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leis sabre saude, seguram;a de alimentos e
meio ambiente dos estados-na<;oes tem

sido derrubadas par meio deste processo da

OMC. Oesnecessario dizer que as decisoes

afetam as parses pobres de forma diferente

dos parses ricos".
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Trabalho escravo nas
tropeadas do sertao

Durante longos anos a Nordeste era a
litoral. Na costa. banhada par um oceano

que insistia em desembarcar moradores.

desenvolvia-se. entre a maioria dos

habitantes. uma vida acanhada. menos

lusitana e mais nativa. A riqueza gerada

pelo a~ucar concentrava-se em torno de

casas que apesar de grandes pareciam

perdidas na imensidao de terras verdes das

canas e matas virgens. as rentaveis

engenhos faziam prosperar uma parte do

Novo Mundo e a opulencia de seus

senhores. As naus abarrotadas singravam

os mares em idas e vindas. e com uma

velocidade mansa tornavam 0 Brasil mais

distante da maresia. a fausto dos engenhos
fez nascer a pobreza sertaneja.

A disputa por terra entre gada e cana

afastou alguns senhores do fertil litoral. as

anima is. Hio necessarios a produ~ao

a~ucareira. resistiram ao confinamento de

sobras de canaviais. Criadores e rebanhos

adentraram. entao. no in6spito e vasto

territ6rio dos sert6es. As terras apartadas do

litoral. como os coevos as denominavam.

nao resistiram aos obstinados

desbravadores. Em pouco tempo res e

vaqueiro estavam tao incorporadas as

paisagens como 0 sol e a seca. as campos.

apesar de abundantes. oferecia pouco

quase todo 0 ano. Homens viviam

miseravelmente. feito tapuias. e os

rebanhos faziam do solo arido campos de

engorda e reprodu~ao.

Lentamente. as terras foram

ganhando mais fazendas. rebanhos. gentes

e vilas. Na regiao pastoril do Sao Francisco

ao Piau!. dos campos mimosas germinaram
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as fortunas dos fazendeiros. Do gada tudo

se extraia, da pele ao osso, couro, sedem,

carne verde e seca, sebo, graxa ... Em pouco

tempo, do gada tudo se vendia. A

explora<;ao economica do rebanho foi, por

seculos, 0 unico elo entre 0 sertao e 0 Brasil.

Os rebanhos foram fecundos.

Grandes fazendas e cidades constitufram-se

a partir do criat6rio e comercializa<;ao.

Exemplos sac a primeira capital do Piauf,

Oeiras, originada de uma fazenda e

Juazeiro, na Bahia, de um pasta de

descanso de boiadas e tropeiros. Uma das

atividades decorrentes do pastoreio era a
tropeada, e apresentava-se como essencial

para a realiza<;ao da produ<;ao, uma vez que

era responsavel pela circula<;ao da

mercadoria. A tropeada consistia, portanto,

no transporte de animais para os mercados.

No caso da pecuaria piauiense,

encontravam-se, no Nordeste,

especialmente, nos estados da Bahia e

Pernambuco e Maranhao. Sendo pois, esta

atividade a da comercializa<;ao do rebanho,

recebeu, desde cedo, tratamento especial

dos criadores. Os cuidados come<;avam pela

forma<;ao das boiadas e estendiam-se pela

mao-de-obra empregada no translado.

Caso ilustrativo era a comercializa<;ao

de gada bovino e cavalar das fazendas

publicas. 0 comercio de bois esco/hidos
entre as me/hares, gordos e prontos para

abate, pelo menos ate 1823, era realizado

diretamente com 0 comprador arrematante

na Bahia. 0 administrador das fazendas

nomeava um passador que levava as

boiadas ate a feira de Salvador. Nos anos

seguintes, 0 gada passou a ser arrematado

em Oeiras e os compradores se

encarregavam do transporte para 0 mercado

consumidor. 0 transporte de animais para

Salvador era um empreendimento que

parecia tao lucrativo quanta desastroso.

Para cada boi vendido na feira, "perdia-se"

um na viagem. Havia desvio de produ<;ao e

perdas com animais vitimados por comerem

plantas venenosas, ataques de insetos,

cobras e on<;as, alem de muitos morrerem

pelo cansa<;o da longa viagem que durava,

em media, 47 dias.

Vejamos parte de um relat6rio do

passador Jose Pereira Cunha, criador de

uma das fazendas da Na<;ao, de uma

boiada das fazendas publicas, de 1794,

composta de 251 bois da na<;ao e 25 de sua
propriedade. Saindo da Fazenda Serrinha, a

tropa enveredou pelos sertoes do Piauf,

Pernambuco e Bahia. 0 encarregado

declarou que "em um arranco que teve a

mesma boiada na Fazenda Buriti fugiram

quatro bois, em outro arranco saindo da

Jacobina estando a boiada em marcha

fugiram dois e ao chegar ao Pasto do

sargento Manoel Barbosa fugiu um, na
Ladeira da Pimenta fugiu outro que fazem

por todos oito fugidos (...) Na fazenda Buriti

matara um boi para matulagem, na Rajada

matara outro, no Tamboata, matara outro e

no Tanque Paulista outro, vindo a ser

quatro 0 que matara para matulagem (...)

