
C HOMENAGEM A WARREN DEAN:
C COF.IEN'rAtIO SOBI{E R/O C£,4RO, DIVS/Sr£/HH

k"- BRASILEIRO DE GRANDE Lx voulu, 1820-1920

C Em cntrevista conccdida no anal da d6cada dc 1980. Warren

Clean comcntav& que. apesar da cnorme repercussao de seu pnmcirn

qivro. H fndu.vrfa//za€-1io dc S a / crz//o, considerava scu "segundo

(]vro. sobrc Rio Clara,... rlaclhor quc o primeiro, s6 quc poucos

(;restaram atengao nele". E ele prosseguia: "Tenho que concordar que
(lllcu livro sabre Sio Paulo 6 uma monografia mats importante, mas

(loire todos os poiltos de vista nle agrada mais o segundo: 6 nlelhor

(andamentado, dais corlsistente, bascado numb documentagao mats

('Texts escrito coma base para participagao no pained intitulado "Warren
~ ean (1932 1994): An Appreciation", no XIX Congresso Intcmacional da
S[.atm American Studies Association (LASA), Washington. DC, setembro de
Cl995. O actor 6 Processor Livre-Doccnte, UNICAMP, Departamcnto de
Cliist6ria (Caixa Postal 6110. Campinas SP. 13081-970, Brasil; c-mail

halhoub@lCCVAX.UN SCAM 1'. 13R).
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:trticulada...''. Ands algulnas outras obscrvag6cs, Warren fhzia t.imt

avaliagiio aindit Haig incisive: "l:nl rclag o ao primciro livro, cu Hindi:)

cstou inccrto sabre liluitns coisas clue dissc. mas do segundo rcaliml(:)
ludl) o quc conclui c, mcsmo quc a18uCni discordc, duvid{) tluc nnt=)

\cnlla a rcpcnsar suzy opiniiio... Rio Clara tt)i ftlgo quc lcvou nluilo
tempo para scr elaborado. I'odcria tcr fido lbilo cam uuiln rlluio:)
velocidadc, mas rcunimt.tito material...".2 ...\

Ora, tenho de conlbssar quc cancordo com a avaliagao dl:)
Warren, salvo no que concorde a observagao de que "paulo ')

prestaram atcng:io '' cm scu /?/o (,'/aro. . E possfvel qt,tc .R/o C/a/.o tcillli"-')

lido uma repcrcussio dihrenciada cin rclagao a /nc/us//-fa/f:aC(7o (/(:)

Sf?o /)alr/r;; 6 possivcl mcsmn quc os alois tcxtos ]enhan] rcpcrcuticl(-)

ern pablicos acadCmicns di I'crcntcs. 11 vcrdade quc ,4 /n(/z/.v/r/a/J:aQ-af :)

ch .SUo /'c/z//o provocou po16mica imediata dcvido a suds implicag6cr)

political para o debate en] andamcnto sabre os rulllos da supostamcntl '')

imincntc "rcvolugao s{)dal hrasilcira". Mas nio 6 ments verdadc Lint:)
R/o ('/aro foi lido com atengiio e considcrado uma monografii '")

exemplar por proj'essorcs c cstudantcs dc p6s-graduagio quc Lcntavan:)
cntiio -- no final da d6cacla de 1970 c initio dos ands 1 980, portanto ji-)

cn] ot.itra const.intura politica -- rcstat.trar o ensino c a pcscluisit cil '-\

hist6ria no pdfs, ativicladcs cssas quc havianl side destrogadas durant(-x

Sabre ipso, posse dar met.i tcstcmunho pcssoal, pris lcml)ro heil'a

que a primeira vez que li.R/o ('caro fbi cluando cursava t.mla discipline-.s

com Maria Yedda L.,Cite I,inhares na p6s-graduagao da Univcrsidado-.S

[:ntrevista conccdida por Wafrcn Dean pul)licada em Jose (.:arias Scbc;
Bo\xn \ae\l\x'y, A co16ttict brcisiliatlistct: tis!(\ria ora! dc vida acad&tltica. S.Ro

