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SUMAKiO

IDENTIDADE E ALTERIDADE: REGISTROS
ICONOGRAFICOS E SOCIOLOGICOS

DO BRASIL NO SECULO XIX:

Maria Lydia Quartim de Moraes2

Dept' de Sociologia do IFCH/UNICAMP

A descoberta e a colonizagao do Brasil pelos parses ewopeus se

)bz sob a 6gide da procura do Paraiso Perdido -- ou do IEden Terrestre

iitopia que animava o imaginaio europeu seiscentista. Ao mesmo

tempo, no contexts gerd da expansao do capitalismo comercial, as

'lonarquias europ6ias, entio dominantes, submeteram os habitantes e

CS [erras das Americas a busch obstinada de riquezas minerals.

(I ' Trabalho apresentado no Congresso Intnnacional "P6s Colonialismo e Identida-
''&e". realizado na Universidade Fernando Pessoa, Porto -- Portugal, 11-15 de junho

(.e 1996. A pesquisa que permitiu elaborar o presents estudo fai financiada polo
NPq, ao qual manifestamos aqui nosso reconhecimento.
Doutora em Ci6ncia Politico pda USP, Professora libre-docents do Departamento

ue Sociologia da UNICAMP, Pesquisadora do CNPq
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Assim, na esteira dos portugueses, ''iniciadores do movimentu

expansionista" e dos espanh6is (que dividiram entre sio Novo Mun:
do) vieram os ingleses, Ranceses e holandeses. A ocupagao deHlnitiva '
do territ6rio americano acelera-se com o estabelecimento da monDE

cultura de exportagao, especialmente a dana-de-ag6car, com a utiliza;l

gao de trabalho escravo. -)

Nos prim6rdios do s6culo xlx, o Brasil era um pals tenitorialfS
monte descontinuo, sem identidade nacional. Acossada pdas tropa'

napole6nicas a Coroa Pomiguesa rage para o Brasil, transformando :)
cidade do Rio de Janeiro em sede do imp6rio portugu6s. A abertur '

dos portos para as nag6es amigas, em 1808, estimulou o afluxo d ')

viajantes interessados em conhecer o Novo Mundi. )

Em 181 6, a Missgo Artistica Francesa trouxe Jean Baptiste De:)

bret, que permaneceu no Brasil por maid de dez anos. Em 1821, cheg~

Jonhann Moritz Rugendas, membro da Missy.o Cientifica Langsdorf:)

Ambos pintores de profissao e argutos observadores da realidade br2..

sileira deixam importance legado iconografico e socio16gico sabre a-

contradig6es morais e sociais do Brasil

A proposta dente trabalho 6 discutir o processo de construgao d#

identidade brasileira, vale dizer, algumas das dimens6es do "paradigmgl

civilizat6rio" escravagista, a partir das imagens pict6ricas e das analisel!

sociais disses dais observadores da realidade brasileira. A hip6tes\

principa16 que a desvalorizagao da forma de trabalho e o pal:rimoniali$
mo das classes dominantes, decorr6ncia do legado escravagista, estio Da.

raiz das dificuldades de consolidagao de regimes democrfticos em pa{

ses ex-co16nias, coho 6 o casa do mundi lush-afro-brasileiro. )

)
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Na arte pict6rica 6 f aol ver os elementos, tanto da estrutura

homo de representagao. Uma pintura 6 normalmente uma pintu-
ra "de" alguma coisa: pinta e ilustra ''fema" composto de coisas
analogas ou ''objetos", no sentido sensitive. Ao mesmo tempo,
estio presentes certos elementos do plano pict6rico: o que uma
pintura representa organiza-se em modelos estruturais e con-

ven96es que se encontram somente nas pinturas. As palavras
'conteQdo" e "forma" sio amiQde empregadas para descrever
eases aspectos complementares da pihtura

O "realismo" conota uma "6nfase" no que a pintura representa;
a estilizagao, quer primitiva, quer refinada, conta uma 6nfase na

estrutura pict6rica.....(Mas) toda a m"te da pintura se situa den-
tro de uma combinagao entry "forma" pict6rica ou estrutura:
com o "conteQdo '' ou assunto.'

Northrop Frye nos buda a apresentar as duds dimens6es bfsicas

.deste trabalho. O seu "conteddo '' seria dado pda questao das "raizes

nist6ricas da identidade brasileira" e sua "forma" pdas imagens pict6

!ical das pinturas e aquarelas de viajantes estrangeiros, autores das

brimeiras representag6es sabre o Brasile sous habitantes. O tema "que

Dais 6 este" serf apresentado atrav6s dos registros iconograHicos refe-

rentes a um momento crucial da hist6ria social brasileira: a chegada da

(Corte Portuguesa, no inicio do s6culo XIX, transfarmando o Rio de

(janeiro em capital imperial

C
C
(

FRYE, Northrop. .4na/om/a da Cr#lca. Sio Paulo, Editora Cultrix, 1973, p. 133.
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Comecemos por deus habitantes. O Brasil, nos albores do s6culo

XVIT, era um vasco territ6rio de florestas, mamas e rios, com mais de b;

mil kms de praias banhadas polo Oceano Atlintico. Uma cifra impos-:

sivel de ser confirmada avalia em alguns milh6es os habitantes origi-13

nail deltas betas e arenas terras. Dense total, restariam hole cerca d€

200 mil indigenas, uma infima parcela da populagao brasileira: I)

)

Povos e povos indigenas desapareceram da face da terra
coma'
. ... '

ii6ncia do que hole se chama, num eufemismo envergaJ
nhado. "o encontro" do Antigo e Novo Mundi". Esse mortici)
nio nunca visto foi fruto de um processo complexo cujos agenll)
tes foram homens e microorganismos mas culls motoren ari:)
mos poderiam ser reduzidos a dois: ganancia e ambi+ao, formlrl
culturais da expansao do que se convencionou chamar o capt'J'''\
talismo mercantil.

Parafraseando Jennings= a America nio foi descoberta, foi as )

saltada.s Sob os imperativos da obtengao de bens e riquezas, os habi.)

tantes locals as populaQ6es tribais -- foram os primeiros a serem es:)

cravizados. A legislagao indigenista portuguese distingue bem os indio.)
aliados(e aldeiados) dos indios inimigos. Eases iltimos seriam trata.x

dos com todos os rigores previstos contra os bhbaros, coma consta dOJ

Carta R6gia de 2/3/1 686. Assim, a produgao colonial constltun-se ll;

base da escravidao indigena: da extragao do pau-brasil, de drogas d(li;

dos jndfos na Brash/(org. Manuela Cameiro da C .
' CUNHA, Manuela Cameiro da. "lntrodugao a uma hist6ria indigent" InoHfsl6 f;)

d's LenasJ992, P-lj3' r "anion of,4,«erica fndfa«s, co/onfa/fs«, and rhe q«e.I.)

'conquest Chappel Hill, University afNorth Carolina Press, 1975. :)
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sertgo ao plantio da dana-de-agacar, na construgao de forti6lca96es,

enfim, em todos os empreendimentos que demandassem energia labo-

ral".o N8o obstante a preocupagao da lgreja Cat61ica e esforgos da Co-

coa Portuguesa, a verdade 6 que os indios foram escravizados at6 o

s6culo passado.

A partir da introdugao dos escra\ os a6icanos articula-se o cha-

mado " com6rcio triangular", base do sistema colonial no Novo Mun

do, e o Brasil transfomia-se no maior receptor da escravid5o afticana,

bem homo um dos poucos parses em que a independ6ncia nio impli-

cou na libertagao da escravatura, mantida at6 o final do s6culo XIIX.

fv A nascente sociedade brasileira caracteriza-se pda exploragao

brutal do trabalho escravo importado da Afhca e polo desprezo e des-

qualificagao dos trabalhos manuais. Ao mesmo tempo, o escravagismo

lbrasileiro, especialmente no referente 5.s relag6es entre escravos dom6s-

=ico e patr6es, definiu o paradigma das relag6es hiergrquicas e cliente-

listicas prevalecente no trato das coisas p6blicas e o famoso 'jeitinho '

:prasileiro. O particularismo, homo tio bem entendeu Jose Guilhemie

IMerquior,7 constituio vicio politico comum aos parses de origem ib6ri-

.ca nos qtlais nio predominaram os valores igualithios e libertfrios pr6-

.trios is revolug6es 6ancesa e norte-americana. Assim, discutir as ca-

racteristicas especificas da nascente nagao brasileira, tendo homo eixo a

questao do trabalho(e seu estatuto na sociedade colonial) e das relag6es

dom6stico-familiares, pods nos ajudar bastante na compreensao das di-

FREITAS, op. cit. p.15
?~ 'V\.de Rousseau e Weber: dais estudos sabre a peoria da !egitimidade. Rto de lane\-
ro: Editora Guanabara, 1980
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Hiculdades hist6ricas para o estabelecimento da democracia coma valolJ

e fomla de govemo no contexts das ex-co16nias ibero-americanas quo-'

receberam milh6es de aRicanos coma escravos. )
)
)

2 )
)

2.1. Introdugio ''

Os viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil durante o s6cul(

XIX, especialmente na sua primeira metade, traziam uma nova 6ttca

Com o iluminismo, os espiritos mais avangados da fpoca tentargo se

fi6is ao loma kantiano: Sapere az4de. O mundo natural soba uma reava-J

liagao e, a partir deste "ousar saber", emerge um novo concerto de natu::)

reza enraizado no Renascimento e nos sistemas 6ilos6ficos do sfcultl)
XVII. Sua maid marcante caracteristica este na nova relagao entre sense--'

bilidade e entendimento, entre experi6ncia e pensamento, entre mu/zdaPn

sensibi/is e mundus /nre/jgfbf/is, como acentua Emit Cassirer: ~ul

A 6nfase na dia16tica, do sensfvel e do inteligivel da. a .Fcontem

poraneidade do lluminismo, rompendo com a concepgao meqi:i
oval e cristg. do conhecimento. Para a llustragao, 6 natural todd '

o pensamento que procede do pr6prio homem e da razio hume
na sem apoiar-se em outra fonts de certeza... A natureza sign

minado horizonte do saber, de abarcar a realidade.'

