
o PAPEL DO ESCRAVO NA CONSTRU<;Ao DO ESPAC;O DE PIEDADE

Celia Maria e Silva*

o movimento colinizatorio no litoral catarinense, colocou

uma serie de possibilidades quanto a fox.a de ocupa~ao do espa

~o, destacando-se 0 carater polltico-militar - configurado pela

presen9a de diversas fortalezas -, e as formas de explora9ao

dos recursos existentes no mar. A ultima, basicamente em dois

nlveis: uma pequena produ~ao .ercantil, fundament ada no traba

lho de a90rianos, e uma produ~io de cunha capitalista, baseada

no trabalho escravo, voltada para <:) comercio internacional. ~

esta grande produ9ao, que caracteriza a preocupa~ao basica do

presente texto.

A primeira manifesta9ao desta atividade produtiva em Santa

Catarina, ocorreranos espa90s de Piedade, quando fora criada

a area de Produ~ao Baleeira Catarinense, como parte do plano de

expansaoda explora9ao ja eXistent~ nas areas da Bahia (sec.

XVII), Fluminense e Paulista (seculo XVIII). Esta, instala

se em Piedade, atraves de uma assoqia9ao de capitais comerciais
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de Lisboa, onde 8 socios, tendo na sua vanguarda 0 capitalista

Thome Gomes Moreira, firmam 0 Contrato com a Coroa Portuguesa,

a partir de 1742, por urn prazo de 12 anos. Sucederam-se outros

monopolistas no ramo, com associa~oes de capitais comerciais

portugueses, as vezes associando-se tambem, a capitais portu

gueses instalados no Rio de Janeiro. Urn dos momentos mais sig

nificativos desta organiza~ao, ocorrera quando da penetra~ao do

avultado capital comercial portugues, ligado a Familia Quin

tella, que arrendou oreferido Contrato (incluindo toda a costa

brasileira) por 36 anos (1765-1801) e que alem deste privile

gio, detinha ainda 0 do "sal, do tabaco, da dizima da Alfande

ga do Rio de Janeiro e varios outros no Brasil e em portugal".l

Todavia a instala~ao da industria baleeira, necessitava de

urn favorecimento do quadro natural. E esta possibilidade con

cretizou-se com a apropria~ao do vale existente entre a Ponta

da Mata-Mata e 0 Morro do Tingua, onde fora construida a Arma

9ao da Piedade, nas proximidades do canal norte. Este canal,

oferecia a vantagem de possuir grandes profundezas, propiciando

a ancoragem de grandes embarca~oes, cujo porto, acabaram por

instalar, na Fortaleza de Santa Cruz,' numa pequeria ilha proximo

a ArmaQao,denominada de Anhatomirim.

Contudo, a necessidade de favorecimentos, nao calcava-se

apenas no plano do quadro natural. Era necessario ainda, inse

rir naquele contexto, 0 trabalho humano, que realizasse as eta

pas do processo pr?dutivo. scbreeudo , ~ranecess~r'io a extraQao

maxima possivel do trabalho excedentedos trabalhadores, dando

Ihe urn carater compuls6rio ~ de exaustivas e interminaveis jor

nadas. E esta possibilidade concretizou-se, importando tr~a

Ihadores-escravos (em numero superior a 100 somente para Arma

Qao daPiedade), expropriados emCabinda, Congo, MOQambique e

Angola (Africa), adquiridos no mercado do Rio de Janeiro. Esta

a via selecionadapelos capitais'comerciais portugueses, no

sentido de dinamizar a produ~ao da industria baleeira: 0 modo

de produ9aoescravista.'

Desta forma, os capitais comerciais portugueses que se

instalaram em Piedade (1742) procuraram iniciar 0 processo de

produQao do espa~o com a edificaQao de diversos estabelecimen

tos necessarios ao desenvolvimento da industria baleeira. Para
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tanto, fora construido trapiches, fabricas de Frigir Baleias,

diversas salgas, casas de tanques, Companhas de Baleeiros, Sen
zalas para escravos, estas :medindo 125 pal.-os de fD!nte pOiC lSl de

fundos, repartida ell 44 casas e 2 armazens e Elis wa prolonga

:mento de 194 palmos de frente e 30 de fundos destinados aos es

cravos casados, como tambem, a Capela Nossa Senhora da Piedade,

entre outros. 2 A Igreja, inauguradaa 18 de novembro de 1746,

evidencia 0 provavel momento em que iniciaram as atividadesp~

dutivas propriamente ditas.

A partir de entao, 0 movimento existente no interior desta

atividade, passa a exigir uma serie de processos e mecanismos

para que se realize a totalidade daquela produ~ao. Estes pro-

cessos contemplam algumas etapas como: a busca da baleia em

alto mar; a chegada a praia; 0 carregamento ate 0 engenho; 0

beneficiamento; a armazenagem e a sua comercializa~ao.

