
DE OLHO NO CANTO: 
TRABALHO 1)E RUA NA BAHIA 
NA VESPERA DA AROLTCAO* 

JoGo Jose' R e i ~ * ~ :  

0 s negros ganhadores, escravos e libertos que se dedicavam ao 
trabalho de rua, me interessam desde quando comecei a estudar, quase 
tres dkcadas atr&s, a revolta dos males, ocorrida em Salvador em 1835. 
hleu estudo sobre a revolta mostra que ganhadores principalmente na- 
g&, reunidos em torno dos cantos - grupos de trabalho etnicamente 
organizados -, haviam desen~penhado um papel central no movimento, 
que assim teve uma importante dimens50 ktnica. As autoridades baia- 
nas estavam tZo seguras disso que, logo apos terem derrotado os rebel- 
des, decidiram impor severo controlc sobrc os cantos de trabalho. Na- 
quela ocasiiio, escravos e libertos ah-icanos resistisam sistemitica, em- 
boss pacificamente, ao govern0 baiano e terminaram conseguindo man- 
ter a autonomia desses grupos de trabalho.' 

Em 1857, urna nova tentativa de controlar os ganhadores foi feita, 
mas estes reagiram corn uma grcve que durou mais de urna sernana. 
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Protestavam contra a obrigaggo de registro junto & c5mara municipal, o 
pagamento de uma taxa anual, o uso de uma chapa metalica no pescogo 
corn o numero da matricula e a apresenta~iio pelos libertos de fiadores 
que garantissenl seu born comportamento. 0 movimento recebeu ade- 
siio bem maior do que a revolta de 1835, talvez porque fosse pacifico, 
corn risco menor do que fora o levante armado. A capital da Bahia 
parou quase cornpletamente seus negocios de transporte, urna ve7 yue 
este era feito sobre os ombros dos ganhadores. T a n l b h  a greve de 
1857 foi por mim estudada em artigo publicado alguns anos atrris, onde 
argumentava sobre o papel dos cantos de trabalho, urna vez mais, na 
mobilizagiio dos grevistas. A greve, ao contrario da revolta de 1835, 
tinha resultado em ganhos parciais, que o leitor interessado poderri veri- 
ficar no artigo que escrevi.' 

Entre a greve de 1857 e a aboliqgo em 1888 as autoridades baia- 
nas continuaram pressionando os ganhadores com tentativas de limitar 
sua liberdade de trabalho, a16111 da imposi$lo de taxas. Tudo indica que 
o govern0 foi aos poucos vencendo a batalha, embora se perceba algu- 
mas concess6es pel0 caminho. 0 ano de 1880, porkm, trouxe uma novi- 
dade que certamente marcou urn rnomento importante na hist6ria dos 
ganhadores. No dia 5 de outubro daquele ano publicou-se o "Regula- 
mento policial para o servi~o dos trabalhadores do bairro comn~ercial".~ 
Este documento, que vai transcrito na integra no final deste artigo, nos 
introduz ao tema central deste artigo: os cantos de ganhadores nas vks- 
peras da aboli@o. 

Falo em abolisiio porque o trabalho ao ganho foi caracteristico da 
escravidl?~ urbana na maior parte do Oitocentos. Ao longo da dicada 
de 1880, entretanto, o numero de escravos nele empregados se reduziria 
a quase nada. As novas regras de controle dos ganhadores foram ela- 
boradas num ambiente de frai~ca decadencia da escravidgo em Salva- 
dor, e mesmo na Bahia em geral. Em 1872 havia algo entre 72 e 8 1 mil 
escravos nos engenhos do Rec6ncavo baiano, o centro da economia 
escravista na provincia. Na mesrna data, a populaQio escrava de Salva- 
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dor girava em torno de 12.500, representando 1 1,6 por cento dos 1 08.13 8 
habitantes da cidade.' Infelizmente nao conto corn dados para a dkcada 
seguinte, mas o n6mero de escravos provavelmente estava reduzido a 
menos da metade nas vksperas da aboligao no Reciincavo, e rnenos 
ainda em Salvador. Uma estimativa para toda a provincia da Bahia su- 
gere que a populagiio escrava dirninuiu de 165.403 para 76.838 entre 
1874 e 1887, como decorrencia da mortalidade, venda para fora da pro- 
vincia, das alforrias e dos efeitos da chamada lei do ventre l i ~ r e . ~  Ima- 
ginando que o numero dos escravos da capital foi reduzido na mesma 
proporgiio, teriamos cerca de 6.700 em 1887. Mas como na capital o 
desmonte do regime escravista se deu com maior intensidade, o declinio 
da popula~iio cativa foi mais vigoroso do que no interior da grande agri- 
cultura. Assiin, ulna estimativa mais realista aproximaria aquele n6mero 
de algo entre 3.000 e 4.000 escravos em 1887, agora numa cidade com 
cerca de 140 mil habitantes. Com efeito, o abolicionista Luis Anselmo 
da Fonseca calculou, precisamente, em 3.172 o numero de escravos 
rnatriculados em Salvador naquele ano, aos quais talvez se possa acres- 
centar algurnas de~enas nZo matriculados. Ou seja, entre 1872 e o 61ti- 
mo ano de escravidzo, a parte escrava da populagiio soteropolitana teria 
declinado de perto de 12 por cento para algo em torno de 2,s por  cent^.^ 

Assim. o novo regulamento dos ganhadores seria irnposto, duran- 
te a dkcada de 1880, sobre uma categoria de trabalhadores fcxmada 
crescentemente por homens livres e libertos. Desde meados do skculo, 
pel0 menos, j6 era considerAve1 a presenp em Salvador de libertos en- 
tre os ganhadores, que no entanto niio superavam numericamente os 
escravos. A situagiio agora seria outra. Se antes os ganhadores esta- 
vam submetidos ao duplo controle dos senhores e do Estado, agora que 
a escravidiio definia cada vez menos sua condi@o, caberia apenas ao 
Estado a tarefa de controla-10s. Dai talvez a necessidade de uma inter- 
vengiio lnais vigorosa. Dai tambkm a transferencia para a policia, 6rg5o 
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repressivo por excelEncia, de ulna tarefa que antigarnente era feita pela 
municipalidade. Nao que esta tivesse saido cornpleta~nente de cena. 
Continuavam em vigor as posturas que regularnentavarn o trabalho de 
rua, e continuava a agZo dos fiscais da ciirnara municipal no sentido de 
torna-las obedecidas. Mas corno verernos ern seguida, o rnaior papel 
neste controle passaria a ser diretarnente desernpenhacto pela pr6pria 
policia. A decisiio niio era apenas policial, era politica. 

0 regulamento valeria para os cantos localizados no "bairro 
commercial", o qual, numa defini~ao restrita, incluiria basicamente as fre- 
guesias de Nossa Senhora da Concei~iio da Praia e Nossa Senhora do 
Pilar, na irea portuiria da Cidade Baixa de Salvador. Isto poderia signifi- 
car que cantos localizados em outros locais - na Cidade Alta, ou fora do 
niicleo urbano, por exemplo - nao estariam sujeitos as novas regras ali 
expostas. A hipotese de que os cantos sri yzrdesseri.l f~rr~cionar no bairro 
comercial, sendo proibidos alhures. niio deve ser considerada porque, se 
fosse assirn, acredito que teriamos isso dito no proprio regulamento. 

Felizmente, as coisas ficam mais claras porque acornpanha este 
regulamento um volul~~oso Livro de M~ttri'cula. do final da decada de 
1880, documento de grande interesse e que constitui a principal fonte 
para este artigo. Por enquanto, basta observar que segundo este livro os 
cantos, e~nbora concentrados na regiiio portuiria, se espalhavarn por 
diversos bairros da cidade. NZo sei o que exatamente pudesse ter mu- 
dado, entre o inicio e o final da dkcada de 1880, que levasse a ampliar o 
espat;o coberto pelo regulamento policial, enquanto as demais regras 
por este estabelecidas continuavam em geral em vigor. E possivel que. 
com a aproxima~iio do fim da escravidZio, as autoridades policiais consi- 
derassem de bom alvitre um maior controle dos trabalhadores negros 
corno um todo, na iirea comercial e alkm dela. Como veremos na aniili- 
se da matricula - quando parece ter sido ampliada a area inicialmente 
reg~llamentada -, existiam rarissimos escravos nos cantos de Salvador, 
inclusive entre os africanos. Tratava-se. eu insisto, de disciplinar uma 
popula$io negra livre e liberta. E nesses termos que tambCm devemos 
entender o regulamento de 1880.' 

' 0 coiltrole dos trabalhadores li\.res e libertos era vista coxr! questso politica de relevo 
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0 Kegulamento contkm onze artigos e estabelece normas para a 
organizas20, controle e funcionamento do trabalho dos carregadores, B 
cxccq2io daquclcs ocupados na alfgndcga, ou cmprcgados em trapiches, 
armazkns e casas comerciais. As regras valiam para os charnados "tra- 
balhadores pitblicos". ou aut6nomos. Confirmava-se a situasZio estabe- 
lecida desde a dkcada de 1850 de considerar-se os trabalhadores direta- 
mente ligados Bs atividades do mar e do porto - os estivadorcs propri- 
amente ditos - como Lima categoria 5 parte daqueles outros dedicados 
ao transporte de volumes atravks da cidade. Mas isto 6 o que estava no 
papel. Como veremos adiante, muitos cantos se achavam es tabelecidos 
2 bcira-mar, no cais do porto. no interior dc armazkns e mcrcados. Apa- 
rentemente seus membros niio podiam descarregar embarcaq6es obri- 
gadas ii fiscali~agZio alfandegiria, mas restavam aquelas empregadas 
na navegasgo de cabotagem do longo litoral baiano, alkm do intenso 
transporte realizado por mar entre Salvador e o RccGncavo. 

Um aspccto f~~ndamcntal do novo c6digo de controle diz respeito 
h imposiqiio do monop6lio dos cantos sobre o servi~o de fretes do bairro 
comercial. 0 Artigo 10 veta esta atividade a qualquer trabalhador inde- 
pendente, livre ou escravo. Quem quisesse carregar teria obrigatoria- 
mente de filiar-se a algum canto. Este expediente, ao mesmo tcmpo quc 
fortalece~i a organizasZio desses grupos de trabalho - inclusive assegu- 
rando-lhes espkcie de reserva de rnercado - facilitaria o controle poli- 
cia1 e politico do Estado sobre os trabalhadores. Sob a press20 grupal e 
o comando dos capitges, o trabalhador ficaria mais constrangido a trans- 
gredir, por exemplo desviando mercadorias. 

Cornparando com as regras que haviam sido tentadas em 1836 e 
1857 quanto 5 matricula, ternos algurnas rnudanqas importantes. Em 
primeiro lugar, ao contrario de 1836, quaiido se tentou substituir os capi- 
taes de canto por "capatazes" escolhidos pela autoridade policial, agora 
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foram mantidos os capitiies e dada a eles autonornia para formarem e 
dissolverem cantos. Ou seja, reconhecia-se a lideranqa tradicional des- 
ses grupos de trabalho, mantendo-se inclusive seus titulos de "capit3es 
de canto" e admitindo que fossem escolhidos diretamente por seus su- 
bordinados. No entanto, a eleiqiio s6 teria validade apos aprovaqiio pelo 
chefe de policia, que poderia derniti-10s "quando julgar conveniente" (Art. 
6"). 0 controle dos trabalhadores ganhava reforqo atraves da emissao 
pela policia de urn "titulo de nomeaqiio" do capitgo, especie de diploma 
que oficializava sua 1ideranc;a diante das autoridades. Essas rnedidas 
estabeleciam ulna relaqao direta entre os chefes dos ganhadores e o 
chefe de policia, ao contrario do que se tentou em 1836, quando autori- 
dades policiais subalternas - no caso os juizes de paz e, abaixo deles, 
seus inspetores - se encarregariarn do protocolo de legitirnaqiio dos 
capatazes que substituiria~n os capitaes. 0 novo esquema reforqava os 
mecanismos de controle a partir da propria organizaqiio, um dia aut6no- 
ma, dos ganhadores. Foi um golpe de mestre do poder, que n3o podia 
deixar a cidade sern os serviqos essenciais prestados por aqueles traba- 
lhadores. Ao mesmo tempo, embora estes formassem uma classe su- 
balterna, seus lideres par-eciarn ganhar uma legitimidade antes inexis- 
tente. 

Todos os membros do canto seriam obrigados ao registro junto 2 
policia e ngo rnais a cgrnara municipal, como se procedeu em 1857. 0 
controle dos ganhadores se faria, alem disso, pela obrigaqao que cada 
urn teria de usar sobre a manga direita da camisa o numero de inscriqao 
e a letra identificadora do grupo a que pertencesse. Com isso ficava 
revogado o uso de chapas de metal penduradas do pescoqo, medida que 
fizera prolongar a greve de 1857 e depois seria desacatada sistematica- 
mente pelos ganhadores. 

Ao mesmo tempo que o regulamento afirmava a autoridade do 
chefe de policia sobre os capitaes, ele tambkm promovia a subordina@io 
a estes dos mernbros do canto. Cabia aos capitiies o papel de intermedi- 
arios entre seus subordinados e as autoridades policiais. Segundo o Art. 
8", "os trabalhadores sao obrigados a obedecer aos capitaes", e s6 a 
estes competia a organizaqiio do process0 de trabalho no interior de 
seus cantos. Ao mesmo tempo tambkm cabia a eles - "sob pena de 
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demissiio do cargo por incapacidade" - responder junto ao chefe de 
policia pelo cornportaillento de seus liderados, denunciando infragdes e 
crimes, e entregando-os as autoridades para serem devidamente puni- 
dos. Alkm de intermediario entre policia e ganhador, o capitiio se trans- 
formava teoricarnente nurn aliado da policia contra o ganhador. 

