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mRODUCAO 

O que move homens e mulheres a estudarem o passado? O que 

os faz passarem, horas a fio, debru9ados sobre pap6is・  na maior垣  

das vezes， 頭 amarelados pelo tempo? E depois,80l此arios・  no meio 

5 

de um amontoado de fichas, l ivros,disquetes o que os leva a 

escreverem sobre tantos mundos (des)conhecidos? 	Concorda-se com 

Aries quando este afirma: ''eu penso que nunca segui um comportamento 

mst6rico que n員o tivesse como ponto-de-partida uma questao colocada 

pelo presente. "(1) 

Essa pesqu比a nasceu de "uma questさo colocada pelo 

presente ". Era o ano de 1989. Depois de trinta anos ・ os brasileiros 

escolhiam o seu presidente da Repblica atrav6s do vo七o dire七o ・ Foram 

para o segundo turno os seguirl七es candidatos:Fernando Colloのr de Meio 

e Luis In貞cio(Lula) da Silva. O primeiro era representante das 

el此es agr貞rias, industriais e comerciais do pais, enquanto 	〇  

segundo era presidente do Partido dos Trabalhadores ・  Os ins七itutos 

de pequisa de opin這o pblica mos七ravam que o candidato da esquerda 

unha chance de 七ornar-se chefe do executivo. Tr6s dias antes do 

1-Trecho de uma entrevista do historiador franc6s concedida ao Novel 
Obse2・vateuz・  e 七ranscrita na con七ra capa de AR金S,Philippe．丑ist6z・垣  
Social da Crian9a e da Familia,Rio de Janeiro:Zahar, 1981. 
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t6rmino da campanha, 	no programa eleitoral de Fernando Collor, 

uma ex-namorada de Llュla, eul 七om de denncia, afirmava que, quando 

estivera gr vida do candidato, ele havia sugerido que fizesse um 

abor七o. 

Tais declara96es sur七iram efei七o,pois no dia seguin七e o 

paェs inteiro comentava sobre "o aborto da ex-namorada do Lula“ ・  Nos 

supermercados, nos 6 nibus,nas reparti96es, nas escolas ・ as pessoas 

referiam-se ao caso,quase sempre emi七indo julgamentos morais ・  Lula 

passou a ser considerado por muitos "um mau-pai", "um devasso'’ ・  

"contra a vida", "um irresponsavel", etc. A l6gica das pessoas 

parecia ser esta:se o candidato administrava ''daquela maneira''a sua 

吐da particular (entendida como familia),como poderia governar o 

pais? N員o se atribui a derrota de Lula nas eleic6es presidenciais a s 

denncias de sua ex-namorada mas,entende-se que elas contriburam 

Para que isso acontecesse. 

Naqueles dias e nos que se seguiram, mu比as indaga96es 

permaneceram na mente da pesquisadora.Ora, os populares e parte da 

"classe m6dia", possivelmente os ele比ores do candidato da esquerda, 

segundo esいidos sociol6gicos e antropol6gicos (2) ,nao viviam em 

2-Sobre fan丘lia popular e a de classe m6dia, naa atualidade,vide : 
WOORTMAN, Klaas. A Famlia da Mui heres, Rio de Janeiro : Tempo 
Brasileiro, 1987.; MACEDO, Carmem Cinira. A l迄produGo da 
Desiguai da de - 01rojetく,de viね  famiiiaz・ de imlgi・Il穿フ  operrio・  S言o 
Paulo : Huc itec,1979.; NETO,Ana Maria Q. F.A famlia operria e 
1・ez,zてxたlc百oda lbz・ロa de ti・abaiho. Pe七r6po lis : Vozes,1982・；  FONSECA, 
Cldudia. O Interna七o do Pobre:Febem e a organiza9さo dom6s七ica em um 
grupo Porto-alegrense de baixa renda.Temas zMKJ, Soc・ Dir・ Sa云dり  
So Paulo, n. 4, p. 21-39, 1987.; SALEM, Tania. O Velho e o Novo: Um 
estudo de pap お e confli tos familiares. Petr6polis : Vozes,1980 ・  
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uma familia "es七ruturada" de acordo com os padr6es burgueses ・ por qu日  

ent貸o tamanha comocao com as declara96es da ex-namorada de Lula? 

Tudo indicava que havia um "descompasso" en七re a viv6ncia co七idiana 

dos individuos e o くユue eles acred此avam que era correto ・ 	L ogo veio 

a （漁vida crucial da maioria dos his七oriadores: isto teria aセlo sempre 

assむii? Possivelmente n貸o.Buscando en七ender melhor os acon七ec imentos 

P0l此icos de dezembro de 1989, optou-se por investigar a fam l垣  

popular e a tentativa de imposi9ao da''norma fan吐ljar" burguesa & 

mesma. 