OS VIAJANTES DO S£CULO XIX E A REALIDADE
NACIONAL BltASILEIRA: O OLlIAR ILUMINISTA

.)

' CASSIRER. Emest. fa.#/osc#ia de/a // srracidrz. Mexico-Buenos Aires: Fonda d:)

Culture Economics. 1950, P-56. :)

)
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O lluminismo mant6m-se feel ao paradigma cientiHico de Isaac Newton

que preconizava ser maid necess&io descrever a natureza do que co-

nhec&-]a. Bourbon, com sua ]]/b/dna ]Ua/z/ra/, forma-se homo um pre-

cursor da "arqueologia da natureza", aHlrmando que

i' Desvendar os segredos da natureza significa, pris, conhec&-la

('.:ninuciosamente a panic de suas manifestag6es fisicas. Temps de des-

{j;agar o aspects "testemunhal" delta visio naturalista que transfomia

,os estudiosos e cientistas em incans6veis arquivistas e o Novo Mundo

em um amplo laborat6rio. Ao longo do s6culo XIX, .nora, fauna, pai-

i:hagens, homens e mulheres serif objetos de um olhar que pretends

(registrar. O grande naturalista Marius(1 794-1 868) em tr6s ands de

\ perman6ncia no Brasil -- realizou um levantamento titinico que culmi-

(-nou com a Flora Brcz.s'//ien.ses, obra na qual est5o descritas mais de

yinte mil esp6cies(sendo que leis mil Cram desconhecidas at6 entao) e

que constituiu a base de massa botinica

C
C

(

C
£
C
C
<

assam como na hist6ria se faz uso de documentos, examinando-

se moedas e medalhas, decifrando-se as inscrig6es antigas para

nos darmos conta, atrav6s doles, das mudangas verificadas e
para fixar as 6pocas do acontecer espiritual, tamb6m na hist6ria
natural demos que pesquisar nos arquivos do mundo, arrebatar
das entranhas da Terra os monumentos maid antigos, juntar as
minas e todos os testemunhos das mudangas fTsicas que nos
podem levar is diversas idades da natureza, reunindo-os em um

s6 corpo de testemunhos.'

£

Idem, p. 93
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Auguste de Saint-Hilaire(1779-1 853), outro eminente naturalista,

percorreu na mesma 6poca o Brasil, durante sets ands, legando-nos uma

profusao de conhecimentos sabre o mundo naturale o mundi social
brasileiro. Ele iomega seu livro rlagem pe/as Provfncias do Rio de Ja;

metro e de ]Hlnas Gerafs com a seguinte -- e exemplar conlissio

Desde a maid tenra inf ancia nutri irresistivel paixao pda Hist6-

ria Natural (...) e logo que me foi possivel dispor de minha pes
soa, entreguei-me com ardor ao estudo das plantas. O gostC.
peta Hist6ria Natural faz nasser o de viajar. Ap6s ter estudado
os objetos que o rodeiam, o observador sante a necessidade del
examinar outros e dai esse desejo ardente, que experimentam

quash todos os naturalistas, de visitar regimes longinquas.

Quando o Rei D. Joio VI mudou para o Rio de Janeiro a sedc
de seu imp6rio, o Brasil abriu-se, finalmente, aos estrangeiros I
Essa terra, nova ainda, prometia aos naturajj5tas as mats

ncas

messes: foi ela que eu me dispus a percorrer.

)

Essas considerag6es poderiam ter fido feitas por muitos dos"

viajantes estrangeiros do s6culo IXIX e salem para dois artistes respon'

sfveis pele registro iconograHlco dos habitantes testa porgao portu-

guesa do Novo Mundi. Jean-Baptiste Debret(1768-1 848) e Johann

Moritz Rugendas(1 802-58) destacam-se entry os viajantes estrangei-

ros que estiveram no Brasil da primeira metade do s6culo XIX, pele

tempo de pemtan&ncia e pda dupla heranga: um legado artistico e lco-

nografico e um legado socio16gico. Amboy os pintores retratam o pals

numa passagem decisive de sua hist6ria, quando a invasgo de Portuga

10 SAINT-HILAIRE, Auguste de. rfagem pe/as Provfncf do Rfa de ./arzefro e iWi:21

nas Gerafs. Belo Horizonte: Itatiaia: S2o Paulo: EDUSP, 1975, P-7. :)

)
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} pdas tropas napole6nicas, em 1 807, implicou no rata in6dito da trans-

''fer&ncia da Corte e da capital do imp6rio lusitano para a longinqua
;co16nia no Novo Mundo. E quando se da a "metropolizagao '' do Rio

;de Janeiro e a abertura do Brasil aos viajantes estrangeiros.

; Miriam Moreira Leite, puja obra sobre os viajantes no Brasil do

(. s6culo XIX constitui refer6ncia obrigat6ria para quem se aventure no

C g6nero, realiza uma anflise acurada do valor testemunhal da literatura

( de viagem, especialmente nos pontos concernentes ao volumoso cor-

C pus de livros de viagem escritos por estrangeiros que estiveram no Rio

( de Janeiro neste periods. A autora, inicialmente, comenta que os livros

(de viagem constituiam um g6nero literfrio proprio da 6poca e eram

Cponsiderados por sous autores homo macrocorpus dock/me/zfa/.

(, A aurora ressalta a capacidade de observagao dos vi4antes que,

por serum estrangeiros, oriundos de outras sociedades e culturas, fo-

C:am capazes do "estranhamento" necessdrio para a percepgao das ca-

('-acteristicas que os pr6prios habitantes ngo se davam costa. Ademais,

os livros de viagem s5o depoimentos a respeito de situag6es testemun-

hais, homo acentua Miriam Moreira Leite, que tamb6m aponta para

tl os limites (o etnocenUismo, come preconceito cultural, racial e de

(lclasses) e o carfter hagmentgrio da literatura de viagem. A postura,
(l-via de regra, 6 do "civilizado" diante de uma populagao atrasada.

f: Today estas consideragdes foram levadas em conte quando se

(tratou de escolher, no universe da literatura de viagem, as maid com-

upletas vis6es da realidade social do Brasil nos prim6rdios do s6culo

C

\

I LEITE, M.L.M. A condigao feminina no Rio de Janeiro no s6culo XIX. Sgo Pau
lo. Editora HUCITEC, 1982, p. 12.

C
C
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XIX: Jean-Baptiste Debret(1768-1 848), que veil na Missio ArtisticaJ

Francesa de 1815 e Johann Moritz Rugendas (1 802-1858) na Missaol;

Cientifica de Langsdorff, em 1 822. =)

Discorrendo sabre a relagao entry "olho e espirito", o Hl16sofc :l)

hanc6s Merleau Pontyi2 ata a afimiaQao de Cezanne de que o pintol:)

pensa com a pintura. A especificidade da contribuigao de Debret e:

Rugendas este na sua dupla dimensao de representagao plctorica

acompanhada de fbrtas anflises textuais. Atrav6s de. saas aquarelas el

texton. a nascente sociedade brasileira 6 pensada e descrita em fla-

grantes de seu cotidiano dom6stico e pablico. Lydia F.F. da Cunha, n4

apresentagao da edigao brasileira de Viagem Pitoresca e Hist6rica aa

Brasil(voyage Pfrroresque er Hfsrorique au Brdsf/, ou, Scour d'zzn-

artiste j'anqais au Brasil depuis 1816 jusqu'd 1831), axaha da se-

guinte maneira a obra de Debret:

)
)

D
)
)

3.2. 0 0lhar e o Espirito

6 o mais completo documentario social, hist6rico e paisagisti-,

co que se conhece pois cada prancha por ele desenhada e aqua=
relada foi posteriormente transferida para litografia e acompa'
nhada de um texto descritivo, tornando-se o testemunho fill dc.-

um periodo da hist6ria brasileira".''