'~rs 0 regulamento de 1880 certamente reprcsentou uin ponto alto da 
campanha de controle dos ganhadores em Salvador. Mas embora as 
autoridades policiais estivessem dando as cartas do jogo, 1120 se deve 
concluir que niio houvesse concess6es. A mais importante delas dizia 
respeito i manuten@io da estrutura organizational e sobretudo das hie- 
rarquias tradicionais dos cantos. Embora mais estreitamente subordina- 
do i autoridade policial, o canto foi deixado livre para definir seu gover- 
no interno. Nenhum canal foi aberto, por exemplo, para o acesso dos 
rllernbros do canto ao chefe de policia, nada que significasse interven- 



$20 deste em favor deles e contra o capitgo. Diante de um lider autori- 
thrio, incornpetente ou irrespons6ve1, os membros resolveriarn entre eles 
colno enfrenth-lo. Enquanto o capita0 contava corn a policia para ajuda- 
lo no trabalho de controle de seus subordinados, estes s6 contavarn con- 
sigo mesmos. 

Tudo isso k o que estava no papel. 

Infelizmente, o regularnento pouco revela sobre a dinzmica inter- 
na do canto, sobre os mecanisrnos e valores do exercicio do poder, os 
rituais de solidariedade e mando, ou mesmo a organizagao do process0 
de trabalho. Nesta altura quero explorar ulna fonte que, se ainda n2o 
nos permite penetrar em profundidade no universo dos cantos, nos ofe- 
rece urn retrato com detalhes deveras reveladores de sua situaqgo 2s 
vksperas da aboliq20. 

0 Livro de Matrtcula dos cantos de Salvador 

0 regulamento de 1880 mandava que os capitses fizessem na policia a 
matricula dos ganhadores de seus cantos. Foi assim que surgiu o Livvo 
de Mcrtri'cula que vou discutir daqui por diante. Infelizmente, nele n2o 
constam as datas de registro dos ganhadores, mas constam as de nome- 
a ~ i i o  dos capitiies dos cantos, embora niio de todos. As nornea~iies 
datadas est2o assim distribuidas, em ordem cronol6gica: nove em 1880; 
quatro em 188 1; uma em 1 882; uma em 1 8g4; urna em 1886; 5 1 em 
1887; uma em 1888; ulna em 1889. A maior atividade (74% das nome- 
aq6es) se da em 1887. ano anterior ao da aboliqgo, corno se tivesse 
entiio havido algum tipo de reordenarnento dos cantos pela policia, uma 
maior exigencia no registro, a criagiio de novos cantos, ou uma combi- 
naqao de tudo isso. Seja corno for, o ano de 1887 se destaca no docu- 
mento, dai o titulo deste artigo falar em "vkspera da aboliqiio". Minha 
hip6tese 6 que a grande maioria dos ganhadores foi rnatriculada, ou suas 
rnatriculas atualizadas, em 18 87. 

0 livro foi provavelmente preenchido entre 1887 e 1889. embora 
se reporte a nomeaq6es de capitiies acontecidas em 1880, uma delas 
datada de apenas treze dias apcis a publica~iio do regulamento. No ano 
da aboli@o parece ter havido pouco movimento. pel0 menos na lideran- 



c;a dos cantos, vez que apenas um capit50 foi noineado em 1888.~ Niio 
sei se outros livros desse tipo existiram para anos anteriores, ou se fo- 
rarn necessirios cerca de sete anos para que o regularnento que acaba- 
mos de discutir fosce inteirarnente acatado neste ponto. Eu aposto na 
segunda hip6tese e, a julgar pelos antecedentes, imagino que possa ter 
havido alguma resistencia dos trabalhadores 2s novas regras, al6m da 
incornpetencia ou da ineficiencia da policia em fazer cumprir a lei. Em 
1887 jB se sabia que a escravid20 se aproximava rapidamente de seu 
6ltimo suspiro, e urgia apertar a fiscalizag50 sobre os trabalhadores de 
rua. 0 livro 6 disso testemunha. 

Ele registra a exata localiza$io dos cantos em Salvador. o que 
nos permite saber perfeitamente a distribui~go geografica dos grupos de 
ganhadores na cidade. Trata-se da mais completa documenta~50 a res- 
peito do assunto que emergiu at6 agora da poeira dos arquivos. Al6m 
disso, anota diversas informas6es sobre cada um dos membros, enca- 
be~ados pel0 capitiio e seu ajudante, sobre os quais registram-se tam- 
bem, embora com muitas lacunas, as datas de suas nomea~6es. Fazem 
parte do registro de cada membro os seguintes dados: 1) noine comple- 
to; 2) idade; 3) estado civil; 4) local de residencia (apenas o iiome da 
rua); 5 )  naturalidade; 6) descri~iio fisica. incluindo altura, cor da pele, 
tipo e cor de cabelo ("carapinha", "liso", "corrido", "anelado", "grisa- 
Iho" etc), traqos faciais (tamanho e forrnato de nariz, olhos, boca, barba, 
bigode, cavanhaque etc), marcas sobre o corpo (cicatrizes, tatuagens, 
escarifica~des 6tnicas etc) e anomalias fisicas congenitas ou adquiridas 
por meio doenqas, acidentes e outros traumas. 

Tsatava-se, nada mais nada menos, de uma ficha policial, com 
n6mero do ganhador, canto a que pertencia, seus dados vitais, sua des- 
crig5o fisica e observa~des variadas que ajudassem a melhor identificar 
a pessoa. Eu posso ver o trabalhador numa sala da secretaria de policia, 
de pe diante do escriviio, que examina seu corpo e anota suas "caracte- 
risticas fisicas", inclusive a condig20 de seus dentes, corno se estivesse 
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cornprando um escravo. Eu creio, inclusive, que eles erarn examinados 
nus. Seniio como interpretar a anotagiio feita sobre o ganhador Vitorino 
de Assunggo Araujo, 22 anos, pardo, que teria a "cabega grande e os 
escrotos crescidos" .~enhum outro trabalhador era submetido a isso. 
Desrespeitado dessa forma aos 80 anos, o africano Jose Bartholomeu 
certarnente niio fez o minimo esforgo para ser simp5tico com o funcio- 
n5rio da policia, e deste ganhou a seguinte anotaggo: "negro feio e ma1 
encarado". "' 

0 exercicio de identificaqzo caracteriza com eloqiiencia a visiio 
dos poderes publicos de que os ganhadores eram potenciais crirninosos, 
que pertenciam ao mundo das classes perigosas, o nlundo das ruas. 
Este 6 mais um elemento a confirmar a preocupagiio das classes doini- 
nantes da 6poca com o comportamento dos homens livres e libertos, 
negros na sua grande maioria, que sobreviviam nas cidades do trabalho 
aut6nomo." N5o 6 por acaso que descriqfies assim detalhadas fizes- 
sem antigamente parte dos anuncios de escravos fugidos publicados 
pela imprensa oitocentista. Ternos essa tkcnica senhorial de busca e 
captura reproduzida para homens j6 livres no Livro dc! Matt-icula. Mas 
n8o duvido que estejam aqui tambkrn refletidas na Bahia influgncias de 
prgticas "cientificas" das policias europkias do periodo, a tal "busca das 
singularidades individuais" referida por Alain Corbin. " 

0 Livro de Matricula representa, entgo, uma janela que se abre 
para diversas dimens6es do universo dos ganhadores. Neste artigo eu 
discutirei apenas algumas delas, principalmente o papel da ocupaq20, 
cor e naturalidade na formagiio dos cantos.'" 

Livro de Matriclila, f l .  29.  
lo  Idem, fl. 80. 
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periodo, entre eles Carlos EugEnio Libano Soares, quando discute a prisgo cada vez mais 
f'reyiiente de homens e mulheres livres e libertos nos zung6s, espkcic dc hospcdarias e 
cnsas de reCeig8o de negros. Vcr Soares, Z~ttlgii: r.ut~or de ti~rritas 1.0,-es, Rio dc Janeiro, 
Arquivo Publico do Estado, 1998, p. 79, por exemplo. 

'' Alain Corbin, "Bastidores", in Michelle Perrot (org.), Histdt-ia rlu 17irlcr pri\:ada: dn  
Revolu~do Frnnrc,str & Priitleila Gzlel-ra (S2o Paulo, Companhia &as Letras, 1995), vol. 4, 
p. 430. 

" Estc artigo @ apcnas uma parte um trabalho mais longo, onde discuto outras "variiveis" 
registradas pela policia sobrc os ganhadores. 



0 mundo do trabalho nos cantos. 

Se encontram registrados no Livro de Matricula 89 cantos espalhados 
por toda Brea urbana de Salvador, os quais abrigavam 1703 membros, 
todos libertos ou livres, B exceq5o de cinco escravos.'%esmo que 
alguns cantos tivessem ficado Sora do arrolamento de 1887, eu acredito 
que I i  se encontram registrados em sua quase totalidade. 0 s  cantos 
situados na Cidade Alta e distritos afastados da zona portukria agrupa- 
vam n5o mais que 18 por cento dos trabalhadores. A maioria dos cantos 
e aqueles mais numerosos estavam realmente localizados na Cidade 
Baixa, o chamado bairro comercial, nas freguesias da ConceiG50 da 
Praia e Pilar, onde se encontrava o melhor peda~o  do mercado de traba- 
lho: o transporte de mercadorias e bagagem pessoal que chegavam e 
saiam atravks do porto. Muitos grupos se reuniam ao longo dos diversos 
terminais maritimos, sendo 27 B beira do cais, somando 646 ganhadores, 
que representavam 38 por cento do conjunto de ganhadores registrados. 
No cais das Amarras se localizavam nada menos que cinco cantos, com 
70 ganhadores; no Barroso, quatro cantos com 93 membros; no cais 
Novo, apenas dois cantos, os maiores da cidade, concentravam 135 car- 
regadores. Nesses casos, cada canto ocupava uma das escadas do res- 
pectivo cais. De fato eram as escadas que melhor definiam o lugar 
ocupado por cada um dos cantos localizados no em bar cad our^.'^ 

Em suma, o porto e as instala~6es em torno dele - estaleiros, 
armazens, dephitos, rnercados, casas cornerciais - constituiam o prin- 
cipal atrativo a forma@io desses grupos de trabalho.I6 A implantac;iio 
de novos meios de transporte de carga, no entanto, jA comesava a am- 
pliar a geografia dos cantos. Este o caso daqueles estabelecidos na 

I J  Apesar dos cuidados tornados, C poq~ivel que minha contagem contenha a duplica~iio de 
alguns ganhadores que se mudaram de um canto para outro. IncIui tambCm ganhadores 
que morreram depois de rcgistrados e outros quc deixaram os cantos para nutro trabalho, 
ou foram deles expulsos por contraven~5o c outros motivos. 

'' Confirma esta imprc.\rZcl a <  fcstas nu LTEIIS. r.lbservadas no inicio do s6culo XX por 
Antonio Viana, Quit l f~rl  dr ~~tcgci L' o t t f t . ~ ~ ~  C ~ ~ ~ E ~ C C I S .  Salvador, Caderllos do Centro de 
Estudos Baiano no 84, Salvador, UFBa, s/d, p. 8. 

'' Ver tambCm Ana de Lourdes Ribeiro da Cn\1:1, '.Espaqos negros: 'cantos' e 'lojns' em 
Salvador no ~ 6 c u l o  XIX", Ccrdel-iio CRH, Suplemento (1991), pp. 23-27, onde ela 
enfatiza a importrincia da zona portuhria na geografia dos cantos, mapeia alguns tam- 
bCm encontrados na matricula de 1887, e outros que ali niio se encontram, a partir 
principalmente de fontes secundriri;~.s. Mas seus cantos niio chepam a uma vintena. 



Calgada, distante uns cinco quil6metros do bairro comercial, um em frente 
ao terminal ferroviirio da Bnlzin arzd S6o Fr-urzcisco Knihvay, constru- 
ido pelos ingleses cerca de vinte anos antes, com 23 membros, outro ali 
perto, no GasBmetro, que agregava 25 trabalhadores." Eram grupos 
relativamente grandes. 

0 s  ganhadores dessa kpoca se dcdicavam principalmente ao trans- 
porte de cargas e bagagem. Apesar de continuarem a carregar, individu- 
almente, pequenos volumes em cestos e, em grupo, cargas mais pesadas 
com a ajuda de pau e corda, ao longo da segunda metade do skculo po- 
dem ter passado tambkin a utilizar carrogas de duas rodas puxadas por 
jumentos e burros, ou um tipo de carro corn quatro rodas pequenas que os 
pr6prios ganhadores puxavam. Por outro lado, no final da decada de 1880 
parecia em marcha acelerada a extingao das cadeiras de armar, que an- 
tes haviam ocupado boa parte dos ganhadores. No passado, elas se en- 
contravain espalhadas por cantos em toda a cidade, inclusive nos bairros 
exclusivarnente residenciais, corno a Vithria, onde n2o consta a existencia 
de canto em 1887. A cidade agora passara a contar com novos meios de 
transporte de passageiros, corno bondes puxados a burros, dos quais ha- 
via duas linhas no inicio dos anos oitenta: a Trilhos Centrais, ligando a 
Barroquinha 2 Fonte Nova, Soledade, Quinta dos Lizaros, Cabula, Enge- 
nho Retiro e Rio Vermelho, corn 26,6 quil6metros; e a Trilhos Urbanos, 
que colne~ando na Praga do PalBcio, passava pela Gra~a,  Barra e Rio 
Vermelho, cobrindo 12,l quilbmetros. J i  havia inclusive urn elevador - 
ou lzoistirzy maclzirzer-y -, corn capacidade para vinte passageiros, que 
ligava a cidade Baixa 5 Alta, percurso que antes os brancos faziarn insta- 
lados em cadeiras carregadas por negros ladeira acirna e abaixo. 0 pr6- 
prio declinio da escravidiio em Salvador cuidou de elirninar uma atividade, 
a de carregador de cadeiras, que talvez representasse o rnais explicit0 
shbolo  ocupacional da subordinagiio negra na cidade." 

l7 Vcr documentaqiu fotnrrS!<cii da constru$Ho da estrada de ferro Buljia anrl Sr?o Frarl- 
c i .~co Raiht-a?. d-d .;siaq~iu fcrroviiria e ocupaqso urbana do sitio em CCII ~clrrio, em 
Gilberto Ferrez, Brihitr: \,ellzns fotogrclfias, 1858-1900, Rio de Janeiro, Kosmm Edito- 
ra; Salvador. Ba~lco da Bahia Investi~nentos SA. 1988, pp. 71 e scgs. Haviir dois gnl;6me- 
tros para abastcccr a cidade com o gas que a iluminaua, urn na Calpda,  oulro no F:~I-01 da 
Barra. Ver Eduardo Carige. Gen~rapIzia P ~ I ~ S ~ C C I  e Poli'tic~l do Provincin (IN Bahia, 
Bahia, Imprensa Econornica, 1882, p. 75. 