Desde a metade do s6culo XIX, as el此es brasileiras 

buscavam cons七ruir uma ''nova''sociedade orientada pelos padr6es de 

"ordem" e "progresso '', vigentes na 6 poca.A implanta9議o do regime de 

七rabalho assalariado,ao longo do s6culo XIX,aproximava o Brasil do 

chamado "mundo civilizado". Agora era o trabalhador livre que iria 

produzir o charque,cons七ruir casas， 七rabaihar na venda ・ plan七ar caf6 

nao tendo mais que se preocupar com o "chicote". Contudo, os 

patr6es, segundo Gebara,tinham como preocupa9貸o fundamental a busca 

de uma alternativa a esse "chicote" (3). 

O controle do processo de trabalho na fdbrica,a repressさo 

P0licial aos comportamentos considerados "desviantes'' (embriagu6 S・  

vadiagem, pros七1七ui9ao), a circula9さo de discursos moralizantes e de 

exalta9さo ao trabalho, os m6dicos impondo padr6es''higi6nicos" de 

comportamento sao algumas das prd七icas u七ilizadas pela eli七e na 

3-GEBARA, Ademir. OHex・cado de Trabalho Livre no Bram・ Sao Paulo: 
Brasiliense, 1981, p. 59. 
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tenta七iva de'criar" um "trabalhador livre" disciplinado (4）・  Neste 

cor比exto, a normatizac加  da fam lia popular era fundamental・  pois 

como afirma EB七eves: 

"Fam lias organizadas, dentro dos 	padr6es 
m6dicos, seriam fundamentais para a forma9貸o do 
trabalhador, pois incentivariam valores como 
assiduidade e responsabllidade. o 七rabalhador 
ideal seria aquele que ja saisse de casa com 
h貞bi七os 	de 	ro七mlla 	dom6st士Ca, 	com 
responsabilidades do lar e sem 、パcios sexuais, 
pelo menos para evitar o nascimento de crian9as 
ilegitimas. Um trabalhador livre das obriga96es 
dom6sticas nao se adaptaria facilmente a 
disciplina do trabalho."(5). 

Para a implementa9ao das prd七icas norma七izadoras e 

吐sciplinarizadoras, as el此es con七avam com o apoio do Es七ado ・  

especialmente do republicano: 

"No incio do s6culo XX, as preocupa96es com os 
"bons custumes''dos populares e as re.La99es entre 
moralidade e disciplina de 七rabaiho nao ctevem ser 
vistas necessariamente como atividadeS nov門・  
Talvez es七e 七ipo de controle tenha sm9 assumi9o 
mais dire七amente pelo Estado,a七raves 曳  Po J. ic子  
e do aparato judicidrio, nasu ltimas ctecactas, ao 
s6culo XIX ， ・ 3aque en七員o se impunha O pro外erna 
da transi9貸o do trabalho escravo ao trabaino 
livre."(6). 

4-Sobre a disciplinariza9貸o e normatizaC貸o dos trabalhadores 、パde: 
ESTEVES, Ma工叱a ．  肥ninas PbZ・d衣ねs.Os lxlPulaz・es e o cotidimlo do amフI・  
na窮lie Epoque. Rio de Janeiro:Paz e Terra,1989.; ENGEL, MagalL 
HbZ・etI・izes e zkフUtくフz・es一 Sa bei・ H百くガco e llz・05tl tUi CさbnoR加  db JhneiI・く, 
(1840-1 890).S貸o Paulo: Brasi l iense,1989.;SOIHET,Raquel.Condi Go 
fと皿ゴ22カ28 e fbZ,masdb V.ゴol dhCi a. HilIhei・eB zx婆,1)2・ese ox・dem urbmm 
(1890-1920)" Rio de Janeiro: Forense, 1989,;RIBEIRO, Glad妬．  胎ta 
Galegos. Os portugueses e os conflitos de trabalho na 卿p1blica 
Velha" S&o Paulo : Brasiliense, 1990.; CUNHA, Maria Clementina P. 
Cidadeias da Ordem_ A doen9a mental na 恥pblica. Sさo Paulo : 
＆・asiliense, 1989. PAGO, Margare七h. aフ  Cabaz心 ao Laz・．  AU加Pia da 
Cmaくfb Disciplinaz・ー  B乞・asil (1890-1 930 J- Sさo Paulo : Brasiliense, 
1985．工d.OsPz・azez・es da 肌ガte. Sさo Pmユlo:Brasiliense,1991. 
5-ESTEVES, M. op. cit., p. 27. 
手CHALHOUB,Sidney;RIBEIRO, Gladys; ESTEVES,Marta.Trabalho Escravo 
e Trabalho Livre na cidade do Rio de Janeiro:viv6ncia de libertos, 
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Durante a maior parte da Repblica Velha,o Rio Grande do 

Sul foi governado pelo Partido Republicano Riograndense(PRR）・  O PRR 

era composto de elemen七os provenientes da elite e camadas m6dias ・  

Todavia, dis七inguia-se dos demais partidos republicanos do pais pela 

"forte influ6ncia・‘do idedrio Positivista. Para Pesaven七o,o PRR "nさo 

apenas elaborou um conjunto de normas de orienta9貸o P 0litica e 

adminis七ra七  iva, como tamb6m foi capaz de formular uma propos七a de 

desenvolvimento regional para o Rio Grande ・ ’'(7）・  De acordo com a 

au七ora: 