Na fazenda das Lages morreram dois bois,

na Pinda morreram dois, e ao chegar na

Boca da Catinga morreu um, no curral da

Tamboata morreram dois, no curral da Agua

Funda morreu um, nas Lagoinhas morreram

dois e no campo da feira morreu um, que

fazem por todos 17 bois mortos (...) Na

passagem do rio Sao Francisco, 0

Procurador Antonio Duarte refugara sete
bois caxing6s e cansados, 0 Procurador da

Jacobina Manoel Fernandes refugara por

estarem da mesma sorte 27 bois, 0

Procurador de Itaperu Jose Antunes

refugara 22, 0 Procurador do Saco do Moura

Apolinario da Silva refugara sete e 0

Procurador do Cajueiro Pedro Ribeiro

refugara dois, que por todos fazem 65 os

bois refugados (...) No rio do Peixe vendera

quatro bois que nao puderam caminhar por

cansados, no Papagaio vendera da mesma

sorte seis, da mesma forma no Tamboata

vendera seis, vendera tambem 10 em Agua

Fria por cansados, em Agua Funda vendera

da mesma forma cinco que por todos fazem

31 os bois vendidos (...) entre os bois

fugidos, matulagem, mortos, refugados e

vendidos fazem todos 0 numero de 125
restando somente da dita boiada 126 bois

com os quais chegara a feira e fizera deles

entrega ao marchante Jose Francisco
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arrematador deles em presenc;;a do Capitao

Manoel Henrique de Carvalho os quais a

4$800 reis 0 prec;;ode arrematac;;ao

importam em 604$800 reis".

A tropa do passador Jose Cunha era
formada por cinco cavalos, cinco

trabalhadores escravizados e quatro livres,

todos tidos como vaqueiros. Eram

escravizados 0 guia da tropa, tres

cargueiros e dois tangedores. Os livres,

eram um fndio, um mameluco e um crioulo,

todos como tangedores, contratados a

12$000. Acompanhavam ainda atropa,
cinco cavalos. No percurso ate Salvados,

dois cavalos haviam morrido e um tinha

sido furtado. Um trabalhador escravizado

tinha ficado doente, "com inchac;;os"

atribufdos a cansac;;os. Decerto, nao era uma

viagem Uicil. Boa parte do trajeto era

realizada pelos trabalhadores escravizados

a pe e descalc;;os. Os tropeiros queixaram-se

dos calores decorrentes de um ana de

poucas chuvas (quando ocorria muita
chuva, as reclamac;;oes costumavam ser

sobre as dificuldades de se atravessar

terrenos alagadic;;os e rios com "enchentes",

onde muitos animais e trabalhadores

corriam risco de afogamento). 0 rebanho

era vigiado dia e noite para evitar ataques
de animais e arrancos que quando

aconteciam em campos abertos exigiam

muita perfcia e esforc;;odos trabalhadores

para reorganizar a boiada. Poucas horas do

dia eram reservadas ao descanso e, a noite,

eram feitos rodfzios de sentinelas. As

pausas maiores destinavam-se as refeic;;oes.

A alimentac;;ao da tropa era composta

basicamente de carne-seca assada e

farinha. Somente em Salvador e que os
tropeiros incorporaram 0 feijao a dieta.

Foram consumidos quatro bois da boiada e

comprados, pelas fazendas por onde

passaram, alqueires de farinha, sal, milho,

este ultimo para os cavalos. Os gastos com

a tropeada totalizaram 51 $500 reis, cerca

de 8% do valor recebido com a venda dos

animais.
Este e um exemplo que aponta para a

importancia do trabalho de cativos nas

tropeadas. Havia a presenc;;a do trabalhador

escravizado e a incorporac;;ao nao era de

forma acess6ria. Das tropeadas

especializadas em gada vacum e cavalar, os

trabalhadores nelas incorporados passaram

ao sistematico movimento de circulac;;ao de

mercadorias diversas entre cidades e

regioes. Mais, especializam-se na atividade,

desvinculando-se de outras ocupac;;oes

desenvolvidas. Pela natureza da atividade,

era exclusivamente masculina. Os tropeiros

viviam do comercio, de compra e venda dos

mais diferentes produtos. Foram

responsaveis pelo, quase invisfvel, comercio

interno e representavam, a epoca, grande

avanc;;o na ampliac;;ao de mercados e

velocidade dos meios de transporte e

comunicac;;ao. A estrutura social em

formac;;ao exigia meios modernos e

abundantes frente as demandas crescentes

das populac;;oes espalhadas pelos mais

reconditos mercados, especialmente os

mais desenvo/vidos pela intensa circulac;;ao

monetaria.

