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A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho e fruto de um desejo que tenho desde muito jovem: 

conhecer um pouco mais da historia de Cajazeiras. Apesar de nao ser cajazeirense, 

sou uma cajazeirada de coragao, acolhida por essa cidade, quando ainda era 

crianca. 

Nas escolas nao tive a oportunidade de conhecer a historia dessa cidade., 

No curso de graduacao em historia tambem nao tive contato com informacoes sobre 

a cidade, mas a curiosidade era enorme. Por isso resolvi, no curso de pos-

graduagao, buscar um pouco mais dessa historia. Encontrei informacoes riquissimas 

nos inventarios armazenados no Forum Ferreira Junior (II Vara) e nos livros de 

compra e venda de terra e escravos, existentes no Cartorio de Registro de Imoveis 

Antonio Holanda. 

O objetivo desse trabalho e mostrar um pouco mais da historia da cidade 

de Cajazeiras nos anos "Oitocentos", periodo em que esta ainda era uma Vila, e 

estava completamente envolvida em um mundo rural. Procurei mostrar fatores 

importante da economia da cidade, atraves de informacoes registradas nos 

inventarios dos moradores e nos registro de transacoes comerciais, realizadas, nao 

so na Vila, mas em todo o universo ao seu redor. 

O primeiro capitulo dessa investigacao apresenta os principals 

paradigmas que marcaram a historiografia nos ultimos vinte anos.A partir das 

matrizes teoricas, tivemos a oportunidade de nos posicionar sobre o quadro teorico-

metodologico que foi aplicado nessa pesquisa historica. Optamos entao pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA micro-

historia e seus referenciais, dialogando tambem com os elementos da nova historia 

economica. 

No segundo capitulo, tragamos um percurso de busca, na historiografia 

brasileira, sobre as raizes explicativas do tema. Encontramos em Caio Prado Junior, 

Celso Furtado, Gilberto Freire e outros, exp l i ca tes classicas para pensar o nosso 

objeto. Essas recorrencias foram necessarias em autores que pensaram os temas 

da terra, das relacoes economicas, da ocupacao do territorio e da formagao do 

patriarcado rural. Parece-nos que, originalmente, nossa investigagao ai reside. 



No terceiro capitulo, chegamos ao que ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA especifico da investigagao. Ao 

abrir as janelas da historia, encontramos um mundo rural e sua composigao socio-

economica. De maneira pormenorizada trazemos ao leitor nossa realidade. 

Encontramos senhores, escravos, homens livres, ritmos de cotidianidade e tracos 

estruturais de uma sociedade rural que se compunha em torno da Vila de 

Cajazeiras. Nossa escrita apresenta o mercado de escravos, as familias favorecidas 

com relagoes de compra e venda, a constituicao da riqueza no mundo rural, a 

administracao da heranca e as relagoes sociais entre os atores da historia nessa 

contemporaneidade. 

No quarto e ultimo capitulo investigamos o seguinte problema: "Ate que 

ponto as fazendas existentes no entorno da Vila de Cajazeiras, afirmaram-se como 

"persistencia" num momento em que as areas urban as comegavam a passar por 

modificagoes historicas e melhoramentos materials?" 

Para concluir, diremos que nossa pesquisa empirica ocorreu na II Vara do 

Forum Ferreira Junior e no Cartorio de Registro de Imoveis Antonio Holanda, onde 

compulsamos varios inventarios e registros de compra e venda, de bens imoveis e 

de bens semoventes. 
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I  

O S D E S A F I O S D O C O N H E C I M E N T O H I S T O R I C O 

P r a t i c a H i s t o r i o g r a f i c a , N a r r a t i v a e  T e m p o d a H i s t o r i a  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A diversidade de caminhos tracados e seguidos pela historia sao 

indescritiveis. De Herbdoto a Tucidides ela vem sendo escrita de varias formas, em 

varios generos. A partir da segunda metade do seculo XVIII, alguns escritores 

comegaram a se preocupar com uma historia que nao fosse apenas historia politica 

dos grandes feitos; a intencao deles era trabalhar uma historia que envolvesse 

comportamento, valores, estruturas economicas e sociais. Diante de contestagoes, 

no final do seculo XIX, surgem encaminhamentos para a substituigao da "historia 

politica". A partir dai, os historiadores foram motivados a trabalhar a historia em 

colaboragao com outras disciplinas. A exemplo disso temos Lucien Febvre e Marc 

Bloch (lideres da primeira geragao dos Annales). O primeiro englobou, na sua tese 

de doutorado, lutas de grupos sociais em conflito de ideias e sentimentos, 

introduzindo ainda a geografia, em seus trabalhos; depois direcionou seus estudos 

para as atitudes coletivas. O segundo se comprometia mais com a sociologia do que 

com a geografia, trabalhando com a historia comparativa e levando em consideragao 

as nogoes de tempo e espago. Tanto Lucien Febvre como Marc Bloch trabalhavam 

sob a perspectiva de uma historia problema e pensavam de forma interdisciplinar1. 

Esses dois historiadores foram responsaveis pelo surgimento da revista dos 

Annales, idealizada por Lucien Febvre e colocada em pratica por Marc Bloch. O 

objetivo da revista era ser diferente das demais revistas de historia e influenciar, 

intelectualmente a historia social e econdmica, para difundir uma abordagem nova e 

interdisciplinar da historia. Eles tambem inspiraram a historia das mentalidades 

coletivas a partir dos anos 60 e influenciaram grandes historiadores, como foi o caso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 BURKE, Peter. A Escola dos Annales: dos fundadores a era atual - A Escola dos Annales. Sao Paulo, UNESP, 1991. 
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de Fernand Braudel2, que deu uma grande contribuigao para a formacao das nocoes 

de tempo e espago, mostrando a necessidade de ampliar fronteiras e utilizar uma 

concepcao mais "global" de historia. Muitos historiadores viam como significativa a 

maneira pela qual Braudel manejava o tempo e dividia o tempo historico em 

geografico, social e individual; sua grande contribuigao as ciencias sociais foi a 

criagao da consciencia de que as estruturas estao sujeitas a mudangas. 

Dando inicio a uma exploragao de novas perspectivas do passado, a 

"historia politica" perde espago para a historia social e economica de forma ampla 3: 

seria umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "histdria vista de baixo". Esse conceito comegou a ser trabalhado a partir 

da obra de Edward Thompson, "The history from below", a partir da qual muitos 

historiadores ampliaram suas pesquisas, para explorar experiencias historicas de 

pessoas comuns. A "historia vista de baixo" apresenta muitas dificuldades na busca 

de evidencias, pois as fontes sao escassas, principalmente sobre classes socias 

inferiores; outra grande dificuldade, e a determinagao do que seria realmente 

"historia vista de baixo".4 

O interesse pela historia de pessoas comuns surge com o crescimento do 

movimento trabalhista, mas e possivel adotar essa perspectiva para periodos 

anteriores. Os registros oficiais podem ser utilizados para explorar geragoes 

passadas. Por isso muitos historiadores sociais e economicos passaram a empregar 

varios tipos de documentagao em suas pesquisas; um exemplo disso, sao: casos 

judiciais, registros paroquiais, testamentos e escrituras5. Um dos principals objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Idem 

Dentre osparadigmas que influenciaram a historiografia ocidental nas ultimas duas decadas temos: a Historia Cultural Francesa, a Hist6ria 

Social Inglesa, a Micro-historia Italiana e a Matriz Teorica Foucaultiana. Na Hist6ria Cultural Francesa ocorreu uma aproximacSo entre 

histbria e antropologia, os historiadores incorporaram uma dimensao simbdlica da antropologia, mas seu objeto de estudo continuou a 

privilegiar as tematicas culturais. Os historiadores dialogavam cada vez mais com a antropologia e procuravam adequar a linguagem e o 

metodo dessa disciplina ao tratamento historico das tematicas culturais que utilizavam em seus trabalhos. Enquanto que, a Histdria Social 

Inglesa tornou-se uma vertente historiografica que tern estado em evidencia nos ultimos anos, tendo como destaque Edward P. Thompson, o 

qual revolucionou o fazer historiografico ao nivel dessa vertente, optando este, por uma historia com os "de baixo", narrando experiencias 

sociais de trabalhadores ingleses. Ja a Micro-historia Italiana, vertente histdrica que deu inumeras contribuictes para a renovacSo do fazer 

historiografico, seu metodo trata de reflexdes acerca de uma "reducao da escala", metodo que tern como caracteristicas essencias, dentre 

outros aspectos, uma "analise microscdpica" e um "estudo intensivo do material documental". Por fim, a Matriz Teorica Foucaultiana, tras 

reflexdes de Foucault em trono das praticas discursivas colocando-o como uma das principals referdncias para os que trabalham com o 

instrumental te6rico da analise do discurso, em que pese o carater polissemico que a envolve, seus interlocutores e possibilidades de enfoque. 
4 BURKE, Peter. A Escrita da Histdria - A "histdria vista de baixo". S3o Paulo, UNESP, 1992 

Muitos historiadores trabalharam a partir desse tipo de documentacao e obras fantasticas foram escritas, dentre elas podemos citar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O 

massacre dos gatos escrito por Robert Darton. Ele selecionou detalhes, ordenou os acontecimentos e estruturou a historia de maneira a 

destacar o que lhe parecia significativo. Nessa obra, Darton trabalha a partir dos relatos dos operarios sobre os gatos que ocupavam um lugar 

especial na casa da Rua Saint-Severin. A paixSo pelos gatos tinha tornado conta dos donos das graficas, os patrocs, ou burgueses como 

chamavam os operarios. Criavam-se tantos gatos que os trabalhadores ja n3o conseguiam dormir com o uivo dos gatos nos telhados. Seus 

operarios resolveram pagar com a mesma moeda, subiram no telhado das casas de seus patrSes e uivavam como gatos, fazendo com seus 

patrdes passem noites e noites acordados ate que estes resolveram mandar seus aprendizes livrar-se dos gatos, iniciando um massacre geral 



9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dos historiadores da "historia vista de baixo" e a ampliacao pelo numero de leitores e 

mostrar a tomada de consciencia de que as pessoas comuns tambem fizeram coisas 

no passado que podem ser comparadas com o que vivemos hoje. Os historiadores 

que trabalharam com essa historia mostraram a necessidade de se compreender as 

pessoas das classes inferiores, nas sociedades passadas. A imaginagao do 

historiador veio a produzir novos questionamentos e novas abordagens, diante de 

documentos especificos, bem como, descobrir novas fontes e explorar novos temas. 

A "historia vista de baixo" contribuiu para a reintegracao entre a historia e os grupos 

sociais, como tambem para a descoberta da historia desses grupos.6 

0 interesse pela historia de pessoas comuns influenciou tambem os 

historiadores que trabalham com a micro-historia. A micro-historia, por ser uma 

pratica historiografica com referencias teoricas variadas e ecleticas, produz uma 

diversidade de material e atraves dele demonstra a limitacao da variedade de 

elementos comuns. O historiador da micro-historia faz uma descricao mais realista 

do comportamento humano, por isso vai ocupar uma posigao especifica na nova 

historia, mostrando que o trabalho do historiador nao se resume a interpretacao de 

textos: ele deve interpretar os proprios acontecimentos. 

A micro-historia surge na Italia e comeca a ser divulgada na decada de 

1980. £ uma pratica historiografica de micro-analise (olhar especifico). Os 

pressupostos de analise, antes captavam as grandes estruturas; com a micro-

historia esses pressupostos vao ser redefinidos e passar a observar sinais e indicios, 

delimitando o campo de estudo. Depois vai atras dos sinais que estao na 

documentagao; redefinem a nogao de contexto e a hierarquia das problematicas 

historicas. Essa pratica historiografica se interessa por temas de personagens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aos gatos;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Histdria Noturna: Decifrando o Sabd escrito por Carlos Ginzburg, onde ele mostra que a tendencia de se tomar como objeto de 

estudo de grupos subalternos, a exemplo de camponeses e mulheres, teria levado os historiadores a se aproximarem da antropologia 

e.conseqtlentemente, de temas que antes eram estudados basicamente por antropblogos, como por exemplo a feiticaria, tema central dessa 

sua obra que como personagem principal Macfarlane, que examinava a idade e o sexo doas acusados de bruxaria, sua relacSo com os 

vizinhos e a comunidade de modo geral; O Queijo e os vermes, tambem escrito por Ginzburg, uma composi<;3o de fragmentos numa grande 

interpretativa que parte de um reduzido campo de analise , mas que atinge um alargamento de interpretacao, e, pois, a estrategia seguida por 

esse autor. Esse livro, baseado em extensa documentacao, revela de maneira exemplar a erudic3o do autor, que recupera a historia de um 

moleiro Menocchio, vitima das garras da inquisic3o na Italia. Esse episodio de vida , lhe da acesso ao universo da cultura popular da Europa 

Pre-industrial; Opoder da aldeia, de Giovanni Levi, parte tambem de um ponto de entrada - a histdria de um exorcista, Giovan Battista, que 

viveu no povoado de Santena, no Piemonte do seculo XVII. Nesse livro Levi revela a presenca de relacdes interpessoais e da ac3o individual, 

s6 visiveis no micro, como indices explicativos da mudan9a social; Os Reis Taumaturgos, de Marc Bloch, onde e mostrado a historia do 

milagre regio - isto e , do poder dos reis na Franca e na Inglaterra, de curar os doentes de escr6fulas com um simples toque - e da crenca 

nesse milagre. 
6.Idem 
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desconhecidos ou temas bastante celebres. Os temas mais comuns sao os que 

possibilitam uma investigagao microanalitica. 