Paulo. Nova Stella r:ditorial. 1990, pp. 269-81. Sobrc R/ri ('/ural. vcr pll.)
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'ederal l;lumincnse, cm 1981 . Gt.pardo ainda mcu exemplar da 6poca,

(":om os rabiscos c comcntirios a margcm, assam homo lcmbro do

abitlho de curio quc 6iz em grande medida a partir do livro de

('hrarrcn e de comentirios a rcspeito de homo ele utilizava suas f'ontes
A.final, um dos eixos que comegavam a organizar a p6s-graduagao da

Jniversidade Federal Fluminense era o que chamfvamos a 6poca

hist6ria regional '' ou "hist6ria local" ou, ainda, "hist6ria agraria", e

los cursos introdut6rios em tal linha de pesquisa as monogranias de

Stanley Stein sobre Vassouras e de Warren Dean sobre Rio Claro
onstituiam-se em leituras obrigat6rias. Um dos objetivos das

"lesquisas em hist6ria agraria era exatamente explorar as fontes
'lrovenientes de arquivos cartoriais; os livros de Dean e Stein Cram

tqueles que haviam utilizado tais fontes de forma mais abrangente e
:ofisticada, tornando-se assim pontos de passagem necessArtos para os

.sunos de p6s-graduag5o
Parece estranho, por6m, sugerir que .d fndu. /r/a/fza(ao de Slid

}''az//o tenha obtido uma repcrcussao mais imediatamente politica,

nquanto Rfo C/aro teria alcangado um signinicado mats estritamente
lcac16mico. Parece estranho porque, em vfrios sentidos, Rio C'/a/.o 6

lm livro muito nabs delibcradaincnte politizado do que H
indo.r.t/rf a/lza( o de Sdo /''au/o. O pr6prio testcmunho de Warren a

espeito 6 inequivoco:

,. "Meu segundo livro traduzia um horror a escravid5o, mas

,. tamb6m ao regime instalado nos ands 60 no Brasil... I'ercebi

,. asta segtinda rcalidade em 68, quando estava aqua

,- pcsquisando. Aquela era uma 6poca em que os meus colegas
l"'" da mesma idade aqui no Brasil cram afastados da

)I univcrsidadc ou iam para as cadeias e o cxilio...Eu mc scotia
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um solit6rio privilcgiado. pols flizia pcsquisa n(} Arquivo d ':)

l;stiido. scm lcr ningu6m para lhc 'acompanhar '... l:fiji )
dcscnvolvi un)a Forte c dupla SinTpalia pdas lula\ do:)
dcsccndcntcs dc escra\us c polos colcgas acudemico:)
brasileiros, constrangidos polo sistcma

.. 3 "''
'1

Este "estado de cspfrito", por assim dizer, dcscrito polo pr6pri('-\
tutor transparccc cm dada patina de /?.to (.7c/ro. O livro .../

surpreencl(-X
pdas ironias cortantes, Deja indignag£io moral diantc dc atitudcs cios

fazcndeiros, pele tom agt.icrrido e abcrtamente polft
. {...J
ico quc assume cm.-..

ccrtos momcntos, especia]mente yuan(]o o assunto 6 a tcntativa dt.:

dcmonstrar que os cscravos haviam sido CIGS mcsmos os principais

sujeitos. de sua libertagao. Tudo ipso surprcende, espccialmcnt J
lcvando-se em consjderag:io os hiibitos dc narrative hist6rical?

politicamente an6dina t5o cm vega em nossos dias; certamentc
Warren nfio sc associou aos burocratas quc inventaram a

. 'J
narrative,.

tccnocr:inca cm hist6ria. O ''f'undo.imcnto idco16gico" do texto cra
francamcnte reconhccido j:i no pref ado: . J

)

)

'E preciso adinitir que a preocupag5o do tutor t£tmb6ill
'J

toni,..

seu fundanlcrlto iclco16gico. O povo tem direito a
..J

Still.
pr6pria hist6ria. Quc a terra, o trabalho e o lucio

. ..J
t ivcsseill ,.