Em Arma9ao da Piedade, todas estas etapas sao revestidas

do trabalho escravo, que juntamente com 0 trabalho de homens

"Iivres", tornavam possive1 a concret.Lz acjio daquela atividade

produtiva.

Em cada fase do processo, em mar ou em terra, sacrificios,

dores, fome e frio, faziam parte da rotina desses agentes dina

mizadores daquele espa~o, que nao raras as vezes, de forma gra

tuita, contribuiram para ali se instalar uma das maiores e mais

belas arma90es do Brasil, como observou 0 historiador Frances,

Ferdinand Denis em 1820. 3

Partiam para 0 mar, 8 trabalhadores (1 arpoador, 1 timo

neiro e 6 remeiros) em cada lancha de arpoar e 7 (1 timoneiro

e 6 remeiros) nas lanchas de Socorro. No espa~o maritimo, en

contrava-se 0 momento mais doloroso da atividade! Perseguir 0

animal exigia ininterruptas horas de trabalho e de esforqo. Fis

gar 0 cetaceo era ainda mais delicado, pois ao agonizar-se di

ante da morte e envolta pelo arpao, a baleia provocava enorme

turbulencia nas aguas, estremecendo tambem a embarca~ao.4 Mo

mento de grande risco para as vidas que a este trabalho dedi

cavam-se, senda motivo muitas vezes, para as tripulaqoes re

gressarem incompletas. Esta, uma das principais causas que le

vava aqueles trabalhadores manifestarem-se em forma de parali-
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sa~oes, vistas como "rebe1dias". A primeira de uma serie,ocor

rera em 17134, mais precisamente a 30 de ju1ho, "quando ba

1eeiros se, amotinaram, encabecados peLo arpoador Jose Pereira
Ru,ivo, ..conhecido ja por' outras 'rebe1dias' e se negaram a ir

para 0 mar". 5 Embora Jose fosse encanunhado ao Rio de Janeiro

e tivessesidotorturado, as manifesta~oes continuaram.

Nao obstante a presen~a do traba1ho escravo fosse mais

marcante no espa~o terrestre, em Piedade, constatou-se que em

13 1anchas de arpoar e 15 de Socorro, num universo de 1613 re

meiros, 31 eram trabalhadores-escravos. Alem destes, figuram

ainda,um na qualidade de timoneiro e outro na qua1idade de ar

poador, perfazendo um total de 33 trabalhadores-escravos em al

to mar, noperiodo compreendidoentre 1801-1816. A estes tra
balhadores,aliava-se nas epocasdesafra, os escravos de alu

guel.. Estes, no final do seculo XVIII foram estimados em apro
ximadamente 10 homens, enquanto que nas primeiras decadas do

seculo XIX, este numeroaumentava para 43 anualmente. 6

De volta a terra, eram os trabalhadores do Mar, recepcio
nados por outros, que em uma canoa, ajudava-os nacondu~ao do

animal ao ~rapiche. Na praia, 0 trabalho consistia em dividir e

esquartejaro animal em tiras largas. Novamente as maos do tra

balhador-escravc erarequisitada. Tratava-se das tarefas dos

cortadores de cima da baleia e 0 cortador da praia, em nUmero

de 3 escravos no perlodo referido. ApoS longas horas sobre 0

animal, eram as largas tiras encaminhadas ao engenho de frigir.

Este trajeto, tambem eraexecutado por eScravos, que em carre-

toes ou nas costas, conduziam a materia-prima ~, fabrica para

produzir 0 oleo. Trabalho dificil e pesado consistia esse

transporte!Muitas vezes causou danos de divers as ordens naque
les trabalhadores negros, sendo que em 1816, 65· trabalhadores

escravos estavam invalidos (quebrados, decreptos, aleijados ... )

num universo de 170. 7

No engenho de frigir, 0 trabalho consistia na separa~ao

da pele, no espostej amento das tiras, 'que apos serem picadas,

eram lan~adasem caldeiras para serem fundidas. Inicia-se en

tao, 0 processo de fabrica~ao do oleo no engenho de frigir. Es
te, segundo a Professora Miriam Ellys, era "0 principal setor

da armayao, 0 centro nevralgico que comandava e para 0 qual
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convergiam os trabalhos cotidianos, 0 eixo, a mola mestra das

atividades e da vida que a! se desenvolviam, a propria razao

da eXistencia da feitoria baleeira".8 Derretido 0 oleo, era 0

produto escoado atraves de urn tendal e purificado. Todas estas

tarefas (cortar 0 toicinho, extrair a lenha, fazer 0 fogo per

manecer aceso, derretimento, escoamento e purifica~ao do pro

duto) eram executadas por trabalhadores-escravos, em nfimero de
- }9 -24 em ArmaQao daPiedade <.1816 sob a supervi.sao do feitor-

