalho demonstra o quando a
imagem da escravidio presente nesta obra 6 substancialmente diversa

daquela que serra projetada no mats famoso texto do autos, O .Abolfcfo-
nismo, publicado em Londres em 1883. Outras dung singularidades delta
conte tamb6m se destacam: o pr(veto original previa tr6s pal'tes -- O Cri-
me, A llist6ria do crime e A Reparag5o do crime - mas, Nabuco s6
concluiu as dubs primeiras. A16m disco, permaneceu in6dita at6 1949.

quando a Revista do I.H.G.B. a divulgou pda primeira vezi. Uma segun-
da edigao comemorativa s6 seria realizada em 1988:. "'- --o-

A ang.life aqua apresentada comp6e-se de 3 capitulos, maid introdu-
gao, conclusio e bibliografia. O primeiro capitulo, "ZI/}na conuersa co/n a
bfbliogra/Za" identifica as interpretagdes de virios autores sabre as con-

cepg6es da escravid6o e do abolicionismo veiculadas por Joaquim Nabuco

e quaid fontes principals fundamentaram estas concep96es O segundo, '%
'ecessi.Md.e d,e se destruir imedi.c,ta,«e«,te o 'minota.u,ro dc. escrauid,do'.
umcz andZfse d'O .AboZfcfo/zfs/no= explore as id6ias de Nabuco sobre a es-
cravidio e sua superagao contidas na obra que fundou a mem6ria sobre o

desempenho daquele politico e sobre suas id6ias. O terceiro, "0 bem .h6 de
iuuttar: o nLnl ineultduel do trabalho escrauo, umu andLlse d'A Escraui-
ddo", aborda a argumentagao delta pena inacabada procurando marcar

Z NABUCO, J.. " A Escravidgo" Reufsfa do /nsfffzzfo .H£sf6rfco e Geogrd/ico .Brasf-

G;:l=Z=HIX:?s===;uonio Gongalves de Mello;
nuel Correia de Andrade,

I u Code/.nos da Grade/aldo, Campinas, n ' 4, 2004
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doutorado.

Profs. Dra. lzabel Andrade Matson
Campinas, novembro de 2004

] n .'...1.. 4 ahHH do nresente e ao futuro.- aZguns dos slgni/icados da proposta

aboncionisra de Ja'qut," Nabuco f1882 884), lECh-Union\lr. '-"-
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regime republicano, quando Nabuco terra uma postura considerada mats

conservadora por preservar- se adepto do regime monarquico

Nascido a 19 de agosto de 1849, na cidade do Recite, Joaquim Aur6-
lio Barreto Nabuco de Aralqjo' pertencia a uma das mats tradicionais fa-

percepgao da escravidio enquanto instituigao, em toda a sua crueldade.
Fato que o tornaria um abolicionista em potential desde muito antes do

ini.cio de sua vida politica.' Com a monte da madrinha em 1857, o jovem

Caderaoi da Graduafao, Campinas, n ' 4, 2004
14
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Lobato editores, 1922, P. 29. Grifos meus

Cede/'/70s da G/.adllafZio, Campinas, n ' 4, 2004
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apes transferir-se para a Faculdade de Direito do Recite, na qual conclui-
ria os estudos em 1870. Neste moments, a maior parte dos estudiosos de
sua carreira nio tem qualquer d6vida de que Nabuco ja seria um incon-

teste defensor da aboligao rapida e sem indenizagao aos proprietarios
posing.o reforgada ainda maid apes o seu contato direto com as teorias li-

berals inglesas no ano de 1877, quando exerce, em Londres, o cargo de
adido de legagao, na representagao brasileira

Com o falecimento de seu pai em 1878, Nabuco volta ao Brasil e se

elege deputado por sua provincia natal, gragas a um acordo selado, ainda
pele senador Nabuco de Aratqjo, com o lider liberal pernambucano Barb,o

de Vila Bela. Nesta sua primeira atuagao parlamentar, destaca-se pecos
dons orat6rios" e pda defesa aguerrida de velhas bandeiras do Partido

Liberal: a reforma eleitoral que permitisse a eleigao direta, a liberdade
religiosa (que permitiria a elegibilidade dos nio cat61icos) e o fim da es-
cravidgo. Bandeiras que, no entanto, nio contavam com a adesio ung.ni-
me dos liberais com assento na C5.mara e no Senado, provocando vg.rios
atritos entre o jovem deputado e a capula de seu partido. Atritos estes
que inviabilizam sua reeleigao em 1881

Fora do Parlamento, Nabuco auto-exila-se em Londres, tornando-se

correspondente do JornaZ do Commercfo e dedicando-se a, escrita daquela
que talvez sqja a sua obra de maior repercussao na d6cada de 1880. O
.Abolfcfonfs/no, publicado em 1883. Fazendo da aboligao e das reformat

socials amplas suas principais bandeiras, consegue eleger-se deputado,
apesar de grandes dificuldades, em 1884 e permanece em grande evid6n-

cia at6 1889, na condigao de 'tribuno ' incansfvel na defesa das reformat

s(5cio-econ6micas liberais, que levariam, segundo ele mesmo e deus bi6gra-
fos, o Brasil a um incontestgvel desenvolvimento

No entanto, a proclamagao da Rep6blica veil frustrar o 'ardoroso re

formista mon&quico ', langando-o a um certs ostracismo politico. Momen-
to em que se dedicou a. escrita de importantes obras, homo .Ba/maceda e ..4

/nferuen€do Esfrangeira dzzranfe a .ReooZfa de 2893 (publicados em 1895),
t/m .Esfadfsfa do .7mpdrfo (cujo 81timo tomo 6 publicado em 1899) e J16/z.ha

1 0 Carle/ /70s da G/aduafdo, Campinas, n ' 4, 2004
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buco a partir daquele texto procurou inteivir nos desdobramentos das
principals quest6es politicos da 6poca.'

Diante de tail preocupag6es, este trabalho foi organizada em tr6s

panes: a primeira corresponde a uma anflise bibliografica dos principais
estudos que tiveram coco objetivo a anflise dos escritos e da atuagao de
Joaquim Nabuco; a segunda corresponde ao detalhamento ' da pmposta
abolicionista presente no livro O .AboZfcfonfsmo de 1883. Embora, nio sqja
a anglise dente livro o nosso objeto principal aqua, a apresentagg.o da pro.
porta contida no mesmo se tornou essencial para a ang.life e problemati-
zagao do ensaio 4 .Escraufddo de 1870, o que 6 feito na terceira parte

A comparagao entre as propostas contidas naqueles dais texton per-
mitiu-nos avaliar at6 que ponto Nabuco, de cato, teria side o defensor de

uma proposta abolicionista 6nica, durante coda a sua atuagao politica;
assam coma permitiu, de alguma forma, identificar o peso que o contexto

politico maid amplo teve na formulagao das suas propostas em favor da
rapida extingao do trabalho escravo no pals

Carle/'/70s da Grad zaf o, Campinas, n ' 4, 2004
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UMA CONVERSA COM A BIBLIOGRAFIA

balho escravo para o trabalho livre no pals
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No entanto, pdas limita96es dente texto, nio pretendemos realizar
uma anglise sistemftica de trabalhos historiograficos que se valeram. de
alguma forma, das interpretag6es contidas nos texton politicos de Nabuco.
para explicar o 6im da escravidio no Brasil; de tal maneira que, etta dis-
cussio bibliogrgfica foi feita a parter de trabalhos que se ocuparam dire-
tamente da ang.life da atuagao daquele politico.

Cede/'nos da Graduagao, Campinas, n ' 4, 2004
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uco" in /nteZ£g2ncia do .Brasil, Sio Paulo: Companhia

Editora Nacional, 1935, PP. 65-142
idem, p. 99.

B . Gilberto Freyre, Joaquim .ZVabuco, Rio de Janeiro: Jose olympia Editors, 1948, PP.

Carle/'nos da G/'adtm€ao, Campinas, n' 4, 2004
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cou os principios da aristocracia rural escravista, pelo "radicalismo aboli-
cionista" de grupos urbanos, mats ligados aos "ideals progressistas

Para Freyre, doin mementos apenas podem ser reconhecidos em coda
a atuagao de Nabuco: o de produgao intelectual "inconformista", com id6i-

as sociais e political "revoluciong.das", ou sqja o moments de defesa da

aboligao total e sem indenizagao ; e o moments ap6s a aboligao e procla-
magao da Repablica, no qual se dedica a escrita das mem6rias -- o limo
@in,ha FormctQdo - em que "lira-se entdo obrigado a i er patasitaria.-
n,Cute da. con,templaqao do proprio pctssctdo, quad,do seu en.tusictsmo. seas
.m.putsos e seas pendores elam todos no sentido dcl tata, uirU. e crictd07'a."'''