MERLEAU PONTY, Colegao Pensadores. Vo1. 41. Sio Paulo: Editora Abrilf

13 DEBRET, Jean-Baptiste. Hlagem Pfroresca e .f/!s/(5rfca ao .Brash/. 3 volumes. Sa(l?

Paulo, Editors ltatiaia/ Edusp, 1989, P. 13. 1)

)

)
)



( Sergio Mil[iet, por sua vez, ressa]ta o carfter documenta] da obra

Y de Rugendas, qualiHlcando-a de "registros {mpares:

.,. ele foi, principalmente, um grande desenhista; nio .6 portanto
x"- de se Ihe exigirem uma acuidade e uma precisao estilfstica que
( nem sempre se encontram nos melhores escritores. Mas, mesmo
C amputada de saas belissimas gra\ uras, com todos os deus euros

C' e today as suas confus6es, sua obra constitui um dos. mais cu

C riosos e honestos documentos acerca do Brasil antigo."

( Em sintese, Debret e Rugendas observaram a sociedade brasilei-

C ra a panir da 6tica do lluminismo, vale dizer, sensiveis para a vio16n-

C cia intrinseca ao escravagismo, responsabilizando a perversidade das

)I.instituig6es sociais polos problemas enfrentados polo pats.

. 4. JEAN- BAPTISTE DEBUT (1768 -1848)

C Com estas palavras, Debret inicia o relate de sua participagao na

sIMissao Francesa de 1 81 6 que, em termos de sua vida pessoal, foi bem

< n RUGENDAS, Johann Moritz. I/inge/rr Pfroresca arrwgs do Brash/. Sio Paulo,
C Editors ltatiaia/Edusp, 1989, p. 166
(- is DEBRET, Jean-Baptiste. f'iagem Pfforesca e Hzsr6rfca ao Bran/. 3 volumes. Sio
; Paulo: Editora ltatiaia/Edusp, 1989, p. 23

(
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(

(
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'Dava eu tamanha importancia a vantagem de poder admirar a
beleza do ambience brasileiro, e principalmente a g16ria de pro-

pagar o conhecimento das betas-artes entry um povo ainda na
infancia, que nio hesitei em associar-me aos artistas distintos,
meus compatriotas, os quaid, sacrificando por um instante .suas
afeig6es particulates, farmaram asta expedigao pitoresca '



maid do que uma "expedigao pitoresca". A vinda de Debret obedeceu -;

ao prop6sito civilizador de adequar a capital do impfrio is suas novak ::l

ftlng6es. E conhecido o apego de Debret aos ideais da Revolugao J

Frahcesa bem homo a influ6ncia recebidas de seu tio, o lfder da escola:{

neo-clfssica francesa, Jacques Louis David. Alias, 6 a qaeda de Na-:j=

poleao, aliada a dor pda petda do Hilho ilnico, que precipita sua deo-,13
sio de juntar-se a missio artfstica francesa, desembarcando no Rio de:;

Janeiro no dia 26 de margo de 1816. A cidade tinha entio cento e:)

trinta mil habitantes. Debret, que vinha para uma estada de 6 amos, --)

permaneceu no pals mats do dobro do tempo previsto, tends conde-:)

guido seu objetivo primeiro, que era a fundagao da Academia Imperial .I)

de Belay Arles, inaugurada em 1 829. Em 1 831 , Debret retoma a Fran- :)

Qa. A tonga perman6ncia no Brasil mudou seu olhar pris o padrao es- )

t6tico neo-clfssico com que aportara da Franca nio resistiu a dureza e ll)

rusticidade das relag6es sociais no Brasil. '' -J

Quala sociedade que Debret nos mostra? Em termos estatisti-:)

cos, e segundo os dados de Ferdinand Denis, a populagao 6 de circa de)
4.7 milh6es de Dessoas, dos quaid, 2,5 milh6es s8o livres, I,Imilhao 6 .)

[6 NAVEL, Rodrigo "Os dilemas da arte brasileira de Debret ''. In: o fsfado de Sao:l)

)
)

)
)
')

)
)
3

)

)

Paulo. 22f2f94
)
)
3
)

A utica dos viajantes: Debret

a) Os habitantes do Brasil
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\" constituida por escravos e 800 mil s5o fndios conhecidos. Assim, nia

; 6 suipreendente a observagao de que

( tudo assenta, nests pals, no escravo negro; na raga, ele raga,

(I com seu suor as plantaQ6es do agricultar; o comerciante f a-lo
. carregar pesados fardos; se pertencer ao capitalista, 6 coma

\- operand ou na qyalidade de modo de recados que aumenta a
C ronda do senhor.r7

; Os habitantes do pals, por sua vez, constituem uma massa here

;. rog6nea: os ''brasileiros", nas primeiras d6cadas do s6culo XllX, eram

C apenas parte da populagao que vivia no pals. Debret nos infomia que

C o governs portugu6s estabeleceu, par meir de onze denomina-
( gags usadas na linguagem comum, a classiHicaggo gerd da po-

( pulag;ao brasileira peso seu graz/ de clef/fzafdo(grifo meu). Ra-
.. gas: Portugueses, brasileiros, mulatos, mamelucos, indies pu-
\-' ros, caboclos, indios selvagens, negros de Africa, crioulo, bode:
;.. curiboca

C b) Os portugueses e a "moral da ociosidade '

Clbalho fisico

L O pesto brasileiro serve, ao negro, para transportar a cabega di-
( ferentes esp6cies de objetos. (...) E a estes negros carregadores
q. .(...) que se da o nome de negro de ganho; espalhados em grande

C nQmero pda cidade, apresentam-se imediatamente ao aparecer

( algu6m a porta, tends-se tomado tanto maid indispensfveis,
quanto o orgulho e a indo16ncia do portugu6s consideram des-

C 17 DEBRET, Jean-Baptiste. rfage/n Piroresca e Hfsr6rica ao Brash/. 3 volumes. Sio
(- Paulo, Editora ltatiaia/ Edu$p, 1989, p.13.
f '" Idem, p.15

(

C

C
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(
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o estigma do tra-

13



prezivel quem se mostra no Brasil com pacote na mao, por me ' "/

nor que sqa '' ,n

Sabemos que, via de regra, as relag6es sociais baseadas na es- )

cravidio implicam na desqualiHicagao do trabalho produtivo e de toda:)

e qualquer manifestagao de operosidade. lsto faz com que, muitas ve- ll)

zes, sega dificil aquilatar at6 que panto as mulheres das classes props' :)

etirias e classes medias estavam ou nio envolvidas nas tarefas domes- :)

ticas. Dada a valorizagao da "ociosidade", nio e de se estranhar que as :)

mulheres brancas das classes proprietarias sintam-se constrangidas em ]]

executarem em pablico tarefas socialmente consideradas coma pr6pria :)

a servigais. Nas palavras de uma perspicaz viajante francesa, Ad61e )
Toussaint-Samson, que perrnaneceu no Brasil por mats de dez ands: :)

vendor peta cidade"." :..}

Assim, na intimidade, a mulder branca estaria dais pr6xima dos li;

afazeres dom6sticos(e manuais), do que as regras de sfa/us e bom-tom :3

ii 4 i;;i 7H Gll:EIhomo o Hizeram as viajantes do sexy iemnnnu. ingo vvg-' '-T-"':)

F ii Tal:gl:.illHHEliB :: ::g'i::;£:'-:13
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(I nests sentido, sio mats ilusuativas da representagao que os europeus,

( em gerd, faziam a respeito das mulheres brasileiras(eula padrao de
(: comportamento, diga-se de passagem, correspondia a cultura mediter-

( ranea, em que a matemidade 6 bastante valorizada e o recato feminine

(- 6 regra). Alias, tamb6m 6 precise dizer que as mulheres no Brasilestio

( nas mas trabalhando: mats al se trata de escravas negras ou negras li-

C vres, logo socialmente inferiores e que nio sio consideradas integran-

(I tes daquelas a quem Debret se revere coho "senhoras".2t

C No texts que descreve o conteQdo da prancha 5([/m.@/zcfondrfo

(ja passefo com sz/alamfrfa) 6 a hierarquia social do BrasilCo16nia que
\-" 6 ironicamente descrita:

f- Ap6s doin moses de travessia, percorrendo pda primeira vez as
''" mas do Rio de Janeiro obstrufdas por uma turba agitada de ne-
( gras carregadores e de negras vendedoras de hutus, senLimo-nos,
C n6s ftanceses, estranhamento impressionados com o cato de nio

t, ver nenhuma senhora, nem nos balc6es nem nos passeios. Tive-

C mos, entretanto, que nos resignar e esperar at6 o dia seguinte, dia
.. de testa, para observar inQmeras nas igrejas.(....) A cdna aqua de-
L" senhada representa a partida, para o passeio, de uma famflia de

C fortuna media, eula chefs 6 funciongrio. Segundo o antigo hibita
C observado nessa classy, o chafe de familia abre a marcha, segui-

C do, imediatamente, por sous Hllhos, colacados em ordem de ida-

<- de, indo o maid modo sempre na frente; vem a seguir a Inge, ain-
,- da gravida, atri.s deja, sua criada de quarto, escrava mulata, muito
''" mais apreciada no servigo do que as negras; seguem-se a ama ne-
\- gra, a escrava da ama, o criado negro do senhor, um jovem escra-
C vo em faso de aprendizado, o novo negro rec6m-comprado, es-

z.-. 2i DEBRET, Jean-Baptiste. rlagem Pf/o/"esca e J7fs/6r/ca ao .Brash/. 3 volumes. Sgo
b" Paulo, Editora ltatiaia/Edusp, 1989, p.13.(Cenas dom6sticas: pranchas 5, 6, 7 e 8)

(
(

(

(

(

(

C
r
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bravo de todos os outros e cuja intelig6ncia natural mais ou me
nos viva vai desenvolver-se a chicotadas.'