sido expropriados teen incnor rclevincia do que o ltito
../

dc ..

que a expropriag5o tivcssc sido legitimada, e legitinlada della

tal maneira quc os que sofreram a expropriag:io
,J

SZI ll'illll .

liumilhados. Por ocasi5o dc um congrcsso quc se rcalizou no

Rio dc Janeiro ciii1950 a rllT] tle cstudar a posigio do negro l?
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f- na sociedade brasileira, um dos participantcs dcsaprovou

..- cnfhticamcntc o estudo da hist6ria da cscravidfio:

#-- 'Prccisamos 6 esqucccr esse tratamcnto brutal, para n5o

,- scntirmos 6dio. Para que o Congrcsso vai lcmbrar que mcu

1,- pai apanhou, minha m:ie apanhou. Por qu6?' Por motives
/- cicntificos, declarou o prcsidente; para mostrar aos brancos

,- os sous euros, disseram outros participantes; para mostrar

/- que os negros, apcsar de tudo, sempre tinham cooperado;

.-. para mostrar que a situagao melhorara. A ang6stia do orador

,: era insuportavel, e a reuni:io tele de ser suspensa

; aprcssadamcnte. A resposta deveria ter side: Seu pai e sua
... m:ie merecem ser recordados porque sofreram, e ainda mais

.- porque resistiram e triunfaram. A hist6ria n5o revela
):' submiss5o e resignagao, mas sobreviv6ncia e rcvide. O

,. estudo do trabalho nas brandes lavouras tem implicag6es

::. igualitarias, mas o que se pretends -- 6 preciso deixar bem

':l. claro antecipadamente -- 6 corrigir perspectivas que Horam

+v distorcidas mediante argumentag6es espcciais,

:l introduzir distorg6es olde n?io as havia.""

Nfio consigo imaginar forma mais sincera e inspirada de um

:8t,itor apresentar sua obra aos leitores, deixando-lines claro o lugar de

)nde falava e explicitando-lhcs subs motivag6es para a empreitada. A

pbservag:io de que o objetivo do trabalho era "corrigir perspectives

gt.ie foram distorcidas", e n5o ''introduzir distorg6es onde n5o as

I''Wattcxx Dcaxn, Rio Ctaro: t&rli sistettia brasileiro de grande {avotirc{. }820-
920. Rio dc Janeiro, Paz e Terra, 1977, p. 15. O epis6dio relatado fbi
:colhido cm A. de Nascimcnto, cd., O rzegro repo/f ado, S5o [)auto, Edig6cs
RD, 1968, PP. 201-'3
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llavia", mostra quc a motivagao idco16gica da narnitiva ndo tinha nadal)

I vcr coin s pdas Jbccis c conscrvudoras, cot o a rclativisnlo hisltbric(.)
ou o ceticismo acadCmico. llavia uma hist6ria a collar. ucla histlSria il)

ser conlada a parlir de ulna pcrspcctiva cscolllida, porCH uma histt\ri;l)

objctiva c verdadeira cnquanto tal. I [avia "distorQ6cs" no rcBislrt:l)

hist6rico porquc os estudos sabre a lula contra a escravidiio no 13rnsi ':)

ainda nio llaviam valorizado dcvidamcntc os cscravos cncluanlt:l)
sujeitos dc sua pr6pria libertagiio. Apes narrar vfrios castes clt«-\
escravos que haviam pleitcado st.la alforria na justiga, Warrci '--

cscreveu: "Teria fido desnccesszirio insistir cm aldo bio elemcntar--
homo a capacidadc cios cscravos para tratar dos sous intcrcsscs c

barganhar com os senhorcs. sc esse lbto nio fosse cm gcral passado,

por alto".s O novo, afinal, terra direito a sua pr6pria hist6ria. -\
Essay ''distorg6es" is quaid Warren sc rcfcrc - ao