Para aquele autos, a exemplo da anglise de Jose Belo, a tr4jet6ria
pol=itica de Nabuco desperta interesse por ser tlnica, diferente de outros
politicos que tiveram a mesma origem social que ele. As propostas, feitas

durante a campanha abolicionista, ganham expressio revoluciongria por
se originarem de um representante da elite s6cio-politica imperial que
visava a alteragao do status qzzo escravista. ' ' :' '

Sem reconhecer qualquer nuance no interior das propostas abolicio-
nistas de Nabuco, Freyre kinda as analisa destacadas de qualquer contex-
to socio-politico especinico -- afinalo abolicionista tratava-se de um "deser-
tor social", defensor de id6ias que nio beneficiavam a sua clause. A aboli-

gao traria benefTcios aos escravos e estes nio representavam o segmento

da sociedade com o qual Nabuco se relacionava, de tal maneira que o ele-
mento determinante das id6ias abolicionistas passe a ser um gen6rico
maid urbcz/zo fZustrado" '

Paula Beiguelman ao analisar "a feorfa e a aldo ' no pensamento
abolicionista brasileiro tamb6m conferiu uma imports.ncaa signi6icativa a
Joaquim Nabuco em seu trabalho.:: Interpretando os textos do abolicio-

':i Cadernos da G/aduaf o, Campinas, n' 4, 2004



Um« c

nista homo "cZdssfco da ct ncaa social brasiZeira", a autora tem a grande
preocupagao de analisar os mesmos a parter da "unfdczde que Zzlga o con-

por sua obra:

capitalizada peso reduzido seton imigrantista

pleta, os principais areumentos da aurora, cr. Paula Beiguelman, "Joaquim Nabuco:
teoria e praxis" in Paula Beiguelman( org.), Jbaqztim .ZVabztco - SeZegdo de tmfos, Sio
Paulo: Atica, 1982, PP. 7-47

idem, p. 15.
idem, ibidem. Grifos ]neus
iden, ibidem

.Ha,...c /f,I G/.ad aC o, Campinas, n' 4, 2004C
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De tal forma que, uma vez obtida a supressao do status jurfdico do
escravo, acompanhada de medidas que garantissem a imigragao subven-

cionada, os abolicionistas, e Nabuco em particular, v6em o movimento por
mudangas mats significativas na estrutura social e econ6mica ser aborts-

do. O antigo 'paladino da modernizaga.o brasileira ' inicia uma rage em que
se torna necessirio "reHnzer o cdrebro que Hof togo uazado naque/e ?«olde

riddfas a6oZfcfonfsfas/ reHormfsfas; durante dez amos."'5 Passou, por con-
seguinte, a produgao de obras, como C/m .Esfadfsfa do /?npdrfo em que o

'taco de in,teresse intetectual, se altera cl: o intel,so labor de pesquisa,
;e desui,n,culaoa da. probtem&ticcl an,tenor. Um Estadista, do Imp6rio
d ,''.o e dfHe,Cafe .o«, ,ewelto a O .AboZfcfonls"z'u m ob,a. nd.

:uardam, Q ui7tcuto e a retaqao que existed, por Chem.plo, entry o Mla-
n.ifesto e O Capita!... Joaquim. Nabuco 'tefazicl seu. c€rebro'". la

Tamb6m Beiguelman, por conseguinte, reconhece apenas doin mo-

mentos na trajet6ria polftica e intelectual de Nabuco: o da construgao e
divulgagao de propostas para a realizagao de profundas refomas na socie-

dade brasileira, durante a campanha pda aboligao; e o momento de reco-

Ihimento, no qual, apesar da produgao de obras signiHicativas, nio se re-
conhece o mesmo alcance social das que foram produzidas na face anteri-

or. O peHodo de engajamento na campanha abolicionista 6 'dsto, portan-
to, de forma linear, em que as interfer6ncias das conjunturas politicos na
(re) formulagao das propostas para a reestruturagao da sociedade brasi-
leira, a partir do fim do trabalho escravo, nio sio analisadas.

quito pelo contr6rio, na descrigao que Beiguelman faz da atuagao de
Nabuco antes da escrita d ' O .AboZfclonfs/no, ele 6 apresentado homo um

yuv -.v

"ZfberaZ .Frog/"amdtfco", que mant6m uma postura de absolute indepen-
d6ncia com relagao a Gabinetes ministeriais e posig6es partid6rias que
nio atendessem as suas convicg6es pessoais.:' A pregagao abolicionista /

14B BH$ :: J:: : i;: : %-"
dem, pp. 7-14.

24
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Nabuco teria incorrido em um equi-

gag6es com o estamento governamen

Carle//vos da G/'adzzafao, Campinas, n' 4, 2004
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tal, ao considerar que uma vez "extirpado o cancro" da escravidio a alte-
ragao da estrutura e caracteHsticas da sociedade brasileira seriam "natu

rats". A estrutura social do pals nio poderia, segundo Faoro, ser encarada
:oprlo "simptes secreqao do escra isms" '*

Neste sentido, apesar de Nabuco representar um 'brenda ZfberaZ

brasfZefro" -- por e ter conseguido produzir, durante a d6cada de 1880.
uma anflise bastante significativa da realidade social do pals -- ele esbar-
rou na estrutura estamental antiquada e refratfria is propostas liberais.
uma vez que creditou todos os empecilhos a modernizag5o da sociedade
brasileira ao regime escravista. Ligado que estava 5.s engrenagens de fun-

cionamento da sociedade imperial, Nabuco nio terra fido capaz de perce-
ber que o regime escravista s6 foi possivel "dfanfe da esfrzztara .pecaZfar

w wx- ww- - w ip WA vv

i,a sociedcide e das carctctertsticas especiais do EstcLdo e dct econ,om,ia, es-

;en,cialmen,te exportadora e n,d,o essen,claim,en,te ctgr£cota,, n,u,ma, n,aldo que
fzzdo f/nPorfa." :: Fate que, no entanto, nio bra, na opiniao dente autor, os
deus m6ritos por ter denunciado o "amor/Esmo" da sociedade brasileira

Assam, se, na anflise de Faoro, a estrutura social tem algum relevo
na formagao do pensamento abolicionista de Nabuco, o destaque a este
pensamento deve ser dado justamente pdas anglises que ele cont6m e que
nio foram originadas diretamente por interfer6ncias de conjunturas so-

cio-political, mas sim a partir de uma reflexio baseada em principios li-
berais totalmente ausentes das praticas sociais e politicas brasileilas. A

forma do estamento burocrg.tico nacional impediu a formulagao de um pla-
no de agro, por parte do abolicionista, que de rata subvertesseaquela or-
dem social

Marco Aur61io Nogueira, diferentemente de Faoro, considera que a
dedicagao de Nabuco a. causa abolicionista foia grande respons6vel pele
faso dele nio ter fido incorporado pdas prgticas da politica imperial No
interior do movimento pda aboligao da escravidao, o autos d ' O .AboZfcfo-

idem, p. 126
ideln, p. 125.

26
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questa.o social

"Quando a malaria dos liberals (de qHe partEdo jossem) $echaua os
oZhos para os probZemas mats ampios da sociedade - e funaamen-

TeMar19 Aur61io Nogueira, " Introdugao", OP. cit. P. ll.
2s- iden, ibidem.
2'- idem, p. 12.

dn G/'aduacdo, Campinas, n' 4, 2004Cadernos
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almente para a situagao do trabaiho, tratada arenas do anguto de
sua rentabilidade im.ediata -, perdendo-se n,os maiabarismos desti-

,... Estas interpreta96es de Nogueira permanecem no trabalho de Milton
janos Costa, que procura reconstituir o pensamento politico e historio-

;iZ=EE=€:=::.':'"«';'«. - *.,«;« "'"'., . «-

Cadernos da Graduafao, Campinas, n' 4, 2004

l



-«e£!e!!:!!£eltelBBeg:@

I h '£n
camente" das obras de Nabuco, Costa

idas a respeito da atuagao politico e
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intelectual do mesmo. lsto talvez, por ter -se utilizado de tats obras de

uma forma isolada, homo os outros autores tamb6m o fizeram, sem o obje-
tivo de resgatg.-las em sua historicidade, procurando compreender os
compromissos delay e, logicamente, de seu autos com conjunturas sociais
e political especificas

Com pequenas variag6es, dots aspectos principais constam de todos
os trabalhos, aqua apresentadas, sobre a trajet6ria politico e intelectual de

Joaquim Nabuco. Em primeiro lugar, a linearidade de sua atuagao, ex-
pressa no reconhecimento de doin periodos homog6neos e de6inidos de sua

vida: o de intensa atuagao na ' batalha ' abolicionista / reformista ( 1878-

1888 ) e o do recolhimento nostglgico e conservador (1888-1910). Em se-
gundo lugar, o pequeno destaque dado is interfer6ncias das vgrias con-
junturas political na formulagao e reformulagg.o de suas propostas politi-
cal. Nesse sentido, Nabuco fora abolicionista/ reformista por conta basi-
camente de sua formagao liberal e, posteriormente, fora conservador/ nos-

t6.lgico tio somente devido a, sua crenga na forma monarquica de governo.

A16m disco, chama atengao o destaque dado a atuagao de Nabuco na

luta abolicionista, homo sendo a de um 'kenzzfno .poZ#fco ZfberaZ", portador
de id6ias avangadas para seu tempo, e que por ipso teria formulado uma

mterpretag5.o in6dita sabre a "afrasczda" realidade brasileira e proposto
caminhos indispensaveis para que o Brasil, de rata, se integrasse na mar-
cia dos parses europeus.;'

Caderaos da Gradaagao, Campinas, n' 4, 2004
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Tal leitura -- que prdeta Nabuco homo um 'verdadeiro liberal', a
frente de seus contemporaneos -- adv6m, justamente, do fato de que os
autores em questao consideram, de uma forma gerd, que um pals com o

predominio do trabalho escravo nio poderia permitir o
desenvolvimento

rv . .. .1 14.= AA n

pleno das relag6es de produgao capitalistas; e nem configurar politicos
dotados de argUcia para avaliar as reais circunstfncias da nagao. Apenas

alguns indivfduos dotados de "exceptional percepgao" teriam condig6es de
avaliar objetivamente as caracteristicas s6cio-econ6micas nacionais e

propor meios para a superagao das di6lculdades; Nabuco teria fido um
destes individuos e nisto residiria a maior parte de deus m6ritos.