18 Ferrez, Bahia, pp. 44-45, 111, 187. Este livro de fotografias do sCculo XIX nZo registra 



Niio que as cadeiras houvessem desaparecido por completo. 
Provavelmente alguns ganhadores da Cidade Alta, e mesmo alguns da 
Baixa, ainda as carregassem em 1887. Cerca de dez anos depois, na 
virada do seculo, Nina Rodrigues, prolessor da Faculdade de Medicina, 
escreveria que "poucos [africanos] conduzem as ultimas cadeirinhas ou 
palaquins".19 Nina acrescentaria que ficavam na ladeira de SZo Bento 
(em frente ao hotel Paris) e no largo da Piedade os unicos cantos que 
em seu tempo reuniam carregadores de cadeira. Este ultimo canto, alkm 
de um outro no Campo Grande, n2o foran1 registrados em 1887, ao 
contrhrio de outros por ele mencionados."' E possivel que tivessem 
sido criados depois desta data, mas uma segunda hip6tese seria que 
nenl todos os cantos de Salvador al'inal tivessem sido arrolados naquela 
ocasiao. A hip6tese de que os cantos fora do bail-ro comercial n5o esti- 
vessem obrigados i matricula deve ser descartada porque, neste caso, 
n5o teriam sido registrados, por exemplo, o canto de S5o Bento, ou o da 
entrada de S5o Kaimundo, nas Merces, ou o da rua da Forca (que de- 
semboca no largo da Piedade), e outros notados pel0 professor de Me- 
dicina, todos na Cidade Alta. 

Hh todavia, no Liv1.o de Matri'c~tln de 1887, uma informag20 
que nos leva a duvidar de que nesta 6poca os ganhadores de canto 
vivessem exclusivamente do trabalho de carregar. E que ali se descobre 
que muitos deles tinham oficios, ocupa~6es definidas que nio eram tipi- 
cas dos cantos. 

Devo dizer inicialmente que nenhum dos 822 ganhadores lista- 
dos como nascidos na Africa aparece como habilitado para algum ofi- 
cio. Suponho que lnesmo que possuissem outras habilidades, al6m de 
carregar, estas n5o foram registradas por presungiio da autoridade poli- 
cia1 de que os africanos reunidos nos cantos fossem todos apenas carre- 
gadores. Outros podiam haver com ocupag6es diferentes, n5o estes. 
Mas a raziio inais proviivel para a inexistencia da informag50 na matri- 
cula pode ser outra, provocada por um silgncio estratkgico dos prbprios 

cadelras de arruar ao longo de suas 199 p:r=i~,a%. Sclhre as linhas dc bonde e o elcvador 
construido por Ant8nir~ iiiccrri;~. \.cr Carigc, ~ ; t ~ r r g r ~ t ~ ~ h i n  Phy~ica e Politicn, p. 54 e 78. 

15 Nina Rodrigues, 0 s  r,lr.irrrlrrtt lrrl 8 , - ( r t i l .  4a ed., SYo Paulo, Companhia Editora National, 
1976, p. 101. 

'' Idem, pp. 101-103. 



africanos. E que se declarassem oficio teriam de pagar o imposto de dez 
mil reis anuais devido a provincia por todo africano "que exercesse ofi- 
cio meciinico"." Era ulna daquelas medidas de persegui~iio fiscal aos 
nascidos na Africa. 

JLi entre os 869 ganhadores nascidos no Brasil, que n5o tinham 
de pagar aquele imposto, exatamente metade declarou 35 ocupa~des 
alternativas A de carregar. 0 s  "oficios mec2nicosW mais freqiientemen- 
te mencionados foram: 114 pedreiros; 69 carpinas; 40 cozinheiros; 34 
marceneiros; 32 ferreiros; 32 roceiros; 17 sapateiros; 14 alfaiates; 12 
calafates; 11 copeiros; 9 padeiros; e 7 tanoeiros. Estas compunham 90 
por cento de todas as ocupa~aes observadas na nlatricula. A mais nu- 
merosa, a de pedreiro, representava 26,2 por cento. Soinando quatro 
atividades tipicas do trabalho de constru~iio - pedreiro, carpina, mar- 
ceneiro e ferreiro -, resulta uma considerjvel propor~Zo de 57,2 por 
cento. Estes dados confirmam que o mercado de trabalho de pel0 me- 
nos boa parte dos ganhadores n5o se restringia ao carrego. Mas por que 
estavam esses profissionais exercendo essa atividade? 

Segundo Katia Mattoso, a dkcada de 1880 n5o foi prbspet-a. Ob- 
serva-se, por exemplo, ulna dirninuiq30 de cerca de 17 por cento na 
receita de exportayiio ern rela~ao a dkcada anterior, e um aumento de 
16 para 30 por cento no dkficit da balan~a comercial. Toda a d6cada foi 
rnarcada por secas que deprimirain a atividade agricola, base da econo- 
mia regional. Aquela autora define o period0 como fase de depress50 
econ6mica aguda, at6 1887, a data do nosso Livro de Matricula de 
cantos. Acrescente-se que no ano anterior, 1886, teve inicio um ciclo de 
alta no indice geral dos prec;os de alirnentos que duraria at6 o final do 
~ 6 ~ ~ 1 0 . ~ ~  0 s  ganhadores com oficios e outras ocupac;Ges definidas, cer- 
tamente viram suas chances de as exercerem diminuidas neste quadro 
economicamente desfavorhvel. N5o haveria trabalho, simplesmente. 
Entiio empregavam-se na atividade intermitente de condusiio de mer- 
cadorias, que servia como uma alternativa. 

" L~gzs lagdo  dn P r o ~ i ~ z c i a  da Ballla sobre o n e g r o  1835-1888, Salvador, Funda~Lo  
Cultural do Estado da Bdhia, 1996. pp 172-175. 201-204. 

22 Kjtia M. de Queir6s Mattoso, Bahla. LI cicfride d o  Salllndol- e ~erc irzel.i.rlrlc~ r r r l  (r'culo 
X I X ,  SBo Paulo, HUCITEC, 1978. p. 340. 343. Mattoso, Bnhln, sPczclo XIX, p. 567. 



0 que vai aqui dito se baseia na hip6tese razoavel de que a remu- 
neraq5o de urn trabalhador qualificado fosse superior aos ganhos auferi- 
dos por um carregador. Alim da melhor remuneraqzo, haveria o prestigio 
associado a ocupaq6es mais especializadas, com suas organizaq6es espe- 
cificas, a exemplo da Sociedade Montepio dos Arti~tas.~' Por essas ra- 
z6es creio que o trabalho bragal, extenuante, de carregar - apesar de todo 
atrativo que trabalhar na ma pudesse oferecer - ngo seria ern regra pre- 
ferivel iiquele que porventura desenvolvesse o "artista7' oitocentista. 

Mas voltemos ao fio da meada. Quem era essa gente de oficio 
matriculada nos cantos? Tomemos o caso dos pedreiros, que conforme 
vimos acima abundavam entre seus membros. Segundo Mattoso, os sala- 
rios destes homens de oficio cresceram regularrnente ao longo do siculo 
XIX, alcanqando um pico de pouco mais de 600 mil riis anuais em mea- 
dos da dicada de 1870, dai declinando para 500 mil rkis, e permanecendo 
nesse patamar durante a dicada de 1880.24 A grande presenga dos pe- 
dreiros en tre os ganhadores provavelmente refletia um momento dificil 
para as atividades de construq20, tempos de desemprego no setor, o que 
explicaria a queda salarial, sendo alias surpreendente que a queda nZo 
tivesse sido ainda maior. N5o duvido que a matricula de 1887 fosse reali- 
zada para tambim melhor disciplinar trabalhadores que estivessem en- 
trando em grande niirnero, e pela primeira vez, no mercado informal dc 
trabalho urbano, indo inchar os cantos estabelecidos e criando outros. 
Al6m de uma medida de controle do trabalhador livre, era uma medida 
tomada nuin context0 de desemprego e portanto ideal para o aumento das 
tens6es sociais. Final da escravidiio e crise econ6mica n2o constituiam 
exatainente um terreno firtil para a paz social. 

Ainda sobre pedreiros e trabalhadores com ocupa~iSes afins, muitos 
cantos tornaram-se verdadeiras turmas de cons truqiio e seus capit5es 
verdadeiros einpreiteiros de obras. Este o caso dos cantos listados como 
P, BM, EE, RR e GG, compostos por numerosos pedreiros, marcenei- 
ros, carpinas e ferreiros." 0 Canto P, por exemplo, localizado num su- 

23 Ver Maria Concciqia 8. da CGT:~  e Si!v:, Socledllde Morrfepro dos A i - t r ~ t a ~  na Balzra, 
Salvador. Fundaggo Cultural da Bahia. 1998. 

'' Mattoso, Btrlzici, sLcrrlo XIX, p. 538. 
' 5  Conforme o Artlgo 4 do regulamento, os cniltos deveria~n ser ideiitifrcados por letras. 



burbio da cidade, estava forrnado por 17 membros, dez dos quais traba- 
lhavam em oficios ligados B atividade de construqiio, quatro tinham ou- 
tros oficios e t r e ~  nenhum oficio definido. Niio e dificil imaginar que em 
torno daquele nucleo maior formado por cinco pedreiros, dois ferreiros, 
dois carpinas e um marceneiro, se aglutinassem para empreitar obras o 
roceiro, o cozinheiro, o chapeleiro, o alfaiate do canto, alkm dos sem- 
oficio, que tambem compunham o grupo. E interessante observar que o 
capitgo fosse um africano liberto de 47 anos, sem oficio, em cujo regis- 
tro encontra-se anotado que saira do canto. Provavelmente fora substi- 
tuido por um pardo de 30 anos, seu ajudante, que era carpina. 

Continuando o rol dos cantos de construtores: dos 3 1 membros do 
Canto EE, treze tinham ocupaqaes ligadas B construqilo. No RR, onze 
entre os 16 membros tainbem o tinham. 0 grupo mais numeroso desse 
ramo reunia-se no Canto GG, localizado no cais do Ouro, e era compos- 
to por 29 pessoas - a maioria pedreiros, marceneiros. carpinas e fer- 
reiros - dentre os seus 37 associados. Mas por menor que fosse o 
grupo de trabalhadores habilitados para a atividade de constru~50, eles 
podiam facilmente iniciar os demais em funq6es menos especializadas 
tipicas desse setor. Em suma, suponho que os ganhadores com oficio, 
quase 60 por cento deles com ocupaq6es ligadas B construqiio, forma- 
vam pequenas empreiteiras prontas para tocarem obras, alem de atua- 
rem no mercado de fretes. A natureza intermitente das atividades de 
constru@.o facilitava a combinaqiio entre os dois misteres. Acrescente- 
se que as duas atividades se complementavam, pois uma das tarefas 
principais numa obra era precisamente o transporte de materiais de cons- 
truqiio, de pedras, tijolos, telhas, areia, barro, cal, madeiras, ferragens. 
Na propria regiiio do porto havia trabalho nos estaleiros, na constru$io 
de trapiches, armazens, edificios e obras publicas. 

Assim, carregar e se empregar em outras atividades ngo era ne- 
cessariamente incompativel, em kpoca de crise ou de prosperidade. Alkm 
disso, eu creio que os cantos, embora pudessem abrigar principalmente 
carregadores - apenas urn quarto dos ganhadores declararam ter oficio 
-, tambem funcionavam colno especie de agencia informal de emprego 
para diversas ocupac;Ges. Por exemplo, se algukm desejasse contratar um 
ferreiro, um marceneiro, urn cozinheiro e assim por diante, sua melhor 



chance de encontrj-lo seria dirigir-se a um canto de ganhadores. Foi 
talvez assim que o padeiro Victor Celestino de Mattos, 26, deixou a 
Preguip, onde ganhava no Canto CC, para ti-abalhar numa padaria."' 

Ao longo do Lilv-o cle Matt-icziln encontram-se anota~6es de 
saidas de ganhadores dos cantos, embora na maioria das vezes sem 
especificar suas razdes. Em muitos casos tratava-se de mudan~a de um 
canto para outro. Mas eu desconfio que, na sua maioria, era gente re- 
crutada para emprego fora do canto. Gente como o ferreiro Jacinto 
Thomk de Mattos, urn pardo de 20 anos, pertencente ao Canto I, sobi-e 
quem se 1E: "Deixou de ser ganhador deste canto e matriculou-se como 
creado do Major Leocadio Duarte da Silva". Ou Joaquirn Tavares de 
Passos, 25, pardo, que em maio de 1887 trocou o ganho no Canto O por 
urn ernprego na Coinpanhia dos Trilhos Centraes. Aqui ele ficou apenas 
um mzs, retornando ao ganho, agora no Canto A. A experihcia de 
Joaquirn pode expressar a volatilidade do emprego na Salvador daque- 
les tempos. Pode ser tambkm u n ~  exemplo de alguim que nZo se acos- 
tumara ao regime de trabalho assalariado, preferindo a relativa liberda- 
de do ganho. Duvido, porem, que esse hipotitico comportamento possa 
ser generalizado. O pardo santamarense Jos6 Veranda, 48, por exem- 
plo, deixou seu canto, que ficava em frente k Companhia Bahiana de 
Navcga@o, para trabalhar na pr6pria companl~ia. Pode-se imaginar que 
do canto ele andara observando, inquirindo, se oferecendo para empre- 
go mais estivel na Bahiana." 