' ..../

lllCllos-'\

algumas dclas --, e aquino que scu livro f az para elimin:i-las,
. -/

sc rico--\
objcto de comcntirio mais especinico e detalhado logo adiantc. Antes-x

abro t.im par&ntesis para a escritura de .R/o (.'/a/o, para a forma-.\

narrative clue cxpressa o "ethos" politico quc contagia todd o lil,,ro..--t

Mencionei h6 pouco qt.tc o livro est:i cllcio de "ironias cortiultcs'' c dc-...

passagens de "inclignag5o moral". Por uma qucstao de tcmperamcnto.:l=

e por azhar quc ''os mal-humorados governam o mtmdo com a vo16pia:<
dos abutres", vou me ater principalmente is ironias de Wilrrcn sabre:(

alguns comportamentos ou h6bitos scnhoriais (Talvc/ cstcja:{
inventando uma oposigfio inexistente; as ironias cm .e/o ('/aro,-'l
parecem fundadas na indignagao moral).

)
)

)
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5Dcan, R/o ('/a/"o. p. 1 32.
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,- . Ao tratar dc ccrtas praticas scnhoriais conccrncntcs a alforria,

x'"Warren as descrcve homo "curiosas tcntativas de ganhar o c6u ''. Por

xcinplo: numb carta dc alforria de 1 857, Ana Veloso, em seu leito de
nlerma, fl cspcra da morte, conccdia liberdade a uma escrava

hamada Catarina; constava da carta, por6m, que se por algum

:milagre a scnhora sarasse, o ato seria revogado e Catarina voltaria a
ser cscraval Outra "curiosa tentativa de ganhar o c6u": num
testamcnto descoberto na cidade de Ubatuba, estipulava-se a venda de

t,im escravo para pagar as missas a serum rezadas pda salvag5o da
alma do Hinadol Em 1857, Jo5o Joaquim Lopes de Figueiredo Brasil

reccbeu de heranga de sous pais apcnas dots velhos escravos. O

nesmo testamcnto .estabelecia que os dois cativos receberiam um

oecQlio de 100 mil-r6is dada um. Jo5o Lopes correu ao cart6rio e fez

lavrar carta de liberdade em favor dos dois anci5os mediante a

ndenizagao de cem mil-r6is dada, embolsando assim o dinheiro dos
velhinhos. Declarou ainda que n5o fora outra a intengao de seu pai

senio que os escravos usassem o dinheiro para alforriar-se. Diante de
tanta sordidez, o historiador recorre a ironia. Paginas atris, um Jo3o

Lopes havia aparecido mandando espancar um escravo chamado

Fat.isto; tal personagem era ent5o um grande fazendeiro e o epis6dio
ocorrcria 27 antes apes a marota concess5o de carta de liberdadc aos

velhinhos. O comentario de Warren aparece entry par6ntesis: "(Teria

fido esse mcsmo Jo3o Lopes aquele cuyos capangas espancaram

Fausto 27 antes mats tardy? Em cano afirmativo, observe-se o
momcnto da acumulagao primitiva. Como Balzac teria adoradol)

I,ogo cm scguida, Warren descreve, vjsivelmente horrorizado, o
costume dc dar criangas escravas homo presents. Uma mulhcr de

recursos, ''dcscjando dar uma sincera demonstragao de cstima e
amizade", cnfeitaria a filha ou Hilho de alguma escrava c cnvlaria a

(
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crianga para o outro lada do municfpio, talvez presenteando uma meta)

ou sobrinha rec6m-canada. O comentfrio de Warren: "0 presents)
[alvez Fosse bem intencionado c bem recebido; a crianga podcria scrl
mimada e protegida. No entanto, que horror ver uma menina tratadf '")

exatamente como se fosse uma boneca de gorda;...enquanto na sale as

insfpidas senhoras, aos gritinhos, trocavam os costumeiros graccjos')