Das fazendas, pequenos povoados e

vilas seguiam produtos como farinha,

milho, feijao, melado, aguardente, couros.

Os animais partiam ainda na madrugada,

com suas canga/has pesadas para destinos

perto ou longe e costumavam retornar, ap6s

dias ou meses, ao entardecer, na boca da
noite. Traziam em seus fardos 0 que 0

pequeno e grande dinheiro podiam

comprar. Abasteciam pobres e ricos com

remedios, fumo, ac;;ucar,tecidos grossos,

sed a e linho, louc;;as,ornamentos para

casas, senhores e senhoras e quiquinharias

de enfeites para as mu/heres da rua de traz,

estes, talvez, barganhados por uma noite
de sexo.

Tropeiros abasteciam, tambem,

quitandeiros e vendeiros. Compravam as

mercadorias a vista ou a prazo, adiantando

parte da compra e efetuando 0 pagamento

do restante na viagem seguinte. Assim, as

tropas exerciam a func;;ao de atacadistas e

faziam desenvolver 0 sistema de credito,

baseado na palavra, fe publica do

comprador e, evidentemente, um recibo de

dfvida. Predominavam, e parecem indicar

as fontes, neste tipo de neg6cio, as vendas
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de ferramentas e utensflios para atividades

produtivas. Talvez pelo elevado pre<;o e

dificuldade de se conseguir, facilmente, a

materia prima para a feitura de facas,

facoes, enxadas e foices.
Tropeiros eram afeitos a boas

conversas, como todo bom comerciante. Da

simpatia, amizade e pre<;os nasciam os

lucros. Isolados pelos sertoes, vendedores e

compradores, nao raro reclamavam dos

valores impostos. as comerciantes das

mulas e cavalos, ja indicavam dominar a

regra basica da atividade, comprar barato e

vender caro. Indicavam, tambem, saber
utilizar de um trabalho comum em todas as

regioes visitadas. As tropas incorporavam

negros escravizados e libertos. Costumava-

se, sobretudo, utilizar 0 recurso de aluguel.

No caso de cativos, 0 contrato era realizado

com 0 proprietario do trabalhador, diferindo

da rela<;ao desenvolvida com forros,

negocia<;ao direta. Infelizmente, nao temos
referencia a valores. Certamente

dependiam das distancias e tempo de

viagem e deviam ser diferenciados quanta

a natureza do trabalho e trabalhador. No

que respeita a ocupa<;ao, eram, salvo

engano, todos, carregadores e tangedores.

E crfvel que 0 trabalhador escravizado

das tropeadas estivessem submetidos as

mesmas leis vigentes na sociedade

escravista: domina<;ao, explora<;ao e

disciplina. Evidentemente, tratando-se da

atividade e da "Iiberdade" propiciada,

especificidades deviam compor 0 quadro

das rela<;oes sociais ali desenvolvidas. E
certo, porem, que cabia ao conjunto da

sociedade 0 controle dos trabalhadores,

assim como era exercido na pecuaria e

cidades.

as trabalhadores escravizados e

forros, nao raro, eram alugados para

acompanharem viajantes em percursos

considerados longos ou viagens

inconvenientes. Formava-se assim uma

pequena tropa para viabilizar 0 transpbrte

dos pertences e a seguran<;a do passageiro.

Contudo, era comum os viajantes soma rem-

se as tropas em seus percursos rotineiros,

onde 0 tropeiro condutor cobrava uma

quantia pela companhia.

As tropas nao eram exclusivas ao

comercio entre cidades. Muitas possufam

um ou dois proprietarios de animais de

cargas que eram especializados,
especificamente, no transfado de

mercadorias de fazendas ou sftios para a

sede do municfpio. A atividade era mais

intensa nos perfodos de estiagens

prolongadas, quando havia uma redu<;ao

significativa de produ<;ao agrfcola. A

farinha, passava a ser 0 principal produto

do estrito comercio interno. Em algumas

vilas com maiores dificuldades de
abastecimento, chegava a existir, tropas

especializadas no abastecimento de agua

pr6pria para 0 consumo.

Com estas atribui<;oes, podemos, sem

exagero, afirmar que as tropas e tropeiros

carregaram, por longos anos, 0 que era

precise para 0 desenvolvimento e
modernidade dos sertoes do Piauf,

especialmente dinheiro e ideias. Ainda que

nas passadas de anima is. Este e, sem

duvida, um tema que merece estudo

aprofundado e debates.

Doutor em Hist6ria, professor do
Departamento de Ciencias EconOmicas-

UFPI, pesquisador do Nucleo de
Pesquisas sobre Africanidades e

Afrodescendencia-I FARDA
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