A micro-historia e uma pratica baseada na redugao da escala de observagao 

e no estudo intensivo de documentos. Valoriza elementos individuals, destacando os 

acontecimentos da vida de alguns individuos. Apesar da redugao da escala de 

observagao, o objeto analisado continua fazendo parte de um sistema maior. A 

observagao em escala menor permite que fatores, que numa escala mais ampla nao 

permitiria, sejam observados. Os micro-historiadores nao se interessam somente 

pela observagao: eles tambem se preocupam com o problema da narrativa: nao 

adianta apenas transcrever resultados em livros: e de fundamental importancia a 

comunicagao com leitor atraves da escrita.7 

Muitos historiadores tern trabalhado com recortes temporais menores. 

Reduzem a escala de analise, utilizando-se do metodo da micro-analise; dentre eles 

temos Carlos Ginszburg8, Ronaldo Vainfas9, Peter Burke e outros. 

A micro-historia1 0 e uma pratica historiografica com referencias teoricas 

variadas e ecleticas; com metodos relacionados a procedimentos reais e detalhados; 

utilizados no trabalho do historiador. Muitos desses historiadores fazem intercambio 

com as ciencias sociais e produzem teorias historiograficas, sem fazer referenda a 

conceitos ou principios proprios. Produzem uma diversidade de material e atraves 

dele demonstra a limitagao da variedade de elementos comuns. A micro-historia 

pode ser utilizada como uma possibilidade de redefinigao de conceitos e analise 

aprofundada dos instrumentos e metodos existentes. 

A tarefa do historiador de micro-analise e descrever do modo mais realista 

possivel o comportamento humano. A micro-historia passa a ocupar uma posigao 

especifica no ambito da nova historia, qual seja: mostrar que o trabalho do 

historiador nao se restringe a mera interpretagao de textos: deve interpretar o proprio 

acontecimento, seguindo uma pratica baseada na redugao da escala de observagao 

e no estudo intensivo dos documentos; ela reduz a escala de observagao, mas o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 BURKE, Peter. A Escrita da Histdria - Sobre a micro-histdria Sao Paulo, UNESP, 1992 
8 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1989 
9 VAINFAS, Ronaldo. Micro-histdria - Os Protagonistas Anonimos da Histdria, Rio de Janeiro, Campus, 2002 
10 idem 
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objeto analisado continua fazendo parte de uma escala maior, ou seja: continua 

localizado num sistema mais amplo. A observagao em escala menor, a micro 

observagao, permite observar alguns fatores que uma observagao mais ampla nao o 

conseguiria: esse e o princlpio que unifica a micro-historia. 

Quanto ao problema da narrativa, temos a dizer: o historiador e consciente 

de que a pesquisa historica nao se preocupa apenas com a transcrigao dos 

resultados em livros: o problema nao e so a retorica. O trabalho historico nao se 

reduz a retorica; deve levar em conta a comunicagao com o leitor. Na micro-historia, 

o ponto de vista do pesquisador faz parte do relato: o processo de pesquisa e as 

limitagoes documentais sao descritos, as hipoteses e as linhas de pensamento sao 

mostradas. Por sua vez, o leitor participa do processo de construgao do argumento 

historico. 

Na micro-histbria, ha uma valorizagao dos elementos individuals, destacando 

a vida e os acontecimentos que envolvam o objeto da analise. Nao rejeita todas as 

formas de abstragoes, pois os fatos insignificantes e os casos individuals podem 

ajudar a revelar um fenomeno mais geral. A micro-historia se direciona "a ramos nao 

quantitativos da matematica, para apresentar representagoes mais realistas e menos 

mecanicistas"11: aumenta a indeterminagao sem rejeitar elaboragoes formalizadas. 

Ronaldo Vainfas, em seu ensaio Micro-historia: Os protagonistas 

Anonimos da Historia trata sobre o que a micro-historia nao e; o surgimento da 

micro-historia; como e quando a micro-historia comega a aparecer nas obras de 

alguns autores; os bastidores da micro-historia e a diferenga entre macro-analise e 

micro-analise. Aquele ensaio mostra que a historia das mentalidades abrange um 

tema em um grande espago de tempo; faz uma escala de analise ampla e o tempo 

de duragao tambem e amplo. A unica familiaridade que existe entre micro-historia e 

historia das mentalidades sao os temas. A historia cultural, por seu turno, faz 

recortes em temas da historia das mentalidades, em espago temporal menor, 

inserido no contexto social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Idem ao anterior 
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Historiadores, filosofos e teoricos literarios nao tern enfrentado com 

seriedade o problema do "status" da narrativa historica 1 2, por estes considerados um 

artefato verbal com pretensoes de ser um modelo de estruturas e processos nao 

sujeito a controles experimentais ou observacionais. Um bom historiador profissional 

mostra, a seus leitores, que as caracteristicas dos acontecimentos, dos agentes e 

das atividades sao provisorios e que os registros historicos, muitas vezes, sao 

incompletes. Segundo Rayden White, muitos teoricos da literatura relutaram em 

aceitar as narrativas historicas como ficcoes verbais; por sua vez, a fusao da 

consciencia mistica com a historia, desagradou a historiadores e teoricos literarios 

que concebiam a literatura como oposicao a historia ficcional. Referenciamos 

Northrop Frye, quando diz que o historico e, de certa forma, oposto ao mitico 1 3: mas, 

dependendo do nivel de abrangencia do projeto do historiador, ele se tornara mitico. 

Afirma ainda, que o ideal inspirador da escrita historica pressupoe uma oposicao 

entre mito e historia, mas, toda obra literaria possui aspectos ficcionais e tematicos, 

que se forem levados a projecao ficcional para articulacao do tema, deixa de ser 

literatura. Na historia, se o "elemento ficcional" estiver presente de "maneira obvia", 

deixara de ser totalmente historia e unir-se-a a poesia. A principio, muitos 

historiadores e teoricos literarios acreditavam que o historico fosse, de certa forma, 

oposto ao mitico, mas depois passou a perceber que, dependendo da abrangencia 

do projeto do historiador, o historico poderia se tornar mitico. 1 4 

Os acontecimentos historicos por si so nao constituem uma historia: o 

maximo que podem oferecer sao os "elementos da estoria". Os acontecimentos 

historicos sao neutros e o tipo de historia em que vao ser utilizados dependem do 

historiador, ao configura-los ao tipo de historia que pretende escrever, mostrando 

assim, que um acontecimento historico pode ser contado e interpretado de maneiras 

diferentes; quanto ao leitor. ao acompanhar o relato do historiador, ele consegue 

compreender que tipo de historia esta lendo. A narrativa descreve acontecimentos 

de registros historicos, mostra ao leitor o que deve ser escolhido como icone dos 

acontecimentos, para que este se tome mais familiar. A narrativa historica serve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 WHITE, Hayden. A InterpretacSo da Histdria - Tr6picos do Discurso. S3o Paulo, EDUSP, 1994. 

13 WHITE, Hayden. A Interpretacao da Histdria - Tr6picos do Discurso. S3o Paulo, EDUSP, 1994. 

14 Idem 
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como mediadora dos acontecimentos relatados e a estrutura de enredo pre-

generica, que e utilizada em nossa cultura para dar sentido aos acontecimentos e 

situacoes nao familiares. Para Levi-Straus, nao se pode validar os relatos historicos, 

observando apenas os seus elementos individualmente: esses elementos tern que 

ser integrados a uma coerencia global. 1 5 

As escrituras historicas sao construidas a partir das formulas narrativas: a 

historia e sempre narrativa. Pelo fato de ser narrativa, torna-se possivel a 

compreensao historica. £ possivel, tambem, mostrar a inteligibilidade do fenomeno 

historico a partir do cruzamento de seus tragos acessiveis. Assim, pode-se utilizar 

diferentes formas de escrituras historicas, para construir modos de inteligibilidade 

diferentes de realidades historicas, pensadas diferentemente. A narrativa historica 

apresenta-se como a reconstrugao de um passado pre-existente. Mas, esse conceito 

de realidade, referindo ao passado, e dificil de ser problematizado da forma pela 

qual a historia e concebida pelos historiadores, a partir de vestigios, embora sua 

verdade seja garantida pelo uso de operagoes controlaveis, verificaveis e 

renovaveis. Atraves do uso da escrita, nos seus trabalhos, o historiador tern controle 

sobre algumas significagoes e impoe sentido a fatos ou objetos. Os estudos de D. F. 

Mackenzie sobre biografia mostram que textos podem ser reempregados e 

reinterpretados por diversos leitores1 6. Deixa claro que a escrita e de uso social e 

pode ser utilizada por sociedades diversas, a partir de realidades distintas e 

objetivos diferenciados, assim como, um mesmo texto escrito tambem pode ser 

utilizado e interpretado diferentemente, variando de acordo com a realidade e a 

necessidade de determinada sociedade, podendo adquirir sentido diferente. O 

sentido do texto sera determinado pelo seu leitor/ouvinte especifico. 

O historiador que pretende familiarizar o leitor com o que nao e familiar, deve 

utilizar uma linguagem figurativa, em vez de uma linguagem tecnica. A linguagem 

tecnica so sera familiar para aqueles que foram instruidos para o seu uso. Sendo 

assim, a narrativa e indispensavel para o trabalho do historiador, pois esta, nao e 

apenas um registro do que aconteceu e sim uma redescrigao progressiva de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 Idem 

16 WHITE, Hayden. A Interpretacao da Historia - Tropicos do Discurso. S3o Paulo, EDUSP, 1994. 
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conjuntos de eventos que decodifica um mundo verbal, para recodificar de um outro 

modo. 1 7 

O historiador extrai dos registros historicos fatos fragmentados que precisam 

ser agrupados para terem sentido e mostrar um mundo ordenado. Essa mesma 

forma de agrupar e utilizada pelos romancistas. Hoje, ja nao somos mais obrigados a 

acreditar que a ficcao e a antitese do fato ou que os fatos podem ser relacionados 

sem a utilizacao de tecnicas ficcionais. Uma das grandes preocupacoes dos 

historiadores e utilizar a linguagem de forma simples, salvo para alguns filosofos da 

historia e alguns escritores classicos da historiografia.18 

Com a critica literaria, a escrita da historia, ganhou novo sentido, pois os 

atores historicos determinantes na construcao do sentido, foram substituidos pela 

interpretagao critica literaria, considerada como descobridora da significacao. 

Atraves da historia da literatura, e possivel mostrar a historia das diferentes 

modalidades de apropriacao dos textos, interrogar sobre as relagoes que as obras 

mantem com o mundo social, tentando evitar que as obras se resumam a mero 

estatuto documental. 

Tudo o que existe, ao redor do homem, possui uma representacao social, 

criada pelo proprio homem a partir de suas necessidades no mundo. Ele as cria com 

o objetivo de ajusta-los ao mundo, ditar regras de comportamento, possibilitar a 

dominacao fisica e intelectual; ajudar a identificar e resolver problemas. E por isso 

que essas representagoes sao sociais e de grande importancia para a vida 

cotidiana. Sao elas que guiam o trabalho conjunto de nomeagao e definigao dos 

diferentes aspectos da realidade diaria: as interpretagoes desses aspectos, as 

tomadas de decisoes e os posicionamentos frente a eles. 

As representagoes sociais sao elaboradas a partir do que se apresenta, ou 

seja, pensamentos preexistentes envolvidos por uma moral social. Nos ultimos anos, 

tais fenomenos comegaram a tornar-se assunto central para as ciencias humanas e 

a observagao das representagoes sociais passaram a acontecer, naturalmente, em 

varias ocasioes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17 Idem 

18 WHITE, Hayden. A Interpretacao da Histdria - As ficcOes da representacao factual - S3o Paulo, EDUSP, 1994. 
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Essas representagoes apoiam-se em valores variaveis, definidos pelos 

grupos sociais que produzem a sua significagao, envolvendo saberes anteriores 

reavivados por situagoes sociais particulares. Estao ligadas a sistemas de 

pensamentos ideologicos ou culturais, a conhecimentos cientificos, a condigao social 

e a experiencia pessoal e afetiva dos individuos. As instituigoes e as redes de 

comunicagao informais ou da midia influem na sua elaboragao e podem causar, 

inclusive, a manipulagao social. As representagoes sociais sao, portanto, fenomenos 

complexos, transversals e vitais: estao sempre ativados e em agao na vida social. 1 9 

Enfim, a renovagao da historia vai abrir espagos para uma nova forma de 

narrativa, para novas concepgoes de tempo e novas modalidades do fazer 

historiografico. 
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I I  

J A N E L A S P A R A A H I S T O R I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos reportando ao Brasil, veremos que a historiografia brasileira foi criada 

com a contribuicao de varios escritores, historiadores, cientistas, sociologos, dentre 

outros. Cada um procurou mostrar, atraves da sua visao e formacao academica e 

teorica, como se constituiu a formacao da nacao e do povo brasileiro. Varias 

perspectivas foram trabalhadas e ate criadas, a partir do que se acreditava ser 

importante e essencial a historia da formacao da sociedade brasileira, marcada por 

acontecimentos que tracaram seu caminho, na historia. 