(coma as apresentadoras gorduchas da televisio paulista)..." (sid).' l}

Warren tamb6m ironizava e achava "ridiculas" algumas:)

investidas dos fazendeiros para connirmar a sua autoridade moral:)
sabre os escravos. Conga que quando um doles fora instado a explicar
por que n5o registrara um ing6nuo (filho livre de mulher escrava -\

nascido ap6s a lei de 28 de setembro de 1 871), responders que julgara -\

desnecessario, pois ele pr6prio o tinha libertado por ocasiio do-\
batismo.' E houve o casa do bario de Grad-Mogul, em quem Warren '
n5o achava nenhuma grata, pois tinha o hgbito de promover

. '-''z

orgias "}

com escravas no porno da casa grande; nessas ocasi6es, segundo"l

convidados a participar, sendo que as escravas
. -P

permaneciam -\
acorrentadas a postes e grades.8 Pois bem, em 1881 o bar5o de Gr5o- -,.

Mogol fez transcrever em cart6rio de Rio Claro uma escritura lavrada ,-...

originalmente em Minas Gerais, quando ali ainda residia; a escritura =:

era datada de um m6s ap6s a promulgagao da Lei do Ventre Livrc.<
Como se trata de um documento notavel, desses que recompensam is -\

vezes nossas longas e diligentes buscas nos arquivos, vou transcrev6- l<

'Dean, .Rfo C/a/"o, p. 130. -l

'Dean, Rio C/aro, p. 78. -')
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(J "Eu abaixo assignado. nio tcnho at6 hojc conscrvado no

(' : cativciro ncm uma crib nascida dc minhas cscravas, palo d6

C quc tcnho ao pc"s:'r de pasha'las do carinho com a qual as

( Grid ao rigor de um cativeiro austere, tanto mats que,
I''-; ...resolvi por essa raz5o libertar o ventre de todas as escravas

r-~ que h(ge possum e o de today que porventura venha possuir,

C' po's, a marsha para a rcdeng5o dessa porgao da humanidade
r' suplantada peta escravidio -- Merck a Deus -- caminha para

(I o panto de igualdade estabelecida polo Redentor"-'

r- Em outras palavras, o bar5o resolvera validar uma lei publica

1"-nor escritura particular, e achava que ainda valia a pena confirmar o

f--feito dez anos mais tarde. Esse epis6dio nos leva a considerar as

/- interpretag6es propostas por Warren para a Lei do Ventre Livre, sem

:iQvida um dos pontos fortis de seu capitulo notivel sabre "o 6im da
escravidfio '' em Rio C/aro. Este 6 um dos momentos do livro no qual o

tutor esb empenhado em corrigir "as distorg6es" vigentes na

historiograHia. E que "distorg6es" interpretativas seriam essas/

! Num lingo paragrafo, Warren resume e critica as explicag6es

mais comuns para as causes da promulgagao da lei de 1871. N3o

obstante a observagao freqtiente de que a lei de 1 871 surgtra em memo

a inquietagao dos escravos -- originada ao menos indiretamente peta
guerra do Paraguay --, e a afirmagio de que, ao propor a lei, d. Pedro ll

rivera em ments a possibilidade de revoltas escravas, Warren achava

quc os historiadores continuavam a enfatizar demais as lutas polfticas

e pessoais de figuras parlamentares, o altruismo do imperador, ou

mesmo quest6es sect.tndfrias como o regionalismo. Tats interprctagoes

C

C
C 9Dcan, RI(/ ('/aro, p

(

C
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Ihe pareciam ingenuas. Tampouco Ihe satisfaziam aniilises ccntradasl)
no "suposto dcscnvolvimcnto da economia brasilcira". As')
transformag6cs mats mencionadas na economia brasileira do pcriodo-)

seriam a demanda cresccnte por maior especializagao, decorrentc dal

generalizagao do regime de produgao capitalista, e o surgimento de-l

ocupag6cs urbanas, industriais em particular. Dizia-se tambCm que t)s-l

cafeicultores haviam finalmente percebido que o trabalho livre
-.J

era"]
mais produtivo do que o escravo. Warren relativiza todas essas causes

econ6micas da lei de 1 871, considerando-as ainda pouco importantes.