)
)

A partir de uma corriqueira cara do passeio de uma familia 6 l;
toda uma sociedade altamente hierarquizada -- e baseada em intensas :)

relag6es pessoais -- que desfila diante dos nossos olhos. A mucama :)

negra 6 a queridinha da senhora e a mats provavel receptora da even- :)

dual "generosidade" de sua senhora: a ama negra tem uma escrava a I)

seu uso e. abaixo de todos, esLf o negro rec6m adquirido. :)

Da mesma maneira, o texts explicativo da prancha 7, "0 jantar :)

no Brasil" traz uma critica mordaz aos hodzontes estreitos e prosaicos I)

dos "brasileiros"(vale dizer, dos brancos nascidos no pals): :)

2: Idem, p. 50. ll)

)

)16
)
)
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"No Rio, homo em sodas as outras cidades do Brasil. 6 costume.

durante o t6te=a-tate de um jantar conjugal, que o marido se
ocupe silenciosamente com sous neg6cios e a mulher se distraia
com os negrinhos, que substituem os doguezinhos, hole quash
completamente desaparecidos na Europa. Esses molecotes,
amados at6 a idade de cinco ou sais anon, sio em seguida entre-
gues a tirania dos outros escravos, que os domam a chicotadas e

os habituam, assam, q.compartilhar com des das fadigas e dis-
sabores do trabalho"."

: Assim, as criangas negras, tratadas como pequenos macacos ca-

;l prichosos por senhoras indojentes e permissivas, servo bruscamente

1.-. 23 Idem, ibidem

(

C
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arrancadas do convivio das patroas e entregues a outros escravos, cujo -J

ressentimento serf canalizado na "educagao" a chicotadas com que -p

tornargo sous companheiros de in6ortilnio aptos para a escravidao. <

Quando aos habitos, seguindo os costumes ancestrais, ocupa'se l:)
uma mulder, exclusivamente da fiscalizagio e manutengao de -l
numerosa familia, em gerd constituida de doze a catorze filhos l:
ou is vezes mats, mas sujeita, pda exig6ncias dos neg6cios, a J
ver sous filhos exercerem fung6es ]onge deja, seu console li- :)

dada e, apes o banho habitual, saem para respirar..o ar fresco. :)
Ao fim de uma hora de passeio, a dona da casa volta e vai sen- :)

tar-se na sua inarquesa que Ihe serve de leila de repouso du- i13
dante o dia; porto dela se mant6m sempre duas ou tr6s mucamas "-'/

a espera de ordens (...). . :r

A cent representa a dona da casa, sentada na sua marquesa em -J

traje de recepgao, isto 6, com um xale pudicamente jogado so- I)
bre os ombros ma] cobertos e que ela refresca com um enorme =)

=.:q=: £=='.: H:.£'.=';.=£E.::;=H: ?
mae, aleita seu 61timo filho, atras, a criada de quarts, negra, :)
esM de joelhos; uma outra escrava apresenta o segundo filho da I)

11::=1 Tvael; :.C=.:: :'=f, .:l:f=1=.1='ml: ?
cidade pele espetaculo doloroso da mascara de zinco com que o I)
rosto da vitima este roberto, indict sinistro da resolugao tama- I)
da de morrer comendo terra." :)

)

)
)
)

)
)
)

)

''1

c. As familial das classes dominantes: a sociedade rural

!4 Idem, p. 28.
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'rancha 1 0

As mulheres das classes dominantes permanecem confinadas

nos ambientes familiares seu poder decorre do seu paper de esposa e

de mie dos filhos legitimos e do controls da vida dom6stica parte

expressiva da sociabilidade nas cidades, constituindo o 6nico ''local

pablico" que as mulheres podiam freqtientar mais livremente. As mas

das cidades, coma ilustram as gravuras, sgo freqtientadas pdas mulhe-

res pobres: escravas e trabalhadoras.

d. Os p6s calgados coma signs de sfafzzs social

O europeu que chegasse ao Rio de Janeiro em 1 816 mal poderia
acreditar, diante de "o n6mero considerfvel de sapatarias, sodas

cheias de operfrios, que esse g6nero de indQstria se pudesse
manter numa cidade em que cinco sextos da populagao andam

19



descalgos. Compreendia-o entretanto logo, quando Ihe observa- J

vam que as senhoras, usando exclusivamente sapatos de soda :)
para andar cam quajquer tempo por ama de calgadas de pedras, I)

que esgargam em poucos instantes a delicado calgado, nio po ' )
diam sair mais de dois dias seguidos sem renova-los, princi- ,\

palmente para fazed visitas. (..-)." -\

Quando de nossa chegada, as sapatarias se situavam na pequena I)
Rua dos Barbeiros, primeira travessa da Rua Direita(...) hcje, ,..

as sapatarias coinegam a se espalhar por outras mas do Rio de :)
Janeiro. A distribuigao interna dessas lojas e a harmonic do ce- )
Dario ngo variam. O brando, o verde-clara e o rosa sio as cores :)

adotadas exclusivamente. (--.) O desenho represents a loja :)

opulenta de um sapatei.ro portugu6s castigando seu escavo, a .:)
mulata. sua mulher, embora aleitando uma crianga, ngo resists :
ao prazer de espiar o castigo. O instrumento de suplfcio de que J
se serve o sapateiro chama-se "palmat6ria", esp6cie de flrula :)
com furor de modo a nio comprimir o ar e dar maid forma ao I)

volpe. O castigo, dado de conforqjdade com a malta, vai de uma :)
a tr&s dQzias de "bolos" seguidos." ,...\

Assim, num s6 e contundente texts Debret nos retrata o ridicule :)

de sapatos de pane esgargando ao cantata com as pe(bas do calga- :)

ments e a presenga ins61ita de tantas sapatarias no Rio colonial --, :)
simbolo de sfafzzs numb sociedade de p6s descalgos. :)

A16m do maid, mostra coma os pobres est5o divididos e se hos- :)

tilizam: o mulato, no casa a mulata, amisia do patrao, segurando o I)

Hllho que Ihe garante o status de esposa ta] qual trofiu, divertindo- :)
se com os sofrimentos que estio sends infhngidos ao escra- :)

vo/operario. -J

)
)

3
)
)
)
)
)

25 Idem, p. 120
26 Idem, ibidem.
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A escravidao, nio 6 demais repetir, estabeleceu no convivio do- l?

m6stico uma extrema ambiva16ncia nas relagdes entry patr6es e escra- ::

vos, brancos e negros, homens e mulheres. Uma relagao de dominagao !
ao servigo de necessidades que exigem intense convivio coma mos- 'q
tram as cenas de dentro de casa: a intimidade entre negros e brancos. -"'

Exists uma e forme ambigiiidade fiestas relag6es socialmente perver- Y

sas. A escravidio 6 uma perverse.o social. Este 6 um aspects que De- ,if

bret captou perfeitamente na cdna da ''Sapatarias''. :<

Embora deja o Brasil a parte do Novo Mundi onde escravo 6 :)
tratado com maior humanidade, a necessidade de manter a ;

disciplina entry uma numerosa populagao negra levou o le- -/

gislador portugu6s a mencionar no C6digo Penal a pena do ll)
agoite, apjicfve] a todd escravo negro culpada de malta grave, :)
desergao, roubo, ferimentos recebidos ejn briga, etc.... Por :)

ipso, todos os dias, entry novo e dez horan da marsha, pods-se :)

ver fair a fifa de negros a serum punidos, vio des presos polo :)
bragg, de dois em doin, e conduzidos sob escolta da policia l:.
at6 o local designado para o castigo, pois existem em todas as "-/

pragas mais freqiientadas da cidade pelourinhos erguidos com J
o intuito de inibir os castigados, que sio em seguida devojvi- )
dos a prisao. Aio carrasco recebe o "direito de pataca" por I)

cem chicotadas aplicadas. :)

De regresso a prisao, a vitima 6 submetida a uma segunda pro- :)
va, nio ]nenos dolorosa: a lavagem das chagas com vinagre e I)

pimento, operaQao sanitiria destinada a evitar a infecgao do fe- :)

pimento. Essay penal sio rigorosas, mas ha outras, bfrbaras. .)
Assim, a que condena a morte polo agoite o negro "calhembor", l=.

fugitivo prego como chafe de "quilombo", into 6, chefs de um l:<

)
)

)
)

)
)
)

e) A vio16ncia da escravidgo
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grupo de negros que constitui uma pequena aldeia escondida
nas florestas virgins.

Esse condenado... sai da cadeia acorrentado com o carrasco:
carrega um cartaz em que se escreve em letras grander: "Chafe
de quilolnbo". A pena prevista 6 de trezentas chibatadas, dadas

durante vfrios dias, com intervalos. No primeiro dia recebe ele
cem, a razio de trinta de dada vez, em diferentes pragas pabli-
cas, onde 6 exibido sucessivamente. Mas, naturalmente, a Qlti-

ma execugao abre novamente as chagas ja profundas e ataca al-

gumas vedas importantes, provocando tal hemorragia que, re-
gressando a pnlao, o negro desmaia e sucumbe em lUCio a ata-
ques de t6tano.''