Fazemos parte de uma sociedade historicamente, determinada por 

antagonismos culturais e economicos. Desde o inicio da colonizagao esses 

antagonismos perduram ate hoje. Interessante observar e: a mistura de ragas e a 

facilidade de mobilidade de povos africanos para o trabalho rural. A "miscibilidade" 

do colonizador portugues e incomparavel a qualquer outro povo colonizador. Foi a 

saida encontrada pelos Portugueses, para compensar a falta de pessoas na colonia. 

£ notorio que o processo de colonizagao, no Brasil, foi marcado por muitas 

dificuldades de natureza economica, sociais e culturais. Um dos maiores problemas 

enfrentados pelo colonizador portugues foi a escassez de pessoas, vindas de 

Portugal, para ocupar a extensa area de terra. A solugao encontrada para esse 

problema foi "a intima convivencia, o intercurso social e sexual com ragas de cor, 

invasoras ou vizinhas da Peninsula"2 0 

Aqui, o colonizador portugues conseguiu nao so adaptar-se as novas 

condigoes de clima e solo, desfavoraveis aos objetivos do europeu colonizador; 

como tambem, foi capaz de suprir a falta de pessoas para dar continuidade a 

colonizagao, atraves do intercurso entre mulheres indias e negras; dai resultou uma 

sociedade mais adaptavel ao clima dos tropicos brasileiros. Utilizou-se de tecnicas 

economicas e politica social que eram novidade para as empreitadas colonizadoras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FREIRE, Gilberto - Casa-grade e Senzala. Ed. Livraria Jose Olympio. Rio de Janeiro/Brasilia. 21 ed. 1981. 
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Ao inves de extragao de metais preciosos ou comercio de especiarias, o colono 

portugues passou a desenvolver a riqueza vegetal, atraves do capital e do esforgo 

particular, ou seja, da agricultura, surgindo dai a grande lavoura escravocrata. Em 

seguida, o colonizador aproveitou a gente nativa, tanto para o trabalho, como para a 

formacao de familias, atitude esta que contribuiria para a dominacao e ocupagao das 

novas terras. 

A sociedade colonial brasileira desenvolveu-se, patriarcal e 

aristocraticamente, atraves das grandes fazendas, que ostentavam o poder de seus 

donos. Uma das formas de demonstrar o seu dominio e poder era atraves de suas 

moradias, ou seja, as casas grandes das fazendas. Estas casas representavam o 

centro de um sistema de economia rural e familiar, como tambem, um tipo de 

habitagao patriarcal. 

Ao chegar ao Brasil, os colonizadores Portugueses alimentavam as 

esperangas de encontrar montanhas de pedras preciosas, de facil aquisigao. 

Sonharam que rapidamente conseguiriam acumular riquezas. Logo esse sonho foi 

desfeito. Ao chegarem a colonia, comegou a busca desenfreada de metais 

preciosos. Logo surgiram as dificuldades de acesso a mata em busca de riquezas. 

Muitas tribos nativas nao se sociabilizavam bem, com os desbravadores e acabavam 

em conflitos, para defender as suas terras. A alternativa que restava era adaptar-se 

a terra. Comega a exploragao da terra, atraves de outro metodo: a agricultura. 

Acredita-se que a maioria dos colonos que se tornaram grandes 

proprietaries de terras nao tinham amor a terra, nem a cultura nela desenvolvida. E 

de se admirar o sucesso que teve a colonizagao portuguesa no Brasil, firmada em 

base rural. Mesmo assim, a economia agraria foi a grande responsavel pelo 

desenvolvimento economico do Brasil Colonial. 

"Terra e homem estavam em estado bruto"2 1. Nao havia como manter o 

comercio com o Oriente, pois nao existia uma base comercial. Existiam no Brasil 

muitos indigenas, que mal dominavam a agricultura, apesar da vastidao de terras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 1 Idem 
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virgens, riquissimas, viaveis para a exploragao agricola. Foi esse entao o caminho 

seguido pelos Portugueses: a exploragao da agricola. 

A principio, o colonizador portugues adotou a mao-de-obra indigena para o 

trabalho na lavoura; mais tarde substituida pela mao-de-obra escrava, no cultivo da 

cana-de-agucar. A medida que aumentava o trabalho nas propriedades crescia a 

necessidade de mais mao-de-obra para trabalhar. Foi o inicio das bandeiras, em 

busca de indios para trabalhar nas fazendas. Como e de conhecimento geral, as 

bandeiras eram processos violentos de captura de indios, para o trabalho forgado, 

desenvolvido pelos colonos Portugueses na exploragao da terra. Muitos conflitos 

foram travados entre os bandeirantes e as tribos indigenas; a maioria dos nativos 

lutava bravamente, para se proteger dos cagadores de indios. Ao final, muitos foram 

os mortos: tanto indigenas, como brancos desbravadores. 

Os indios nao suportavam o esforgo do trabalho escravo ao qual era 

submetido e por isso grandes eram as perdas desses trabalhadores. O indice de 

mortalidade de indios submetidos a escravidao era alto. Diante das dificuldades em 

se conseguir indios para trabalhar nas lavouras e da pouca resistencia que este 

apresentava para o trabalho, os fazendeiros comegaram a substituir os indigenas 

pelos negros, vindos da Africa. Muitas eram as vantagens de se utilizar a mao-de-

obra negra: os negros eram mais resistentes ao trabalho escravo, 

consequentemente produziram mais nas lavouras. 

Assim comegou a se desenhar o Brasil Colonial, com colonos Portugueses 

que comegaram explorar a terra atraves da agricultura. Um detalhe: nao eram eles 

que faziam o trabalho da terra, e sim seus escravos. A escravidao foi a pega chave 

para o desenvolvimento das fazendas no Brasil, porque foram poucos os colonos 

Portugueses que se instalaram no Brasil e pouco numerosas, a principio, eram as 

suas familias. As familias nao conseguiriam produzir o suficiente para estabelecer 

um comercio dos produtos. Por isso, a necessidade da implantagao do trabalho 

escravo; quanto maior o numero de escravos, trabalhando na lavoura das fazendas, 

maior seria a quantidade de produtos a serem comercializados. 

A dominagao do Brasil, durante esse periodo colonial, ficou nas maos dos 

fazendeiros. Esse Brasil patriarcal concentrou o dominio nas maos dos senhores de 
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terras e escravos, que atraves da forga impuseram seu poder a sociedade que se 

formava. Durante muito tempo, campo e cidade foram dominados pelos fazendeiros: 

eles faziam as leis e impunham as regras. A casa-grande foi uma forma de 

consolidar esse poder. Enquanto os proprietaries desfrutavam do conforto de suas 

mansoes, os escravos eram submetidos a condicoes subumanas, nas senzalas. 

Para impor poder e garantir o dominio em suas terras, os fazendeiros utilizavam-se 

de forga e violencia a fim de manter ordem e respeito, ou seria melhor: impor temor a 

seus subalternos. Muitos eram os castigos, aos quais os escravos eram submetidos, 

sempre na presenga dos demais escravos, para que servisse de ligao a todos: 

torturas, privagoes e assassinatos eram comuns, impingidos pelos capatazes das 

fazendas 2 2, a mando de seus senhores. 

As fazendas sediavam as relagoes entre senhores e escravos naquele Brasil 

patriarcal. Ao estudar as relagoes entre senhores e escravos, Gilberto Freire mostra 

que aqui se desenvolveu uma sociedade estavel, no campo 2 3, em contra ponto com 

antagonismos economicos e culturais. O maior e o mais profundo deles era a 

relagao entre senhores e escravos. Observamos isso, no fato de que os senhores, 

apesar de se apresentarem como superiores aos seus escravos, acabaram 

mantendo relagoes sexuais com suas escravas, formando assim uma raga 

miscigenada, resultante da mistura de branco e negro. Dessa mistura, resultariam 

pessoas que nem seriam brancas, nem negras. 

Alem das relagoes sexuais, as quais Gilberto Freire refere-se no seu livro 

Casa-grande e senzala, tambem vamos observar o convivio dos senhores com 

escravos, dentro de sua propria casa. Todo o servigo da casa-grande era feito pelos 

negros que conviviam com o senhor e toda a sua familia. Os escravos se 

destacavam dos demais, porque exerciam um trabalho bem mais leve e tinham, 

digamos, prestigio maior entre o senhor e sua familia. Por esses fatos, concluimos 

que havia um equilibrio nas relagoes entre senhores e escravos. De certa forma, 

havia um convivio familiar entre essas duas classes tao distintas, que em nada 

atenuava o poder de dominagao dos fazendeiros, continuando com postura de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22 Pessoas de confianca dos fazendeiros, tambem conhecidos como capitao do mato. eram temidos pelos escravos por serem estes quern 

capturava os escravos fugidos e torturavam-nos por ordem dos fazendeiros, nao so os fugidos como qualquer outro que o proprietario 

mandasse. 

23 FREIRE, Gilberto - Casa-grade e Senzala. Ed. Livraria Jose Olympio. Rio de Janeiro/Brasilia. 21 ed. 1981. 
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conquistador, exercendo seu poder sobre o conquistado, ligados pelas 

circunstancias economicas, base da nossa formagao patriarcal. 

O produto da colonizagao portuguesa no Brasil nao foi propriamente obra do 

Estado Portugues: resultou do convivio social. O que tivemos aqui foi uma historia 

de vidas privadas. As familias construiram um tipo de sabedoria que possibilitou 

certa harmonia na sociedade rural, apesar das disparidades. Estudando a sociedade 

patriarcal, Gilberto Freire, em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Casa-grande e senzala, reforga que o que 

esta em questao e a organizagao patriarcal da sociedade brasileira. Atraves desse 

livro ele deixou subsidios para se estudar a sociedade brasileira. Para ele, todo um 

complexo de elementos sociais e economicos compunha o mundo patriarcal. Foi 

nesse mundo patriarcal que comegaram as transformagoes economicas e sociais 

que direcionavam a sociedade brasileira. 

Essa sociedade, inicialmente, caracteristicamente rural, comega a sofrer 

transformagoes que a levariam a uma sociedade urbana. As mudangas se deram 

lentamente. A sociedade patriarcal, aos poucos, foi se dissolvendo e abrindo espago 

para a urbanizagao24. 

No Brasil, o patriarcado rural comega a perder poder com a chegada de Dom 

Joao VI a Colonia. Esse destaque dado a colonia brasileira ocorreu porque, atraves 

da exploragao da terra centrada na atividade agricola da monocultora de cana-de-

agucar, passou a ser o maior arrecadador de imposto para a Coroa Portuguesa. Se 

era a "galinha dos ovos de ouro"2 5, nao e de estranhar que, com o tempo, a Coroa 

Portuguesa viesse se instalar na colonia brasileira, para que assim, pudesse 

fiscalizar melhor o seu dominio. 

A instalagao da coroa monarquista aqui no Brasil, em terras que 

desenvolviam tendencias para a autonomia regionais e ate feudais, modificaram a 

fisionomia da sociedade colonial, alterando os seus tragos mais caracteristicos. O 

poder dos grandes fazendeiros, aos poucos se restringe, diminuindo assim a sua 

independencia. Surge entao uma classe burguesa, instalada nas vilas, com habitos 

europeus bem distintos dos seguidos pelas pessoas das fazendas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Freire, Gilberto - Sobrados e mucambos - Editora Record. 12" ed. Rio de Janeiro. 2000. 
25 idem 
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A urbanizagao da colonia brasileira traz novidades para a populagao, ate 

entao submetida aos habitos da vida rural. As novidades em materia de 

conhecimento, recursos e novas tecnicas europeias, criaram aqui uma burguesia 

industrial. Essa classe burguesa desenvolveu um grande prestigio junta a coroa real, 

recem-instalada no Brasil, e comega a pressionar para que seja diminuido o dominio 

do poder dos donos de terras, principalmente sobre as Camaras e o Senado. 

Os grandes responsaveis pelo desenvolvimento das cidades coloniais 

brasileiras sera o comercio. Atraves dos intermediaries26, que montaram pontos de 

armazem para o comercio e embarque dos produtos da terra e, principalmente, a 

venda de escravos. A economia monocultora e escravagista desenvolvida nas 

fazendas, alimentava o comercio de escravos, que crescia cada vez mais e 

proporcionava o crescimento e o desenvolvimento das cidades, as custas dos 

senhores de terras e escravos, que necessitavam do seu objeto de trabalho - o 

escravo, mesmo que submetido a exploragao dos intermediaries2 7. A figura do 

intermediario que chegou ao Brasil no seculo XVII, vai ganhar prestigio e vai ser 

enobrecida durante os seculos XVIII e XIX e cada vez mais a industria vai se 

desenvolvendo e diminuindo a importancia dos senhores rurais perante o rei. 