a 6poca, e aduzindo a observagao de que ''os estados escravagistas dos

Estados Unidos ja se encontravam muito mats avangados na diregao

do capitalismo, sem sentir a manor necessidade de renunciar a
escravatura, at6 o momento da intervengao armada vinda do norte '

O principal defeito em sodas cssas interpretag6es, concluia Warren.

era que constituiam ''paralelos ideo16gicos das hip6teses da
escravocracia '', scndo por ipso "inerentemente falhas'

A "falha" era, na realidade, uma laguna imperdoavel -- ou.
talvez, uma omiss5o que ele, Warren, nio estava disposto a perdoar. A

lei de ]871 tamb6m n5o podia ser atribufda ao "sentiments

abolicionista na classy media urbana '', pois tal sentimento era ainda

reduzido; no que dependesse dos fazendeiros, nada mereceria sequer

debate em se tratando de escravidao, pris des acreditavam "quash

unanimcmente...que a aboligao da escravatura representaria a juga em
massa das lavouras, sua ruina flnanceira e o colapso de uma sociedade

classista ''. Em sumo, Warren talvez considerassc todas as causas

mencionadas homo necess6rias para o entendimento do que ocorrera

)

1 0Dean, J?/o C/aro, pp. 126-7.

1 1 Dean, .R/o C/aro, p. 1 27.

3
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om 1871. ou mesmo para a compreensao do processo que levaria a

(jiboligiio dcfinitiva em 1888, mas nio Cram sullcientcs porque

C)assavam ao largo de alba que fora essential: "E inaccit6vel

('onsiderar os escravos coma serbs inertes e passivos, eula papal
lterou-se apenas com a mudanga de condig6es que estavam alum de

:eu alcance ou compreensao. De cato, todas essas condig6es
ransformaram-se marginalmente no decorrer do s6c. XIX, mas os
:scravos mudaram muito maid '

C Para explicar as mudangas ocorridas entre os escravos, Warren
{-nfatizava inicialmente aspectos demograHicos ou estruturais. Ap6s o
-qm do trfHlco africano em 1 850, a composigao da populagao escrava

inca se transformando rapidamente. Os escravos nascidos no Brasil

(

Dean, .Rfo C/a/"o, p. 127. E Otis contrastar essa passagem de Warren sobre
s escravos homo sujeitos da hist6ria com a formulagao seguinte, constants

le um dos mais famosos e citados estudos sobre a escravid4o no Brasil a

.6poca da publicagao de R/o C/aro: "A reiflcagao do escravo produzia-se
objetiva e subjetivamente. Por um lada, tornava-se uma pena cuja

ecessidade social era criada e regulada peta mecanismo econ6mico de
rodugao. Por outro dado, o escravo auto-representava-se e era representado

.nelos homens livres homo um ser incapaz de aWaD auton6mica. Noutras
palavras, o escravo se apresentava, enquanto ser humano tomado co/sa,
,omo algu6m que, embora fosse capaz de empreender agnes humanas,

Cxprimia, na pr6pria consci6ncia e nos atom que praticava, orientag6es e
gnificag6es socials impostas polos s'encores" (Fernando Henrique Cardoso,

=apitalismo e escraxliddo no Brasil met'idionat: o negro na sociedade
escravocra/a do .Rio Grande do Su/, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, 2'
d., p. 12S). Para uma critica a esse tips de formulagao e outras afins, ver
ldney Chai\xoub, yis5es da !iberdade: uma his£6ria das ditimas d6cadas da
c-ravfc/8o /za Cor/e, Sio Paulo, Companhia das Letras, 1990. A passagem

lpitada de Fernando Henrique Cardoso levanta s6rias d6vidas sabre a
eracidade do fate, alardeado peso ent5o candidato a prcsid6ncia pllc, de

(. ue ele tivesse certa vez colorado os reais p6s numa cozinha.