0 frete representava uma atividade complementar ou alternativa 
para muitos trabalhadores que possuiam outras ocupa@es, a16111 daque- 
las tipicas da ind6stria da constru@io. 0 s  muitos sapateiros, alfaiates, 
seleiros, einpalhadores, chapeleiros, cordoeiros - todas ocupaqdes lis- 
tadas em 1887 - podiam dedicar-se a conscrtar ou fazer sapatos, rou- 
pas, selas, esteiras, cestos e chap& no local mcsmo onde se reuniam 
seus cantos, enquanto nZo estivessem carregando." Alguns deles podi- 
am inclusive recusar fretes, caso se encontrassem muito atarefados em 
seus oficios, precisando por exemplo cumprir prazos contratados com 
'" L r ~ ~ r o  dr iI4arr-i'ciria. fl. 79. 
" Idem, f l r  24, 42 e 8 1 .  
'"\ o b s e ~ v a d o r e c  cia Cpoca - fa\\cm Nina e Querino no final d o  iCculo, t n \ \ e n ~  o s  

d~vcr\cl< v ~ r ~ t a n t e s  es t range~ros  cm p e ~ i o d o  anterior , c \crcvccm rnbre o as\unto 



clientes. Por outro lado, foguistas, copeiros, cozinheiros, vaqueiros, jar- 
dineiros, roceiros e pescadores ngo podiam fazer o mesmo, por se ocu- 
parem de atividades que demandavain afastamento, rnesrno se tempo- 
rario, de seus cantos. Para estes o trabalho nos cantos tornava-se uma 
alternativa real ao desemprego complete. Mas se alguns, em fases de 
aquecirnento da economia, tinham chance de vir a reassumir suas ocu- 
pa~6es  especificas no nlercado de trabalho urbano, outros n8o. 0 s  nu- 
merosos roceiros e os tr2s ou quatro vaqueiros podem tes escolhido a 
vida urbana como alternativa definitiva h vida num mundo rural espan- 
cado pela seca e dominado por senhores de engenho e coronkis. Sem 
acesso a terra lavrtivel, impedidos de transformarem-se em produtores 
rurais independentes, teriam optado pel0 trabalho aut6norno dos cantos. 

Em suma, os cantos que estamos analisando, sobretudo aqueles 
formados por trabalhadores nacionais (n2o africanos), haviam sido es- 
tabelecido principalmente para o servi~o do carrego, rnas n8o funciona- 
varn so para isso. Resta saber se o fen8meno seria especifico do final 
do s6culo e da escravidiio. A ininha hipotese k que, ernbora estivesse 
presente antes, ele se intensificou nesse periodo, passando a envolver 
um universo ocupacional maior e urn rnaior n6mero de trabalhadores. A 
novidade assim estaria tanto ligada a mudangas estruturais na economia 
- ou seja, a agonia e rnorte da escravidso -, como B conjuntura eco- 
nomicamente depressiva da dkcada de 1880. A novidade tambkm apon- 
tava para uma transforma@o fundamental: o declinio dos africanos como 
senhores absolutes dos cantos em Salvador. 

Ganhadores africanos e outros ganhadores. 

0 s  cantos haviam se constituido historicamente como verdadeiras insti- 
tui~6es africanas em Salvador. A cerim6nia de posse de seus capitges, 
ao contrario do burocrtitico documento policial que a partir de 1880 os 
nomeava oficialmente, constituia urn ritual elaborado de poder e de afir- 
ma~iio de identidade africana na Bahia - talvez deva dizer, identidade 
afrobaiana -, conforme registrou Manoel Q ~ e r i n o . ~ ~  Mas os africa- 
nos, cuja populaqgo n8o se renovava desde o final do trafico transatliin- 

29 Querino, A itrycl nfiicnrla, pp. 88-89.  



tico em 1850, estavam envelhecidos e rapidamente desaparecendo. Em 
1896, Nina Rodrigues calculou-os em cerca de dois mil, talvez metade 
do que haviam sido dez anos antes, na 6poca em que foi aberto o Livro 
de M a t r i c ~ i l n . ~ ~ )  

Trinta anos antes, ern 1857, os africanos natos representavam pra- 
ticamente cem por cento dos ganhadores escravos e libertos de Salva- 
dor." Agora, em 1887, eles erarn quase todos libertos e cornpunham 49 
por cento, ou 822 dos trabalhadores cuja naturalidade conhecemos, e car- 
regavarn na sua quase totalidade cabelos grisalhos ou ja alvos: s6 seis por 
cento deles tinham rnenos de 50 anos, 74 por cento acurnulando mais de 
60 anos, alguns talvez libertos favorecidos pela lei dos sexagenBrios." 0 
canto BC, por exemplo, localizado em Santo Ant6nio da Mouraria, estava 
em process0 de extin~iio, porque Somado por apenas quatro africanos, 
corn idades que variavam entre 68 e 73 anos. 

De qualquer sorte, os ganhadores nascidos na Africa ainda cons- 
tituiam rnaioria se cornparados, por exemplo, aos 368 (22%) nascidos 
em Salvador. 0 s  naturais de outras cidades baianas eram 438 (26%) e 
os de outras provincias do Innpkrio 41 (2,5%). Visto por urn outro 2ngu- 
lo, a rnaior parte - precisamente 78 por cento - daqueles ocupados no 
trabalho de carregar mercadorias continuava sendo pessoas de fora da 
cidade, 2s vezes de fora da Bahia. Estas tiltinnas ern geral chegavarn 
em navios, como embarcadic;os, e decidialn trocar o mar por terra fir- 
me. 0 jovern pernarnbucano Joao Josk de Jesus do Espirito Santo, urn 
pardo de cabelos anelados e apenas 17 anos de idade, chegara a Salva- 
dor 2 bordo do vapor Jaguaribe, onde servia como criado. Um ano de- 
pois rnatriculou-se no Canto H. Analfabeto e sem oficio, decidiu tentar a 
vida de ganhador. 0 cabra Jose Alves dos Santos, 22, tarnbern chegara 
a Salvador de navio. Em seu registro no Canto N, pode-se ler: "veio do 
Maranhao hB 2 anos - veio hii poucos dias do Rio de Janeiro". Ou seja, 
andava embarcado mas hB dois anos assentara bases no porto da Bahia. 

711 Rodrigues, O F  afi-ir-trrr(~.r. p. 100. 
31 Reis, "A greve nepr;l". p. 28. 
" Lernbro que o Lilva ( I r a  ,tf~tri'clrltr ~egist ia a desc~ic;lo fisica dos membros dos cantos, dai 

eu saber da cor de ~ c u 3  cabelos, alkm de suas idades. Segundo Robcrt Conrad, cm 1886 e 
1887 foram matriculados na Bahla ,tpcn;lr 100 l c.icr;ivos ccxagcnarios. Conrad, The 
Destt rtctioir of BI a:ilinlz Slnl el?., p 2R8. 



Tal corno Joiio Josi, Josi Alves parecia querer abandonar a vida no 
navio pela vida no canto. 0 maranhense gostava de mudar: tambein se 
encontra registrada sua transferzncia para o Canto BM. Mas o que veio 
de mais distante foi o gaucho Belizario Fernandes de Lima, preto de 27 
anos, registrado com a ocupaqiio de maritimo." 

Ao contrario do que se passou no Rio de Janeiro, onde iinigrantes 
europeus substituiriam, ao longo da segunda metade do skculo XIX, urna 
pirte dos escravos de rua africanos e afro-brasileiros - enlbora nluito 
menos na zona portuaria -, na Bahia, dessa transiqso silnplesmente 
niio participaram imigrantes europeus. Niio encontrei sequer urn branco 
estrangeiro registrado como ganhador. Aqui os ganhadores africanos 
saiam paulatinamente para dar lugar aos negros e rnestiqos brasileiros, 
principalmente a gente de fora de Salvador, mas da provincia da Bahia.'4 

A grande maioria dos ganhadores da capital baiana na vespera 
da aboliqiio tinha vindo, espontinea ou compulsoriamente, sobretudo do 
RecAncavo e da Africa. Talvez o ganho representasse a porta de entra- 
da dos migrantes no lnercado de trabalho urbano. Da regiio do aqucar, 
agora em franco declinio, o maior n6mero chegava de Santo Amaro, 
Siio Sebastiiio do Passe, Cachoeira e SEio Francisco do Conde, munici- 
pios de origein de 11,6 por cento dos ganhadores. Corno a quase totali- 
dade dos africanos, rnuitos deles eram ex-escravos. 

Rufino Gallo, por exemplo, era um liberto de 50 anos, nascido em 
SZo SebastiEio do Passi, de onde provavelmente emigrara para Salva- 
dor ap6s conseguir sua liberdade, em data desconhecida. Aqui ele se 
juntou ao Canto E, no Cais da Escada da Cal, onde em 1887 substituiu 
seu capitiio, o africano Francisco Joaquim Gon~alves, falecido naquele 
ano. 0 grupo era formado por 14 ganhadores, dos quais oito libertos, e 
destes apenas trzs nascidos no Brasil. Rufino nZo era o unico vindo para 
Salvador do Rectincavo e outras plagas baianas ap6s adquirir sua liber- 
dade. Apesar de "zambeta da perna direita", Leoc5dio Dionizio, 32, fula, 
deixou a Fazenda Nova, em Born Jardim, perto de Santo Amaro, depois 
do 13 de maio de 1888; Eleutkrio Januario, 32, preto, veio de Ttaparica; 
Agostinho Machado, 27, preto, e Epiphanio Machado, cabra escuro, 

33 Livro ile iW~itr-iclilrr. f l ~ .  22 e 137. 
u Sobre o Rio, ver artigo de Cecilia Velasco neste numero de  fro-~sia. 



ambos de S5o Gongalo dos Campos, ambos ex-escravos de Jos6 da 
Silva Machado; Albino Baptista, 40, preto, imigrou de Cruz das Almas 
em 1886." Muitos outros libertos. na maioria nascidos no interior, haviam 
decidido gozar a liberdade longe do ambiente onde foram escravos. Gente 
assim, empregada no trabalho aut6nomo de rua, preocupava os proprie- 
tirios, em particular os senhores de engenho, os quais, na medida em 
que a extingiio do trabalho escravo se aproximava, reclamavam da falta 
de miio-de-obra provocada pela recusa dos libel-tos a se empregarem 
em suas  terra^.'^ 

0 s  africanos j i  nzo preocupavanl tanto porque, como eu disse, 
estavam velhos para que deles dependesse o futuro da grande agricultu- 
ra ou de qualquer outro setor da economia. Mas quem eram eles? Infe- 
lizmente o registro de suas nag6es- se erarn nag&, jejes, haussas - 
niio preocupou as autoridades. S6 dois africanos aparecem matriculado 
conl essa informa~iio: Ivo Villarinho Gomes, nag20 mina, um ganhador 
de 40 anos do Canto AA que usava bigode e cavanhaque; e Guilhernle 
da Cunha, um jeje de 50 anos, casado. alto, magro e j B  grisalho, matricu- 
lado no Canto Maz7 Talvez esses dois tivessem feito quest50 de que 
suas nag6es fossem registradas, uma vez que ngo eram nagijs. Nos 
deinais registros bastou ao funcioniirio informar que se tratava de afri- 
cano. e pronto. Se essa j i  era uma tendencia por ocasizo da greve de 
1857, pode-se imaginar o que se passava tres decadas depois. Natural- 
mente os nagas, que jii naquele periodo representavain quase 80 por 
cento dos africanos no ganho - por terem sido as vitimas mais cons- 
tantes dos ultiinos vinte anos do trifico da Africa -, agora constituiam 
a quase totalidade deles. Eram, no final da escravidzo, mais do que 
nunca, o africano "tipico", o que reforgava a visa0 uniformizadora com 

'' Lilaio tle MLIIYI'CI~~LI. fls. 29. 35  e 135. 
" Ver Walter Fraga Filho. Mendigos, moleques e vadios 7 7 0  Ballin do sc;crllo X I X .  Silo 
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que os encaravam os baianos, em particular a policia baiana, respons5- 
vel pela elabora~iio do Livro de Matri'cula. Por que se preocupar corn 
os detalhes de individuos que, nos seus mais de 60 anos, jli nao repre- 
sentavam o perigo que haviam representado na juventude? Quando os 
nag& prornovianl rebeli6es era importante distingui-10s de outros afri- 
canos. Agora, para efeito de controle policial, bastava saber que se tra- 
tava de alguCm vindo da Africa. 

Sorte nossa que havia um Nina Rodrigues na Bahia na dCcada 
seguinte, que se preocupava precisamente com as diferen~as entre os 
africanos. 0 medico assistiu, em 1897. ao embarque de um grupo de 
velhos nag6s e haussas que retornavam a Africa, episodio que lhe ser- 
viu de pretext0 para reflexgo. Concluiu que apesar de tantos anos na 
Bahia, aqueles homens e mulheres permaneciam estrangeiros, manten- 
do a identidade das naCBes a que pertenciam: "eles se segregam da 
populaqBo geral em cujo seio vivem e trabalham, para se fechar ou 
limitar aos pequenos circulos ou col6nias das nasBes pretas".'8 0 regis- 
tro de cantos de 1887 em parte - mas s6 em parte - confirma as 
palavras de Nina, pel0 menos no que diz respeito a separa~go entre 
africanos e brasileiros. 

Corn efeito, contei na matricula de 1887 um nurnero elevado de 
cantos ocupados exclusivamente por gente nascida na Africa: 24 can- 
tos, que congregavam 376 africanos, 45,7 por cento dos africanos regis- 
trados. Mas isto significa que a maioria deles se rnisturava aos nacionais 
em outros cantos. A mistura, no entanto, era de dois tipos: grupos em 
que os africanos predominavam nunlericarnente, mas tarnbem adnlitiam 
trabalhadores nacionais; e grupos em que estes predominavam, mas 
admitiam africanos. 0 s  do primeiro tip0 eram maioria, dezesseis, e reu- 
niam urn maior numero de trabalhadores, 300 ganhadores africanos e 76 
nacionais. 0 s  do segundo tip0 abrigavam africanos pingados aqui e ali, B 
excesiio do Canto H, no Cais de ~ g u a  de Meninos, com 17 brasileiros e 
14 africanos, que apesar de minoria elegeram o capitgo. 