A politica economica de Dom Joao VI, visivelmente burguesa e capitalista, 

deixou de lado o feudalismo rural, o que findaria liquidando o prestigio da 

aristocracia rural, em prol da burguesia urbana. Reiteramos: esse processo de 

urbanizagao foi lento, mas o seu maior propulsor foi a importagao e instalagao de 

tecnologias que aperfeigoaram os servigos urbanos, dentre eles: modernizagao da 

tecnica de transporte, iluminagao, calgamento e saneamento. 

A urbanizagao contribuiu para o equilibrio entre os brancos dos sobrados e 

negros dos mucambos. Os sobrados urbanos conservaram o quanto puderam a 

fungao da casa-grande da fazenda, ou seja: esconder as mulheres e afirmar o poder 

dos chefes de familias. Assim como nas casas-grandes das fazendas, a politica 

economica dos sobrados tambem fazia com que as familias ricas enfrentassem 

problemas no abastecimento de viveres e de alimentagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 6 Muitos desses intermediaries eram imigrantes judeus, de origem israelita que chegaram ao Brasil com dinheiro bastante para se 

estabelecer como industrial ou entao para emprestar dinheiro aos senhores de engenho. 

2 7 Freire, Gilberto - Sobrados e mucambos - Editora Record. 12" ed. Rio de Janeiro. 2000. 
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Realidades muito distintas e problemas em comum eram enfrentados por 

todos os moradores das cidades: a dificuldade para adquirir generos alimenticios. 

Olhando por esse lado, constatamos que, de certa forma, os senhores de engenho e 

seus escravos tinham uma alimentacao mais farta do que moradores da cidade: nas 

fazendas era possivel a criacao de algumas especies animais e o cultivo de algumas 

arvores frutiferas, utilizados na alimentacao. Assim, os senhores de engenho e os 

seus escravos tinham mesa mais farta do que alguns burgueses e muitos pobres 

que habitavam as cidades. 

Como as fazendas mantinham-se sobre a monocultura latifundiaria era 

preciso importar muitos generos alimenticios da Europa: era o caso das frutas e 

carnes secas. Para os burgueses dos grandes sobrados detentores de certo poder 

aquisitivo era comum a compra de produtos importados; ja para os pobres livres, 

moradores de mucambos ou palhocas, as dificuldades em relacao a alimentagao 

aumentavam, porque estes eram submetidos aos interesses dos intermediadores e 

exploradores do comercio, principalmente do comercio de came e farinha. 

A produgao das fazendas estava sempre ligada a cultura dos generos de 

exportagao: agucar e cafe, em detrimento do cultivo de produtos que compunham a 

cesta basica alimentar; quando o faziam eram em quantidades pequenas que mal 

dava para o consumo, na propria fazenda. 

Em meados do seculo XIX, ate as fazendas monocultoras vao sentir a 

dificuldade e carestia dos generos alimenticios. Com isso, surge a necessidade de 

se investir na produgao de generos da base alimentar, principalmente came fresca, 

frutas e legumes. O objetivo de regularizar a produgao dos generos de primeira 

necessidade era tornar a populagao brasileira menos dependente do mar e mais da 

terra.2 8 

A necessidade de produgao de generos alimenticios de primeira 

necessidade e a dificuldade dos pequenos produtores para concorrer com a 

produgao dos grandes latifundios levaram parte da populagao colonial ao 

desbravamento dos sertoes. As entradas pelos sertoes foi uma das maneiras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Idem 
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encontradas para se garantir o sustento das familias de pequenos produtores que 

nao tinham como se manter a sombra dos latifundios; alem disso, nao tinha como se 

conciliar a criagao de bovinos, em meios a plantagoes e produtos de exportagao; 

assim, so restava uma alternativa: partir para os sertoes e comegar uma nova 

estrutura economica, que mais tarde contribuiria para os moradores das cidades, 

atraves do comercio de animais, criados no interior do sertao e ate mesmo de 

produtos utilizados na alimentagao das familias, tanto rurais como urbanas. 

Para entender melhor os grupos sociais que se constituiram, desde os 

primeiros seculos, no campo, em torno e sob o dominio dos grandes proprietaries de 

terras, utilizaremos os estudos realizados por Oliveira Viana 2 9, sobre as populagoes 

meridionals do Brasil. A populagao inferior dos campos nao conseguiam unir-se aos 

senhores territoriais, porque necessitavam de defesa contra azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anarquia branca que 

predominou, desde os primeiros seculos, em toda a sociedade rural. Essa anarquia 

branca vai se apresentar de varios modos na sociedade colonial; exemplo: a eleigao 

dos juizes, feita atraves dos "homens bons" das cidades e vilas, que era obrigado a 

fazer parte da facgao eleita, tornando-se assim, a magistratura colonial, marcada 

pela parcialidade e espirito de corrupgao, um dos agentes mais poderosos na 

formagao dos clas rurais e um dos responsaveis pela intensificagao da tendencia 

gregaria das classes inferiores; os capitaes-mores, tidos como delegados de policia 

das aldeias, sao os ditadores das localidades: atemorizam a massa rural e vao ser 

os principals agentes das vingangas e represalias dos campanarios, estes 

pertencentes aos clas. A forma pela qual se da a eletividade dos magistrados e dos 

capitaes-mores e uma das maiores causas da formagao do espirito gregario. 

Durante o periodo colonial, somente os magnatas da terra podiam compor 

as camaras. A outra parte da populagao, sem independencia economica, nem forga 

material, nem o prestigio dos grandes fazendeiros e obrigada a procurar abrigo, sob 

o amparo das poderosas oligarquias do pais. Uma das formas encontradas para 

fugir dessa dependencia de protegao dos grandes fazendeiros era o alistamento 

militar, para onde corriam as pessoas incapazes de realizar os trabalhos do campo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIANA, Oliveira - Interpretes do Brasil - Populacdes meridionais do Brasil. Volume I. Introducao Geral. Biblioteca luso-brasileira. 

Serie Brasileira 
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do pastoreio, das lavouras ou das minas. Para fugir do servico militar, outra forma 

era o servico eclesiastico ou ser filho de grandes fazendeiros, porque estes gozavam 

de diversos privileges que os isentava do servico militar. 

Os homens desafortunados, das classes inferiores eram desamparados 

pelas instituigoes de ordem administrativa e politica, ficando assim 

permanentemente indefesos e desprotegidos. Para conseguir seguranga, se alocam 

a sombra patriarcal dos senhores de engenho que, atraves de sua riqueza, possuia 

poder, prestigio e forga material. Essa e uma das particularidades da nossa 

organizagao social. Todas as classes rurais subjugam-se a dependencia politica. 

Diante de inexistencia, insuficiencia, ou ineficiencia de instituigoes sociais 

que tutelem as nossas classes inferiores, torna-se inevitavel o regime de cla como 

base da organizagao social. Essa vai ser uma das maiores caracteristicas do espirito 

de cla das classes populares, principalmente das classes inferiores do campo. 

Assim, quase nao existiam instituigoes de solidariedade nos latifundios; isso 

acontece, porque nao se instalou na nossa nobreza fazendeira o espirito de 

integragao, mas o de absorgao das demais classes pela aristocracia rural. A unica 

"solidariedade" que se desenvolve nessas classes rurais vao ser advinda do medo 

produzido nas classes inferiores, estritamente necessaria e util ao cla rural, em torno 

do grande senhor de terra: nada levava os grandes chefes de clas a pratica de 

cooperagao e de solidariedade. 

Para mostrar como as populagoes se organizaram no Brasil, Oliveira Viana 

fez estudo de tipos: lugares, familias e forma de sociedade. Seus estudos 

ressaltaram que no mundo rural brasileiro havia um mundo patriarcal e que no cerne 

disso esta o "cla parental", formado por lagos etnicos de familia. Presente tambem e 

o clientelismo, de efeito moral muito danoso. Apesar disso, foram desenvolvidas 

relagoes de solidariedade. 

O Estado surge como interventor da vida dessas pessoas, e, ao contrario do 

que pensa Gilberto Freire, a intervengao do Estado desponta como alternativa para 

a construgao de um Estado Liberal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Atraves da vinculagao das relagoes entre populagao e nobreza rural oliveira 

Viana mostra que o campones e tutelado pelo fazendeiro local e que o cla rural 

constituira-se em grandes dominios economicos e sociais, independentes do poder 

institutional, gerando assim azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capanagem30. 

Ao Brasil na qualidade de colonia de Portugal, caberia encontrar uma forma 

de utilizagao economica das terras. Segundo Celso Furtado3 1, na colonia brasileira 

vai se dar a montagem de uma verdadeira empresa agricola: Portugal tinha avango 

tecnico que possibilitava a formagao de empresas agricolas no Brasil. 

Para os colonos Portugueses que vieram para o Brasil a mao-de-obra 

escrava tornou-se indispensavel ao cultivo da terra, por isso, a captura de indigenas 

para o trabalho escravo foi uma das primeiras atividades economica dos grupos que 

nao estavam envolvidos com o cultivo da terra propriamente dito, a colonizagao 

brasileira surge a partir da atividade agucareira. De initio utilizou-se o escravo 

indigena, mas apos instalagao das industrias, passou-se a utilizar o escravo africano 

para a expansao das empresas ja instaladas. O escravo africano era mais eficiente. 

Os senhores de engenho concentravam em suas maos toda a renda gerada 

na colonia, mas nao existiam nos engenhos so trabalhadores escravos: mantinham-

se homem assalariados que desenvolviam varios oficios. Alem dos gastos com a 

mao-de-obra, os donos de engenho desembolsavam grandes quantias para manter 

o trabalho dos engenhos: era o caso da compra de gado para puxar os moinhos e 

lenha para as fornalhas. O comercio de produtos constituia o vinculo entre a 

economia agucareira e os demais nucleos de povoamentos do pais. 

A economia agucareira nasceu com vocagao capitalista muito rentavel: isso 

contribuia para o aumento da produgao e dos investimentos nas fazendas. A 

economia escravista transformou-se num dos responsaveis pelo processo de 

formagao do capital. O escravo era tido como um bem duravel de consumo: 

dedicava-se a produgao de generos alimenticios para o conjunto da populagao da 

fazenda, como tambem se ocupava das tarefas agricolas e industrials do engenho. 

A importancia do escravo consistia no fato de que ele era uma forma de investimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31 FURTADO, Celso - Formacao economica do Brasil - 32a ed. Companhia Editora Nacional. S3o Paulo. 2003 
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do senhor de engenho, que geraria muitos lucros e despenderia poucas despesas: o 

seu trabalho pagaria as despesas que seu senhor tivera na sua aquisigao. 

Os lucros obtidos pelos senhores de engenho na economia agucareira 

dependiam da produgao para exportagao. Assim, se reduzisse a produgao, 

reduziam-se os lucros e gerava um excedente de trabalho que poderia ser utilizado 

na expansao da capacidade produtiva. Havia uma grande dependencia entre 

economia escravista e procura externa pela sua produgao. 

A economia agucareira do Nordeste brasileiro resistiu mais de tres seculos, 

as mais prolongadas depressoes e recuperava-se sempre que as condigoes de 

mercado externo permitiam, mas sem promover nenhuma mudanga significativa na 

sua estrutura. 

A economia agucareira constituia um mercado de dimensoes relativamente 

grandes, atuando com fator altamente dinamico no desenvolvimento de outras 

regioes do pais 3 2. A abundancia de terras no Nordeste brasileiro levou a criagao de | 

um segundo sistema economico, dependente da economia agucareira: a economia 

criatoria. Logo se percebeu que era impraticavel a criagao de animais na faixa 

litoranea: os animais penetravam nas plantagoes e as destruiam, tornando-se 

necessaria a separagao das duas atividades economicas: a agucareira e a criatoria. 

A economia criatoria, na forma como se desenvolveu na regiao nordestina, 

era uma atividade economica com caracteristicas distintas da economia agucareira. 

Foi o fator fundamental para a penetragao e ocupagao do interior brasileiro. Apesar 

de ter sido induzido pelo sistema agucareiro, a atividade criatoria era bem menos 

rentavel: envolvia menos gente, nao dependia de gastos monetarios para a 

reposigao do rebanho, nem para a expansao da capacidade produtiva. 

A medida que as fazendas adentravam o sertao, aumentava a distancia 

entre interior e litoral, levando a um atrofiamento da economia monetaria, dado os 

custos do transporte de gado a distancias tao grandes. Isso fez com que muitos 

produtos, antes comprados nos mercados do litoral passassem a ser produzidos no 

interior. O atrofiamento monetario sera responsavel pelo processo de formagao do 

32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Idem 
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sistema economico do Nordeste brasileiro, cujas caracteristicas se conservam ate 

hoje. Com a decadencia do sistema agucareiro, ocorre a migracao da populagao do 

litoral para o interior, causando um crescimento demografico e intensificando a 

economia de subsistencia. 