12
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pttssavam a constituir nlaioria, e estes parcciar)a mats prontos a=)
qucstionar a legitimidadc de sua scrvid5o. I'or um Indo, com (:)
cstancamcnto da forte africans de trabalhadorcs para o tito, houvc:)

uma LransfbrCncia de cscravos crioulos outrora cmprcgados cn-)
atividades dom6sticas c artesanais para o trabalho nos cafezais; ta ':)

transfer&ncia causou insatisfag:io e aumentou a rcbelclia cntrc Of-.)
cativos envolvidos, inclusive por verem reduzidas subs chances d(:)

obter alforria. Por outro lada, o [rffico inlerprovincial passava i ':)
despejar no sudcstc um contingents enorme de escravos brasileiro}

que se viam bruscamcntc arrancados de sua terra natal c di '
convivCncia de sous familiares, sofrcndo talvcz sua cxperi&ncia Haig

traum3tica dcntro do cativciro at6 entiio. Warren argumcnta quc os3
fazendeiros percebiam que os cativos que compravam nas provincial

do nordeste Cram os mats difTceis c rcbcldes, associando-os assim i,-l

um aumento generalizado das tens6es sociais na escravid&o.i3 -)

Warren procura descrever as mudangas de atitude dos escravos'")

mostrando st.ia capacidade de racionalizar as qt.ieixas e dcsaflar as

prcrrogativas scnhoriais; coho no casa memorAvel do cativo de Rio

Claro que, questionado sobre o porquC de raver assassinado scu
senhor, rcspondera: ''glK zzde fgffg g zzlx&1 22Qf glK &f11z£g 4,.

!rf!!zf!!bu!!!&!w !!f a!! clzgi! f&!wbfzmgulglldag' (gTifo.

no documents original).'' lgualmcnte importance na cxplicag:ioq

proposta, por6m, 6 a considcragfio das nludangas quc ocorrianl /?u.c

percep€des do.r sen/lore.s sobre as transformag6cs ocorridas nai
atitudes e consci6ncia dos escravos. Tal enfoque lava Warren a propor-

um corretivo a atirmagao um tanto cvasiva de que a lei dc 1871

)

)

13Dean, R/o (l;/aro, pp 127-8.

41)ean, R/o C/aro. p. 1 26.

)
)
)
)
)
)

12



(~.urgira "em meio a crescente inquietagao dos escravos"; na verdade,

Gila fora "notivel" enquanto "reagan a inquietagao dos escravos".''

C Cabs registrar, finalmente, que as pfginas em Rfa C/aro sabre as

(I onseqt16ncias da lei de 1 871 sgo magistrais, e antecipam muitas das

C=maticas e das conclus6es de trabalhos sabre escravidgo e aboligao no
'brasil realizados desde entao, a16m de indicar fontes potencialmente

Cicas sabre o assunto nos arquivos cartoriais, municipais e provinciats

C:staduais). La encontramos uma discussgo penetrante ngo s6 dos
(':mites da lei de 1 871, mas tamb6m do potential desestabilizador da

(.scravidao contido em varies de seus dispositivos. O pecalio e a
Clforria por indenizagao de prego e o problema do fonda de
Cmancipagao sgo vistas no contexts da gritaria senhorial contra "a

Cuebra da autoridade moral do senhor sabre o escravo"... E os castes

C:latados por Warren de escravos obtendo alfarria por indenizagao e

Ctilizando-se de expedientes variados para desaflar os senhores na

( Estiga civil e criminal at6 mesmo cometendo crimes e fugindo para

C po/kfa, negando assim a autoridade senhorial confirmam que
r-eqtientemente houve, sim, "quebra da autoridade moral do senhor

-)bre o escravo ''. Esse processo, ao fim e ao cabo, an/ecfpou o final

(:a instituigao da escravidio no Brasil" prevista para durar, mantidas

C: projeg6es senhoriais feitas em 1871, ao ments at6 1930. (Lembre-

5Para a primeira formulagao, ver R/o C/aro, p. 126; para a segunda, p.