No interior de uma sociedade marcada pelo mandonismo e pda vio-
16ncia cotidiana da escravidao, em que as id6ias liberais elam apenas pro-
fessadas e/ ou adaptadas e nio praticadas efetivamente, poucos politicos

teriam condig6es e consist6ncia intelectual de reconhecer e analisar os reais

problemas brasileiros. Neste sentido, compreende-se tamb6m os
motivos
]= £l . ..

pelos quads os autores, aqui analisados, deram pouch atengao ao dialogs
certamente travado, entre Nabuco e outros propositores de mudangas para

o pals e i.s nuances, compromissos imbricadas em seu prqeto politico
Ora. as anglises da sociedade brasileira, que se fundamental na in-

compatibilidade entre trabalho escravo e capitalismo, ha muito foram
contestadas por Maria Sylvia de Carvalho Franco, cujos trabalhos procu'
ram demonstrar que a produgg.o a partir do trabalho escravo, ao ser toda

organizada em vista do fornecimento de lucre aos propriety'ios, ngo esta-

volume 17, n ' 33, 1997
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ria em desacordo com os fundamentos do sistema capitalista.'' Realizando
uma anflise em que n6o toma isoladamente elementos da historicidade

colonial e imperial -- especialmente a escravidio -- a autora chega a con-
clusio de que, no conjunto, todas as praticas socials do Brasil escravista.

embora com con6igurag6es distintas daquelas exteriorizadas na Europa,
preservavam o sentido principal do capitalismo e de sua reprodugao

Assam, o desenvolvimento do capitalismo 6 concebido como mundial.

cumprindo a realizagao de investigag6es sobre as formas particulares que
o mesmo assumiu, no interior de um movimento de diferenciagao hist6ri-
ca da determinagao universal do lucro e da acumulagao

A partir disco, deve-se considerar o pensamento politico-social de
Nabuco, no momento da campanha abolicionista, n5.o homo um pensa-
mento liberal isolado e que propunha o 6nico caminho para o desenvolvi-

mento progressivo do capitalismo industrial no pals, ou deja o da aboligao
acompanhada de reformat para exterminar as herangas do sistema es-
cravista. E preciso considerar as propostas do abolicionista em relagao a.
Lada conjuntura politica do moments em que foram feitas; 6 preciso consi-

ders-las em contraste com outras propostas alternativas de superagao das

rela96es de trabalho escravo e que tamb6m continham a preocupagao de
ampliar os ganhos das classes proprietgrias

C61ia Mlaria Marinho de Azevedo, ao estudar as representag6es feitas

pecos abolicionistas das relag6es entre brancos e negros e o legado da me-
m6ria abolicionista para o imaging.rio contemporaneo, aponta justamente
para a necessidade de se analisar as propostas para a extingao do traba-
Iho escravo, feitas por Nabuco, em contraste com outros prQjetos sobre o
mesmo tema.:sA16= de destacar Nabuco como fundador da uma periodi-
zagao sobre o processo de aboligao no pals predominante em muitos tra-
balhos sobre o tema, e homo um dos responsaveis pda fixagao da imagem

=.:E :.£=Uk::hUU£:'%::='?££
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do Brasil como um 'bara1lso racial", Azevedo sugere a necessidade de se
analisar as posig6es moderadas daquele abolicionista -- Nabuco sempre
defendeu um processo de aboligao essencialmente parlamentar -- em con-
trasts com outras posig6es "maid radicais:

Neste sentido, os proUetos de aboligg.o de Nabuco n5.o seriam fruto
apenas de uma formag5.o liberal s61ida e in6dita, a qual nio

aceitaria

transag6es politicos ; ou de sous compromissos pessoais com o desenvol-
vimento social e econ6mico do pa(s. As propostas abolicionistas de Nabuco

seriam fruto, em grande parte, das suas tentativas de frear "aboZfcionfs
mos in.consciences, deoastadores", que colocassem em cisco a estabilidade
da sociedade mona'quica das d6cadas 6inais do s6culo XIX."

lzabel A. Marion, em artigo que analisa especi6lcamente o livro O
AboZfcfonfsmo, tamb6m aponta para a necessidade de se estudar as pro-

postas abolicionistas de Nabuco a partir da historicidade especifica das
mesmas. O empenho na emancipag5.o dos escravos, por parte daquele po
litico. 6 visto homo uma das "'bxterforfzafdes da ink/zsa turbuZ ncaa .poZ£ti

ca uft;fda no ]?npdrio no dec8nfo .2878-88".:' O proUeto de aboligao de Na-

buco, expresso no livro de 1883, 6 visto no interior de uma conjuntura
marcada pda instabilidade politica - refletida em dissolug6es constantes
da Ci.mara e nas quedas de sucessivos gabinetes -, no surgimento de vf-

rias propostas de encaminhamento para a solugao do trabalho servil e nas
discord&ndas entre agricultores do Norte e do Sul do pals sobre as medi-
das a serem adotadas para se solucionar a crime na produgao agricola

As propostas abolicionistas de Nabuco surgem, por conseguinte,
coma expressao dos interesses politico-econ6micos da clause dos produto-

res de agacar das provincias do Norte, interessados na modernizagao de
deus engenhos. Analisando detidamente, os temas e argumentos expostos
n'O AboZfcionfsmo, Marion conclui que os posicionamentos de Nabuco
contrfrios ao "monopdZfo escraufsfa", a predominancia dos "agrfcuZfores

:' ]zabe] .A Matson "I .iberalismo e Escravidio no Brasil - Joaquim Nabuco e o jogs de
texas, arWentos e imagers na ( re) criagao do progresso", op. cit. P. 104.
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do szzZ" no Parlamento do Imp6rio, a emancipagao dos escravos com inde-

nizagao e a imigragg,o subsidiada coincidiam com as propostas dos gran
des senhores de engenho reunidos no Congresso AgHcola do Recite em

1878, ao mesmo tempo em que mostrava a recusa i.s propostas dos agri-
cultores paulistas e fluminenses - defensores justamente da emancipagao
com indenizagao e da imigragao subsidiada, por exemplo."

As anflises de C61ia M. M. de Azevedo e lzabel A. carson, sobre a

trajet6ria politico de Nabuco no periodo da campanha pda aboligao, dife-
renciam-se, portanto, essencialmente das posig6es dos outros estudiosos
aqua analisados. Ao reconhecerem que os proDetos sobre o fim da escravi-

dio daquele abolicionista estavam inseridos na intensa lula politica do
moments em que foram formulados, as dual historiadoras sugerem a ins-
tigante perspectiva de se analisar coma tail projetos foram sofrendo alte-
rag6es em virtude da necessidade de se combater adversfrios politicos e /
ou ganhar aliados a. causa, e tamb6m homo tats pr(!jetos se articulavam

com outras propostas de encaminhamento da questao da abolig5.o e das
reformas pdas quaid a estrutura politica monarquica deveria passar.

Foi justamente procurando seguir as sugest6es daquelas dubs histo-
riadoras que procedemos a. an6.life do ensaio A .Escraufddo e, em certa
medida, a. anflise do livro O .AboZfcfonfs/no, nos capitulos seguintes. As-
sim, partimos da premissa de que as proposig6es de Nabuco a respeito das
reformat sociais se constituiram de maneira muito mats complexa do que
a maior parte dos estudiosos de sua traJet6ria politica fazem supor

Para a16m do "liberal modelar", avesso i,s disputas politico-
partidarias e interessado apenas nas " grander causal humanas" e pro-
gressistas, o Nabuco que nos parece interessante resgatar 6 o negociador

politico, o formulador de proletos e contra-prouetos de reformat, que atuou
entre maltiplos interesses sociais e, certamente, procurou defender os in-

teresses de sua clause, explorando as oportunidades oferecidas pelo jogo
politico para tornar vitoriosas suas proposig6es reformistas

idem, p. 113
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A NECESSIDADE DE SE DESTRUIR
IMEDIATAMENTE O 'MINOTAURO
DA ESCRAVIDAO ': UMA ANALISE

D) O ABOLICIONISA{O

O livro O AboZfcfonfs/no foi publicado em 1883, quando Joaquim Na-
buco se encontrava em Londres, "cumprindo um auto-exilio", apes a der-
rota eleitoral de 1881, quando tentou seu segundo mandate de deputado
na Assemb16ia Gerd do Imp6rio. Obra fundamental, coma ji. referencia-
mos. este livro foi utilizado pelos estudiosos de sua trajet6ria, juntamente

com os textos da Campania AboZiciorzisfa no Recfje(1885), coma fonts

privilegiada para a definigao do proleto abolicionista de seu autos.
Surgido em um momento de certs radicalizagao, tanto nos memos ur-

banos homo rurais, em favor da aboligg.o da escravidg.o:, n'O AboZicfonfs-

' - Segundo Maria Helena Machado o initio de movimentos urbanos maid radicais em
favor da aboligao data de 1880, quando ocorreu, no Rio de Janeiro, a Revolta do Vin-
t6m -- motif popular que assinala o memento "de qtzebra de uma cuZturcE .poZftfca que
atd enfdo. cfrcunscrfta aos rareHeitos saZdes e discussdes parZamenfares, mantlnha a
poPuZag o urbane aZhefa ds 6ernzentag6es poZ11tfcas". A pattie daquela circunstancia, os
'deserdados', =csino que fora das associag6es abolicionistas, tomaram-se presenga
constance nas manifestag6es de rua em favor da supressao do trabalho escravo, cato
que serviu para impulsionar todo o movimento, ao mesmo tempo em que causou

classes dirigentes do pals. A autora kinda destaca o crescimento de

grupos abolicionistas no campo, naquela mesma conjuntura: "Contrariamente ao que
;' e"penha,'««, em a/irma, s':.s p reicOan*es, os mo-i".'nf.s ab.Zfcfonf'*a ' - reza
memos e«.'w«. «««dws «,ais ,«dlcaZfzados - pod'". *e, .pe"'tra'io "' '«mPO,.fn-«dfd.
as sen,galas, quito antes do que L&suatmente tem, fido admitido... Fontes tocais, adlgos
.jor7zaZfsffcos e docunzentafdo secunddrfa da poZilcfa, ..., enconfram.se, ao conga desk
Z;l;='&;;..l;=e'l;&&'; ..«. Ho,'. .'.«'' «.. P,im i,. .:«'. 'f "".'e.#:':e;jH:
Mhados de suspeff«. ' d.«U';.:i;'de p«,"ti'@«fdo de homer' Zf-," "a org««fz.gdo d'
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rno podemos encontrar a sistematizagao gen6rica de uma proposta para a
extinga.o do trabalho escravo que buscava, justamente, evitar um abalo
profundo da organizag5.o social mongrquica. lsto ao mesmo tempo em que
ali fica patente o delineamento de centos parametros para uma reestrutu.

ragao econ6mica do pals que parecia beneficial diretamente ao segments
social dos grandes proprietarios de engenhos agucareiros do Norte do
Brasil.