Como mostra Caio Prado Junior3 3, o cultivo da cana-de-agucar e sua 

comercializagao, de grande valor comercial na Europa, vai ser a base pela qual se 

iniciaria a ocupagao efetiva e a colonizagao do Brasil. Um detalhe: a cultura da cana 

so seria interessante economicamente, se fosse feita em grandes plantagoes, o que 

impossibilitava a cultura de subsistencia do pequeno produtor. Essas circunstancias 

determinaram o tipo de exploragao agraria adotada no Brasil: a grande propriedade. 

Os tipos de cultura desenvolvidos no Brasil, foram determinados pela influencia de 

fatores naturais, dentre eles o clima. 

A grande propriedade no Brasil esta associada a monocultura, o que levara 

a instalagao do trabalho escravo no Brasil. A implantagao da escravidao se tornou 

indispensavel, pois, como ja dissemos eram preciso grandes plantagoes para poder 

produzir agucar suficiente, destinado a comercializagao no mercado externo. O indio 

nao oferecia resistencia ao trabalho e era pouco eficiente. A saida encontrada pelos 

grandes proprietaries foi a substituigao do indigena pelo escravo africano: esse 

processo prolongou-se ate o fim da era colonial. 

A mao-de-obra escrava era muito cara, o valor do escravo sempre foi muito 

elevado, por isso, so regioes mais ricas e florescentes na produgao conseguiriam 

suporta-lo. A maior presenga dos escravos e nos engenho, onde atuaram, nas 

plantagoes, na manipulagao da cana e no preparo do agucar. Mas nem toda fazenda 

possuia engenho proprio, devido ao elevado custo. \ 

Para Caio Prado JuniorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grande propriedade agucareira e um verdadeiro 

mundo em miniatura em que se concentra e resume a vida toda de uma 

pequena parcela da humanidade34. Alem da produgao em grande escala de 

produtos para exportagao, tambem encontramos nas propriedades a produgao de 

generos de consumo, denominada de economia de subsistencia, insuficiente para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33 PRADO JUNIOR, Caio - Histdria EconSmica do Brasil - 45a edicao. Ed. Brasiliense.Sao Paulo. 1998. 

Idem 
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manter a populagao colonial, adequadamente bem nutrida: as melhores terras eram 

reservadas para a monocultura exportadora. 

Alem da monocultura da cana, o Brasil se prestou a monocultura do tabaco, 

do cafe e do algodao. O cultivo do algodao esteve presente no Nordeste brasileiro, 

nao so nas regioes litoraneas, mas tambem no interior. No caso do Estado da 

Paraiba, o algodao foi um dos produtos que mais movimentou o comercio do estado. 

Temos registros35, na cidade de Cajazeiras, de plantagoes de algodao, de maquinas 

de beneficiamento3 6 desse produto e tambem do deslocamento da produgao para os 

portos do litoral3 7. 

A vila de Cajazeiras tambem conheceu a mao-de-obra escrava. O Cartorio 

de Registro Antonio Holanda, guarda muitos registros de compra e venda de 

escravos por moradores dessa vila e de freguesias vizinhas. Os escravos eram 

adquiridos a pregos elevados, principalmente os do sexo masculino com idade de 

dez a vinte anos; comprava-se e vendia-se escravos de todas as idades, tanto do 

sexo masculino como do sexo feminino. Para se ter ideia de quao valorizado era um 

escravo, ha registro de compra e venda de um escravo, de nome Fortuoso, de 

dezessete anos de idade, crioulo, brasileiro, vendido por Thome da Guerra Passos, 

da freguesia de Sao Joao do Rio do peixe: foi comprado por Vital de Souza Rolim, 

por um conto e duzentos mil reis, em moeda corrente do Imperio. 

Esses elementos colocados pelos classicos sao referenciados nesse estudo, 

porque sao importantes. A partir de agora abrirei outras janelas que nos permitem 

pensar mais especificamente o tema desta pesquisa monografica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inventarios encontrados no Forum Ferreira Junior da cidade de Cajazeiras foi citado no Inventario de Bonifacia Maria da Conceic3o e seu 

marido Manoel Jose Pereira foi deixado aos seus herdeiros algumas arrobas de algodao em caroco. 

3 6 Ainda no mesmo cartbrio no Inventario de Lionarda Barbosa de Menezes e seu marido Lianso Varella de Lira foi deixado aos seus 

herdeiros uma bolandeiras e seus pertences,utilizada no descarocamento do algodao e uma "emprensa de emprensar algodao". 

3 7 O jumento era um animal sempre presentes nos inventario, eram muito valorizados. Alguns inventarios tambem citavam cangalhas para 

cargas dos jumentos. 
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I I I  

R E A L I D A D E C O T I D I A N A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O periodo que delimitamos para a nossa pesquisa, se concentra na atual 

cidade de Cajazeiras, entao comarca de Sousa, da Provincia da Paraiba do Norte. 

As informagoes aqui presentes foram colhidas atraves dos livros de registros do 

Cartorio Antonio Holanda. Os livros examinados mostram a realidade da partilha: via 

compra e venda de terras, compra e venda de escravos, doagoes de terras de mae 

para filho, doagoes e cartas de alforrias de escravos. Nas cartas de alforria 

examinadas, encontramos, em sua maioria, uma negociagao em troca da alforria. 

Alguns escravos conseguiam juntar o valor correspondente ao seu prego e 

negociavam, com seu senhor, a compra da sua liberdade. Ocorria que, mesmo o 

escravo comprando sua liberdade, ficava registrado que o seu dono permanecia seu 

senhor que por livre e espontanea vontade e sem nenhum constrangimento Ihe 

concedia a alforria. Ha casos em que os proprietaries alforriavam seus escravos, 

mas estes so poderiam gozar da liberdade apos a morte de seu dono. 

Nos registros de compra e venda de terras, nem sempre se descrevia o 

tamanho do lote de terra que estava sendo negociado; em alguns registros 

constavam apenas que estava sendo vendida uma porgao de terra: determinava o 

local, o comprador, o vendedor e o valor. Boa parte dos registros determinam o 

tamanho dos lotes vendidos. A medida utilizada era a braga de terra. Os lotes 

variavam de vinte e duas a quatrocentas bragas e seu valor era, em media, entre 

dois a tres mil reis a braga. Encontramos negociagoes que variavam de cinquenta 

mil e um conto e duzentos mil reis. O prego variava de acordo com as benfeitorias 

que os lotes de terra apresentassem. 

Essas terras sediavam fazendas que precisavam do brago escravo, da 

monocultura algodoeira, do criatorio de gado bovino, caprino e incluiam o gado 

equino. Por sua vez, essas terras se submetiam aos mecanismos de hipoteca, de 

arrendamento e de partilhas. As porgoes de terra variavam, assim como tambem as 
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benfeitorias, de forma que as fazendas abrigavam cercados, agudes, casas de taipa, 

casas de engenho e de morada, elementos que compunham o patrimonio do senhor 

rural. 

Estabelecendo um paralelo com fazendas sediadas em outras 

espacialidades, percebemos muitos tracos em comum. Utilizarei como exemplo a 

fazenda Resgate, localizada no Bananal 3 8. Em ambas as fazendas era utilizada a 

mao-de-obra escrava; possuiam casa de moradas rusticas. As formas de 

enriquecimento se davam atraves da usura, do trafico de escravo e do comercio. As 

familias utilizam os casamentos como estrategia para a estabilizacao da familia, 

tinham como base economica: agricultura e comercio. Aqui, na Paraiba, 

produziamos o algodao e na fazenda Resgate investia-se no cafe. 

A partir do paralelo entre fazendas, e possivel comparar o tipo de produgao 

dos produtos e3xplorados em cada regiao e o tipo de mao-de-obra utilizada. A 

investigagao sobre a importancia da escravidao, revela que ela foi indispensavel a 

economia brasileira e esteve presente ate o final do seculo XIX. Mas, nem sempre, o 

trabalho escravo gerava lucro aos pequenos senhores, pois estes enfrentavam altos 

riscos, quando decidiam levar sua produgao a outros centros comerciais.3 9 

A mobilidade social desse periodo era muito distinta, poucos negros e 

mulatos conseguiram tornar-se senhores e entrar no rol dos pequenos donos de 

escravos. Nao so os negros, mas qualquer pessoa livre que possuisse poucos 

recursos, dificilmente conseguiam veneer os riscos da pequena propriedade e formar 

um grande patrimonio, principalmente depois que os escravos foram libertos e os 

imigrantes substituiram o trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Os fazendeiros 

tiveram que se submeter a muitas mudangas e adaptarem as fazendas para 

acomodar os colonos. 

Podemos observar a mobilidade social na perspectiva da historia economica 

desenvolvida atualmente por pesquisadores como Manolo Florentino4 0 que, atraves 

de pesquisas em fontes primarias, fez um cruzamento de fontes e conseguiu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

38 

Hebe Maria Mattos de CASTRO e Eduardo SCHNOOR, Resgate: uma janela para o oitocentos, Rio de Janeiro, Topbooks, 1995. 

39 ALENCASTRO, Luiz Felipe. A Hist6ria da Vida Privada no Brasil 2 - Impeno: a corte e a modernidade nacional. Companhia das 

Letras. Sao Paulo. 1997 

40 Manolo FLORENTINO. Resgate: uma janela para o oitocentos, Rio de Janeiro, Topbooks, 1995. 
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mapear familias e unioes entre familias de escravos, da segunda metade do seculo 

XIX, nas fazendas do Bananal (Sudeste do Pais). Mostra como se constituiam as 

redes familiares de uma sociedade que chegava ao final do periodo da escravidao e 

os interesses economicos que os fazendeiros tinham nas unioes entre os cativos. 

Esse trabalho, realizado a partir de fontes primarias, e riquissimo para historiadores 

que buscam respostas para questoes que nao foram narradas na historia por nao 

fazerem parte da historia dos grandes herois. Utilizaremos tambem a historia 

economica trabalhada por Joao Fragoso4 1. Ele tambem utilizou o trabalho por fontes 

primarias, em seu ensaio, no livro Resgate: uma janela para o oitocentos. O autor 

mostra, em seu estudo, que alguns proprietaries do Oitocentos nao viviam 

exclusivamente de suas atividades agricolas, que a economia estava em movimento, 

passando por muitas transformagoes. Mostra ainda que capitals financeiros eram 

utilizados nos financiamentos, nas lavouras e que alguns fazendeiros nao investiam 

mais em escravos porque tinham consciencia de que a escravidao estava prestes a 

ser abolida, por isso, preferiam aguardar a solucao da questao servil, para nao fazer 

investimentos que acarretassem prejuizos. 

Inegavelmente, os inventarios sao fontes ricas de informacoes. Atraves 

deles e possivel reconstruir toda uma historia, seja ela cultural, social ou ate mesmo 

economica. Eles desvendam partes da historia que estavam esquecidas, mostram 

uma realidade cotidiana que poucas pessoas conhecem. 

Neste trabalho, que ora apresentamos, utilizamos fontes primarias que foram 

buscadas atraves de um trabalho de pesquisa no Cartorio de 2° Oficio de Cajazeiras 

Antonio Holanda e Forum Municipal Ferreira Junior. Estudando um periodo de mais 

ou menos vinte anos: mais precisamente, de 1865 a 1885. A documentacao 

compulsada e relativa a negociacao de fazendas, de escravos e inventarios de 

partilhas de bens. A partir da documentacao pesquisada, foi possivel fazer um 

mapeamento das riquezas existentes na regiao do Alto Sertao Paraibano, mais 

precisamente, na Vila de Cajazeiras, onde encontramos familias estabelecidas na 

terra e o seu consequente nivel de riqueza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As familias, em sua maioria, eram numerosas. Muitas se tornavam 

herdeiras, quando falecia umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "cabega do casa/"(sic)42. Algumas familias possuiam 

muitos bens para serem partilhados; outras, o que possuiam, mal dava para 

sobreviverem apos a morte do chefe da familia. Quando uma das partes do casal 

enviuvava, poderia arriscar a sorte num outro matrimonio, porem sabendo que os 

bens existentes ate a morte do primeiro conjuge, so pertenceriam de direito aos 

herdeiros primeiro matrimonio. 

Para ser feita a partilha dos bens deixado por alguem, era preciso que uma 

pessoa procurasse o Juiz Municipal dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6rfaos e requeresse o inventario e a partilha 

dos "bens, agoes e direitos"'(sic) deixados. No caso de existirem herdeiros menores 

de vinte e um anos de idade, o proprio juiz convocaria um curador, para administrar 

os bens dos menores, ate que estes completassem a maioridade. Antes de 

acontecer a partilha dos bens, o inventariante, sob juramento em nome dos Santos 

Evangelhos, fazia a declaragao da data do falecimento do inventariado, o nome e a 

idade de todos os herdeiros e todos os bens existentes. O inventariante nao poderia 

ocultar nada, sob pena de ser acusado de crime de perjurio. 