Esses numeros demonstram que, afinal de contas, os africanos 
n5o estavam assim tao segregados como Nina os quis ver. Ele escreveu 
isto sobre o assunto: 

'' Rodrigues, 0 s  ilfricanos, p. 98. 
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Carregador af'ricano. Foto de M. Lindermann, Bahia, 1905- 1910. 

Cada qua1 procura e vive corn os de sua terra e s%o os sentimen- 
tos e as afinidades da patria que nests cidade repartem os derra- 
deiros africanos em pequenos circulos ou sociedades. As na- 
~ 6 e s  ainda numerosas possuern os seus cuntos, sitios da cidade 
onde, a tecer chapkus ou cestas de palha e a praticar das gratas 
recorda~6es da mocidade, os velhinhos aguardam f r e t e ~ . ~ ~  

De toda sorte, vejarnos mais de perto de que maneira se verifi- 
cavarn tanto a integra@o como a separa~iio entre ganhadores africa- 
nos e nacionais. Comecelnos por analisar alguns cantos que Nina apon- 



tou como exclusivos de certas na~oes,  e que talvez sejanl os rnesmos 
que constam da matricula de 1887. Apesar desta n5o distinguir as na- 
~ 6 e s  dos ganhadores, ao menos identifica quando estes erarn africanos. 
Ele atribuiu como dominio da na@o gurunci ou grunci o canto localizado 
nos Arcos de Santa Birbara. Trata-se provavelmente do Canto SS da 
matricula de 1887, e de fato os africanos forrnavam a quase totalidade dos 
seus 28 membros, B exce~iio de dois crioulos, urn de Salvador, calafate de 
20 anos, outro de Rio de Contas, corn 55,  alkrn de um pardo de 44 anos. 
0 s  dois crioulos podem ter sido parentes de algum dos africanos deste 
canto e por isso estariam ali abrigados, relag50 pouco provhvel no caso do 
pardo. De qualquer forrna niio seriam esses tr&s nacionais que iriam per- 
turbar a absoluta hegernonia africana - ou grunci? - deste canto. 

0 canto de S5o Raimundo, nas Merces, equivalente ao nosso BD, 
era, na observa@?io de Nina, dominio exclusivo de dois ou tres negros 
mina. E provrivel que fossem remanescentes dos dez trabalhadores ali 
registrados em 1887, todos nascidos na ~ f r i c a ,  com idades que variavam 
entre 44 e 70 anos. Nina tambkm obsen~ou que a ~naioria dos demais 
cantos pertenceriam aos numerosos nag&. Na Rua das Princesas. zona 
portuiria. seriam vhrios. De fato dois cantos da Rua Nova das Princesas 
eram, em 1887, inteiramente africanos, os de letra X e os de letras PP, 
corn 25 e 33 membros respectivamente. Por fim, na Baixa dos Sapateiros, 
no tempo de Nina, reuniam-se "africanos de diversas nacionalidades". 
Haviam dois cantos ali em 1887, um no interior do mercado, outro na rua 
em frente - o primeiro seria o AG da matricula, corn 24 membros africa- 
nos; o segundo o AV. com 23 membros, dos quais apenas 7 africanos. 

Nina realrnente acertou na maioria dos casos, ou seja, cantos que 
afirrnou serem de africanos assim o eram realmente. 0 problema 6 que 
ele parece s6 ter olhado para estes, porque lhe interessava encontrar o 
africano em estado puro, para melhor observa-lo enquanto especie raci- 
al e tip0 cultural. 0 s  dados da matricula de 1887 mostram que os africa- 
nos estavam mais integrados ii classe trabalhadora local do que nos fez 
crer aquele arguto mas parcial observador." Em varias passagens de 
seu texto, aliris, ele mesmo se traiu quanto B exclusividade 6tnica dos 

4)  Trabalho aqui corn a hip6teje mrn6vel de que or ganhadores brasileiros continuavam 
reunidos erm cantos na kpoca em que Nina fez kuat ohrcrvac6es. 



cantos naquela altura do s6culo XIX. "No canto do Carnpo Grande", 
escreveu, "a alguns nag& se reunem uns tres ou quatro jejes". Na Bai- 
xa dos Sapateiros, eu repito com ele, "reunem-se africanos de diversas 
nacionalidades"."' A situagiio nZo devia ser muito diferente dez anos 
antes. 0 que temos aqui 6 provavelmente urna absorqiio de grupos mi- 
noritirios pela grande maioria nag& estes sim, que por serern rnaioria 
podiam contar corn muitos cantos etnicamente fechados. 0 fen6mcno 
se explicaria entiio mais pela demografia do que exatarnente pela ideo- 
logia etnica. 0 que, obvianiente, nZo descarta a existencia de uma "iden- 
tidade nag6" na Bahia de entgo, a qua1 sc manifestava atravks de rituais 
religiosos, inclusive, talvez, rituais feitos no 21nbito dos cantos. 

Afora a quest20 da exclusividade etnica africana e da reunigo de 
africanos de diversas nag6es nos cantos, temos docurnentada no livro 
de lnatricula a mistura entre africanos e gente da terra no process0 de 
trabalho de rua em Salvador. Esta k a questso que Nina Rodrigues real- 
mente evitou discutir. Aquela mistura, entretanto, n2o significa que os 
africanos confiassem menos em trabalhar entre os seus. 0 s  cantos cer- 
tamente n2o haviam perdido sua qualidade de espago de elaboragiio e 
afirnlagao de identidade etnica. Mas alguma coisa na composiqiio do 
quadro 6tnico cstava mudando radicalmente neste final de era, ou jA 
havia mudado, sob a press20 de outras rnudanqas, sobretudo demogra- 
ficas, no perfil da popula~iio ocupada nos cantos. Eu repito: os africa- 
nos, que controlavam absolutamente o trabalho de rua ern meados do 
seculo, em 1887, apesar de continuarem a formar urn contingente res- 
peitjvel desse mercado, j6 o disputavarn corn urn contingente nacional 
de igual grandeza numerics. Eles estavam deixando rapidamente este 
mcrcado por forqa da idade, da morte e at6 do retorno de muitos para 
suas Africas. 

Mas enquanto niio desapareciam, muitos ganhadores africanos 
compartilhavam sua experiencia com companheiros de trabalho nasci- 
dos no Brasil, a ~naioria provavelrnente forasteiros chegados h i  pouco 
do interior, como um dia eles haviam sido reckm-chegados do exterior. 
Urn dado que demonstra o prestigio ou o poder dos afi-icanos entre os 



trabalhadores baianos t constatar sua significativa presenGa nos cargos 
de capitZo. Se os africanos representavam 49 por cento do conjunto dos 
ganhadores, eles constituiam 57 por cento de sua lideran~a, sendo os 
demais capitiies assirn distribuidos quanto ao local de nascimento: 23 
por cento em Salvador, 17 por cento em outros locais da Bahia e 3 por 
cento em outras provincias. Essas contas me levam a crer que a expe- 
riencia - ou o controle hist6rico exercido pelos africanos no mercado 
dc trabalho de rua em Salvador -, lcvava os trabalhadores nacionais, 
chegados a esse mercado mais recenternente, a se subrneter a suas 
lideran~as. Para isso tiveram que suspender o prcconccito quc muitas 
vezes guardavam contra os africanos, e que no passado havia sido um 
importante fator restritivo a participa~iio de crioulos e pardos no mundo 
do trabalho de rua na B~ihia.~' 

Segundo o livro de matricula, quando os africanos constituianl 
maioria no grupo, eles quasc semprc faziam o lidcr. Jri o contririo niio sc 
verificava. 0 Canto K, por exemplo, localizado no Cais do Moreira, 
agrupava 16 membros, apenas cinco deles africanos libertos, inclusive 
seu capitzo, Zepherino de Moura, de 70 anos. Este canto, porkm, apre- 
sentava ulna outra caracteristica: soinente tr2s ganhadores haviain nas- 
cido em Salvador, sendo todos os demais baianos do intcrior. Reunidos 
aos africanos, estes interioranos formavam no canto uma maioria de 
"forasteiros" na capital. Tinhamos assim o encontro entre pcssoas quc, 
talvez discrirninadas pelos locais, se associariarn entre si? Serri que era 
essa a estratkgia de recrutamento desenvolvida pelos africanos para 
renovar os membros de seus cantos, renovados antes do fim do trAfico 
atravts do ingress0 de gente chegada da Africa? Em parte. sim. 

Quando recrutavam fora de seu grupo, os africanos pareciam 
preferir ganhadores de fora de Salvador. No conjunto de cantos predo- 
minantemente, mas n3o exclusivamente africanos, a minoria brasileira 
estava assim distribuida: 39 nascidos em Salvador e 63 nascidos fora. 
Dos 16 cantos assirn constituidos, apenas um n2o tinha um africano na 
chcfia. Era o Canto CC, localizado na Prcgui~a, com 11 associados 
oriundos da Africa, cinco soteropolitanos e o preto santamarense Manoel 
do Bonfim, urn sapateiro de 4 1 anos de idade, seu capitgo. 



Nada no entanto parecido com o canto que se agrupava na porta 
de urn dep6sito de agticar ern Santo Ant6nio do Cabrito, suburbio de 
Salvador, constituido por 17 baianos, nove deles de Salvador, sob a lide- 
ranCa do 6nico africano do grupo, o liberto Olympio Pedro Caetano, de 
47 anos. Este homem, entretanto, era praticamente brasileiro. Relativa- 
mente jovem se cornparado corn os demais africanos em 1887, ele devia 
ter feito a travessia do Atlantic0 na decada de 1840, ainda crianqa, com 
no miximo dez anos de idade. EntZo ele praticamente cresceu e se 
criou na Bahia, talvez nem sotaque tivesse, se n2o ficara isolado nalgum 
nicho 6tnico africano. Sua posiqiio no grupo niio representava, desta 
forma, aquela de um estrangeiro experiente que liderava ganhadores 
nacionais, tal como podia ser o caso do capitgo do canto K visto acima. 
Era como se fosse realmente brasileiro. 

Se os africanos recebiam brasileiros em seus cantos, estes tamb6m 
recebiam aqueles nos seus, ernbora mais raramente. Africanos individu- 
almente, ou em grupos de dois, tres e quatro participavam de alguns pou- 
cos cantos de brasileiros. E provavel que fossem ganhadores pertencen- 
tes a pequenas na~6es  que, por alguma raz50, niio haviam conseguido se 
integrar nas redes ktnicas rnajoritririas da cornunidade africana, domina- 
das pelos poderosos nag%. E se adaptaram nlelhor vivendo, ou pel0 me- 
nos trabalhando, entre os afro-brasileiros. Este pode ter sido exatamente 
o caso de Ivo Villarinho Gomes. mina, e Guilherme Cunha, jeje, os dois 
unicos africanos cujas naq6es forarn explicitadas na matricula. 0 primeiro 
fazia parte do Canto AA do Cais da Cachoeira, onde figurava como o 
unico ganhador nascido na Africa, entre os 16 homens que formavam o 
grupo; o segundo se juntou ao Canto M, onde tambkm era o unico africa- 
no de seus 16 ganhadores. Ambos tinharn corno capitiies cabras baianos, 
urn com 40, outro com apenas 26 anos de idadea4? 

Entretanto, nem sempre era tranqiiila a vida do africano entre os 
brasileiros. Daniel da Silva Freire, 50, participava do Canto AV junta- 

'' Lil8l-o de  Mrrt~.ic~r/a, fls. 35 e 73. A idade nZo parece ter sido decisiva na escoiha de 
lideres. nem entre os africanos, ncm cntrr  oh br~ui1rito.i. Entre estes, apenas q u i n ~ c  dos 
37 capitiies tinham mais de 40 anos; entre os africunos, apenas 55 por cento tinha111 
idades acima de 60 anos? num grupo em yue 74 por cento crc;ivam nesta faixa etaria. Ka 
verdade, os mais iovrns  cram F~~,ctrccidos na disputa pela chefia do canto, o que desfaz 
a idCia de que os afi-icanos sernpre ~nantinha~n aqui tradigdes afi-icanas de autoridade dos 
mais velhos. Pelo menos nos cantos. antiquidade niio resultava em posto. 



mente corn outros seis alricanos libertos, alkm de sete pretos, seis par- 
dos e um cabra brasileiros. 0 cabra era o capitso do grupo, Lourenqo 
Astkrio Honorato, 41, corn quem Daniel se desentendera e por esta 
razz0 passaria ao Canto AU, formado exclusivamente por gente nasci- 
da na Africa. Este parece ser urn exemplo de aliicano que tentou mas 
nZo conseguiu trabalhar onlbro a ornbro corn brasileiros. Mas os deniais 
seis africanos aparenternente conseguiram." 

A mistura de africanos e brasileiros nos cantos poderia represen- 
tar, ao invks de enfraquecimento da exclusividade africana, uma subor- 
dina550 de brasileiros a identidades ktnicas al'ricanas'? Em cantos for- 
mados predonlinante~nente por africanos, 6 possivel que este tivesse 
sido o caso, ernbora devamos admitir que brasileiros pudessem ter se 
limitado apenas a fazer forqa ao lado de africanos. Mas os muitos imi- 
grantes do interior acolhidos por estes provavelmente buscavam algo 
mais do que co1ocac;iio no rnercado de trabalho, buscava~ll talvez parti- 
cipar de novas redes de sociabilidade e solidariedade que os ajudassem 
a refazer suas vidas na cidade. 0 canto podia ser urn comeCo. ou uma 
dessas redes. Atravks dele, quern sabe, talvez chegassern a candorn- 
blks e irrnandades religiosas Sreqiientados pelos rnesmos conlpanl~eiros 
de trabalho. Apesar disso, eles nunca seriam "realmente" africanos - 
leia-se principalmente nag& - na sua maioria. Encontrarnos apenas 
urn ganhador que chegou perto disso, e era nascido em Salvados. Se- 
gundo anotaqao no livro de rnalricula, Lino Anthnio, 30, unico brasileiro 
entre os 25 membros de seu canto era "natural desta cidade, [mas] fala 
corn sutaque de afri~ano".~' Morador na Rua dos Naghs, Lino deve ter 
nascido e crescido entre pais, tios e tias africanos. Muitos crioulos como 
ele certamente existiam dentro e fora dos cantos, mas a maioria teria 
vinculos mais fracos com a comunidade africana. 