O destino cruel que a legislagao reservou aos negros que esco-

Iheram a liberdade n5o deixa d6vidas com respeito aos limites da

'humanidade" com que as classes dominantes brasileiras tratavam

sous escravos e qualquer projeto popular baseado nas consignas do

lluminismo. Debret, em seguida, explica o retratado na "A aplicag5o
do castigo do agoite"(prancha 45).

'0 povo admira a habilidade do carrasco, que, ao levantar o

brado para aplicar o golpe, arranha de love a epiderme, deixan-
do-a em carne viva depois da terceira chicotada. Conserva ele o

bravo levantado durante o intervalo de alguns segundos entry

dada golpe, tanto para conti-los em voz alta colno para econo-
mizar saas forgas at6 o Hind da execugao. Alias, tem o cuidado
de fabricar ele pr6prio seu instrumento, a flm de facilitar essa
tarefa. (...)

27 Idem, p. 175
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Embora fortemente amarrado, coma mostra o desenho, a dor
df-the energia suficiente para se erguer nas pontas dos pes a
dada chicotada recebida, hovimento convulsivo qantas vezes

repetido que o suter da fricgao do venue e das coxas da vitima
ababa polindo o pelourinho a carta altura. Elsa marca ;Flstra
se encontra em todos os pelourinhos das pragas .pablicas

Prancha 45

)
)
)
)
)
)
)
)
)

2s Idem, p. 176-7.
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5. JOHANN MOmTZ RUGENDAS(1802-58)

Se a maior grandeza artfstica de Debret foi asta incorporagao

expressiva da rude sociabilidade do pals, a pintura de Rugendas, um

misto de romantismo e neo-classicismo, sofeu manor impacts. Nesse

sentido, sua cdtica social se raz maid diretamente em sous escritos en-

quanto em Debret 6 o pats que o impregna -- e que da o carfter critico

de seu trabalho. Pois, diferentemente de Debret, observador arguto

mas comprometido com a monarquia, Rugendas sante-se a vontade

para criticar e propor solug6es para aqueles que Ihe parecem ser os

maiores problemas do pals. Assim, assinalando muito propriamente a

c16,ssica oposigao entre Ant£gona e Creonte, vale dizer, entry os direi-

tos da ordem familiar e os direitos do estado, Rugendas destaca o tema

tio contemporaneo do palriarcalismo rurale do nepotismo:

E precise acrescentar a esses perigos a influ6ncia de algumas
famflias em certos distritos, influ6ncia que data n8o raro dos
primeiros tempos da co16nia e que tem paralisado, muitas ve-
zes, a agro do governo, ou porque essay famflias e sous agrega-

dos ocupem todos os lugares da administragao, fazendo reverter
em seu beneficio particular a influ6ncia das leis, ou porque se
oponham, a forma e abertamente, a execugao das mesmas, con-
fiando na suas relag6es com a corte e com os funcionfrios su-
periores, na lentidio das informag6es judiciarias e na indulg6n-

cia criminosa do governo:

29 RUGENDAS, Johann Moritz. I)lager .p//oresca a/rav s do .B/"asi/. Sio Paulo
Editora ltatiaia/ Edusp, 1989. (p.1 18).
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A 6tica dos viajantes: Rugendas

Em sua tele sabre .4 fmagem do Brash/ na ffferafzira de viage/7z

a/emd do sdcu/o XU. Lilian de Abreu Pessoa3' aponta para a exist6n-

cia de uma dicotomia na visio dos viajantes alemies atrav6s da anflise

do testemunho de cinco alemies que descreveram o Brasila partir de

;olhares" diversificados, de cinco alemies que descreveram o Brasil a

partir de prismas diversificados: Rugendas, o "artista"; Seidler, o
al entureiro"; Bumieistei3 io "cientista"; Devatz, o colono e Homleyer

o "propagandista ''. Os depoimentos coincidem na caracterizagao do

Brasil homo um pals de in6meras belezas naturais mas cuba sociedade

loca16 sempre avaliada de um prisma negativo. Esse duplo ''beleza na-

tural" versus "fedora social" constitui uma vertente importance nas avali-

agaes do pals, refletindo-se mesmo na literatura infantil da 6poca.

Johann Moritz Rugendas, nascido em Augburgo, foi contratado,

em 1 821, por Georg Heirich von Langsdorff -- que estava na 6poca na

Alemanha e era o encarregado dos neg6cios russos no Rio de Janeiro --

para ser o pintor oficial de uma expedigao, sob o patrocinio da Russia.

A missio Langsdorff. homo ficou conhecida, trouxe tamb6m natura-
listas come o ftanc6s M6netrie; Ludwig Riedel, jardineiro, Georg

Freydreiss, bi61ogo, a16m de outros."

30 PESSOA. Lilian de Abreu. A Imagem do Brasil na literature de viagem alemg do

: GI il: $i ni:::lil
sileira) mformag6es mais detalhadas ver Biblioteca Brasiliana de Robert Bosch

GmbH, Rio de Janeiro, Livraria Kosmos, 1992
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L- a) Paisagens do Rio de Janeiro

C b) A cidade e sous habitantes

\l Rugendas nos informa das transformag6es ocorridas no Rio de

\-" Janeiro com a transfer6ncia da Corte, a comegar pelo n6mero de habi-

: tantes, que debra no espago de dez antes. A16m disso, comenta o hto

; de que com a abertura dos portos outros europeus deslocaram-se para

;llo Rio, levando a um incremento importante da populagao branca com

C respeito a negra. Diz ele:

C ..RUGENDAS, Johann Moritz. rfagem Piroresca .4rrwds do Brash/. S2o Paulo,
:. Editora ltatiaia / Edusp, 1989, p.26-27
C. Prancha 8: "Vue de Rio - Janeiro prise de I'Acqueduc '

C Prancha. 9. "Vue de Rio-Janeiro -prise de l"Eglise de Nortre-Dame de la Gloire
/..- Prancha 10: "Vue de la Montagne de Corcovado et du Faubourg de Cadets
'' Prancha I l: "Botafogo '

C

C

C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C

C
C
C

'Talvez nio exista no mundo uma regiao como a do Rio de
Janeiro com paisagens e belezas t6o variadas, tanto do ponte
de vista da forma grandiose das montanhas, tanto para o
dado da cidade colno para as montanhas, tanto para o lido da
baja e suas ilhas homo para o mar alto. Nio sio menores a
riqueza e a variedade da vegetagao. Alguns grupos de frvo-
res dessas florestas primitivas, que cobriram outrora as coli-
nas e as encostas das montanhas, permaneceram na vizi
nhanga imediata da cidade. Nos vales mais longfnquos e nos
flancos menos abruptos dos months, esses grupos transfor-
mam-se em bosques extensos encimados por rochas nuas.
Mais porto da praia, as colinas e os Yates enchem-se de
plantag6es de cafe a chfcaras esparsas, cercadas de bosques
deliciosos e floridos de frvores e arbustos dos tr6picos.''
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Prancha 8
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religiosas e de prociss6es, e a alegria barulhenta com que sio ;p
celebradas, principalmente entry as classes inferiores e nos .i'
bairros de Mata-Porcos, Gamboa e Valongo, onde se acompa- .j

nham de logos de artifTcios, mtlsica e dangas". J

c) Caracteristicas da escravidgo brasileira .f

Nos capitulos referentes a vida dos europeus, Rugendas traga c9

interessantes considerag6es sabre a sociedade rural daquela 6poca, :.

concentrando-se nos usos e costumes dos "colonos'' de origem euro- ':~

p6ia, vale dizer, donor de engenho, usineiros e plantadores em gerd.

Com respeito a situagao dos escravos, que 6 o nosso tema, sua posigao

6 a dos iluministas da 6poca. Vale dizer, Rugendas tamb6m este con-

vencido de que a humanidade atravessa estagios distintos, sendo que:.f

os indies brasileiros estariam ainda no estado de selvageria. Contudo,.$

kiel ao principio de que todos os homens nascem iguais, preconiza o::J

respeito dos europeus com respeito aos povos "que ainda estio na sua,

infancia", para usar a Hmlula de Debret e 6 um critics radical da escravi-

dio. Comentando a pemlan6ncia do trgflco de escravos, ele diz que: :9

as medidas tomadas pdas pot6ncias europ6ias para reprimir o tra-!
flco de escravos, longs de restringi-lo, prdudicam grandemente a

sorta de milhares de indivfduos que dela sio vitimas anualmente.