A principal t6nica do livro foi posta na necessidade de se extinguir o
trabalho escravo a parter de uma nova medida legala ser adotada rapi-
damente para que todos os efeitos do regime servil sabre o pails desapare-
cessem definitivamente. Ngo bastava, naquele momento, novas leis con-
cebidos para a efetivagao da aboligao total em longo puzo; estes ja haviam
fido elaboradas em outras 6pocas da hist6ria brasileira e se mostravam
entao, para Nabuco, como insu6icientes. Assim, ele definiu o abolicionismo
em 1883:

Em 1850, querict-se suprimir cl escrauidao, ababa,n,do com o Trd$co;
em 1871, tibertando desde o berQO, mets de tata depots de uinte e um
ares de ida,de, os $t,hos de escraucl kinda por ncLscer. Hole auer-se
supami-ta, em,CLncipando as escrauos em masscl e resgatando os in,-
genuos da. seruiddo da tei de 28 de setembro. f este &ttimo m.ouimen,-
to que se chcLma Aboti,zionism,o e s6 este reset.oe o uerdadeiro probte.
m,CL dos escrauos, que 6 a, sua pr6pria !iberdctde.'e

n,u,meroscls reuottas de escraoos, nas 6,Teas de atta concentraQa,o delta mdo-de-okra
Cf. Maria He]ena Machado, O .Piano e o Pdnfco - ]Wot;fmentos $ociais na .Ddcada da
AZ)oJi€do, Sio Paulo: Edusp; Rio de Janeiro: Editors da UFRJ, 1994; as citag6es sio
respectivamente das pp. 147 e 143. C61ia M. M. de Azevedo tamb6m destaca. ao estu-
dar o movimento abolicionista na provincia de Sio Paulo, que, a partir de 1881, come.
gam a aparecer "finals mats fnsfsfentes de apoio popzzZar d cazzsa dos escrczt;os') a16m
disso, a autora faz refer6ncia a vgrias revoltas ocorridas naquele pedodo em diversas
cidades pau]istas. Cf., Onda ]vebara, J]/edo .Bianco - O ]Vegro no imagfndrfo das .EZftes
do sdculo XZX pref ado de Peter Eisemberg; Rio de Janeiro: Editors Paz e Terra. 1987.
p. 200 e seguintes.

Joaquim Nabuco, O .A6olfcfonfsmo, pref ado de Marco Aur61io Nogueira, Petr6polis:
Editora Vozes, 1988, pp. 26-27
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Para a16m disso, o movimento abolicionista, tal como idealizado por
Nabuco naquele momento, tinha de buscar meios para solucionar todos os

problemas da sociedade brasileira que derivassem direta ou indiretamen-
te da escravidio. Era precise, em seus termos, "apagar todos os eleitos de

lm regime que. hd iris sdculos, d uma escola de desmoraLizaQdo e in4rcta,
de seruiLismo e irresporLscubiLidade para a caste dos senhores, e que fez do

BrasfZ o Paraguay da escraufddo

Assim, para uma obra de tamanha envergadura, o politico procurava

conquistar aliados, lutando contra uma "consci&ncfa nacfonaZ" em estagio
embrionario, para conseguir um compo de leis que contemplassem ade-
quadamente a "djgnfdade hama/za" .' Era precise, por conseguinte, capi-
talizar apoios entre os mais diversos setores socials, de modo a ajudar no
desenvolvimento de uma "opfnfdo pzZbZfca" capaz de levar o Estado nacio-

nali aWaD direta em favor das "rejormas regerieradoras" da sociedade

brasileira. O AboZfcfonfszno foi planelado e estruturado, delta forma, para
fazed eco entre senhores, representantes da lgreja, jornalistas, acad6mi-

cos. 'homens de letras', 'educadores da mocidade'e, principalmente, "todos

os deposffdrios da dfregdo moral do nosso .pollo"5 Eis o motivo pelo qual o
tom das reformas anunciadas na obra 6 gen6rico, calcado em termos va-

gos que poderiam ser interpretados das maid variadas formal pelos dife
rented setores sociais

Fundado naquelas preocupag6es, Nabuco produziu uma contundente

argumentagao relacionando todos os problemas e di6culdades nacionats a
exist6ncia do trabalho escravo. Para ele, o regime servil impedira o satis-
fat6rio e complete desenvolvimento da nacionalidade, destruira a familia,

impedira o progresso da raga nena e an'uinara todos os meios para que
hfbitos de q)reufdencfa'l, de "trabaZho uoZztntdrfo" e da "dfgnfdade .pessoaZ"

se 6izessem presentes no Brasil.

J

Idem, p. 27
Iden, p. 23.
Idem, p. 166.
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As familial nio poderiam, segundo ele, existirem em um ambiente

marcado pda 'promfscufdade dcfs se/zza/as, Reza abuse da lorna do se

rzhor" ' lsto ao mesmo tempo em que o sempre 'tacanho ' trabalho compul-
s6rio era o grande responsgvel pda manutengao de milhares de negros
em estado de "riese/zuoZt;fme/zto me/zfaZ afrasado'l, dominados apenas por
"£nsfinfos bdrbaros" - mesmo apesar do contato deles com a raga branca

Nabuco marcava com ipso o "desvirtuamento" de today as qualidades no-
bres dos humanos pda escravid5.o e, homo principal conseqti6ncia dense
bator, apontava a deformagao do "fdeaZ de .p6frfa" e o impedimento abso-
lute para que a "nczcfonaZfdade" existisse

Rode-se descreuer essct inftu€n,cia, dizendo que cl escrauiddo cercou
Lada o espago ocupado do Amazon,cts ao Rio Gl-an,de do Sut de um am,

)dente fatal a, lada,s as qualidades uiris e n.obres, hum,an,it&ricLS e pro-
gressiucts, de nosscl esp6cie; chou u,m, ideal de p6tria grosseiro, merce-
I,aria, egoistct e retr6grado, e n,esse monde fundiu aura,n.te s6culos cls
L76s raQas heteroganeas que hQe con,stituem CL nation,atidctde blasi,I,ei.
-a... (a escrauidao) c7iou um,a atm,osfera que nos enuotue e abclfa a, tr-
ios, e ipso n,o mats rico e admiral et. dos domin,ios da terra.'s

Tamb6m na economia nacional, a escravidio exercera perniciosas in-

flu6ncias, esgotando recursos naturais e mantendo uma '>opaZafdo mise
r6ueZ de proZetdrfos n6/Hades't 9 0 solo, citado por ele homo grande exem-
plo para este argumento, era algo explorado at6 o esgotamento - evid6n
cia, de que o trabalho escravo podia frazer riquezas em curto puzo, mas
levava, inevitavelmente, a mis6ria ao logo do periodo, ja que se constituia
e se alicergava em praticas econ6micas absolutamente irracionais. De tal

forte que at6 os descendentes dos maid poderosos propriety.rios e senhores

de escravos se tornariam tamb6m proletarios, em um curio espago de
anon, cano o trabalho escravo fosse mantido.:'

Idem, p. 109.
Idem, p.108.
Idem, p.110.
Idem, p. 117.
Idein, ibidem
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Proletarizagg.o", que tamb6m ocorreria por forma do "aufZtamenfo do
trabaZho" no pals, uma vez que a nobreza do car6ter residia, segundo ele,
ng.o no trabalhar, no produzir, mas sim no fazed trabalhar. Data aus6ncia

completa, em todos as classes sociais, da preocupagao com a construga.o de
uma verdadeira nagao -- imperava antes as ambig6es imediatas e desme-
didas, imprevidentes, retr6gradas e, portanto, irraclonais:

O cardfer da sua clfZlura d a [mprePfdencia, a roti/la, a !naijerenfa
Reza mdqz4ina, o mats colnpZeto desprezo pecos interesses do futuro, a
ambfgdo de firar o maier Zucro imedfato com manor traDaZho proprio
possiue!.

Do ponte de vista das praticas political, Nabuco tamb6m
destaca a

impossibilidade 16gica de existir um "governo litre" em um pals puja base
econ6mica e social estava assentada sobre o trabalho servil. Sem permitir

o desenvolvimento de uma 'opiniao publica ', a escravidio no Brasil era a

grande responsavel pda vig6ncia de um sistema pol:itico-administrativo
absolutamente falacioso, que se sustentava gragas a. aus6ncia completa de

um 'batrfotismo u€FdQd€froD, substituido que era peso 'batrfotismo .de car-
la esaaufsfa" dos defensores da escravidao; os quaid identificaram todos

os interesses nacionais aos seus, a partir do moments em que o pals pas-
sou a ser atacado externamente por possuir escravos -- a detbsa da nagao
tornara-se, segundo ele, a defesa da escravidg.o. ,.