Depois do juramento, era feito o titulo de herdeiros. Este trazia o nome do 

herdeiro, a idade, o estado civil. No caso de o herdeiro ser mulher, se esta fosse 

casada, constava o nome do marido, nao acontecendo o mesmo, no caso de ser 

homem. Constava nesse titulo o nome dos herdeiros ja falecidos. Se este tivesse 

sido casado, seu conjuge ou seus filhos seriam seus representantes. 

Na "carregacao"(sic)4 3 dos bens, o inventariante declarava a quantidade e as 

caracteristicas dos bens existentes e um avaliador procedia a avaliacao. Tanto as 

caracteristicas, como o valor avaliado era anotado no inventario. Primeiramente, era 

feita a declaragao dos bens em ouro, prata, cobre ou ferro; em seguida vinham os 

outros bens moveis, que variavam de utensilios de cozinha ate chocalhos usados 

nos animais; depois, os bens "semoventes"(sic): animais e escravos; por fim, os 

bens de raiz: terras, casas, agudes e plantagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

42 Denominacao dada aos chefes de familias: marido ou esposa 

43 titulo dado ao termo de declaragao dos bens 



33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agora, abriremos as janelas para os inventarios que irao nos mostrar os 

bens e riquezas existentes, em Cajazeiras, nos anos Oitocentos. Partiremos dos 

bens deixados nos inventarios e aos poucos juntaremos as pecas dessa historia ate 

entao esquecida. 

Dentre os inventarios pesquisados, somente o inventario de Josepha Lima 

do Couto Cartaxo apresentou bens em ouro e prata; mais uns dois citavam uma ou 

duas pecas em prata e uns poucos tachos de cobre. Nao compunham as riquezas 

das familias de Cajazeiras pecas em ouro, prata e cobre. A maioria das familias nao 

dispunha de bens em metais preciosos, exceto o inventario de Josepha Lima do 

Couto Cartaxo. Esta senhora fora casada com Luiz Franca Beserra e na carregacao 

dos bens do seu inventario foi declarado que ela possuia varios objetos de uso 

pessoal em ouro: crucifixo, aneis.botoes de punho, botoes de abertura, pares de 

brincos, cordao, pulseira, trancelim, rosario, braceletes e alfinetes de peito. Os 

valores dos objetos variavam de acordo com o peso. Uma oitava de ouro valia, em 

media, dois mil reis; no caso desse inventario, os bens foram avaliados de mil a 

trinta mil reis. Tambem foi declarado existir bens em prata, no caso, objetos de uso 

domestico, como: copos grandes e pequenos, com alga e sem alga, colheres de 

sopa e colheres de cha. Estes tambem eram avaliados pelo peso. Uma oitava era 

avaliada a cento e sessenta e seis reis. Apesar de a oitava ser mais barata, os bens 

em prata se tornavam mais caros, pois pesavam mais. No caso do inventario que 

estamos analisando, os bens declarados foram avaliados entre 17:920 (dezessete 

mil novecentos e vinte reis) a 30:720" (trinta mil setecentos e vinte reis) 

Este inventario citado foi uma excegao entre os demais. Os demais 

inventarios, em se tratando de bens em metais preciosos, so citavam tachos em 

cobre, utilizados na cozinha. Variavam em tamanho e estado de conservagao, o que 

consequentemente influiria em valor. A avaliagao, dos bens em ouro e prata, era 

feita pelo peso da libra: um taxo em bom estado de conservagao seria avaliado em 

duzentos reis 4 5 cada libra, podendo entao, valer ate vinte mil reis. Se apresentasse 

mau estado de conservagao, o prego da libra cairia para cento e vinte reis, a libra, de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

44 Forma como se escrevia valores monetarios nessa epoca. A moeda corrente era o conto de reis 

45 Inventario de Mariano Gomes de Albuquerque em 1880. Pai do saudoso Padre Manoel Mariano 
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modo que um tacho pequeno, em mau estado de conservagao, chegava a ser 

avaliado a oitocentos reis4 6. 

Quanto a outros bens moveis, deixados pelos inventariados, temos uma 

diversidade de objetos de uso domestico, pessoal ou para o trabalho. Alguns, muito 

valiosos, outros de valor quase insignificante. Dentre os bens de uso domestico, os 

mais comuns a serem deixados para os herdeiros eram: mesas em cedro, que se 

fosse grande e com gaveta, valiam entre seis mil e dez mil reis; se fosse pequena e 

sem gaveta, era avaliada entre trezentos e tres mil reis: o valor de ambas 

dependeria do estado de conservagao; cadeiras, avaliadas entre trezentos e mil e 

quinhentos reis cada; tachos e colheres, como ja fora citado; casais de pratos, 

avaliados em duzentos e quarenta reis cada casal; casais de pires, avaliados a 

cento e sessenta reis cada casal; garrafas em vidro e barro avaliadas a quarenta reis 

cada, garrafa branca avaliada em dois mil e cento e vinte reis, garrafa em pigma, 

avaliada a trezentos e vinte reis; potes velhos, pela quantia de trezentos e vinte reis 

cada; faca nova valendo mil reis e velha a quinhentos reis; gamelas 4 7, que 

dependendo do tamanho Valeria ate dois mil reis; ate um candeeiro de flande, 

"idoso" (sic), foi avaliado a duzentos reis 4 8. 

Os bens de uso pessoal incluiam uma grande variedade de objetos e 

valores. Os mais citados foram os jogos de caixas. Quando coberto por sola eram 

avaliados entre dois mil e tres mil reis, dependendo do estado de conservagao. 

Encontramos no inventario de D. Josepha Lima do Couto Cartaxo, tres jogos de 

caixas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pregaria" (sic) avaliados a cinco mil reis, cada jogo. Tambem foram 

declarados: santuarios com todas as imagens pertencentes, avaliados entre 

cinquenta mil e sessenta mil reis; um oratorio a sete mil reis; baus de madeira para 

guardar roupas, avaliados entre quatro mil e cinco mil reis. Um objeto que quase nao 

apareceu nos inventarios foi a cama e a rede de dormida; so no inventario de 

Bonifacia Martins Pereira apareceu uma "cama de dormida" (sic) avaliada a dois mil 

reis e uma rede de varanda, velha, a quatro mil reis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

46 Inventario de Lionarda Barbosa de Menezes e Lianso Varella de Lira em 1865 
47 vasilhas de barro 
48 Inventario de Bonifacia Martins Pereira e Manoel Jose Pereira em 1865 
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A atividade desenvolvida por essas familias nao se restringia somente ao 

uso da terra. Utilizavam animais para o transporte de homens, mulheres e criangas. 

Em alguns inventarios estao registrados: selas para montaria de homens, senhoras 

e meninos, avaliadas entre cinco mil e trinta mil reis. Alguns instrumentos eram 

utilizados para o cultivo da terra: enxadas e machados. Pouco valiosos, custavam 

em media, entre trezentos e mil reis. Outros instrumentos mostram a importancia dos 

animais, como exemplo disso, temos os bens utilizados nos animais: chocalhos, 

cangalhas 4 9 e selas de montaria. Utilizava-se, ainda, o couro de animais, para a 

fabricagao de moveis ou para utilizagao domestica: tamboretes cobertos de couro de 

animal; ou para comercializagao, um couro de gado valia em media mil e quinhentos 

reis. 

Nao s6 do cultivo da terra e do trabalho com animais se ocupavam as 

familias. No inventario de Bonifacia Martins Pereira e seu marido Manoel Jose 

Pereira e no inventario de Lionarda Barbosa de Menezes e seu marido Lianso 

Varella de Lira, ambos datados de 1865, varios instrumentos, sao utilizados para o 

trabalho em madeira. Exemplos: uma lima de osso, a duzentos reis; um serrotinho, a 

cento e sessenta e dois reis; duaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "planas" (sic), a dois mil reis cada; um escopo 

grande, a mil e seiscentos reis. Esses instrumentos eram repassados a geragoes. 

No inventario de Victorio Gomes Leitao, datado de 1883, encontramos instrumentos 

para essa finalidade, como: um serrote, a mil reis; um escopo grande, a dois mil reis; 

um compasso, a mil reis. 

Alem do trabalho com madeira, havia familias que desenvolviam trabalho 

com a maquina de tecer algodao, mais conhecida como "Tia50" (sic). Atraves do tear, 

como e escrito atualmente, as familias poderiam tecer o algodao, plantado em suas 

rogas, preparando assim, fios de algodao para serem utilizados na confecgao de 

tecidos e roupas. Nao so a maquina de tecer era utilizada para trabalhar com o 

algodao. Havia familias que possuiam "bolandeiras" (sic) e as utilizavam para 

descarogar o algodao colhido. A "emprensas de algodao" (sic), dava continuidade ao 

trabalho da bolandeira. Depois de descarogado, o algodao era prensado para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 9 Armacao de madeira ou de ferro em que se sustenta e equilibra as cargas das bestas, metade para cada lado. 

5 0 50 Inventario de Lionarda Barbosa de Menezes e Lianso Varella de Lira em 1865 
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diminuir o volume e facilitar o armazenamento e transporte. Um tear era avaliado a 

quatro mil reis, a bolandeira a vinte mil reis e a emprensa de algodao a dez mil reis. 

Analisaremos, em seguida aos bens moveis, os benszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Semoventes" (sic), ou 

seja, bens que se movem. Dentre eles estao os escravos e animais. Tratando-se de 

escravos, nem toda familia tinha condicoes de possui-los: era um dos bens mais 

caros. Nos inventarios analisados, observamos que a presenga do escravo foi maior 

ate a proibigao do trafico negreiro. A medida que nos aproximamos da decada em 

que aconteceu a aboligao, a presenga do servil diminui. Na decada de 1860 

encontramos familias que possuiam, em media, quatro escravos de idade de quatro 

a trinta e nove anos, avaliados entre trezentos mil e oitocentos mil reis: e o caso do 

Inventario de Lionarda Barbosa de Menezes, cuja familia possuia quatro escravos, 

com idade de quatro a trinta e nove anos, avaliados entre trezentos mil e oitocentos 

mil reis. O inventario de Bonifacia Martins Pereira informa que a familia possuia tres 

escravos com idade de quatorze a quarenta anos, avaliados entre quatrocentos mil e 

novecentos mil reis. 

Embora se haja constatado a existencia de familias que possuiam tres ou 

quatro escravos, muitas outras nao tinham nenhum escravo: fica claro, que somente 

as familias detentoras de um determinado poder economico poderiam possuir um 

escravo. A dificuldade de adquirir escravos explica-se pelo alto prego. Um escravo 

de ate dezesseis anos de idade poderia valer de trezentos mil reis a um conto e 

quatrocentos mil reis; uma escrava nessa mesma idadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Valeria de quatrocentos mil a 

novecentos mil reis. Um escravo em idade adulta era vendido em media de 

quatrocentos mil a um conto de reis; se fosse escrava Valeria de trezentos mil a 

oitocentos mil reis 5 1. A partir dessa mostra de valores, chegarmos a conclusao que 

nem todas as familias desse periodo tinham condigoes economicas de possuir um 

escravo, levando-se em consideragao que, com o valor de um unico escravo, era 

possivel fazer um grande investimento em animais e em terras. Veremos a seguir. 

Dissemos anteriormente, que a proibigao do trafico negreiro e a aproximagao 

da aboligao da escravatura, diminuiram a quantidade de servis nas familias, assim 

como o seu valor. Nos inventarios pesquisados, apos a decada de 1880, poucos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

51 Livros de registros de cartbrio de compra e venda de terras e escravos de 1864 a 1871 



37 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

escravos sao citados. Como exemplo, temos o inventario de D. Josepha Lima do 

Couto Cartaxo, uma senhora muito rica, porem o seu inventario so registra uma 

escrava de quatorze anos, avaliada em trezentos mil reis. Mesmo com a queda do 

valor de compra de um escravo, algumas familias continuavam sem condicoes de 

adquirir um "bem" tao valioso: as posses eram minimas; se vendesse todos os seus 

bens, nao conseguiriam arrecadar o valor necessario5 2 a compra de um. 

Assim como os escravos, os animais estavam classificados comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "bens 

semoventes"(s\c). Os animais eram de grande utilidade para as familias: deles se 

retirava alimento, couro utilizavel na fabricacao de utensilios, no transporte de 

pessoas e produtos e, ate, para o trabalho nas fazendas. Todos os inventarios 

pesquisados apresentavam algum tipo de animal: bovinos, equinos ou caprinos. As 

familias menos abastadas apresentavam poucos animais, em uma diversidade bem 

reduzida; as que possuiam mais condicoes dispunham de quantidades maiores de 

animais e bem diversos. 

Abaixo dos escravos, os animais e as terras eram os bens mais valorizados, 

principalmente os animais, uns utilizados na alimentagao, como vacas, outros 

utilizados para o transporte de cargas, como o burro. O inventario de Victorino 

Gomes Leitao, 1883, apresentou: uma vaca a cinquenta mil reis, uma novilhota a 

trinta mil reis, um garrote a vinte e cinco mil reis, um bezerro a quinze mil reis, uma 

ovelha a quatro mil reis e uma borrega a mil e quinhentos reis. No inventario de 

Francisco Ferreira de Melo, 1867, encontrou-se mais ou menos a mesma quantidade 

de animais a pregos equivalentes. Neste, uma vaca solteira valia trinta e cinco mil 

reis, dois bois de ano a vinte e cinco mil reis cada, uma poltra de muda a quarenta 

mil reis, uma egua parida a sessenta mil reis, uma egua solteira a cinquenta mil reis 

e duas poltras da pega passada, a quarenta mil reis e a outra a trinta mil reis. No 

inventario de Lionarda Barbosa de Menezes e seu marido Lianso Varella de Lira, 

encontramos menos bens: aquele casal deixou apenas duas egua, no valor de vinte 

e cinco mil reis cada. 