mor, agente controlador do beneficiamento do produto. Ainda

segundo a Professora Miriam, "penosa era a faina diaria dos es

cravos na apura~ao do oleo ••. Processava-se em ambiente de ele

vada temperatura e de odor acre e nauseabundo, saturado de gor

duroso vapor e espessa furna~aem constante emana~ao das caldei

ras e fornalhas .•. Mais penoso ainda era lenhar nas matas da

arma~ao e transportar ao engenho de frigir .•• ,,10

Beneficiado 0 produto, chegava 0 momento d~ armazenagem e

sua comercializa~ao. No plano local, abasteciam os estancos, os

escravos mestre de azeite em numero de 2 (1816); no plano na

cional e internacional era tambem os trabalhadores-escravos que

passavam horas, dia apos dia, carregando embarca~oes. As v~zes

compunham a tripula~ao na qualidade de marinheiros das surnacas

e bergatins. 11

Todavia, outras atividades compunham 0 quadro de trabalho

existente no interior da arma~ao. Tratava-se das atividades

acessorias a produ~ao baleeira, como ferreiro, tanoeiro, car

pinteiro e pedreiro. Os primeiros tinham a incumbencia de pro

duzir "parte da fabrica~ao, manuten~ao.de repe,.ro dos petrechos

de ferro e cobre destinados aos trabalhos·no engenho, a pesca

da baleia e as industrias anexas". 12 Aos tanoeiros caberia

confeccionar e consertar pipas e barris para acondicionamento

do oleo e os carpinteiros responsabilizavam-se pelo fabrico de

embarca~oes e outras tarefas no estaleiro, enquanto que pedrei

ros tinham por oficio, reformar constru90es e outras ativida

des.
13

Estas atividades acessorias em Arma~ao da Piedade, tam

bern eram atribui~oes do trabalhador-escravo, identificando-se 6

tanoieros, 2 ferreiros, 13 carpinteiros e 7 pedreiros, num to

tal de 28 (1816}.14
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Ao nIvel do embate travado entre aque1es que produziam e

os que se apropriavam da produQao, constatou-se, durante 0 10n

go perlodo em que desenvo1veu-se a atividade ba1eeira em Arma

Qao da Piedade (1742-1825), sucessivos momentos de a10ngamento

da jornada de traba1ho, tanto no espaQo marItimo como terres

tre. Traba1havam dias e dias nos mares a busca do animal; tra-.

balhavam noites inteiras, ate 0 taiar do dia nos engenhos. Tam

bern a presen¥a do trabalho infanti1, em numero de 18 (1816),

mesmo que em tarefas auxi1iares, denunciam 0 grau de exp10ra

Qao reinante no interior daque1a produQao.

Esta,a forma que 0 Estado e os Comerciantes Portugueses

encontraram para acumu1arcapita1: atraves de urna "Renda Escra

vista",1S (seja pelo trabalho compuls6rio e gratuito, pelo

alongamentodajornada e pela presenQa do trabalho infantil)

extraIda dos trabalhadores-escravos, auferiram grandes somas.

Apenas como dado elucidativo da questao, citamos .na esfera dos

contratadores, 0 BalanQo Geral fornecidopela Familia QUintella,

em 1777, cujo lucro atingira a epoca, a extraordinaria cifra de

1. 066. 797//487 reis, considerando-se acosta brasileira,16 en

quanto que 0 Estado Portugues recebera do Contrato de 1750

1753, somente por ArmaQao da Piedade, 4.000//000 reis,17 tota

lizando 16.000//000 reis pagos na Fazenda Real.

Embora 0 processo.de extraQao do oleo da baleia ainda se

evidenciasse per urn longo perIodo no litoral catarinense, este

mesmo processo no interior das armac;:oes, estava numa fase de

cadente no final da segunda decada do seculoXIX~ ~p6s 0 pro

cesso de "Independencia" do Brasil, as armaQoes catarinenses

foram encampadas (1826), sendo que os trabalhadores-escravos,

ligados a Armayaodapiedade, foram abandonados e obrigados a

conviver com inUmeras dificuldades. Dez anos depois, foram alu

gados a verIssimo Mendes Vianna e Cia do ServiQo de Escravos da

ArmaQao da Piedade aO preQo de 678.000 reis. Do total da escra

vatura - 107 (1750);18 170 (1816);19 324 (1817),20 restam

o reduzido numero de 64, dos quais 59 foram alugados a referida

empresa, para serem utilizados em setviQos ligados ao setor

pesqueiro, lavouras e qualqueroutra atividade conveniente ao

arrendatario. Os cinco restantes, foram desviados pelo Estado

Catarinense, para construirem a obra do trapiche da cidade e

armazens da Marinha. 2l
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Eis, uma contribui~ao, no sentido de se resgatar 0 papel

historico do homem negro para construir os espa~os da sociedade

brasileira, em especial Arma~ao da Piedade, pois foram estes

homens, que marcaram 0 inicio daocupa~ao rio Municipio de Gan

chos, hoje Governador Celso Ramos.
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