A.;im 6 que sem uma "bo,,s'i8«.ia ««cfo«.Z e'cZ«,'cid", mo,.Zf.«d',
honesty e .pafri(ifica"", a politica brasileira representava apenas a."friste e

degradante Zufa por ordenados".'3 Segundo Nabuco, os ministios dependi-
am diretamente da Coroa, que os podia substituir a qualquer momento;
sem autonomia, os ocupantes dos cargos executivos mgximos no pals rele-

gavam uma ateng6.o minima aos deputados, que, todavia, ficavam "a zner
cg" deles e, indiretamente, sujeitos a vontade do Imperador

Idem, p. 120.
Iden, p. 138
Idem, ibidem.
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A escravidao, "repeZfndo a escoZa, a fnsfrzzfdo .pzfbZfca e nzantendo o

.pah na ignor8ncfa e escu7"!ddo"''t surge, por conseqti6ncia, na argumenta-
gao do politico-escritor, como a grande responsavel pele falseamento do

sistema representative, que efetivamente correspondia apenas a um go-
verno patriarcal -- D. Pedro 11, gragas a exist6ncia de um Parlamento e de
uma ampla liberdade de imprensa no pals, n&o chegava a se tornar um
ditador; no entanto, desempenhava as fung6es de um primeiro-ministro

'permanente", nunca perdendo de vista a da admfnistrafdo"'s:

A.ut6n,omo, s6 hd um, porter, entry n,6s, o porter irrespons&uet; s6 esse
:em ceTteza do dia seguinte; s6 esse represents a, permanencia, da

;radiQa,o n,aciona!. Os m,inistros n,do sdo mats que as en,carnaQ6es se-
:un.ddrias, e as uezes grotesccts, dessa entidade dupe?'ior. ethan,do
zm torn,o de si, o Imperctdor ndo encont7ct um,cl s6 indiuidualidade
}ue tim,ite Q sua, um.a, uontade, indo iduat ou caLetioa, a, que ete se
3eUa suleitar.. ."ic

Se a demonstragao de Nabuco, sobre o quao nefasta era a escravidio

para todos os setores socio -- econ6micos do pals, pretendia atrair para a

sua causa" os mats diversos grupos, entre estes nio nigurava o engaja-
mento dos pr6prios escravos nas agnes que deveriam ter por fim a sua li-
bertaga,o. Os abolicionistas sio apresentados, desta forma, como portado-
res de um mandato dado, "inconscientemente", pda raga negra -- seria no
Parlamento que as principais decis6es seriam tomadas -- e a propaganda
pele fim do trabalho compuls6rio nio poderia ter, de forma alguma, os
negros escravizados coma arvo. E por este meio que o tutor procura colo-
car-se em lado oposto aos grupos que incitavam fugas e colaboravam na
organizagg.o de quilombos e at6 mesmo incentivavam o assassinato de fei-

tores e senhores; praticas que s6 seiviam, segundo ele, para langar o pals
em um cates, marcado pda guerra entre ragas, expondo a todos a "ufndffa

)&rbarct e seluagem de umcl populaQdo mantida ctt6 hole CLO n,tIDe! de ctn,i-

Idem, p. 137
Idem, p. 140
Idem, p. 139.
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quele momento:

Idem, p. 40.
Idem, p. 144
Idem,p. 147.
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'A tei de 28 de setembro de ].871, ..., foi um pctsso de gigante dado
)eto pats. Imperfeka, impotftica, i7gusta. e a,t6 absurdcl, com,o nos pa-
'ece hole, esse, tei foi nadct men,os do que o bloqueio moral da. escrcl

ufddo. .A sua zZnfca Fade de/iniffua e #naZ Hoi este pdnc@fo: 'rzin-
gztem mats nance escraoo'l rudd o mats, ou Ho! /Zecessarfamente tran-

sffdrfo, cano a enfrega messes mesmo fnggnzzos ao caffuefro atd aos

Ao interpretar aquela lei delta forma, Nabuco revelava uma grande
aabilidade por desqualificar os argumentos dos setores, que recusavam

BI IU !::3F %H::$
homo adversfrios os defensores daquela lei, por considers-los interessados

"0 grffo.' 'detpefs /bzerpeZas gera£6es atuafs Belo Heros tanto qzzanfo
baste ozz sega precise'para que ndo se lorne para eras anza decepfdo o

Idem, pp. 67-68
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Zfzar a Zei.

Idem, p. 73.
2z - Iden, p.156.
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eram de condigao livre. Pecos deus cglculos,portanto, pouquissimos escra-
vos anteriores aquela lei sobreviviam kinda em 1883 e, em vista das ele-
vadas taxas de mortalidade de deus filhos, poucos eram tamb6m os seus

descendentes. Assam, bastava a revisio dos titulos de propriedades para
extinguir a escravidio no pals sem que houvesse grande anus para os co-
fres do governo

'...ct atuat geraQao, desqjoscl de I'Duper de$nitiuamen,te ct estreitcl soli-

iariedade que kinda e=iste entry a pats e a tr6/ico de aflfcanos, pfde
'lw Q execuQdo de uma i(Q de 7 de nouembro de ].831) que n,do pMh
;er reuogada, e n,&o foi, e que todos os clftican,os ai7\da em ccl;tiueiro
sends fQ&g..21zzlQQf&.fem dfreffo de consfdenur cano a szm cara de
Jl6endade m6Hcada Reza .Regancfa em Rome do .7/npe?'ajar" w

Contrapondo aos argumentos dos proprietgrios de terra que alega-
vam ser imprescindivel recursos financeiros para dar continuidade a pro-
dugao e, por este motivo pediam a indenizagao pecos deus escravos quando
da aboligao, Nabuco a6irmava que tal dificuldade serra f acilmente super-
ada: em um primeiro momento pelo uso de trabalhadores nacionais livres
"L dZfclos e desocupados" e que, portanto, nio onerariam aos deus empre-
gadores com a necessidade de pagamento de elevados salarios; em um

)s tr6Picos uma corrente de langue cau,c6sico uiuctz, en6rgico e sadie". :'

A16m do que, bastava em sua opiniao, a supressao do trabalho escra-
vo para a agricultura nacional se tornar muito maid rentfvel, afinal o
trabalho live ©rR dais diligence, nacional e permitiria o desenvolvimento

:' - Iden, p.156.
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de um "espfrfto de preufdencfa" e a conseqUente acumulagao de capitais a
serum apllicados na modernizaga.o das t6cnicas de cultivo e em atividades
industriais:

N6,o h6, d&uida de que o tubal.ho !tore 6 m,ais econ6mico, m,ais inge

Zfgente, mats zZffZ a terra, bend/ico ao dlsfrito Dade eZa estd
encraua-

da, mats proprio para gerar fndzZsfrfas, ciufZkar o pats, enZeuar o
n£ueZ de todd o pollo. Para a agrfcztZfura, o trabaZho Ziure d uma usda
Doug, Hecunda, esf6ueZ e duradozzra.'"'

Com toda etta s6rie de argumentos, muito bem organizados e expos-

tos. Nabuco aparentemente contemplava aos maid diversos interesses
presented na sociedade brasileira e apresenta sua proposta de

aboligao

homo sendo a llnica capaz de colocar o Brasil no rumo do progresso s6clo-

econ6mico pleno. Como 6 caracteristico a qualquer texto da natureza pol:i-
nca d'O AboZfcionfsmo, que representava uma gen6rica "carta de propos-

tas". o autor n3.o desceu a qualquer detalhe sobre as medidas praticas

para a reorganizagao do pals no p6s aboligao. De tal forma.que os interes-
ses sociais maid especificos, a serem contemplados pda aboligao sem in-

denizaga.o, ficam apenas implicitos em uma argumentagg.o que apresen-
tou as propostas de um segmento da sociedade brasileira como sendo as

da pr6pria "salvagao" de toda aquela sociedade

A recuperagao das principais linhas argumentativas utilizadas por
Joaquim Nabuco n'O AboZfcfonfs/no pretendeu demonstrar o quanto as
mesmas foram concebidas dentro de imbricadas disputes political, cujos
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sentidos maid especi6icos ainda estio por serum analisados. Contudo, a

desqualificagao realizada por ele de outras propostas para a extingao do
trabalho compuls6rio no pals -- desde as mais radicais, baseadas na mobi-
lizagao dos pr6prios escravos; at6 as dais "protelat6rias", fundadas na
defesa de que a grande medida contra a escravidio no pals era a Lei de 28
de setembro de 1871 --ja nos parece suficiente para problematizar a id6ia

de que ele estivesse aparte do jogo politico e que fosse, por este motivo,
um 'homem a frente de deus contemporaneos', com uma capacidade "sin-
gular" de analisar os principals aspectos da realidade brasileira

Por outdo lado, se o proUeto sistematizado n'O .AboZfcfonfsmo foi tri-

butfrio de enfrentamentos tipicos do memento de sua elaboragao, parece
6bvio que em outras circunstg.ncias as propostas e an6.lifes de Joaquim
Nabuco com relagao a escravidio e a aboligao no pals assumiram contor-
nos tamb6m diferentes. De tal maneira que, a sua carreira como defensor

da "grande causa humanity.ria" nio foi tio linear quanto se sup6e da lei-
tura dos estudos referenciados no capitulo anterior. A anglise d:A .Escra-

ufddo a seguir buscarf evidenciar maid este problematizagao, em especial.
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Escrito em 1870, quando Nabuco acabara de se transferir da Facul-

dade de Direito de S6o Paulo para a do Recite, o ensaio (3 geralmente in-
terpretado homo sendo uma primeira versa.o d ' O AboZfcfo/zfs/no; sends
inclusive, analisado conjuntamente com aquela obra pda maioria dos es-
tudiosos que o referenciaram

Para Carolina Nabuco, A .Escraulddo possum um grande valor por
permitir a reconstituigao do discurso utilizado por seu pai no Tribunal do
Jeri do Recite, quando da defesa do negro Thomaz -- acusado de assassi-
nar seu senior e o feitor que o capturara, logo apes o primeiro homicfdio

Para a bi6grafa, aquela defesa reveste-se de um valor especial, por ter
fido a primeira vez em que Nabuco, direta e publicamente, terra se mani-

festado contra a escravidio e, por conseguinte, contra "os .prince)fos de
sua €pocct e de su,CL rode

Terra ele, portanto, ja naquela ocasiao, enfrentado a "conservadora

aristocracia agucareira" pernambucana, grupo a que pertencia. O jovem
acad6mico, neste sentido, ja demonstrava possuir um "espilrito maduro" e
6dio e desprezo" pda escravidg.o. De tal maneira que, para a aurora. o

ensaio em questao ja. antecipava as posig6es abolicionistas ardorosamente
defendidas por Nabuco durante a maior parte de sua vida

Marco Aur61io Nogueira tem uma interpretagao bastante semelhante
a de Carolina Nabuco. Para este autos, que analisa .A .Escraofddo em

Iden, p.30.

ra, ]985, P. 135. Nogueira, .As .Desuenturas do ffberaZlsmo, Rio de Janeiro: Paz e Ter.
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brancos/ senhores

Iden, p. lo6 eia de Andrade, "Prefhcio" in Joaquim Nabuco, A Escrat;indo, segunda
edigao, OP.cit., P. 14.
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Metodologicamente, os tr6s autores consideram as teorias e id6ias

political coho re/7exo do "espirito particular" de seu formulador, que se
inquietava com relagao ao %onfexfo" em que vivia. Assim, as critical teci-
das pelo entio estudante de Direito a escravidao, em 1870, podem ser vis-

Problematizando este interpretagao e este procedimento metodo16gi-
co, propomo-nos aquia recuperar os sentidos politicos imediatos das con
siderag6es sobre o trabalho escravo no Brasil, feitas por Nabuco em A .Es

craufddo, a partir de doin movimentos: o primeiro reconhecendo, via cir-
cunst6ncias politico-partidarias do infcio da d6cada de 1870, os sentidos
imediatos de se levantar o problema servil no pats; o segundo, procurando
identificar, a partir de uma leitura cuidadosa da pr6pria obra, a maneira

homo Nabuco entio pensava que seria extinta a escravidgo no pats, sem que
"grander abalos" pudessem colocar em risco a pr6pria sociedade nacional.