No geral, os inventarios nos deram nogao das condigoes de poder aquisitivo 

das familias menos favorecidas. Se fizermos uma comparagao entre as familias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

52 Inventario de Victorino Gomes Leitao de 1883 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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veremos que a diferenga, em alguns casos, era muito grande. Comparamos os tres 

inventarios citados acima com os inventarios de Maria do Rosario Leite, 1882, e 

Josepha Lima do Couto Cartaxo, 1883. No primeiro caso, encontramos: doze vacas 

paridas a cinquenta e cinco mil reis cada, quatro novilhotas a vinte e cinco mil reis 

cada, dois novilhotes pelo mesmo prego, tres garrotes e quatro garrotas por dezoito 

mil reis cada, dois bois de ano a quarenta e cinco mil reis cada, uma mula de sair a 

cinquenta mil reis, uma egua parida a sessenta mil reis, umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "dita velha" (sic) a 

quarenta mil reis, uma "dita solteira" (sic) a trinta e cinco mil reis, um cavalo novo, 

andador, de sela por cento e quarenta mil, um cavalo de segunda muda a sessenta 

mil reis, quatro cabras paridas a tres mil reis cada, duas "dita solteira" (sic) a dois mil 

reis cada, oito ovelhas paridas a quatro mil reis cada, quatro ditas solteiras a tres mil 

reis cada. No segundo inventario, o patrimonio e maior: trinta e cinco "burros de 

lotes" (sic), com um e dois anos, a quarenta mil reis cada, trinta e um novilhotes a 

trinta mil reis cada, um "dito" (sic) a quarenta mil reis, treze vacas paridas a 

cinquenta mil reis cada, nove "ditas" (sic) solteiras a quarenta mil reis cada, cinco 

garrotes e seis garrotas a dezesseis mil cada, duas bestas paridas a sessenta mil 

reis cada, uma egua velha a quarenta mil reis, uma poltra de muda a quarenta mil 

reis, uma poltra de ano e meio a trinta mil reis, tres cavalos novos a setenta mil reis, 

tres "ditos" (sic) idosos a cinquenta mil reis, um poltro a sessenta mil reis, outro a 

trinta cinco mil, tres burras e quatro burros novos a cento e vinte mil reis cada, doze 

ovelhas a dois mil reis cada e onze cabras pelo mesmo valor. 

Esse confronto entre os contrates sociais aqui ,na cidade de Cajazeiras, nos 

anos Oitocentos, mostra um quadro de desigualdade social que permanece ate hoje: 

uns poucos, com muito poder e muitos sem poder nenhum. Nao podemos deixar de 

assinalar o destaque dado aos animais de raga equina. Em alguns casos, o valor de 

um burro era equivalente ao valor de duas vacas paridas. Os burros eram os animais 

mais caros, porque eram responsaveis pelo transporte de produtos cultivados nas 

fazendas, bem como, dos produtos a serem comercializados. Assim, as familias que 

possuiam mais burros eram as dos fazendeiros e comerciantes mais bem sucedidos 

da regiao. A falta de outro meio de transporte foi o principal fator que levou os 
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animais equinos a ocupar um "status" tao importante: eram indispensaveis aos 

produtores e comerciantes. 

Um fato e interessante no inventario de Bonifacia Martins Pereira e seu 

marido Manoel Jose Pereira, 1865: alguns bens de consumo deixados por eles. 

Identificados como bens moveis. Receberam os herdeiros 9/4 de farinha boa, 

avaliada a quinhentos reis a quarta; um alqueire de arroz, avaliada a tres mil reis 

cada quarta; quatro arrobas de algodao em caroco, a mil reis, cada arroba; oito libras 

de fio, a seiscentos reis cada libra; um cercado de cem bragas de comprimento e 

cinco de largura, com um acude quebrado, capim verde, uns pes de milho e uns pes 

de arroz. Essa declaragao de bens da nogao do que era cultivado aqui em 

Cajazeiras: algodao, arroz, milho e mandioca para fazer farinha. Estes mesmos 

produtos, de modo geral, fizeram parte do comercio da regiao. 

O destaque maior dos inventarios pesquisados incide sobre os bens de raiz, 

deles faziam parte: terras e casas. Tanto nos inventarios como nas escrituras de 

compra e venda de terras, encontramos uma diversidade de localidade, onde eram 

citadas as partes de terras. Ao analisar as avaliagoes feitas nos inventarios das 

partes de terras inventariadas, percebemos que uma braga de terra valia em media 

mil reis, no entanto, se esta fosse demarcada judicialmente, seu valor dobrava, e 

passando a ser avaliada a dois mil reis cada braga5 3. Diferentemente das escrituras 

de compra e venda, os inventarios nao traziam grandes partes de terras numa 

mesma localidade. Geralmente eram citadas pequenas partes de terras, em 

localidades diferentes, como e o caso do inventario de Josepha Lima do Couto 

Cartaxo, que deixou para os seus herdeiros: parte de terras com casa de taipa no 

lugar Serrote Branco, data de Timbauba dos Carnauba, avaliada a vinte mil reis; 

trezentas e quatro bragas de terras, demarcada judicialmente, no Sitio Angelim, data 

de Santo Antonio do Be, desta freguesia, avaliada a seiscentos e oito mil reis; 

duzentas e quarenta bragas de terras, demarcadas judicialmente, no Sitio Santo 

Antonio, data de Santo Antonio do Be, desta freguesia, avaliada quatrocentos e 

oitenta mil reis; cem bragas de terras na data de Alagoao do Sao Francisco, desta 

freguesia, avaliada a cem mil reis; uma parte de terras na Pedra Lavrada, da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Inventario de Josepha Lima do Couto Cartaxo em 1883 
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Comarca de Inga, desta provincia, avaliada a quatro mil quinhentos e quarenta e 

cinco reis; uma parte de terras na propriedade Varje de Sao Pedro da Comarca de 

Campina Grande, desta provincia, a nove mil e noventa reis; uma parte de terras na 

data de Bom Sucesso, da comarca de Sao Joao, na Fazenda da Malhada da Areia, 

desta provincia, a nove mil oitocentos e dezoito reis e por fim, uma parte de terras na 

Propriedade Guarita, ao Norte do RiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Parahyba54!^), da comarca de Itabaiana, 

desta provincia, a trinta e um mil novecentos e noventa e oito reis. 

0 inventario supra citado foi o que apresentou maior diversidade de 

localidades, onde a proprietaria possuia terras. Os demais inventarios apresentaram 

partes de terras maiores e em menos localidades, como foi o caso de D. Lionarda 

Barbosa de Menezes, 1865. Ela deixou uma parte de terras no Sitio Catole de Baixo, 

data de Sao Francisco, a duzentos e cinquenta mil reis, outra parte de terras no 

mesmo sitio, so que na data de Riacho das Mocas, a cento e noventa e oito mil reis 

e uma terceira, na data do Amaro, a trezentos mil reis. Como o valor medio de uma 

braga de terra era de mil reis, podemos dizer que as terras deixadas nesse 

inventario media entre 198 a 300 bragas de terras, num total geral de 738 bragas de 

terras. 

Um outro inventario, que cita varias partes de terras, e o de Mariano Gomes 

de Albuquerque, 1880, onde este, deixa para seus herdeiros: uma parte de terras na 

data da Serra Vermelha, por vinte mil reis; outra parte de terras na Serra Vermelha, 

na data de Alagoao do Sao Francisco, no valor de vinte e cinco mil reis; uma parte 

de terras no Serrote, tambem na data do Alagoao do Sao Francisco, a cento e trinta 

e nove mil reis; mais duas partes de terras no mesmo lugar, uma a quarenta e quatro 

mil reis e outra a setenta mil reis; duas partes de terras na data do Catole, uma a 

dezenove mil quatrocentos e vinte e seis reis e outra a cinquenta mil reis. 

Se tragarmos um comparative entre os tamanhos e os valores da partes de 

terras deixadas em inventarios, com as partes de terras registradas nos cartorio por 

compra e venda, veremos que as terras, quando utilizadas para fins comerciais eram 

mais valorizadas. Ora, as terras deixadas como heranga eram avaliadas a mil reis a 

braga, com excegao das que fossem demarcadas judicialmente: dobravam de prego zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a passavam a valer dois mil reis. Entretanto, nos registros de compra e venda de 

terras existentes no Cartorio de 2° oficio de Cajazeiras, observamos que a braga de 

terra, quando comercializada, era mais valorizada. Exemplo disso e um registro de 

compra e venda de trinta bragas de terras, com casa de taipa e mais algumas 

benfeitorias, na localidade de Riacho da Alagoa, na data de Alagoao do Riacho de 

Sao Francisco. Vendedor: Justino Vieira do Nascimento; comprador: Duarte Antonio 

Cardoso. O valor da negociagao dessas terras foi duzentos mil reis em moeda 

corrente. Outro exemplo e a compra e venda de uma parte de terras com cento e 

noventa e oito bragas de comprimento e uma legua de fundo, no Sitio Capueiras, 

vendida por Jose Vicente de Albuquerque e sua mulher, pelo valor de duzentos e 

cinquenta mil reis, em moeda corrente, a Manoel Rodrigues de Mello. 

Ha tambem registros de negociagao de partes de terras, onde cada braga 

era vendida a mil reis, como mostra um registro de compra e venda de duzentas 

bragas de terras com mil quinhentas e trinta e cinco bragas de fundos, no Sitio 

Cachoeirinha, vendida por Joao dos Santos Rabello e sua mulher, pelo valor de 

duzentos mil reis em moeda legal, a Antonio Lins de Albuquerque. 

Infelizmente, nos anos Oitocentos, periodo base desta pesquisa, muitas 

informagoes nao eram deixadas nem nos inventario, nem nos registro de compra e 

venda de terras. A maioria dos registros de compra e venda de terras nao tras o 

tamanho exato da parte de terras que esta sendo negociada. Atraves da analise dos 

poucos dados fornecidos podemos ver que a terra, em si, nao foi motivo de grandes 

negociagoes; no entanto, as parte de terra que possuiam casas de moradas, 

cercados, agudes e qualquer outra benfeitoria eram mais valorizadas. Observamos 

isso no registro de compra e venda de uma parte de terras no SitiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santa Anna, na 

data da Matta Fresca, quando Simao de Sousa Nogueira e sua mulher venderam a 

Agostinho de Souza Oliveira uma parte de terras com benfeitorias, uma casa e um 

agude pelo valor de quatrocentos mil reis em moeda legal. 

O mesmo foi observado no registro de compra e venda de terras, feita por 

Manoel das Artes Sousa e sua mulher e Manoel Francisco Dantas a Manoel 

Joaquim da Anunciagao; os primeiros eram moradores do Sitio Serra Vermelha e o 

segundo morador do Sitio Guaribas. Na negociagao, estava sendo vendido uma 
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parte de terras, com sitio, acude, casa de engenho e de morada, com todas as suas 

benfeitorias e pertences, num local denominado de Cova do Tapuia, na data da 

Timbauba, freguesia de Sao Jose de Piranhas, pelo valor de um conto de reis 

(1:000:0005 5). 

Os bens de raiz registrados nos inventarios, nao se restringiam a terras: 

incluiam as casas de moradas e benfeitorias. No inventario de Mariano Gomes de 

Albuquerque, 1880, ele deixa aos seus herdeiros duas casas de moradas edificadas 

em tijolo: uma delas incluia um acude; ambas, localizadas nas terras que ele deixara 

como heranca, uma avaliada a cinquenta mil reis e outra a sessenta mil reis. No 

caso do inventario de Josepha Lima do Couto Cartaxo, 1883, esta registrado: uma 

casa de tijolo, na rua da Aurora, desta cidade, avaliada a oitocentos mil reis; outra 

casa de tijolo, na mesma rua, avaliada a um conto de reis; uma casa, na rua Boa 

Vista, desta mesma cidade, avaliada a trezentos mil reis; uma casa com a frente de 

tijolo e o corpo em taipa, na rua da Maths, nesta cidade, avaliada a duzentos mil reis; 

tres quartos, no comercio desta cidade, com armagao e calcadas de pedras, 

avaliados a trezentos e cinquenta mil reis, cada quarto: tudo a um conto e cinquenta 

mil reis. Lionarda Barbosa de Menezes, 1865, deixou aos seus herdeiros uma casa 

grande de tijolo e taipa, coberta com telhas, com vinte e uma portas, com sotao, 

avaliada a duzentos mil reis, deixou tambem tres currais de pau-a-pique, em mau 

estado, avaliados a dezesseis mil reis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I I I  

UM M U N D O R U R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capitulo investiga, mais especificamente, o seguinte problema: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ate que ponto as fazendas existentes no entorno da Vila de Cajazeiras, 

afirmaram-se como "persistencia" num momento em que as areas urbanas 

comegavam a passar por modificagoes historicas e melhoramentos 

materials?" 