A posteridade, que talvez venha a ter id6ias maid precisas acerca,

do carfter e do objetivo da civilizagao, se espantara com sabeiSI
que um fen6meno politico tal homo o trffico dos negros tenha-
durado s6culos sem que se elevasse a manor reclarnagao contra a

sua injustiga e o que comporta de prejuizos para os pr6prios into:
resses das nag6es que dole participam; mas uma verdade ainda

')
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maid triste parecera ainda mais inverossimil: as pot6ncias que se
dizem civilizadas, depois de terem proclamado solenemente que
esse com6rcio infamy constituia a vergonha do s6culo, nada Hize-
ram de positivo para extingui-lo, nem para diminuir os males dole

decorrentes. Muito ao contraio, de sua atitude resultou, ou pda
inconsci&ncia dos legisladores, ou pda neglig6ncia, ou pda per-

Hdia dos que tem obrigagao de fbzer observar a lei, uma esp6cie
de garantia de impunidade do mal.''

A partir de dados recolhidos de relat6rios oHiciais brasileiros,

( Rugendas descreve as terriveis condig6es em que se processa o trffico.

(; Fda do espago exiguo em que os escravos sio amontoados e as condi-

C gees de viagem em que

f\ "o color ardente do equador, a furia das tempestades e alimen-
f... tagao, a que nio estio acostumados(...), a malta de aqua, final
' monte, conseqii6ncia quase sempre inevitfvel da cobiga em
\.. virtude da qual se aproveita o manor espago''37

(: explicam a enomie mortalidade a bordo dos navios negreiros

(. A condigao mats dura do escravo rural, sempre sob a vigilancia

(. do feitor 6 denunciada na gravura sabre os "castigos dom6sticos:

((prancha 1 0). Os castigos piblicos(prancha 1 5), puja ocon6ncia digria

Clja se tamara um fate banal, sgo descritos de forma semelhante a que

-- encontramos em Debret. Tamb6m com respeito a alforria a posigao de

'\. Rugendas 6 extremamente IQcida. Ele mostra que o poder do senhor

' nio encontra nenhum outdo que o contradiga pris

C- 36 Idem, p. 139
<'3' Idem, ibidem. As pranchas 2(D6barquement) e 3(March6 aux ndgres) retratam a
r chegada dos e$cravos a alfandega e seu posterior deslocamento para o mercado
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em 61tima analise, o bem-estar ou mal-estar do escravo depen-

ds sempre do carfter pessoal ou dos caprichos dos senhores e,
talvez, maid ainda, dos feitores. Considerando-se tudo ipso (---)
as conseqti6ncias aflitivas que a escravidao, consagrada pdas
leis, no que tem de mats inumano, pods acarretar (...) sio muito
suavizadas peta influ6ncia poderosa dos interesses pessoais, da
razio. da humanidade e da religiao; por outro lada, as leis, fei-

tas para proteger os escravos contra os senhores, quash
nenhu-

ma influ6ncia tiveram sabre a sorta dos primeiros. Sua obser-
vfncia, de resto, nio encontra outra garantia que nio a disses
elementos morais constitutivos da sociedade civil, que acabam

sempre por se reunir ao que se chama opiniao publica: 6 esse o
Qnico tribunal que pods realmente tamer o senhor

Finalmente, outta aspects importante da questao diz respeito ao:)

tata de que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ser negro ngoJ
£ s6 uma questao de cor ou langue, mas, principalmente, de lugar social. :{

Rugendas, referindo-se a rapida assimilagao dos mulatos comenta que: ,3

serif tacit cigar numerosos exemplos de homens que ocupam

os cargos mats elevados e que se contam entry os mais
h6beis

funcionfrios, embora seu aspecto exterior revile, indiscutivel-
mente. a ascend6ncia india ou africana. Tsao nio tem a manor '

importancia no pals e o cato s6 e referido quando para respon '
der a um estrangeiros, nunca por cagoada ou desprezo. Deste

ponte de vista, nada caracteriza melhor o estado das id6ias do-:)
minantes do que asta resposta de um mulato, ao qual se per-
auntava se determinado capital-mor era tamb6m mulato. "Era
respondeu, "por6m ja nio 6". E, homo o estrangeiro desdasse

centou: "Pois, senhor, capitao-mor pods ser mulato"?
)
.)
)
)
)
)

38 Idem. ibidem.
s9 Idem, ibidem.
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Na lbmosa Bravura do "CapiHo de Mata"(prancha 11) o "ne-

gro'' 6 o escravo fugido que este a p6... Pois, por definigao, a autorida-

de nunca 6 de cor negra. Aqua reside, sem sombra de davidas, a pecu-

liaidade do racismo brasileiro. Negro 6 sempre o pobre. O dltimo pa-

ragrafo da notfvel obra de Rugendas 6 o mats eloqtiente exemplo de

sua busca da verdade e de sua confianga na natureza humana, tgo carat

ao espirito iluminista. Ele 6 o primeiro vidante que se refers a lute

pda liberdade dos escravos, em dais epis6dios notfveis:

i.lk'li!,:
:&&8h.

T W

%m
,'$

+

Incha 29
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Ha um tata not6vel na hist6ria dos negros do Brasil: a fundagao I)

da cidade de Pajmares, em meadow do s6culo XVII. Cem ands, )
albums grupos numerasos de negros fugidos se tinham reunido )
nas proximidades de Porto Calvo, na provfncia de Pemambuco, :)

tantes que ocupavam entio Pernambuco. lsso nio impediu que -"'
em 1650 se erguesse, na mesma regiao, uma nova aldeia de ne- I)

gras fugidos, cold o name de Palmares(. -) Apes cinqiienta )
ands de exist6ncia a populagao de Palmares atingira 20 000 ha )
bitantes. Fortificag6es de madeira protegiam a cidade, puja area :)
era muito vasta, disseminando-se as casas, todas das cercadas ,:

de plantag6es de sous proprietarios. Esse desenvolvimento pro- l!
vocou a inquietagao do governs portugu6s. Em 1969, os cover- :)

nadores-gerais da Bahia e de Pernambuco, Joie de Lencastro e :)
Caetano Meld reunirain-se para uma expedigao em conlunto:)

contra Palmares. Um ex6rcito de mil homens alacou a c dade, :)
mas homo carecesse de artilharia viu-se repelido. S6 foi posse- l:'
vel bator os negros com a chegada de reforgos e de artilharia -/

posada. A cidade foi tomada e destruida; escravizaram-se as .)
mulheres, as criangas e todos os que conseguiram escapar a:
carnificina do campo de batalha. O chafe dos negros e sous:)

companheiros preferiram a morte: precipitaramOse todos do alto :)
de um rochedo a cujos p6s se situava a cidade. ''1

O TRABALHO ESCRAVO COMO MATRIZ RELACIONAL:)
E O PENSAMENTO SOCIAL BjiASILEIRO ]

3

)

6.

Os nagy"0s de ga/zho estio por todd o Rio de Janeiro. Ocupam
as mas das cidades. Sustentam-se, a sie a sous senhores, dose

maid ricoh aqueles cafdos na mis6ria, para quem um negro de
ganho, por mais velho que sega, 6 o 6nico recurso. A clause m6-

)

40 Idem, p. 163 ]
)
)
)
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(- dia carioca, o "pequeno capitalista" como se dizia na 6poca,
( satisfaz-se com a ronda de um par de negros, recolhida sema-
Ci nalmente, que Ihe permits levar ociosa exist&ncia: nada a ver

( com a escravaria nulnerosa que povoa as fazendas de cali. Ter
,. escravos 6 o investimento mats comum e o meio de vida habi-

' tua]. At6 os escravos libertos compram, assim que podem, seus
( pr6prios escravos tamb6m: alugam-nos para fora, coma muca-
C mas, payens, cocheiros, tip6grafos, ajudantes de barbeiros, ou,

( entao, poem-nos "ao ganho" pdas mas.''

( Rugendas, expondo as condigdes da escravidio urbana que se

C diferencia muito do isolamento da vida real observa que grande pane

C da populagao escrava do Rio de Janeiro acha-se empregada em servigos

C dom6sticos, com pessoas rican ou de posigao. E um artigo de luxe, ine-

C renta antes a vaidade do senior do que &s necessidades da casa

C (...) Os escravos das Brandes cidades, em sua maioria, sio obri
,- gados a pagar semanalmente, is v6zes diariamente, determina
'- da importancia a sous senhores, importancia que procuram ga-

( nhar pda pratica de qualquer profissao: sio marceneiros, selei-
C ros, aifaiates, marinheiros, carregadores, etc.'z

C Nas cidades, os negros livres se distribuem pdas classes inferio-

C res da populagao

r- sio operarios, vendedores, ambulantes, diaristas. O nQmero dos
,- que conseguiram elevar-se a classy dos burgueses abastados 6

! pequeno; no entanto, 6-lines f aol ganhar a vida, pris no Brasil,

CUNHA, Manuela Cameiro da. "Olhar Escravo, Ser Olhado '', In: Zscrm'os .Brmf/ef..
('ros do sgcw/oXZrnalo/ogr(@a de Chrfsffano Jr. Sio Paulo, ExLibris, 1988, p. xxiv

( +: RUGENDAS, OP- cit, P 150

(

{

C

C

(

(

(

C
C
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coma em todos os parses onde a escravidao exists, o prego da )
[nio-de-obra 6 muito elevado e os operarios qualificados sio :)

muito procurados."" )

o depoimento de Debret vai no mesmo sentido: li;

Tudo assenta pris, nests pals, no trabalho negro; na raga, ele :)
reba com seu suter as plantag6es do agricujtor; na cidade, o co- .)
rnerciante fh-lo carregar pesados fardos; se pertence ao capita- :)

lista, 6 coma operhio ou na quajidade de modo. de recados que :)
aumenta a ronda do senhor. Mas, sempre mediocremente ali- l=
mentado e maltratado, contras is vezes os vicios dos nossos -J

domfsticos, seguidos da venda do culpado aos habitantes da :)
interior. onde o infejiz vai morrer a servigo do mineiro (o habi- :)

tanto de Minas Gerais, MLQM). Sem o console do passado,:l)

sem a confianga do futuro, o africans esquece o presents,.saba- ll)
reando, a, sombra dos algodoais, o faldo da dana-de-agticar; e, :<l

coho essay plantas c " de produzir, aqaba deHinhando a :)
duas mil 16guas de sua patna, sem nenhuma recompensa polos :)
sells servigos menosprezados"." .)