A questao servil e a situagao do Partido Liberal em 1870

A partir de 1862, observa-se no Parlamento uma "nada fentaffucz de

li B mns%£m:: lln:um.£w:£:
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Com a dissolugg.o da Cimara, em maio de 1863, e a convocagao de
eleig6es sob a 6gide do gabinete progressista chefiado pele Marques de
Olinda, a Liga consegue uma certs estabilidade politica, ainda que bas-
tante fragil, para administrar. 9 Tentou, delta forma, realizar algumas

reformat juridical, defendidas como necessgrias a ."regeneragao" do sis-
tema representative e parlamentar, a parter do que consideravam ser a
:si""'a '*ec"fdo e «mpZo d's.n.oZufm'nto do dogma constff«cio«aZ ""

diuisdo dos poderes pot(tacos para que ndo fossem uns cibsoruidos ou arlo

ZadospeZosoufros".'" . . . . .. ,
''Contudo, a ftagilidade do acordo promovido pelos progressistas, da-

tado das eleig6es, estava justamente na dificuldade de se encontrar um

programa pol:itico-adminstrativo, capaz de amalgamar as principals for '
gas conservadoras e liberais. Na C6mara, constituida em 1863, as divis6es

logo aparecem e foram se tornando insangveis."
Se as disputas entre os pr6prios progressistas foram se avolumando,

a formaga.o da Liga teve um efeito bastante desagregador no
interior do

Partido Liberal. Criou-se, naquelas circunsti.ncias, uma divisio nitida
entre liberais que se intitdariam "hist6ricos" e liberais "progessistas". Os

OP.cit., P. 89.
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primeiros nio admitindo quaisquer negociag6es com os conservadores e
encarando os "entendimentos" com os adversgrios homo "abandons" dos

principios partidgrios maid elementares; os progressistas, por seu lado,
nio consideravam que estavam abandonando as "bandeiras" do partido e

justificavam os acordos com os conservadores a partir da necessidade de
chegarem ao poder e efetivarem o programa liberal

A parter das eleig6es de 1867, os progressistas passaram a dominar a

Cfmara em que os hist6ricos estavam praticamente sem representagg.o
Zacarias tornou-se presidente de um Conselho de Ministros, constituido
somente por adeptos do progressismo. A oposig5.o existente a nova situa-
gao concentrou-se apenas no Senado.

Todavia, em um dos epis6dios mais controversos e mal-explicados da
hist6ria politica do Segundo Reinado, em 1868, D. Pedro 11, valendo-se de
suas prerrogativas constitucionais de exercicio do Poder Moderador. acei-
ta a demissio do Gabinete Zacarias e convida o conservador ltaborai a

organlzar o novo minist6rio. Ante a oposigao da Cfmara ao novo governo,
o Imperador concorde com a sua dissolugao.::

militar, lido por "indispens6vel" para a vit6ria brasileira na Guerra e destituido" o
gabinete Liberal que tinha malaria na Camaro, desde 1867. Em nossa opiniao, contu-
dq tal interpretagao ngo se sustenta se observalnos a pr6pria cronologia dos aconte.
cimentos. Caxias pede demissio ao ministro da guerra de Zacadas, Visconde de Para-
nagug,, em fevereiro de 1868 -- alegava, entao, que os partidarios do gabinete "moviam
Ihe guerra de alfinetes", via peri6dicos que circulavam na Conte. O entio presidente do
Conselho, considerando haven uma conspiragao conservadora contra sie a s tuagao
liberal, apresenta tamb6m o pedido de demissio ao Imperador. Pedm ll antes de con-
cordar com a demissio do militar ou com a de Zacarias, ouve o Conselho de Estado.
majoritariamente composto por politicos ligados ao partido conservador, que optou por
maHLer o Gabinete e enviu' um "apelo" a Caxias, solicitando-the a retirada do pedido
de demissio Ficaram, assim, mantidos os doin demission6rios de v6spera A queda de
Zacarias ocorreria apenas cinco ineses depois, em jujho de 1868 -- portanto, quake leis
memes apes o enfrentamento com Caxias e teve coho motivagao formala nomeagao de
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Alijados do poder, talvez unicamente por suas pr6prias dissens6es

Hector Lyra, op- Oit., P. 256.
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parlamentares de nomeagao para empregos pablicos, recebimento de ti-
tulos e condecorag6es.:;

Os lideres liberais imaginavam, com um programa que contemplava
'principios hist6ricos" do partido, unir novamente deus membros. No en-

tanto, nio foi ipso que se observou. A maioria dos liberais maid "radicals:
ferrenhos opositores dos acordos com os conservadores, nio aceitava aliar-

se aos antigos progressistas, nem mesmo para combater a situagao con-
servadora inaugurada com o Gabinete ltaborai. Os maid "exaltados

membros do Partido Liberal tinham "perdido" a "con6ianga" com relagao
aos progressistas e inclusive os acusavam de terem favorecido, com sua
politica aliancista, a volta dos saquaremas ao poder

O grande obstaculo, naquele memento, a unidade estava nas propostas
dos grupos partidgrios com relagao ao Poder Moderador. Os "radicals" de-

seDavam a extingao completa daquele poder, enquanto os antigos progressis-
tas eram defensores de que o mesmo fosse exercido a partir da responsabi-
lidade do minist6rio e nio a partir somente da vontade do Monarca.:s

Os principais lideres moderados, entre des Nabuco de Aralljo, pas-
saram a tentar, de today as maneiras, tirar do loco dos liberais "radicals

o Poder Moderador e a pr6pria pessoa do Imperador. Procuravam para
ipso, colocar outras reformat do programa liberal na ordem do dia, entre
das as relativas ao sistema eleitoral e ao elements servil

Cf. Francisco lg16sias, op.cit., PP. 111-112
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O pr6prio Nabuco reproduz, em t/}n .Esfadfsta do /lnpdrfo, carta de
seu pai de 1869, condenando os ataques dos liberais ao Imperador. Para o
entg.o chefe do Centro Liberal, o discurso oposicionista do partido deveria
se restringir a atacar os conservadores no poder. Dizia entio o senador
Nabuco de Araujo a seu filho, residents em Pernambuco, onde cursava o
Qltimo ano do Curio de Direito:

:Mz&fto e mzzito reprouo a Zinguagem da fmprensa para com o /znpe-
rador. lsto impede a reorgan,izaQao do Partido Libero! e prolongs e
consoZfda a dominagdo dos conseruadores... Em casa extraordindHo,
uma insinztaGdo ao /mperador rode ser cabot;eZ, mas de ar o

minis-

fdrfo e os conseruadoies e"t paz e atacar o .rmperador d imprudancfa
sen.do imbecitidade... mat com ele, pier sem ele

Na mesma obra, encontramos ainda a reprodugao de uma carta-

programa enviada, em dezembro de 1868, pelo senado rq . nn n4P H

r Saraiva a seu co-

lega de senado e partido. Tendo como tema principal as reformat constan-
tes do piograma do Centro Liberal, a correspond6ncia permite analisar o
lugar de cada uma degas para os liberals moderados. Saraiva, ao mesmo
tempo em que enfatizou a necessidade da reforma eleitoral e do elements
servil procurava nitidamente tirar o loco do Poder Moderador, concluindo

que este nio seria um elements passivel de reforma desde que a Cfmara
fosse eleita livremente
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::AfuaZmente, a aspfragdo mats ardenfe de todos os b/'asfZefros escZa-

recidos, cano tem, si,do a, de toads os pctt"tides em, oposl&ao, 6: t,i.ber-
iade ctmpta de eleiQao; pronuncicfm,onto franco dct opiniao do pats
n,os com,{lcios eleitot'clio. Do fai,secLm,Cato dci eteiQdo deriuam-se today
IS n,ossas diFtcut,dames potitica,s, bem, cano do trctbal.ho escraua toads
os n,ossos atrasos in,dustriais. Sdo estes, pots, em m,eu humid,de con-
:etta, dots pontos cardeais para que deuem, con,uergir completamente
I aten,Qao e o esforQO do Partido Libero!.

Com, a eleiQdo titre, com a desapaRQao do elem,Cato serum., e com a,

.iberdade dct imprensct quej6 possuimos, o Brasil comin,hard seguro
I)ara os seas grctn,des e gtoRasos destinos, e num futuro n,do quito
rem,oto cot,Dear-se-d entry as n,CLQ6es mats arian,tcLdcLS.

A. actin,Q6.a do Porter Mlodel'ctdor, pedida por pane da imprertsa ti,be-
-a,t., torn,a-se, a meu oer, dean,ecessdrict desde que um,ct C&m.acct eLeita.