E ainda havia os africanos que navegavam en1 sentido inverso. 
Mais uma vez a evidencia se encontra na lingua. "Fala portugues muito 
claro" - 6 o que se encontra anotado ao lado do norne do octageniirio 
liberto africano Ricardo Burgos. Da rnesma forrna, Faustino Josk Perei- 
ra, preto fulo, alto, magro e imberbe era, segundo urn escrivao algo con- 

l c le~~z .  fl.  145. 
'" Iderlz. fl.  133 .  



fuso, "natural da Freguesia do Socorro, digo 6 crioulo, mas nasceu na 
Africa, vindo inuito pequeno para ~ c i " . ~ ~  Ele tinha 22 anos na Bpoca do 
seu registro no livro de matricula, onde niio consta ser escravo ou liber- 
to. Tudo indica que veio para o Brasil como menino livre, na decada de 
1860, sob circunstiincias que desconhecemos. Pertencia a um canto 
com 18 mernbros, todos brasileiros. Tinha se tornado "brasileiro". 

Fossem Linos, Ricardos ou Faustinos, o process0 de nacionaliza- 
$50 demogrifica dos ganhadores repercutiu em graus variados na com- 
posic;go dos cantos. E aqui foi decisiva a participa~iio dos que vinham de 
fora de Salvador. Observei acima que cerca de 70 deles foram absorvi- 
dos pelos cantos dominados pelos africanos, mas a grande rnaioria - 
eles representavam ao todo quase 500 ganhadores - terminou se esta- 
belecendo em cantos predominantemente brasileiros. Investiguei se eles 
se associavam a pessoas nascidas nos mesmos niunicipios OLI cidades, 
da mesma forma que grande par-te dos africanos o Saziam no passado 
cm torno de suas etnias. A resposta 6 sin1 e 1120. H i  alguns casos de 
grupos pequenos, de dois a quatro ganhadores, oriundos do mesmo mu- 
nicipio, que se reuniam misturados a pessoas de outros lugares, mas 
nada como aquela exclusividade - ou quase exclusividade - 6tnica 
que parece ter caracterizado a maioria dos cantos africanos nos tempos 
do auge do trcifico transatlgntico. Niio h i  porque imaginar que os nove 
santamarenses encontrados no Canto GG do Cais do Ouro ali estivcs- 
sem por mero acidente. Mas mesmo que essa pequena concentra$io 
resultasse da origem comum, at6 de pessoas que talvez ja se conheces- 
sem antes de vir para Salvador, eram s6 nove num universo de 38 ga- 
nhadores. 0 mesmo pode ser dito dos scis santamarenscs do Canto 
DD, estabelecido ern frente 2i Cornpanhia de Navegaqao Bahiana por 
dezoito ganhadores. 0 certo B que, apesar dos nascidos em Santo Ama- 
ro screm numerosos entre os ganhadores de Salvador, ao inves de fun- 
darem cantos excl~~sivos, eles se distribuiram por quasc todos os cantos 
brasileiros e alguns afri~anos.~'  

a Iclrl~l ,  fl. 94. 
." A naturalidade dus  capitzes nHo parece ter sido fator decisive na escolha do canto. Ou 

seja. nZo se verificou, nurn exelriplo hipotktico, que um capitgo de Santo Amaro atraisse 
sistematicamente trabalhadores naturais de Santo Amaro para seu canto. 



N5o ter6 sido tambkm por acaso que dois dos trzs unicos filhos 
de Camamu - vila costeira a 159 quil6metros de Salvador, no sul da 
Bahia --, se encontrassem reunidos no mesmo Canto 00, estabelecido 
no Beco da Carne Seca, imersos em meio a trinta trabalhadores. Tobias 
Manuel de Brito e Eguidurnno - isto mesmo, talvez nome africano- 
Martins eram pretos, o primeiro com 25, o outro com 26 anos, provavel- 
mente fizeram juntos a viagem em busca de trabalho na grande cidade. 
Muitos ex-escravos, antes e depois da Lei ~ u r e a ,  devem ter feito o 
mesmo movimento desses moCos, saindo juntos dos engenhos, fazendas 
e vilas do interior para tentar a vida de libertos na capital. A condi~iio de 
ex-escravos entao deve ser contada como mais um fator na escolha por 
determinados cantos. 

Uma turma grande de libertos se transferiu de S5o Sebastigo do 
Pass6 para o Canto XX em Salvador. Eram eles: Saturnino de Jesus, 30, 
preto, casado com Maria Faustina de Jesus, marinheiro de lancha, que 
fora escravo de Joaquim lgnacio Bulciio. dc distinta extirpe de escravis- 
tas do Rec6ncavo; Josi Theodoro, 25, cor fula, ex-escravo de n5o me- 
nos distinto escravista, o BarGo de Matoim; Josi Antonio Dorea, 48, 
ferreiro fulo, liberto do j i  falecido Isiquiel Antonio de Mcnczes Dorea. 
Do gmpo tambkm faziam parte Pedro Celestino, 26, cabra, e Jose Ante- 
ro, 28, tambim fula, ex-escravos de Joiio Baptista Pinto ~ a n c h e s . ~ ~  

Como Pcdro c Jose, muitos libertos deixaram para tris o mesmo 
lugar c o mesmo senhor. Pedro Francisco de Souza, de 18 anos, e Nilo 
Manoel de Souza, marceneiro de 19, imigraram de S2o Tom6 de Paripe, 
onde forarn libertados em 13 de maio de 1888, tendo sido escravos de 
Benjamim de Souza. Agora viviam na capital, no mesmo enderego, a 
rua das Larangeiras, e trabalhavam no mesmo Canto B, no Dep6sito dc 
Agiicar Central. Continuavam no entanto carregando o sobrenome de 
quem os escravizara, o que aconteria corn muitos outros. Este hibito 
nos permite identificar mais ganhadores que haviam pertencido ao niesnio 
dono. No Canto PP encontramos alguns, como os africanos Agostinho 
e Vicente Baratina, alem de Cezar, Luiz e Tobias Teixeira Gomes. Do 
Canto QQ faziam parte Antonio, 3 1. nascido em Salvador, Severiano. 

Idein, fls. 144-145. 



27, natural de Alagoinhas, e Januario, 22, oriundo de Pernambuco. Tudo 
indica que eles se matriculararn no mesmo dia, no mesmo canto, todos 
rnoravam no Barbalho e tinham o sobrenome Fer-reira ~irna." Esses e 
outros libertos talvez j B  estivessem agrupados no ganho antes mesmo de 
haverern alcangado a liberdade. E depois permaneceram juntos. 

0 exemplo rnais singular de reunigo de ganhadores que um dia 
haviam sido escravos do mesmo dono aconteceu no Canto AX, localiza- 
do no Largo do Guadalupe. 0 grupo era formado por dezesseis mern- 
bros, quase todos libertos nascidos em Salvador, na Chapada Diamanti- 
na, no RecBncavo, no Pard e na Africa. Seu capitgo, empossado em 
setembro de 1887, chamava-se Aprigio Francisco, um pardo relativa- 
mente jovem em seus 29 anos, de impressionantes cabelos cor de fogo, 
natural de Santo Arnaro, a 67 quil6metros de Salvador. 0 s  Cinicos mem- 
bros do canto nascidos livres erarn urn pardo de 20 anos, tambkm santa- 
marense, e um preto de 16, nascido em Salvador. Pois bern, treze dos 
libertos haviam pertencido a Raimunda Porcina Maria de Jesus, rnorta 
em outubro do mesmo ano.jO 

Porcina tinha sido uma mulher excepcional. No registro do Canto 
AX, seu nome aparece apenas uma vez, quando o escriv5o matriculou 
um de seus libertos, Pedro Felisberto dos Santos. Na matricula dos de- 
mais libertos aparece a anotagao: "foi escravo da chapadista". 0 que 
queria dizer? Felizmente, numa mesa ao lado no Arquivo Publico, traba- 
lhava meu amigo e lormidlive1 pesquisador Walter Fraga, que acudiu- 
me. Quando lhe mencionei o norne, Porcina, lembrou ser ela dona de urn 
grupo de m6sicos escravos que formavam a Banda da Chapada, nome 
provavelmente retirado de Chapada Diamantina, onde circulava dando 
apresenta~6es. Na verdade parece que a banda se apresentava em todo 
interior baiano, alem de ser farnosa em Salvador. Tanto assirn que Por- 
cina podia ser reconhecida por seus conter1lpor5neos apenas como a 
"Chapadista". 

Walter Fraga havia topado com uma nota de jornal sobre a banda e, 
mais importante, corn o testamento de Porcina, feito em 1887.j' Nele a 

j9 Zclenz, fls. 5,  116, 119-120 e 124,. 
zcfel?l, fl . 5 1 . '' APEBa, Li11r.o cle Rr.gi~ir.o de Testni~zeiztos. no 61, fls. 156v-158v. 



senhora, que 1180 tinha lierdeiros, deixava libertos 29 escravos (25 hornens 
e quatro mulheres) dos 34 (28 homens e 6 mulheres) que possuia. N5o se 
pode dizer que foi urn gesto de grandeza. Em 1887 era mais do que evi- 
dente que a escravidiio estava com os dias contados. Al6rn disso, ela n3o 
tinha parentes que fosse~n prejudicados por seu gesto. E ainda deixaria 
quatro escravas prestando servi~o a pessoas que ela intitulou "seus prote- 
gidos", e a urn criado, Tibkrio, iriniio de uma das libertas, Theodolina. Ngo 
6 fiicil decifrar os sentidos dessas redes afetivas. 

Diante desses dados, uma duvida se coloca: seriam todos os seus 
27 escravos membros da Banda da Chapada? S6 se a resposta fosse sim 
poderiarnos afirmar com certeza que os ganhadores do Canto AX eram 
musicos. Se a resposta 6 que alguns eram, outros n5o, esse canto poderia 
ter sido forrnado pelos que niio fossem musicos. 0 problema 6 que nZo 
ternos certeza. Neste canto s6 temos treze ex-escravos da Chapadista. 
Fora dele s6 est6 registrado mais urn liberto dela. Que dizer dos deinais 
quinze? Seriarn estes, e apenas estes, os miisicos de sua banda? 

Dos ganhadores do Canto AX, muitos haviarn adotado o nome 
da senhora. o que era comum entre libertos, que assirn projetavarn para 
a liberdade algo da dependsncia da escravidgo. Charnavam-se Gaspari- 
no Porcino de Jesus, 27, fula; Manoel Porcino de Jesus, 19, fula; Jose 
Porcino de Jesus, 60, afsicano; Vicente Porcino de Jesus, 45, fula; Cas- 
siano Porcino de Jesus, 60, fula; Manoel Porcino, 37. preto. De quebra, 
havia urna Theodolina Porcina de Jesus, casada corn o ganhador Pedro 
Felisberto dos Santos, preto de 30 aiios, que escapara de carregar o 
nome da senhora. Pedro - que aparece no testamento como Pedro 
Crioulo - e o preto Jacintho Santos, 33, outro ex-escravo da Chapadista, 
quando comprados por ela talvez j6 tivesseri~ sobrenomes tornados a 
outro senhor. Ou talvez buscassern, corn o sobrenoiile Santos, invocar 
devoqZio cat6lica. 

Porcina era uma mulher rica. Alkm dos escravos, possuia varias 
casas, cujos alugukis doravante seriarn distribuidos entre seus libertos, 
numa propor~2o de dez mil reis mensais para uns, e cinco mil reis para 
outros. Pelo menos os que moravam na Fonte das Pedras ocupavarn urn 
sobrado de sua propriedade. Sobre os instrumentos da banda, ela escre- 
veu que ja os havia deixado "a diversas pessoas da minha amizade e que 



Fabricante de cestos. Foto dc Marc Fel-rez, Bahia, c. 1870-1880. 

comigo sempre conviveram". Quero crer que essas pessoas fossem 
seus ex-escravos mlisicos, embora seja estranho que ela n2o tivesse 
sido mais explicita. 

Porcina havia rnorado na Fonte das Pedras, onde continua van^ 
vivendo seis de seus libertos ganhadores. 0 s  demais moravam ali perto, 
cinco na Rua da Independencia e dois no Desterro. 0 canto que eles 
forrnaram foi tambkm estabelecido naquela vizinhan~a, o Largo do Gua- 
dalupe. A senhora formara urn grupo cuja condi~2o escrava, em si, n2o 



basta para explicar sua coeszo. Supondo que esses ganhadores fossem 
miisicos, a unidade era provavelmente dada pela autoridade da senhora 
e o tipo de ocupa~%o dos escravos, com uns dependendo dos demais 
para funcionarem corno orquestra. Niio creio, no entanto, que os escra- 
vos se dedicassem apenas a musica. Talvez at6 empregassem a maior 
parte do tempo no ganho, antes mesmo de adquirirem a liberdade, uma 
vez que as apresentaq6es da banda niio seriam coisa de todo dia. Lem- 
bro das bandas de barbeiros, cujos membros tocavam bumbas e clarine- 
tas tanto quanto navalhas e tesouras. Talvez o pr6prio canto registrado 
em 1887 j5 existisse anteriomente, quando seus membros ainda eram 
escravizados. Neste caso o grupo de libertos apenas dava continuidade 
a uma experiencia iniciada no cativeiro. Muitas possibilidades nessa his- 
t6ria. 