No estudo realizado entre algumas fazendas, no entorno da vila de 

Cajazeiras, observamos que, durante o periodo em que Cajazeiras foi considerada 

vila, sua economia estava toda voltada para o meio rural. As fazendas sustentavam 

a economia. Enquanto muitas areas investiam no desenvolvimento urbano, essa vila 

se submetia a urbanizagao, sem abrir mao da sustentagao dada pelas fazendas. 

Atraves dos inventarios deixados por familias que viviam nessa vila, e 

possivel mostrar que as riquezas e herangas deixadas eram provenientes das 

fazendas: base economica da vila. 

Exemplo disso e o inventario de Josepha Lima do Couto Cartaxo, que, 

apesar de declarar, no seu inventario, possuir algumas pegas de ouro, prata e cobre, 

sua maior riqueza estava nas partes de terras que possuia, bem como, nos bens 

existentes em suas fazendas, na maioria animais. Atraves do inventario dessa 

senhora, que possuia tres quartos de comercio e quatro casas de morada na Vila de 

Cajazeiras, observamos que sua fonte de riqueza e sobrevivencia era a fazenda. 

Apesar dos bens imoveis declarados, seu acervo economico tern como base as 

riquezas conservadas nas suas fazendas. 

A vila de Cajazeiras estava envolvida em emblemas de um mundo rural. Ha 

uma grande dependencia economica desta em relagao as fazendas; afinal de 

contas, os produtos das fazendas abasteciam a vila e eram levados para outros 

centros comerciais para serem comercializados. Os lucros adquiridos advinham de 
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outros centros comerciais que retornavam a Cajazeiras; possibilitando a 

movimentacao do comercio local. 

Como esse povoado encontrava-se preso ao mundo rural, era preciso 

buscar outros centros comerciais para adquirir moedas, a fim de promover 

investimentos, em fazendas e, consequentemente, movimentar o comercio da vila. 

Nao encontramos, nos inventarios, nenhuma notificagao de riquezas advindas da 

vila, o que nos leva a concluir que a acumulagao de riquezas e a circulagao de 

moeda, na vila eram provenientes das fazendas. 

Muitas familias geravam renda nas fazendas e investiam na vila de 

Cajazeiras, de forma direta ou indireta. Direta, quando compravam produtos no 

comercio da vila, nao produzidos nas fazendas, indiretamente, quando comegavam 

a investir em construgao de casas que mais adiante passariam a ser 

comercializadas. 

Comprovamos isso nos inventarios de Mariano Gomes de Albuquerque, 

Lionarda Barbosa de Menezes e Josepha Lima do Couto Cartaxo, que deixam aos 

seus herdeiros: casas de morada, edificadas em tijolos, na vila de Cajazeiras, 

localizadas na rua da Aurora, na rua Boa Vista, na rua da Matriz. Cita ainda, como 

dissemos anteriormente, quartos de comercio com armagao e calgadas de pedras. 

Esse emblema de mundo rural vai permanecer em Cajazeiras por muitos 

anos, conforme inventarios, pesquisados ate o ano de 1885, vesperas da 

proclamagao da republica. As riquezas apresentadas pelas familias dessa regiao 

sao todos bens pertencentes as fazendas: partes de terras, vacas, cavalos, 

jumentos, casas localizadas nas propriedades, plantagoes de algodao, moveis e 

utensilios existentes nas casas de morada e, nao podemos esquecer, os escravos. 

A economia da vila nao girava somente em torno de plantagoes e criagoes: 

comegava a se desenvolver o comercio. Os proprietaries das fazendas procuravam 

garantir o sustento de suas familias, atraves do cultivo de generos alimenticios e da 

criagao de animais, utilizados tanto trabalho da terra como na alimentagao das 

pessoas que moravam na fazenda. Era comum fazendas possuirem vacas, cabras, 
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cavalos e jumentos. Estes ultimos serviam para o deslocamento das pessoas e 

transporte de cargas. 

Dentre os produtos cultivados pelas familias tinhamos: milho, arroz, 

mandioca, algodao e cana-de-agucar. Todos esses generos eram adaptaveis ao 

clima do sertao, mas nao se produzia somente para o consume Prova disso sao as 

maquinas de beneficiamento de algodao e cana. Como registro disso temos a 

compra e venda de uma parte de terra na localidade de Cova do Tapuia, na data de 

Timbauba, do termo de Cajazeiras e freguesia de Sao Jose de Piranhas, onde 

estava incluida no negocio uma casa de engenho e de morada, com todas as 

benfeitorias, pertences e um acude. Alem da cana, era comum o beneficiamento do 

algodao; algumas familias utilizavam a bolandeira, para descarogar algodao, a 

emprensa para prensar o algodao e diminuir o seu volume e o "tia" (sic), para fiar o 

algodao e depois confeccionar tecidos. Outro produto que e citado nos inventarios e 

o couro de animal, tanto era comercializado, como utilizado para confeccionar 

moveis domesticos: cadeiras. 

O algodao, o couro e os produtos derivados da cana nao ficavam restritos as 

fazendas. Esses produtos vao incentivar o desenvolvimento do comercio entre as 

fazendas, vilas e cidades, nao restrito a vila de Cajazeiras. Josepha Lima do Couto 

Cartaxo deixou para os seus herdeiros no inventario no ano de 1883, mais de 

quarentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "burros de lotes" (sic). Uma pessoa que possuia tamanha quantidade de 

"burros de lotes", so poderia utiliza-los para o transporte de mercadorias a serem 

comercializadas. Alem de animais e terras, essa senhora tambem possuia quatro 

casas de morada na cidade de Cajazeiras e tres quartos de comercio, com armagao 

e calgadas de pedras, comprovando assim que ja despontava o comercio, na 

cidade. 

As casas de morada, no periodo em estudo, nao ostentavam luxo, nem 

riqueza. Eram moradas simples com pouco moveis, fabricados com recursos 

naturais da propria fazenda. A maioria das fazendas possuia uma mesa de cedro 

com gavetas, poucas cadeiras, ou ate mesmo tamboretes fabricados com couro de 

animal. Poucas familias possuiam pegas de ouro, prata ou cobre; nao foi registrado 

nenhum movel ou utensilio que tenha sido importado do exterior. 
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Com esse historico da vila de Cajazeiras mostramos a vida arcaica, assim 

mantida por muitos anos. As fazendas eram a base economico-social da vila; sem 

elas a vila nao teria como se sustentar, nem conseguiria progredir. O progresso 

demorou a chegar aqui, pois a riqueza acumulada ate 1885, se comparada a alguma 

vila do litoral, era minima. As riquezas deixadas por herancas eram basicas: o 

minimo necessario a sobrevivencia da familia, com poucas excecoes. Todas elas 

estavam ligadas as fazendas. A vila nao tinha autonomia suficiente para manter-se 

sem o auxilio da fazenda, podemos dizer ate, que a vila era uma extensao das 

fazendas. 

Concluimos assim: o Periodo Colonial Brasileiro nao terminara por completo 

em todo o territorio, assim como nao acontecera a ocupacao do Brasil no mesmo 

momento. Foi um processo lento a gradativo. Esse mundo colonial, enraizado no 

grande latifundio, nao rompeu por igual em todo o Brasil. Enquanto em algumas 

regioes o progresso despontava com tecnologia e produtos exportados de outros 

centros comerciais, os sertoes do Brasil continuavam estagnados no retrocesso do 

mundo rural. 

Assim como nas outras regioes do Brasil, a vila de Cajazeiras surgiu de um 

mundo rural e continuou envolvida por ele durante muito tempo. O desenvolvimento 

das vilas do interior, vai demorar um pouco mais do que as vilas do litoral da 

Provincia. Essa diferenca e proveniente do espago de tempo que vai existir entre a 

colonizagao da regiao litoranea e as entradas para o interior das regioes. Sendo 

assim, surgiram as fazendas no litoral, logo em seguida originou-se as vilas proximo 

a essa fazendas, para so depois comegarem as entradas das bandeiras em busca 

de cativos para o trabalho escravo, como consequencia dessas bandeiras. A 

exploragao no interior das provincias, foi um processo gradativo e lento, acarretando 

uma grande diferenga, em relagao ao desenvolvimento socio-economico, entre o 

interior e o litoral. 

As fazendas do interior estavam em desvantagem em relagao as fazendas 

do litoral e do brejo: eram submetidas ao clima desfavoravel, ao plantio de alguns 

generos agricolas, obrigando os fazendeiros ao cultivo de produtos adaptaveis ao 

sertao. Alem do fator clima, outra grande desvantagem para os fazendeiros 
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sertanejos era a distancia das fazenda em relagao aos grandes centros comerciais. 

Entrave principal: carencia de transporte; nao existiam estradas de ferro, 

beneficiando o interior; o transporte tinha de ser feito a lombo de animais, 

acarretando desperdicio de tempo e encarecimento dos produtos. 

O desenvolvimento urbano das regioes sertanejas interioranas tardou mais 

que nas regioes litoraneas, que aos poucos foram se transformando em regioes 

metropolitanas. Essa situacao do sertao vai comegar a mudar de feigao com o 

advento de investimentos em estradas de ferro. As estradas de ferros 

impulsionavam o progresso no interior das provincias, facilitando o transporte de 

mercadorias importadas, e aceleramento da comercializagao dos produtos das 

fazendas. Apesar do progresso advindo com as ferrovias, muitas vilas continuaram 

sustentadas pela economia agraria das fazendas. 

£ a partir desse contato maior entre o interior e o litoral que as vilas 

comegam a se desenvolver, e, mesmo que lentamente, vai comegar a se libertar do 

mundo rural: as fazendas, aos poucos comegarao a perder espago e poder para o 

desenvolvimento comercial das vilas. 

0 escravo esteve sempre presente na vida das fazendas de Cajazeiras. 

Muitas pessoas compraram e venderam escravos, apesar do registro da compra e 

venda ser feito na vila de Cajazeiras os seus compradores e vendedores moravam 

na zona rural, por isso que afirmamos a importancia das fazendas nessa vila. 

Nao se investia somente em mao-de-obra, tambem eram feitos 

investimentos em animais para transportar os produtos da fazenda para a vila ou 

entao para os portos. Os animais estao presentes em todos os inventarios pesquisas 

no Forum de Cajazeiras, sejam eles vacas, cabras, cavalos ou burros. Esses eram 

utilizados na alimentagao da familia, no trabalho da fazenda e principalmente no 

transporte da produgao da fazenda para os centros comerciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C O N C L U S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao final desse trabalho, concluimos que ao investigar sobre a Vila de 

Cajazeiras no periodo de 1865 a 1885 encontramos um mundo rural, onde a 

persistencia da vidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA colonial se fazia presente. Esta era totalmente dependente das 

fazendas que a cercavam e nao tinham autonomia para sustentar-se sem o apoio 

delas. 

A economia girava em torno do que se produzia nas fazendas, o comercio 

era movimentado a partir dos lucros obtidos na comercializagao dos produtos ali 

cultivados. A produgao nao era totalmente absorvida pelos moradores locais, 

levando os fazendeiros a buscarem outros mercados para comercializar seus 

produtos. Provavelmente, a busca por outros centros comerciais contribuiu para o 

desenvolvimento da Vila, pois os lucros que eram obtidos fora da nossa regiao 

retornavam, parte para o comercio local e parte para investimentos nas unidades 

produtoras. 

Apesar de nao detectamos um grande desenvolvimento economico na 

Vila, nao podemos dizer o mesmo das fazendas. A maioria das fazendas estudadas 

apresentava autonomia e desenvolvimento economico, contavam com a mao-de-

obra escrava, produziam para o sustento da familia e para o comercio, utilizavam 

maquinas de beneficiamento de algodao e a cana de agucar. So a utilizagao do 

escravo ja mostra que os fazendeiros possuiam um certo aparato economico: cada 

escravo era comprado por valores altissimos, principalmente os jovens e de sexo 

masculino. 

Sabemos ainda, que os generos mais comuns nas plantagoes eram a 

cana-de-agucar, o milho, o arroz, a mandioca e o algodao; que os animais como o 

cavalo e o jumento serviam de transporte para as pessoas e os produtos e eram 

bens de grande valor; que o escravo, apesar de seu alto custo de aquisigao, estara 

presente em todo esse momento de ruralizagao. 

Em resumo, encontramos Cajazeiras sustentada por uma base 

economica provinda das fazendas e as riquezas ligadas a economia rural. As 

familias mais abastadas possuiam terras, animais e escravos. Poucos bens imoveis, 
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localizados na Vila, eram deixados de heranca. A maioria das herangas deixadas, 

eram bens pertencentes as fazendas ou ate mesmo as proprias fazendas. O 

progresso demorou a chegar aqui, e por muito tempo estivemos enraizados no 

mundo rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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