,iuremente $rmclr a regra da responsabitidade min,inter'ht, em, todos

)s atos Jesse Porter, e cio direito de di,ssol.u€-!ct corresponded, por pctr-
le do pats, o de reeLeger a, mesmcl C&,ma,ra pctl'a, diner-t,he: erraste

Contudo, os esforgos dos principals lideres moderados para retirar a
figura do Imperador e o Poder Moderador da mira dos liberals radicais.
por meio da colocagao de outros temps importantes para a "reforma" da
sociedade brasileira dentro dos principios programs.ticks do Partido Libe-
ral, n5.o conseguiram alcangar o 6xito esperado.

Em Sio Paulo, por exemplo, o grupo liberal radical, do qual fazia
parte Luis Game, considerava-se mats "aut6ntico" que os antigos progres-
sistas, pois suas id6ias representavam, segundo des, "a doufrfna ZiberaZ
em todd a s a pZenff&d€"'o. Se aquele grupo se mostrava concorde com as

ilX;£E$1:1=:a,3 H £ :l:is:;'aa=; «."':-'-
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a que o Poder Moderador submetia toda a Naga.o. .:
Em 17 de maio de 1869, o jornal publicado por Game e deus part '

dfrios, Radical PauZistano, dedicou um elogto a. "coragem do Centro .Li

comentfrio

=:gl2:$=$gg€gg=::=
u,m, eleven,to strut,!

O porter moderator absorue todos os oufros, escrauiza fodos os
brasiteiros,
A escraPatura theta somente uma parte da poptzZafdo.(..)

Entry o etemento serum e o porter moderctdor, Q escothct ndo f
di8cil,

primefro exfstiu h6 mats de zzm sdczzZo na mats Zfure das
r\a,Q6es, os Estados Unidos
O segundo 6 incompatiluel. com todd a !iberdade.
Aden.recs clo programs, torque f pane do nosso; m,a,s ndo po-
deznos aceifd-Zo por de/iciente r...)

Se em S5.o Paulo as cHticas de outros liberais ao programs do Centro
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classi6icado como "defectivo e uma vergonha..., homo insatis£at6rio para as
aspirag6es da liberdade"

Parece evidente, portanto, que para o segmento "radical" do Partido

Liberal, no final dos anos 1860, a reforma a ser privilegiada nio era a do
elemento servil, ainda que elsa fosse importante. Fundamental mesmo
era abolir o poder moderador, medida que nio constava do programa dos
liberais "moderados

Joaquim Nabuco escreveu .A Escrczufddo, em 1870, quando se trans-
feria de Sio Paulo para o Recite, onde concluiria o curse de direito. Inse
ride, portanto, nos debates politicos do momento e escolhendo o fema do
trabalho servil para o seu ensaio, sua preocupagao era destacar um dos
principais pontos do programa "liberal-moderado", do qual seu pai era um
dos arti6ices

Nio se encontrava, assim, o jovem acad6mico alinhado, politicamen
te, aos ent5.o "radicais da Nagao" por levantar a questao da escravidio.
mesmo porque o proDeto que resultaria na Lei de 28 de setembro de 1871

cujos principios ele parecia defender naquele moments, estava em discus-
sio no Conselho de Estado, desde 1866.

A16m do fema escolhido por Nabuco nio ser propriamente o mats
po16mico do momento, do ponto de vista politico e para os liberals, sua

'' - Apud Femando da Cruz Gouvea, Joaquim iVabzzco.' enlre a Monarqzzfa e a .RepzfbZf-

ca. Recite: Fundaj/Massangana, 1989, pp. 20-21. Tamb6m o primeiro capitulo da obra

nio sio enfatizados e sua atuagao, eln gera], acaba sends exphcada peso "idealismo" e
por "principios" constantes ao lingo de sua vida

" - As propostas s&o apresentadas pele Marques de Sio Vicente, cato amplamente
reierenciado pda historiografia da aboligao. Uma ampla e importance discussio juri-
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sentido, como procuraremos demonstrar a seguir.

'0 Bem ha de avultar": o fim inevitfvel da escravidao

O plano original d6 ensaio A Escravidio comportava tr6s panes: O
Crime, A Hist6ria do Crime e A Reparagao do Crime. Todavia, Nabuco
escreveu apenas as dubs primeiras.

meios politicos.
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Na primeira parte, o objetivo 6 demonstrar as caracteristicas de uma

sociedade estruturada em torno do trabalho escravo. Na segunda, a preo-
cupagao 6 historiar a exist6ncia e a decad6ncia da instituigao servil na
Antigtiidade, sobretudo em Roma, e o hist6rico da aboligao do trffico ne-
greiro da Africa para o Brasil.

Ofendendo os principals direitos naturais, a escravidao, segundo
Nabuco, fazia da sociedade um corpo "doente". Destaca, desta forma e

privilegiadamente, a ofensa da instituigao servil ao direito natural dos

homens a se apropriarem de bens. Direito que serra negado por doin moti-
vos: o primeiro, porque sob o regime escravista, uma parcela signi6icativa
dos ceres humanos era impedida de se tornar proprietaria; o segundo,
porque a propriedade do homem pelo homem tamb6m nio poderia ser
legitimada

Entendendo que os bens s6 eram legltimamente conquistados a par-
tir do trabalho que se realizava sobre a natureza, Nabuco s6 considerava

propriety.rios os homens que mobilizaram suas faculdades, sous esforgos
na busca dos recursos necessfrios a satisfagao de aspectos instintivos.
homo a alimentagao. Nests sentido, afirma

Wets com,o a ocuPaQdo s6 se tegitimcl peta apticaQao das facet,dudes,
\do pasta que se ocupe para. adquirir: de ta! forte que o primeiro
'Lom,em tericl ocupado e ctdquirido a terrct; 6 precise que se legitinte CL

)cupagao peta tubal.ho, cu,n,ho da in,diuiduatidade, que nada, o obje-
.o. exterior em, conlin,uaQa,o de n,6s mesmos, que tania um, reflexo de
uosscl soberanict i.n,diuidua,t sabre aquino que marco, o sinctt. de n,osha,
atiuidade"

No interior dente raciocinio, o escravo nio poderia ser considerada

uma propriedade, uma vez que o senhor "nio trabalhara" em seu corpo
para se apropriar do mesmo. Se os escravos nio "pertenciam" ao senhor.

tio pouco os bens e mercadorias que des produziam poderiam ser "se-
qtiestrados", de forma "arbitrgria". Os negros escravizados, homo quais-

;' - Joaquim Nabuco, A Escraulddo, Recite: Fundaj/Massangana, 1988, p. 34.
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quer ceres humanos, tinham o direito de ficarem com tudo aquilo que fos-
se produzido a parter da mobilizagao de suas faculdades e esforgos

a propriedade do escrauo, tdo santa com, quatquer outta, 6 user

papa, ,o«Z,ada, uioZacla,..., a esc,Quid o destr6io /uzzdamento "afu
}.a! de direito de propriedade, a esse direito absolu,to, im,prescindiuei,
inaZiendueZ e unite?'saZ, substffui eZa o direffo da Hoffa, dfrefto que d

Reza sita init fdade, puzo seu excZusfufs/zzo, a crfagdo htzmana mats
contr&rict ao ideal de justiQa, de m,OI'at e do direUo.

Na sociedade escravista, portanto, o direito natural a. propriedade

era totalmente desrespeitado, segundo o autos; uma vez que algo ng.o
"trabalhado" era aceito homo um bem (o compo do escravo); e porque a

major parte dos bens produzidos n5.o ficava com quem os produziu e, por
conseguinte, com aqueles que seriam deus proprietarios, de fato e de di-
reito

Garantido apenas a parcela senhorial da sociedade e "Violado" cons-

tantemente por apropriag6es indevidas, o direito a propriedade, fiestas
circunst6.ncias, ngo era reconhecido como "absoluto", de tal forma que a

escravidg,o reforgava a mixima de Proudhan, segundo a qual "a proprie-

dade privada era um roubo".
A16m do direito natural a. apropriag5.o, a sociedade escravista impe-

dia tamb6m o desenvolvimento de principios morais bfsicos, coma, por

exemplo, os relacionados a religiao. A escravidio nio permitia aos negros,

segundo Nabuco, a superagao de suas "crendices e fetiches" trazidos da
Africa e que acabavam por aqui, "temperados" por elementos do catoli-

preendida pelos escravizados, que atravessavam a vida "sem uma nogao
de hon,ra., de feuer, de moral".

A pr6pria llgrda Cat61ica no Brasi16 apresentada homo instituigg.o cor '
rompida, em cujos mosteiros, segundo o tutor, era possivel encontrar cen

Idem, p. 35.
" - Idem, p. 41.
:' - Idem, p. 35
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tenas de escravos, realizando praticas totalmente "b5.rbaras", como o aborts.

Moralmente, portanto, a sociedade escravista brasileira mantinha deus ha-

bitantes, sobretudo os negros, em estado de complete aviltamento, por per-
mitir a exist6ncia de uma religiao corrompida em deus principals valores:

Bm, tuba ipso(pr&ticcts fetichi,stab CLfH.ccLna,s mi,stub.a,das cl elem,entos
do ca.tol.icism,o) este desenhando (a, sociedcLde) um quail'o de CLuilta,

m,onto para a dignidctde humanct n,esscl raQct integra,, n,esse milh6,o de

hom,ens, ndo a,parece nenhum,ct das quasi,fades que fa.zem Q cidclddo e
Lsso cano sempre n,as sociedades sem itustraQao $!os6$ca e morcft in,.
iependente f deuido d aus6nci,a absotutcl de sentim,Cato retigioso.. .'w

Da mesma forma que valores morais/ religiosos tinham seu desen-
volvimento preludicado e corrompido, os valores intelectuais tamb6m nio

tinham condig6es de se desenvolverem sob a escravidio. Fato que, segun-
do Nabuco, poderia ser observado pda malta de "pensamento 6ilos6fico" no

pals, ja, que o regime coibia o direito do "espirito refletir" e prejudicava,
sobretudo, a exist6ncia de uma "consci6ncia da liberdade", tanto nos es-
cravos, quanto nos senhores.