6Dean, Rio C/aro, pp128-38. Minhas pr6prias dividas para com Warren na
terpretagao da lei de 1871 em Hs6es da /lberdade s5o evidentes,
rtamente ments reconhecidas do que deveriam no livro propriamente. Os

kmas e interpretag6es sobre 1 871 antecipados em Rfo C/aro aparecem numa

qoantidade enorme de pesquisas recentes, a major parte delas dissertag6es e
ses defendidas em v6rios cursos de p6s-graduagao em hist6ria do pals.

(

C

C 8

(

(

C
/'
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sc clt.ic a ]ci dc ]3 dc mano dc 1 888 kinda vcio cm tempo dc concede '

ao 13rasil a honra dc havcr fido o Qltimo pdfs do mt.mdo ocidcntal n
abolir a escravidiio ncgra.) a

E possivcl que, diantc da imaginagao mctodo16gica c do 161cgrh

de pcsquisa constitt.itivos de J?/o (IJ7aro, os historiadorcs da escraviclii.I

brasilcira tcnham tomado suas id6ias c intuig6cs (ic cmpr6stimo nlais...

rcgularmcnte do que reconhecido subs divides para com o livro e sc«X.

autor. Dc qualqucr forma, Warren, voc6 visivelmente exagerou

'distorccu" o registro hist6rico? - ao afirmar "que poucos preston,tn=

atcngao '' em .R/o C/aro.

)

)

)
.)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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C.IOTA BIOGRAFICA:

C Warren Dean nasccu cm Passaic, New Jersey, ci]] 1932. Mudou-

Cc coin a ]'aini]ia para Miami cm ]946. Concluiu scu curse dc
.raduag:io na University of Miami em 1953. Ap6s prcstar o scrvigo

Cnilitar obriga16rio e trabalhar na lola Bloomingdalc's cm Nova York

C'or alguns ands, matriculou-se no curso de p6s-graduagao em Hist6ria

(I'a America Latina da University of Florida, tends obtido scu Ph.D.

('m 1964

C U;arrcn obtcvc seu primeiro cmprego universit£rio na University
f''l'cxas, Austin, cm 1965, tendo saido de if em 1970 por ter ncgado

f uin capital do Ex6rcito permissao para assistir suns aulas (o tal

apitao era ''do tito quc compunha o servigo de intelig6ncia norte-
mericano (CIA)", tends chegado "a ofbrecer palestras sabre torturas

r' governos latino-americanos empenhados em combater guerrilhas

f''lternas). Chegou ao Center for Latin American and Caribbean

iPtudies da New York University em 1970, onde permancceu at6 o
:igico acidentc que cat-isou sua morte, no Chile, em maid de 1994.

Um dos maid rcspchados cspecialistas norte-americanos em

st6ria do Brasil, Warren pt.iblicou os scguintes livros: The

zc/zf.v/cl//za//on o/' Sdo Paz//o (University of Texas Press, 1969;

nduglio brasileira pda DIFEL); Rfo C/aro. ,4 Z?rcizl//an P/aura/fon

Xt,'.vem, /820-/92(9 (Stanford University Press, 1976; tradugao

,brasilcira pda Paz e Terra); #rcrz// and /he S/rlzgg/e .P)r Rnhbcr

#Stanford University I'ross, 1987; tradugao .brasileira pda Nobel);
i\ri{ IBroudcu and Firebrctnd: The Dcslrtlction of !he }3razitiart

af/a/?//c ('oa.\-fa/ /?ore.\'/ (The University of ' California Press. 1994;

n6dito cm pc)rtugu6s)

C
C

(
C

C
(
C
/'
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Rcfcr6ncias para a Nora Biografica '

1,1iVINl!, Robert M., "Obituary: Warren Dean (
}fispatlic Ameticcltt llistorica! !review, tlovcnxbto
689-92.

Well IY, Jose Carlos Scbe Bom, H co/6n/a brc/.v//an.f.s/a.

c.i? v/c/a c/c'c.ri:/2#z/ca, S5o Paulo, Nova Stella, 1 9901

Abw I'hrk Time.s, "Obituaries'', 25 de nlaio de 1994.
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