Urn ex-escravo da Chapadista desgarrou-se do grupo, embora 
continuasse nas redondezas, no Canto AT, tamb6m instalado no Guada- 
lupe. 0 africano Pedro da Costa optou por se estabelecer num grupo 
formado s6 por africanos, onde figurava corno ajudante, talvez um des- 
ses casos em que identidade 6tnica falasse mais alto do que identidade 
ocupacional. 0 pr6prio nome por ele adotado 6 uma alusgo a Costa da 
Africa. Em sentido inverso, Jose e Cassiano Porcino de Jesus, tamb6m 
africanos, ficaram no grupo. Seus pr6prios nomes sugerem maior inte- 
gra@o a banda de ~orcina." 

As cores dos cantos. 

Vejamos que outras conex6es possiveis podem ter pesado na escolha e/ 
ou acolhirnento dos ganhadores por certos cantos. Tendo analisado jfi 
longamente o local de nascimento, pretend0 agora examinar se hfi algu- 
ma corre1ar;so entre os cantos e a cor da pele de seus membros. 

As categorias raciais encontradas na matricula de 1887 variavam 
muito, em especial a cor dos individuo~.'~ Corno se tratava de descre- 

'' Idern, f l .  123. 
51 Falo de  categorias "raciais" no sentido de  que cor e outros atributos fisicos s8o os 

elementos centrais da ideologia racial brasilcira, historicamente constituida. Sobre por 
que falar de rmga neste scntido, ver AntBnio SCrgio A. GuimarHes, R~rcis177o e (znfi- 
racisrno 1 7 0  BI-mil ,  SBo Paulo, FUSPIEditora 34, 1999, esp. caps. 1 e 2. 
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ver as caracteristicas fisicas dos trabalhadores corn o intuito de identifici- 
los, e assim obter melhor resultado no controle policial, o escriviio de 
policia anotou as nuances cromiticas que diante dele se apresenta~ram. 
Suponho que a cl%ssificapiio racial foi atribuida pela policia e niio defini- 
da pelos pr6prios ganhadores. Temos assim uma longa lista de cores, 
sendo as mais recorrentes preto, fula, pardo, mulato, caboclo e cabra. 
Aqui desaparece o termo crioulo, que - vindo de muito antes - atra- 
vessaria quase todo o seculo XIX como definidor do negro nascido no 
Brasil, para diferencia-lo do africano, antes freqiientemente referido 
apenas como preto. Preto agora valia para descrever negro brasileiro 
ou africano, o que acredito ser mais um indicio de que a sociedade se 
adaptava para conviver corn apenas um tipo de negro: aquele nascido 
no Brasil. Este, ao passar a ser chamado corno antes eram chamados os 
africanos, sofreu uma espkcie de africaniza~ao no sistema de classifica- 
~E7o racial hegern6nico. Pode-se dizer que o crioulo foi rebaixado A cate- 
goria de africano no imaginhio do firn do seculo, digo rebaixado porque 
este era antes visto como mais pr6ximo da barbirie do que a q ~ e l e . ~ ~  

Outros termos correm por conta daquela busca de singularidades 
individuais referida antes. Por,frlla, entenda-se o negro cuja pele niio 6 
de um preto denso, seguro, mas caracteristico dos africanos da na@o 
fulani, de onde deriva o termo - sem que se eiltenda que preto.fulo 
fosse descendelite de fulanis, uma nac;iio alias pouco numerosa entre 
os africanos traficados para a Bahia. Por cnbrn entendia-se algukm 
com a pele entre parda e preta; caboclo, algukm com as caracteristicas 
rnais pr6ximas do indigena brasileiro, mes t i~o  de indio corn negro ou 
com branco, corn cabelos de tipo variado, a depender da ascendencia. 

As demais categorias aciina mencionadas niio silo problemiti- 
cas, embora seja necessirio gostar de classificar cores para distinguir 
>-I A :i\\ocra~;lo entre afrlcanidade e barbaric ncstc pcriodo niio se  Iimita ao chamado 

"r:rc~rmo crcntifico" Sobre e\te. em geral, ver Renato da Silveira, "0s sclvageils e a 
ma\\nq p:~pcl do racisrno cientifico na rnontdgem iln hegemonla ncidental",  fro-A~ia, 
23 [2000), pp. 89-145. Sobre sua ins t i tuc ion ,~ l~~aq io  no Bras11 entie 1870 e 1930, ver 
Lilia Schwarcz. 0 espefn'criio clas rcrqas, Sir )  Paulo, Companhia das 1,et:a'-, 1993. Urn 
exemplo baiano de tpoca C a obra dc Kina Rodrigue~, claro Ver ainda ~oh rc  :i dcr~1tag50 
da afrlcanidade na Bahia da Repliblica Vclha. Wlamyra Albuquerque, Algnsrrrr~ rlur was:  
t o r ? l e r n o r a ~ d e ~  clr~ r~rrirperrclP^rlrln / la  Balzia (1889-1923) .  Camplnas ,  Editora da  
UNICAMP: CECULT. 1999: e Meire LLicia dos Reis, "A cor da noticia: discursos sobre 
o negro na imprensa baiana", Mestlado, UFBa, 2000, esp. caps 4 e 5 



as diferenqas sutis entre pardo e mulato. por exernplo, ou entre fula e 
cabra. Muitas vezes a diferenga estava no cabelo, mas no canto estabe- 
lecido na refina~20 do Ferreira, por exemplo. ha varios pardos coin ca- 
belo "carapinha" e urn com "cabelos anelados"; no Canto FF, da rua da 
Forca, trabalhava urn pardo de cabelo "corrido", e no S urn alfaiate 
pardo de "cabelos lisos". No Brasil, e isso vem de longe, a classificac;30 
racial 6 ern grande medida situacional, depende do contexto, da posiC3o 
social de quem classifica e de quem 6 classificado, e a coisa se complica 
sobretudo quando se trata dos mesti~os." Em 1887, o policial provavel- 
mente teildia a classificar "para baixo" os trabalhadores bra~ais. As- 
sim, por exemplo, niio se conformando que um ganhador do Canto AL, 
urn alagoano, fosse branco, ele o classificou corno sendo de "cor clara 
quase b r a n ~ o " . ~ ~  Fosse este urn professor de Medicina Legal, ou mes- 
mo um policial, talvez o funcionario n3o tivesse d6vida em registrar bmn- 
co. Ganhador 6 que n2o podia ser facilmente branco. 

Como se dB ainda hoje em pesquisas corn respostas abertas de 
classifica$io racial, encontrarnos na matricula de 188'7, al6m dos ter- 
rnos mencionados no parhgrafo anterior, numerosas outras expressaes 
referidas a cor de pele: preta escura; escura; preta anemica; fula an& 
mica; cabra fula; cabra escura; parda escura; parda acaboclada; parda 
macilenta; parda clara; parda afogueada; acaboclada; avermelhada; 
morena. 

Corn o risco de empobrecer o imaginario da kpoca, eu tomei a 
liberdade de reclassificar todas essas figuras raciais ern torno daquelas 
cinco ou sete rnais freqiientes e que melhor demarcavam fronteiras ra- 
ciais: preto, pardo ou mulato, cabra, caboclo e branco ou "quase bran- 
co". Resultou a seguinte distribui~iio racial dos ganhadores de canto ern 
1887: 1421 (83,4%) pretos; 136 (8%) pardos e mulatos; 105 (6,2%) 
cabras; 37 (2,2%) caboclos; e 4 (0,2%) brancos e quase brancos. No 
meio da grande maioria preta, os africanos participavarn com mais da 
metade (58%). Quando os retirei da contabilidade racial dos cantos, 

55 Ver a esse respeito Yvonne Maggie. "Intruuuq5u: cor, hicraiqu~a c \i~tcmit dc ci:r\vfic,~- 
@o: a dl feren~a tora do lugar", in Ccrtcilnqo. Celtteilcirro da Aholigiro (Rlo ile J ~ i i i i i t i ,  

CIEC/Nuclco da CorIUTRJ, 1989), pp 1-29. 
56 0 caso exceptional da compos1c;Zo racial do canto AL C dlrcutido mals adiante. 
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para melhor observar como os 88 1 brasileiros estavam divididos, o re- 
sultado foi o seguinte: 68 por cento pretos; 15,5 por cento pardos e mu- 
latos; 12 por cento cabras; 4,2 por cento caboclos: 0,4 por cento brancos 
e quase brancos. 

Mesmo subtraindo os africanos, os pretos ainda mantinham uma 
enorme dianteira sobre os demais grupos. Considerado em seu conjun- 
to, preta ainda era a cor tipica do ganhador de Salvador no final da 
d6cada de 1880. Supondo que a distribuiqao racial da populaqZio de Sal- 
vador se manteve a mesma entre 1872 e 1887, observa-se uma super- 
representaqgo, de mais de 50 por cento, dos pretos entre os ganhadores, 
ou seja, eles representavam 23 por cento no conjunto dos habitantes da 
cidade e 83,4 por cento dos trabalhadores de canto. Todos os de~nais 
grupos, a exce@io dos caboclos, se encontravam drasticamente sub- 
representados nos cantos (Ver tabela a seg~ir) . '~  

Ganhadores e popula~ao de salvador e seu termo segundo cor 

Cor Cantos (1887) Censo de 1872 
- - - - - - -. - - - -. - - - ---- - - 

Pretos 1.42 1 83,4% 27.179 22,8% 

Pardo s 136 8,0% 53.779 45,0% 

Cabras 105 6,2% niio consta 

Caboclos 3 7 2,2% 2.210 1,895 

Branco s 

Total 1.703 100,0% 119.464 100,095 

NEo deixa de ser importante a entrada de outros tipos raciais 
neste setor do mercado de trabalho ainda dominado pelos negros. Al6m 
da substituiqiio dos africanos pelos nacionais, essa 6 a outra importante 
novidade do periodo: a entrada de mestiqos e at6 brancos no mundo dos 
cantos, trinta anos antes inteiramente negro. Talvez se possa considerar 

j? 0 s  dados do censo de 1872 foram retirados de Manucl Jcsuino Ferreira, A Provincia da 
Bcrllicr: Apont~rmentos. Rio de Janeiro. Typographia Nacional, 1875, pp. 32-33. Foram 
contabilizadas as seguintes frepuesias: SC. SZo Pedro Velho, Santana, Conceiq5o da Praia, 
Vitoria, Ru3 do P a ~ o .  Pilar, Santo AntGnio. Brotas, Mares, Penha, Ilapoan e PirajB. As 
cinco ultimas se 1ocali;ravam ford do miolo urbano da cidade. 



este mais um indicio das dificuldades econiirnicas da kpoca, que teriam 
obrigado muitos mestigos e um pequeno punhado de brancos a se em- 
pregar num setor historicamente estigmatizado como negro, na verdade 
como africano, at6 pouco tempo antes. Isso sugere que sobretudo os 
mestigos estavam em queda na hierarquia social, um quadro bem dife- 
rente daquele pintado por Gilberto Freyre sobre a ascensgo do rnulato 
no Brasil imperial.5~ossivelmente mais mulatos estavam caindo do 
que subindo na escala social. 

No ambiente dos cantos de Salvador. os reckm-chegados mais 
palidos se misturavam, obrigatoriamente, aos negros, por6m sobretudo 
aqueles nascidos no Brasil. A excegao dos cantos inteiramente forma- 
dos por africanos, n5o se observa uma tendgncia a separagzo racial 
entre os ganhadores. Existiam alguns cantos formados inteiramente por 
trabalhadores descritos como pretos, fossem brasileiros ou ~nistos de 
brasileiros e africanos, o que era normal devido ao grande ndmero de 
pretos na categoria. 0 Canto J, por exemplo, reunia vinte africanos e 
onze pretos brasileiros. 0 s  cantos AQ, MN e RR eram formados, res- 
pectivamente, por nove, quatro e 19 pretos nascidos no Brasil. Mas a 
rnaioria dos cantos nacionais abrigava pardos, cabras e caboclos, mistu- 
rados corn a maioria preta. 

0 s  rnestigos inclusive chefiavam alguns grupos, 14 ao todo, numa 
proporgiio equivalente ?i que representavam na populagiio de ganhado- 
res. E o que revela o quadro adiante. Sete cabras e seis pardos chefia- 
vam cantos, apesar de serem minoria na maioria deles. Observe-se, 
porkm, que quase sempre n5o eram minorias nurnericamente desprezi- 
veis. De fato, esses cantos agregavam 100 mestigos, equivalentes a 36 
por cento do conj unto de ganhadores mestigos matriculados. Verifica-se 
ent2o uma super-concentra@o de mestigos nesses 14 cantos. Se a dis- 
tribuigao fosse justa eles s6 deveriam agrupar 43 mestigos. Do que se 
conclui que, ou os mestigos estavam sendo para eles atraidos por se 
tratarem de grupos chefiados por homens de sua qualidade; ou uma vez 
reunidos em bom numero neles, conseguiam fazer seus chefes. 
58 E5se o tom pied~mjnante  em Gilberto Freyie, S O L J I L I ~ U A  e I I Z L I C ( ~ I ? I ~ ( I T ,  7a ed Rio de  

Jnneiro, JosC Olynip~u FJ~torn:  lnctituto Nacional do L~vro,  1985, csp caps xi e xii. H6 
porem uma pamgcrn (pp 607 608) onde escre\c whre o\ n~ul,~ro\ pnbrcs "de rua" - mas 
niio trabdlhadores -, que def in~u como pessoab "huclalrncnte pdtolbg~cas" (p 607) 



Gomposiqao racial dos cantos chefiados por mestiqos 
Cantos corn capitiies cabras: 

Canto M: 10 pretos; 1 pardo; 1 caboclo; 4 cabras. 
Canto AK: 5 pretos; 1 pardo; 1 caboclo; 5 cabras. 
Canto AL: 2 pretos: 7 pardos; 7 caboclos; 2 cabras; 

5 brancos ou "quase brancos". 
Canto AA: 12 pretos; 1 pardo; 4 cabras. 
Canto BK: 10 pretos; 5 pardos; 4 cabras. 
Canto BR: 3 pretos; 3 pardos; 3 cabras. 
Canto GG: 26 pretos; 4 pardos; I0  cabras. 
Canto AV: 14 pretos; 6 pardos; 1 cabra. 

Cantos corn capitiies pardos: 

Canto C: 7 pretos; 6 pardos; 1 cabra. 