Os negros escravizados, sem "vontade pr6pria", nio tinham qualquer

nogao do que era "ser livre". Nio elam independentes "na vontade", por-
que tamb6m nio o eram na "agro:

(os escrauos) ctssim. hab baram-se a ndo se con,siderctrem !lures
n,a, uon,fade torque ndo o Cram na, aldo: CL atiuidade resumida, cl de-
;erminaQ6es sem realizaQdo possiuel abafada peta tem,os, peta despo-
;ism,o, suicidou-se ou, a,rites morreu d miRgua,.'ao

Ja os senhores "castrando" a liberdade de outdo ser humano, impe-
dindo o "desenvolvimento do espirito" do escravo, tamb6m matavam as
possibilidades existentes de o seu pr6prio espirito "divagar" e refletir "com

dignidade". Em sfntese, o senior, por escravizar, "ficava privado de virtu-
de" e nio era capaz, portanto, de desenvolver o seu proprio intelecto.':

Idem, p. 39.
Ideln, p. 44.
Iden, ibidem
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exist6ncia deixaria de ser necessfria, afinal

mantel um privi16gio de raga:

taub o priu£Z4gio de uma raga

Idem, pp. 61-62.
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zn,cadecLm,onto t6gico dos p7'inc£Pios, forctm total,men,te esquecidcts, e
lessas saciedades, sem id6ias, sem. p7incipios, sem leis, o maier equi-
.ib7'io mcLnifestou-se entry as udH.cts cam,ctdas, e a, arden, a, seguran-
}a., a nqueza, a. produqao, as atiuidades p&bticcts, $caram assentes
sabre a, Greta, n,uma in,clinaQao perigosa". "

Se a escravidio negava a todos os principles bfsicos sobre os quaid as
sociedades modernas deveriam se assentar, para Nabuco nio havia d8vi-

das de que ela nio representava uma instituigao social daquela etapa do
desenvolvimento humano. Era apenas "zzm 6afo que as nossas /eis respei-
tat'am" '' Assam, bastava que as leis derrogassem o trabalho escravo para
que o mesmo fosse extinto

Uma anflise apressada, por assim dizer, da argumentagao, acima re-
ferida, sobre o quao nefasta era a escravidio para uma sociedade, pode
levar a considers-la coma estando direcionada a defesa da aboligao imedi-
ata -- o que em certs medida syria decorr6ncia 16gica, ante a dramaticida-
de com que o autos pinta os efeitos da instituig6.o servil. Todavia. tal ar.
gumentagao eivada de principios juridicos e sociais, comuns ao moments

hist6rico em que foi produzida;s, tinha, sem d6vida, a preocupagao em

Iden, p. 29.
Idem, p. 60.
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demonstrar o quanto a sociedade brasileira estava "deformada" por

aquela instituiga.o, como era preciso comegar a se livrar do "problema\
mas Hnha tamb6m, e talvez principalmente, a dilig6ncia em considerar

homo a "extirpagg.o" do mal, de uma s6 vez, era impossivel.
Toda a exist6ncia do pals e sua fortuna estavam, segundo Nabuco,

lieadas a, escravidio. Faso que tornava praticamente impossivel extingUi-
la de uma vez, mesmo que toda a sociedade brasileira desqasse faze-1o

tacos cb ele pregados.

E n5.o s6 pda depend6ncia s6cio-econ6mica do Brasil, que o fim ime-

diato da escravidio era impossivel. Tal medida era invifvel tamb6m por-

que a utilizagao por s6culos daquela instituigao destruira today as "faTWas

dinfmicas", capazes de lutar contra ela:

EZa ra escrauiddo), com [£ma Hoffa de absor£do desmesurada, inua-
ciiu a ciuzZlzafdo do nos£o pals e p6s-se Zhe en: frente cano t4m obs-
t6culo: as aces pereceram ao seu fzz/Zuxo, as Zebras, as ci8ncias, no
pres pro$ss6es de homers tiures s6 CLcharam parte de senhores e es-
crauos, os costzzmes, puzo auto de tl'ansagdo necessdrfa das rages que
:=;=,= em """ m..m. Z«,, f.,"',"".-" "",« m"'/" de seZ'ag''li'
e de educagao, dominada peso modo e peso seruiZismo. Os oprimfdos
uingaram-se dos opressores sem o saberem, enuenenando-se com as
enaZa£6es de selz hdbftos e de seas uilctos.

O fim completo do regime servil nio serif, neste sentido, obra direta
de um grupo ou do governo. Seria obra de um desenvolvimento de leis que

Slenes, demonstram que os costumes das senzalas nio primavam exatamente peta
promiscuidade e contra normal "morris" da 6poca. Cf. Ara SenzaZa, uma /Zor Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999
" - Idem, p. 32.

Idem, ibidem.
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regiam as organizag6es sociais. Assim, era preciso aguardar um cerro
progresso "natural" como forma de alcangarmos a "regeneragao" total

a,s !eis que regem o desenooluimen.to progressiuo dos estcLdos. n,do
modem ser uiotadas impunemente. Dd-se com eras o que se dd com, a,s
leis da mat6da. Desobedecer a das 6 sldeitar-se a sua 7'eagan e ds ue
les tdo en.6rgicct que destr6i CL vida. Hd um, uerdadeiro eq&iLib o
pcLrct os estados: guam,do por6m Q in,iq&i,dade ndo se tim,&a, ao papal fa
;at que a I.ibe7dcide human,a, the faz n,a terrct, e quer ar"uorcLr n,o metro.
porte ter um, rein,ado, m,CLS esse sera passctgeiro, torque o corps hd de
)altar ao equnibdo do qual n,do Fade salt impunemente. Esse, e CL gct
-anna gelb das sociedades e dos indiuiduos: na okra dct humanidade
) bem hd de auuttar; o crime 6 uma n,uuem que passe, que sorta tor-
m,entos, ma,s que um,CL uez e3caustct dei9w, o Qr mats tiuF€.'u:

Portanto, a aboligao total nio estava ao alcance da agro poliltica
Mesmo porque a tomada de "consci6ncia" da perniciosidade da escravidg,o.

ainda ngo tinha ocorrido de maneira completa entre as "novas gerag6es"B9.

Tal consci6ncia apenas comegava a se insinuar, desde que o pals optara
pda extingao do trgfico de africanos

A insinuag5.o daquele consci6ncia, contudo, parecia ao autos suficien-

te para que nio dais se compactuasse com a perpetuagao do "crime". Se a
origem do mesmo, o franco, jf fora destruida, cumpria que se evitasse o

Idem, p. 30 -- grifos nossos.
Iden, p. 65.
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nascimento de novos escravos -- medida que do seu ponto de vista, certa-
inente, aceleraria o "progresso das leis" que haveriam de garantir a salva-

ponsabilidade deles, mas a perpetuagao do mesmo passava a ser

"... o qzze cometh o crime, sabendo o qtze d este, d respo/zsdueZ homo
ndo o d o que ndo tem conhecimento da natureza do maZ. " '

pele Porter Moderador

Idem, p. 65.
Idem, ibidem.

" - Iden, p. 67
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Recuperando as circunstfncias political em que A .Escrat;faldo foi es-
crito, em conjunto com os significados intrinsecos das criticas ali feitas

por Joaquim Nabuco ao regime servil, parece-nos evidence que tal texto
nio pode ser tomado como uma versio primeira d'O .AboZfcfo/zfsmo. onde

a preocupagao priorit&ia 6 posta na necessidade de se extingtiir a escra-
vidio de um s6 volpe

Neste sentido, quando jovem acad6mico, Nabuco nio pode ser consi-

derado um abolicionista, se considerarmos a definigao que ele proprio da-
rla ao terms em 1883. Tio pouch 6 possivel compreender aquele texto
como resultado de um pensamento "liberal avangado", em contraste com o
de deus contemporaneos; em fins da d6cada de 1860 e inicio da de 1870. os

"liberais" que se donsideravam maid "avangados" preferiam erguer, pnon-

tariamente, a bandeira da extingao do poder moderador. Portanto, se para
a historiadores de um s6culo depois a escravidio era o principal problema

do pats, para muitos dos homens daquela conluntura hist6rica o prindpal
problema estava no que chamavam de "poderes pessoais" do Imperador.

Homem de sua 6poca, como todos os outros, Nabuco nio fblou contra
a "sua roda" ao tratar do problems servil. Ele apenas escolheu uma das

facg6es do Partido Liberal e se colocou a pugnar ao seu lado -- ainda que
timidamente, pois nio publicou o ensaio. Se o lada escolhido era o mats
correto" nio nos cabe definir. Os que participavam das discuss6es politi-

cas de entao, escrevendo em jornais, militando e votando, fizeram suas
escolhas -- julia-las nio 6 a tarefa dos historiadores, que de\ em sim com-
preend6-las, para user termos de Marc Bloch

tu] Marc Bloch, .lilt/lc zffdo a Hfsfdrfa, Lisboa: Europa-America, s.d. Sobretudo o capf-
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seriam as propostas de Nabuco relativas ao trabalho escravo durante sua

estada no Parlamento entry 1879 - 1881?; homo trata o fema da aboligao
nos texton escritos para o Jornal do Commercio entre 1882 e 1884? Apes o
malogro do gabinete Dantas, com sua proposta para a libertagao dos se-
xageng.rios em 1885, como as propostas d'O .AboZfcfonfsmo passaram a ser

dolidas e interpretadas em uma outta conjuntura de fragmentagao ampla

As respostas para estas perguntas certamente contribuiriam sobre-

maneira para a compreensao do processo que engendrou a extingao da
escravidio na forma da lei de 13 de maio de 1888. Mas dais respostas s-
cam para outros trabalhos
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