A escravidao, portanto, 6 temftica recorrente entre os que escre- .)

veram sabre a "realidade nacional brasileira". Toda a questao reside :)

no peso e no valor que ela assume para os diferentes intelectuais cujas :)
obras constituem a base do pensamento social brasileiro. A obra mau- :)

aural de Gilberto Freire que tem side apresentada coma virgo reabi- I)

litadora da escravidao, por descrever a face maid afetiva e interadora I)

das relaQ6es entre negros e brancos nos tempos da Casa Grande/ Sen- :)

zala abre um campo de interpretag6es "positivas" sabre a "realidadel)

'3 RUGENDAS, OP. cit. P. 153. 'll)
44 DEBRET, OP. cit., P. 14. ' .")

)

)
)
)
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nacional brasileira", influenciando trabalhos na linha "culturalista". Di-

ferentemente, Cato Prado Jr. e Sergio Bunque de yolanda acentuaram o

peso negativo e corrosivo do paradigma civilizat6rio da empress escra-

vagista-monocultora. Somadas, as tr6s contribuig6es reconhecem que as

piores seqtielas da escravidgo estio relacionadas com a utica da ociosi-

dade(o trabalho suva as maas) e com a desvalorizagao da populagao ne-

gra. A escravid5o 6 um anus na medida em que impossibilita o exercicio

de direitos sociais bfsicos para a efetivagao dos direitos politicos.

Em Kfsdo do Parafso,4S Sergio Buarque de Holanda trata da
tema do imaginaio europeu, nos s6culos precedentes a descoberta da

America, atrav6s de uma s6rie de motives milticos, tats homo a geogra-

fia fantastica; a natureza pr6diga, etc. A partir deste mesmo paradigma

de motivos ed&nicos, o autor salienta dual variantes que se proJetatiam

no ulterior desenvolvimento dos povos deste hemisf6rio. A primeira

delas 6 constitufda pecos colonos, que viajavam para a America Ingle-

sa motivados.''pelo aBa de construir, vencendo o rigor do deserto e sel-

va, uma comunidade abengoada isenta das opress6es religiosas e avis

por des padecidas em sua terra de origem, e onde enSlm se realizaria o

pure ideal evang61ico" enquanto a segunda vertente 6 peculiar aos

colonos ib6ricos, "que se deixavam atrair pda esperanga de azhar em

suas conquistas um paraiso feith de riqueza mundanale beatitude ce-

leste, que a des se ofereceria sem reclamar labor maier, mas sim coma

um dom gratuity ''."

45 YOLANDA Sergio Buarque de. Hfsdo do Parafso. Sio Paulo: Cia Editora Nacio
nal: Colegao Brasiliana, volume 333. Segunda edigao, 1969
46 Idem, p. XVlll
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Para Sergio Buarque, estas dual vertentes constituem um dos ::

elementos explicativos de ulteriores disting6es entry os modelos de :l:
desenvolvimento societgrio norte-americano e ibero-americano, na {
medida em que a utica do trabalho, em que Weber situa a maior afini- l{

dade eletiva entry capitalismo e protestantismo, 6 formadora de um :l:

proyeto de colonizagao radicalmente diferente do proueto baseado no .l;
ladftlndio e no trabalho escravo. Ja no clfssico Rafzes do Brawl/, ele :=

apontava para outra distingao importante das mentalidades ibero- :l;

americanas e anglo-sax6nicas. Assim, a "incapacidade organizativa" 6 ll;
o pixo das diferentes sociabilidades que caracterizam os empreendi- :l;

mentor de anglo-sax6es e ib6ricos. A grande diferenga inscreve-se, 13.
testa maneira, no pr6prio inconsciente social pols, come o ressalta li
Sergio Buarque: )

)

um faso que nio se pods deixar de tomar em consideragao no :<
exams da psicologia disses povos 6 a invencivel repulsa que -J
sernpre Ihes inspirou toda moral fundada no Quito ao trabalho.... :)
O resultado 6 que os ib6ricos sempre foram infensos a modcrna :)

religiao do trabalho e o aprego a atividade utilitiria. Uma diana ::)

ociosidade sempre pareceu mats excelente, e at6 mats nobiti-:5.
tanto, a um bom portugu6s ou a um espanhol do que a luta in- l<.
sana polo pao de dada dia. O que ambos admiram como ideal 6 -7
uma vida de grande senhor, exclusiva de qualquer esforgo, de :)

qualquer preocupagao- 7 ::)

Nio 6 de se admirar, portanto, o menoscaso com que os tuba- :)

escravos libertos ou livres -- foray tratados ao longs dal)Ihadores

47 HOLANDA, Sergio Buarque de. Rafzes do Brash/. 5' edigao, Sio Paulo

Olympia, 1969, P. 9-10. )
)
)
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L hist6ria do Brasil na medida em que sua atividade laboral nio impli-

\' cava no reconhecimento de sua cidadania. Com into, as classes domi-

\' nantes, restritas aos senhores rurais,. a alta burocracia administrativa,

> sempre enfeixaram em suas mgos enorme poder, praticamente incon-

' testado, de culos males padecemos at6 hoje. As condig6es em que se

r- processa a independ6ncia do Brasil(distinta da independ6ncia das de-

r- mais nag6es latino-americanas) e as caracteristicas de um mercado de

C trabalho "desterritorializado" (entre 1550 e 1850 circa de 4 milh6es de

( aBicanos foram para ca trazidos) estio na raiz do autoritarismo brasi-

C leiro, tamb6m impregnado do "patriarcalismo:

( O bem documentado trabalho de Mary C. Karasch'8 sabre a vida

C cotidiana dos escravos, na mutagao da cidade do Rio de Janeiro de ci-

C dade colonial para capital imperial, desloca a problematica da hist6ria

C das mentalidades para a hist6ria da vida cotidiana, estabelecendo um

C dialogs diretamente com Gilberto Freyre. Trata-se de completa obra
( de reconstrugao da vida e da cultura escrava brasileira com o objetiva

\-.- de desa$1ar alguns mites sobre a natureza da escravidio brasileira. O

\- mita nQmero um 6 descrito coma a sese da benevo16ncia dos senhores

\" de escxaxos whose gentle h'eatmen{ made their slaves' tot in Brazi! less

): rfgorozzs man/n A/or/h ,4nzer/ca.49 Outros mites a serum demolidos

f.-(2) a aus6ncia de documentos relatives a escravidio negra que pudes-

r- sem sanar a queima de documentos oHiciais na aboligao;(3) a aflrma-

(- gao de Gilberto Freyre de que os escravos brasileiros, advindos da

C " S/ave f ne in Rfo de Janeiro /808-/8i0. New Jersey, Princenton University Press,
/- 1987

r 49 Idem, p. XIXI.

[
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Ahica Ocidental(coma era o casa da Bahia), elam a nata dos polos <

afticanos.50 Finalmente, Karash esclarece a importancia da escravidio i;

urbana, lembrando que, em 1850, cerca de oitenta mil escravos tuba- ll;

Ihavam no Rio de Janeiro, cifra jamais alcangada por qualquer outra 3

cidade americana." . :)

O primeiro capltulo do livro estabelece um acurado mapa das )
origins 6tnicas dos escravos africanos, comprovando que a malona )
dos escravos(em torno de 70%) vinha da Attica Centro-Oeste(Con- :)

go, Angola e Benguela) no segundo, sabre o mercado escravo, Karash )
chega &s seguintes conclus6es: the post-/830 period. foaf /he new I)

Aficclns sold in the Rio tnarkt were primarily children above $'pe or :)

sk andyou/zg teenagers.52 Os dados acusam tamb6m uma despropor ':)
Qao sexual: a prefer6ncia por jovens do sexy masculine: quake 43% I)
dos escravos trazidos polos navies Cram meninos. A16m disco, a pro ' I)

porgao de mulheres 6 de circa de 1/3 dos homens. Discutindo as cau- :)

sas das mortes, Karash estabelece que .Prsr, s/apes died af a rare hi- J

cher f/za/z //zaf (Z/I/}ee porn/arfonSS e tamb6m que. f/zest who died and J

EditoraRecord, 28'. t. p- xxi: New Orleans, for example, had only 14, 4841!