Canto AE: 9 pretos; 5 pardos; 

Canto F: 12 pretos: 3 pardos; 2 cabras. 

Canto AX: 14 pretos; 3 pardos; 

Canto BL: 18 pretos; 5 pardos. 

Canto DD: 13 pretos; 2 pardos; 2 caboclos; 1 cabra. 

Em quase todos esses grupos, os pretos, apesar de mais numero- 
sos, niio faziarn seus capitiies. Seria este um indicio de que estariam 
sendo preteridos de posiq6es de lideranga pelos recem-chegados? N3o 
dli para dizer que sim apenas baseado num quadro fixo como este dis- 
posto no Livr-o de Matricula. Para responder 2 quest20 teriamos que 
saber mais sobre o process0 de escolha dos capitiies, e se a cor da pele 
contava na mesma proporqiio que contava para a ascensgo social na 
sociedade envolvente, onde os mestiqos tinham mais chances de pro- 
gredir que os pretos. 

Podemos tambkrn arriscar urna outra hipcitese, a de que neste 
mundo do trabalho os afro-brasileiros, fossem pretos ou mestisos, esta- 
riam mais identificados a sua classe do que aos seus perfis raciais. (Sem 
que estes deixassem de contar, conforme demonstrei no penultimo pa- 
rigrafo.) Isso tinha irnplicaq6es para a identidade racial (e ktnica, n3o 
esquecendo os africanos). Quero sugerir que a distiincia entre preto 



(africano e brasileiro), cabra, pardo ou caboclo seria menor neste inundo 
dos cantos, um lugar em que os niio-brancos eram quase todos negros ou 
tratados corno tais pelos que mandavam na Bahia. Dai que. talvez, a cor 
do chefe n5o fosse tso importante quanto outros atributos. - Ainda assim 
vale lembrar que a maioria dos cantos continuava capitaneada por pretos, 
que tambim capitaneavam a maioria dos ganhadores mestiqos. 

Havia urn canto chefiado por um cabra que destoava dos de- 
mais na sua composiqiio racial. 0 canto AL, localizado na estaqiio fer- 
roviaria da Cal~ada, consta como o unico a possuir entre seus ganhado- 
res dois "quase brancos" e trZs "brancos", estes iiltimos provavelmente 
bem alvos, caiados como entiio se d i~ i a ,  para merecer tal classificaq20. 
0 s  cinco ganhadores dernonstraram possuir esprit de corps racial, reu- 
nindo-se todos num s6 canto. Aves raras, merecem apresentaqiio deta- 
lhada. Joiio Alves Darnaceno, 36 anos, natural de Santana de Catu (Re- 
cGncavo), alto, cabelos castanhos lisos, usava bigode, cavanhaque e ta- 
tuagens. Tinha sido m6sico do 5" Batalhiio do Exercito, praqa do corpo 
de policia, latoeiro e era agora ganhador. Pedro Alves tinha 43 anos, 
cabelos lisos grisalhos e tamb&m usava cavanhaque. Nascera em Vila 
Nova da Rainha (atual Bonfim), no sertgo baiano e, como Damaceno, 
tivera passagem pel0 exircito na posi~5o de praqa do 7" Batalhiio. 0 
mais jovem da turrna branca era Thomas da Silva Mendonqa, ainda 
b u ~ o  em seus 18 anos, nascido em Salvador. Ele e Darnasceno se matri- 
culararn juntos. Se este tinha o corpo tatuado, Thomas o tinha cheio de 
cicatrizes - coi-pos de classe trabalhadora. 

Quanto aos "quase brancos", eram eles Eduardo Pereira Lima, 
30, natural de Penedo, Alagoas, com bigode e uma cicatriz sobre o est6- 
mago. 0 outro era Victorino de Souza, 50,6nico casado do grupo, que 
tambim usava bigode. Ambos possuiam cabelos "pretos anelados", tal- 
vez a raz5o porque desmerecerain a classificaq20 de inteiramente bran- 
cos. Victorino, tal como Darnasceno, havia nascido em Cat6. Todos os 
cinco desse grupo moravam no inesmo bairro da Calqada onde funcio- 
nava o canto. 

Este canto parece excepcional no sentido de abrigar, entre seus 
23 membros, apenas um preto e um fula. 0 s  demais estavam assim 
distribuidos: dois cabras, trEs brancos e dois "quase brancos", sete par- 



dos de viirios matizes (escuro. acaboclado, macilento e simplesinente 
pardo), sete pessoas descritas como "acabocladas". 0 capitgo do can- 
to, no entanto, ngo era dos mais claros: o cabra Victorino dos Passos 
Vieira, 47 anos, oficial de ferreiro, morador na Imperatriz (no bairro de 
Itapagipe, pr6ximo a es ta~ao ferroviaria), com barba e cabelos grisa- 
lhos, e o rosto marcado por cicatrizes de variola." Talvez n2o seja coin- 
cidEncia que este grupo pouco negro estivesse num local n2o tradicional 
da geografia dos cantos, acolhendo ganhadores de urn rnatiz racial - os 
brancos ou quase brancos - tarnbem n2o tradicional nesse setor do 
mercado de trabalho. 

Creio que pela primeira vez em discussiies sobre a formac;Zo da classe 
trabalhadora urbana nos estertores da escravidgo, foi possivel revelar 
em tamanho detalhe o perfil de urn setor dessa classe. Podernos efeti- 
vamente ir alem do paradigma da crioulizac;%o - de africano a brasilei- 
ro - e da transi~zo - de escravo a livre - para estudar o papel 
deselnpenhado pelo perfil racial e, nurn certo grau, o perfil ktnico na 
formagZo da classe trabalhadora livre nas vksperas da aboli~go, com 
proje~iies cibvias para o periodo imediatamente posterior. 

0 livro dos ganhadores aqui analisado fornece um mapa da distri- 
bui@o racial dos trabalhadores de rua em Salvador no momento da 
aboliqgo. R a p ,  entenda-se, 6 um termo aqui invocado para significar 
diferen~a ktnica e de cor, diferengas muitas vezes sutis, conforme ob- 
servei la atris. Presumivelmente, a etnicidade e certamente a cor da 
pele foram fatores importantes, embora nem sempre decisivos, para a 
organizas5o interna dos ganhadores. Africanos e brasileiros, pretos, 
pardos, cabras e outros "grupos raciais" se encontravam bastante mis- 
turados no mundo dos cantos de Salvador. Alem dos ainda nurnerosos 
cantos completamente africanos, ulna heransa do passado, apenas uns 
poucos ganhadores descritos como brancos e quase brancos convergi- 
rain para o rllesrno canto, ainda assirn urn grupo cuja maioria era forrna- 
da por ~llestiqos, inclusive sua lideranqa. 

'"~li,to tlr iMtrtri'cr/kr, El. 63.  

 fro-ds~, 24 (2000), 199-242 



Ao contriirio de certas instituig6es coloniais (algumas tambkm 
pbs-coloniais) segregadas racial ou etnicamente, a exemplo dos corpos 
de milicias e irinandades cat6licas - ou mesmo os cantos de duas, tr2s 
dkcadas antes -, os cantos aqui vistos pareciam se encaminhar para 
urna organizaggo mais orientada por principios classistas. Minha suges- 
tgo 6 que, na vkspera da aboligiio, embora raga e etnia ainda represen- 
tassem um principio organi7acional fundamental na sociedade baiana 
como urn todo, 110 mundo do trabalho urbano de rua - se niio no con- 
junto da classe trabalhadora -, seu peso tendia a ser mais leve. Esta 
tendencia possivelinente foi estiinulada pela agoilia e derrocada final da 
escravidgo, uma vez que a liberdade ajudou a nivelar, em alguma medi- 
da, trabalhadores que anteriormente se dividiam nas ruas em libertos e 
escravos. Ela foi talvez tambkm estimulada pelo fato de que os ganha- 
dores ngo eram apenas carregadores autiinornos. Em funggo de um 
grande ntimero deles possuirem ocupag6es especializadas, sobretudo 
ligadas ao setor de constru@o, muitos experimentaram, de tempos ern 
tempos, o assalariainento, portailto tiveram a experiencia de terem pa- 
tr6es. Ou sej a, tiveram experihcia de classe mais "cliissica". 

Mas n5o pretend0 superdimensionar esse lado clissico. Qual- 
quer experi2ncia de classe - ou racial e ktnica - deve ser entendida 
no seu contexto, e este aqui 6 o do trabalho de rua em Salvador, ocupado 
principalmente por "gente de coi-". Mas da mesma forma que hB jB 
algum tempo deixou de ser inteligente a reifica~so da classe, n5o se 
deve achar que k agora inteligente reificar raga ou etnia. Em contextos 
tiio racializados e etnicizados como era a Bahia oitocentista, a tenta~iio 
6 grande. Na conjuntura da aboliqgo, no entanto, me parece rnais possi- 
vel resistir $ tentaggo. E possivel perceber que classe, raga e etnia esta- 
vam misturadas num jogo complexo, como sempre estiveram, mas pel0 
rnenos nas folhas deste Livro de rnatric~~la - e supoildo que essas 
coisas possam ser separadas - o lado da classe parecia estar se adian- 
tando no jogo. 

Todavia, visto tudo isso sob o Sngulo da inserggo dos ganhadores 
na sociedade baiana - e levando a skrio a relasgo complexa entre 
classe, r a p  e etnia - podernos tarnbkm concluir que nos cantos uma 
espkcie de ideiltidade afro-brasileira estivesse se constituindo por sobre 
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as diferen~as de tonalidade de pele e origem. Ou seja, sob press50 da 
expericncia de classe os ganhadores estariam se movendo na dire~iio 
de uma identidade racial em que mestisos, negros brasileiros e negros 
africanos se reconheceriam como passageiros de urn mesmo navio ne- 
greiro social baiano. Digo isso sabendo que a ideologia racial predomi- 
nante na Bahia de ent2o valorizava enorrnemente os mesti~os sobre os 
negros. E tambem admito que tensoes raciais devessem existir entre 
ganhadores mesti~os e negros. Niio obstante, argument0 que ganhado- 
res negros e inestisos, ao invbs de estarem fazendo viagens identitarias 
divergentes, estariam convergindo em torno de um reconhecimento de 
que eram todos - ou quase todos - negros ou tratados como tais, 
numa sociedade dominada pelos brancos. Esta seria, eu sugiro, a ten- 
dencia entre os trabalhadores de rua no final da escravidiio. Estudos 
posteriores podergo coilfirmar ou infirrnar a profundidade disso nos pro- 
prios cantos, sua extens50 a outros setores da classe trabalhadora baia- 
na e sua projeqiio para alem da aboliqiio. 

Anexo 
Regulamento policial 

para o servigo dos trabalhadores do bairro commercial 

Art 1" - 0 s  trabalhadores do bairro commercial seriio divididos em grupos, 
tendo cada urn d'estes urn chefe que se denorninarh - Capit50 de Canto, e 
um ajudante que o substituirri em seus impedimentos. 

Art 2" - Cada grupo conteri um numero ilimitado de trabalhadores. 

Art 3" - Todos os trabalhadores seriio dados h matricula na Policia pelos capitiies 
dos cantos, que para este fim os fariio apresentar ao Dr. Chefe de Policia, niio 
podendo ser admittido quem n5o estiver legalmente matriculado 

Art 4." - 0 s  cantos teriio a denominaqiio - A., B., C., e assim por diante conforlne 
a necessidade de sua colloca$?io para conduc$io de objectos. 

Art. 5" - 0 s  trabalhadores s5o obrigados a usar de camisa de mangas curtas, 
tra~endo na do lado direito em lettras bem visiveis, feita de ganga verme- 
lha, o nulnero de ordem, que lhes pertencer e acima d'estes a lettra do 
canto respectivo. 

Art. 6" - A nomeaqiio dos "capitges dos cantos" e de seus ajudantes sera feita 
pelos trabalhadores de cada canto, mas s6 valerri depois de ser approvada 
pelo Dr. Chefe de Policia, que os poderri demittir quando julgar conveniente. 



Art. 7" - Sera entregue pelo Dr. Chefe de Policia a cada uIn dos capitges de canto 
gratuitamente um titulo de nomea@o e c6pia authentica das presentes 
instsucsijes para que possam facilmente todos saber dos seus deveres. 

Art. 8" - 0 s  trabalhadores s8o obrigados a obedecer aos capitiles, que regularisargo, 
cada urn em seu canto, o trabalho pela melhor forma gossivel de modo que 
haja igualdade de servi~o e interesses entre seus subordinados. 

Art. 9" - 0 s  capit2es responder20 perante o Dr. Chefe de Policia pelos seus 
subordinados que, durante as horas de trabalho, provocarem desordens, 
~ogarem, embriagarern-se, usarem de arnlas prohibidas, emfim infrigirem 
qualquer lei ou regulamento policial ou cornmeterem delictos. 
& 1" - Silo ainda obrigados a communicar as infracgijes e crimes, fazendo 
ir immediatamente a presenp da dita authoridade os subordinados que as 
commetterem, afim de screm legalmente punidos, conforme o caso pedir, 
sob pena de demissao do cargo por incapacidade. 
& 2" - Darao mais parte do fallecimento, desapparecimento repentino, e de 
quesquer outros factos que alterem o numero dos trabalhadores. 
& 3" - Essas communicaq6es podergo ser feitas pessoalmente ou por 
escripto. 

'41-t. 10" - Fica expressamente prohibido a qualquer carregador publico, seja de 
que condi~2o for, trabalhar no bairro commercial sern que se filie a urn dos 
cantos e use do vcstuario e distinctivo indicados n'este regulamento. 

& Unico - Exceptuam-se os trabalhadores internos da Alfandega, Compa- 
nhia Bahiana, trapiches, depositos ou de quesquer outros armazens ou 
casas commcrciaes. 

Art. 1 1 " - As presentes instruc@es sera0 alteradas, modificadas ou reformadas 
quando assim o entender o Chefe da Policia da Provincia da Bahia, 5 de 
outubro de 1880. 

0 C1zefe de Policia 
Virgilio Silvestre de Faria 