=pU="lj" '"' ..)
5; Iden, p. 109. :)

)

)
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v became " as alias" where young boys and women in the childbearing

' years ofheir children. The exceptional mortality of [he young is what
'- all new slwes would hme Lo comfort either their own death at an

'p early age or those oftheir children s4

' Elsa 6 a questao: coma conciliar as altai taxas de mortalidade

; dos escravos no Brasil a a6irmagao de que a nossa escravidio foimais

:l benigna do que a norte-americana, onde a esperanga de vida era muito

(ll maier? Trata-se do principal arguments de Karash contra aquilo que
; ela chamou do mito de Gilberto FreWe, ap6s documentada anflise do

C "tratamento" dado aos escravos do panto de vista das condig6es mate-
riais de exist6ncia(castigos fisicos, da alimentagao e moradia) e das

C fting6es econ6micas executadas por escravos

<. Assim, ngo somente o Brasil devorou sells escravos, homo o fez

C principaJmente atrav6s do infanticfdio. As criangas e os jovens(inclu-

(I five as jovens maes) Cram os atingidos com maior intensidade pejas

\- priva96es materiais impostas polo sistema escravagista. Ao mesmo

/--" Idem, p. I lO
m, p. 183-4.

(

C

C
C
C
C
C
C

C
C

(

(

(

C

C

In other words,. slaves died in the larges numbers of the disease
whose incidence as decreases as a populations group's standard
of living improves Slave who were "badly dressed, exposed to
all injuries of the air,(and) suUect to an almost continuous

work" could not preserve their health or resist that atacks of
disease. The result was inevitable ''depopulation" among the
slaves, or, as the author of a planter's manual admitted, Ameri-
ca ''devoured '' the blacks.''
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tempo, pda forma de sua presenga a(s) cultura(9 a#icana(s) transforms 31
o cotidiano dos brancos, atrav6s das babes, das mucamas, da negra :;

velha e todas as demais nguras femininas onipresentes nas casas e nas 3

mas. lsto fern se char do processo de miscigenagao que criou um pals )

em que a maioria nio 6 branca nem preta.s6 A escravidio no Brasil foi15

tio abomingvel coma em qualquer outdo lugar do mundi, mas, dire- ;3

rentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, o rata da sociedade )
nio se diferenciar tio rigidamente, criando verdadeiros estamentos :)

sociais com cliusulas de "intocaveis", pemiitiu uma maior mistura de :)

ragas e cores, tornando maid complexa a relagao entry negro e brancos. )

A heranga colonial pasa portanto coma um Endo sabre as sera- I)

gees presentes. Nio 6 pois de surpreender a mistica e o encanto que os-/

Estados Unidos da America causaram especialmente que as co16nias <

dos puritanos, tenham servido coma ideal de democracia e desenvol :l;

vimento econ6mico frente is vicissitudes que pontilham a histarial;

dos primes pobres, de lingua ib6rica. o contraponto entry o paradigmaji3

civilizat6rio norte-americano e o ib6rico marfa os escritos fllndamen-:)

tail que constituem o pensamento social latino-americano. Sergio:)

3

)
)
)
)

7. CONCLUIND0: 0 BRASIL TAL COMO ELE Es'

)
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C Buarque de yolanda parte dente contraponto para explicar nossas des-

\"" vantagens com respeito a emerg&ncia do cidadio. O "homem cordial ''
\- sintetiza nossos limites e marca uma virgo negative com respeito ao

'' nosso passado. Gilberto Freire, nesse sentido, desponta homo aquele

' estudioso que avalia positivamente nossas rafzes, ressaltando aspectos

; at6 ent5o pouch conhecidos do cotidiano do Brasil escravagista, para

; concluir pda originalidade e sucesso do encontro lush-afticano em
,- terras brasileiras

f Manuela Carneiro da Cunha destaca uma dimensgo pouco dis-

C cutida da escravidio. Situando-se entry uma divis5o de campos entre

C "defensores da benignidade da escravidio brasileira" versus "criticos

C da escravidao", a autora comenta que "o patemalismo que Gilberto
C Freyre descreveu, e que fai tio contestado posteriomiente, teve uma

C exist6ncia realm at6 crucial." Mas este paternalismo ngo implicou na

C maior benignidade da escravid8o no Brasil, "mas na forma brasileira,

C feita de favores, lealdades pessoais, clientelismos, de constituigao de

C camadas dependentes".s8

\- A intimidade compaq:tilhada por brancos e negros na esfera famili-

1"--ar e dom6stica tgo bem documentadas pdas gravwas de Debret es:

>tao na base das relag6es de lealdade pessoal, de amor e de 6dio pr6pri-

,.as ao convivio entry senhores e escravos em que a pr6pria subjetivida-

de este comprometida pda realidade(e as fantasias) originadas pda

situagao extrema de poder dos senhores de escravos. A ama de leite

rnegra que alimenta a crianga bianca, muitas vezes em deuimento do

.58 CUNHA, Manuela Cameiro da. iVegros es#'a/zgef/"os; o.s escravos//ber/os e szla
vo//a HHrfca. Sio Paulo, Brasiliense, 1985. p.I

(

C

C

(
C
C
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proprio filho; a eventual condescend6ncia do patrao e a pr6pria possi- -J

bilidade da alforria obrigam a uma atitude de ambigua subordinagao e :)

submissgo aos caprichos dos patr6es e patroas. l:

Debret comenta que uma legislagao colonial, pouco obedecida '(

na pratica, mas porta em vigor polo Imp6rio, dizia que: "depots de.\

dez ands de servigo, todd escravo pods oferecer a seu senhor a im-~;

portancia equivalence ao prego de sua aquisigao in /oco, mediante 13
um requerimento entregue a aprovagao do soberano, forgar seu amo ,-.)

a vender-the um certiHjcado de alforria". Nio 6 precise dizer das di- --]

ficuldades que um negro terra em obter tal libertagao se houvesse )
alguma oposigao do senhor. :)

Daf a necessidade do escravo em desenvolver uma estrat6gia de:)

bom relacionamento que levou muitos estudiosos, desavisados, a elo-:)

giarem a generosidade do patronato brasileiro... Etta regalia, ademais, :)

limitava-se aqueles escravos culls servigos permitissem alguma formal)

de "sabre-lucio", como ja foi referido com respeito ao vendedor del)

cestos. Debret conclui, corretamente, que: -/

somente o negro operaio pods aspirar a essa felicidade, por-
quanto, colorado polo seu senhor a servigo de um artifice qual-

quer, 6-the possivel interessf-lo pda sua habilidade e boa con-:i
duta e obter o adiantamento da importancia necessaria, consti-
tuindo-se, por escrito, seu escravo operario at6 que o nQmero de,
dias. avaliado em determinado valor, amortize a divida contras
da... Em semelhantes circunstancias, a negra tem sempre major

n6mero de possibilidades, pois acha-se colocada sob a influ6n:-)
cia direta da generosidade de seu padrinho, nio raro homem
rico, dos Hlhos e amigos de sous senhores e, finalmente, de seus-
amantes, is vezes um brando que Ihe adianta, a titulo de em-.

)
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C A ambival&ncia de adia e amor, presente na conviv6ncia do

C m6stica, tem um equivalence da liberdade/cerceamento dos eicra os
C de ganho que dominam as mas do Rio de Janeiro colonial. Analisando

C as aquarelas de Debret, Rodrigo Navel aponta homo a "fomla" da aHe

C de Jean Baptiste complete pinter clfssico ao desembarcar no Brasil

( 6 afetada pda perversa 16gica das relag6es escravagistas/urbanas que

(.. termina por mudar seus tragos.

(: Nas aquarelas, o estatuto dQbio dos escravoi de ganAo o

C- grosso dos escravos do Rio, que precisavam prestar Qantas de
,. seu trabalho ao senhor apenas ao final do dia, quando deviam

\- entregar-the uma soma preestabelecida -- alcangara uma repre-
C sentagao altamenLe reveladora. Temporariamente livres para
C cumprir sua tmefa venda de quitutes, frutas, carregando coi-
( sas, etc. os /zep'os de ga/z#o aparecem na cidade com uma de-

C senvoltura impossivel de imaginarmos se camparados a escra-
' po.s do ei/o. Pda natureza de seu trabalho combinam liberdade

c- e submissio. Na conquista dos fregueses, se comportam seduto-

C ramente, mas devem, no final da jornada, retornar a condigao
C servil, da qual os castigos corporaisilao estio ausentes. Debret

C representa com perfeigao essa vivacidade que tomb conta das

(.. mas do Rio. Nas suas cents, negros, negras e mesmo brancos
,. se mostram com desembarago, at6 mesmo alegres. No entanto,
\-- a forma de representagao dessa exist6ncia agitada e colorida de

( alguma maneira contraria aquela vivacidade. Os corpus ea
( composigao dos desenhos revelam uma debilidade incapaz de

f..- " DEBRET, op cit. p.,120
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C

(

C
C

pr6stimo, a importancia necessaria, constituindo-se legalmente
seu senhor at6 o reembolso da soma avaliada em determinado
tempo de servigo.
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os momentos de liberdade -- e alGEria -- na rua encontram-se li;

de depend6ncia e submissao que ainda alan milh6es de brasileiros ao I)

mandy senhorial. )

da arte brasileira de Debret" in O Esrado de S

Panto, 221'2194,.
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