6 pela perspec七iva urbano-industrial que se 
carac七eriza o novo enfoque, ProgressiS七aー  
conservador e claramente burgu己s da nova 
administra9ao republicana. A moderniza9さo do Rio 
Grande no se circunscrevia ao campo,tradicional 
base de susten七a9さo da provincia, mas apos七ava no 
desenvolvimento global do estado, o que, 
necessariamente, passava pelas atividades 
centradas na urbe. B, portanto, por este prisma 
que se pode apreciar a''propalada incorpora9さo do 
proletariado a sociedade moderna". Seu alvo era 
basicamente o proletariado urbano, a quem cab這  
controlar, disciplinar e integrar a ordem 
burguesa." (8). 

A constitlパ9ao de 189l possibilitou que cada estado da 

uniao 七ivesse o seu aparelho judicidrio.A Jus七i9a sul-rio-grandense 

foi es七ruturada, em 1895, atrav6s da''Lei nmero lo - Organisa9さo 

Judic iar垣’' ''redigida'' por Julio de Cas七ilhos, o lider do PRR no 

Estado. Nos primeiros anos da Repblica, um nmero sign迂icativo de 

galegos e "mulheres pobres''. Revista Bras1leira de Hist6ria一  Sao 
Paulo: Marco Zero, n. 8, p. 112, mar/ago. 1988. 
7 ーConforme PE3AVJN'1'U, banclra. A ijurguesia しauくmaー  」KルU」“dら；dU uじ  
Capital e Disciplina do Trabalho (RS-1 889-1 930 J・  Porto Alegre : 
Mercado Aberto, 1988. 
8-Ibid., p. 69. 
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membros do PRR, na sua maioria bachar6垣  em dire此o ・  （Ge七ulユo Vargas ・  

James Darcy,Plinio de Castro Casado, Andrade Neves Neto) 	atuavam 

como 	か丘zes, promotores pblicos e na assist6ncia judic i6ria 

(de飼nsoria pblica) em Por七o Alegre. Em nivel federal, o C6digo 

Penal de 1890, segundo Esteves, 'foi mais um instrumento legal de 

disseminaQ貸o de urna ideologia valorizadora do trabalho e de 

norm't iza9ao do mercado de 七rabaiho. "(9）・ 	Situou-se es七e estudo 

entr9 1886 e 1906,pois entende-se que em tal periodo 6 possivel 

ver辻icar se houve mudan9as nas "a96es' do judicidrio ''republicano 

frente a familia popular por七o-alegrense ・  no que se refere a 

impoβi9ao da 'anorma familjar da elite ・  

Porto Alegre, no fim do s6culo,tornara-se o principal 

centro urbano do Rio Grande do Sul. A cidade era a capital politico- 

adm蜘is七rativa do es七ado e 七amb6m o mais impor七ante cen七ro econ6mico 

Esttdo 	jd realizado mos七ra que os populares por七o-alegrenses 

cond七  1七uiam-se nos‘・ alvos preferenciais" das "a96es" disciplinadoras 

e riormatizadoras colocadas em pr貞tica, lentamen七e ・  no Es七ado (10）・  

Devido a tal fato, centrou-se a analise nas fam lias que viviam nessa 

urbe. 

As fontes que subsidiam essa pesquisa s貸o 	processos da 

vara criminal da comarca de Por七o Alegre que se encon七ram a七ualmen七e 

no Arquivo P丘blico do Estado(11）・ Dentre os processos criminais do 

pe昨odo em estudo,selecionaram-se os que traziam informa96es "mais 

9-E加EVES r些一9P：畦t・・ p・叩・  
10-vide PESAVIN'i'U, b ・ op ・ Cユt ・  
11-s listagem dos mesmos encontra-se no anexo i. 
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吐retas" sobre o tema: os casos de defioramento e estupro,os de 

homicidio de um dos''c6nj uges",os de agress貸o fisica e verbal entre 

os casais, os de infanticidio, 	os que 七ratam de desen七endim日n七os 

entre parentes consangi江neos e entre vizinhos, etc ・  No proje七o de 

pesquisa, a proposta era utiuzar ou七ras fontes al6m dos au七os ・ mas 

logo no come9o da pesquisa documen七ai,ver迂icouーse que os processos 

criminais eram um material m豆七o rico.Nao querendo correr o risco de 

explord-los insuficientemente, op七ou-se por utinzar apenas essa 

documenta9員o. 

Correa,em seu estudo sobre as representac6es juridicas dos 

pap6is sexuais,apresenta, esquematicamente, o "caminho percorrido 

por um processo'’. 

"CAMINHO PERCORRIDO POR UM PROCESSO 

inqu6rito P 0licial 

ViS七as ao promo七or 
den丘ncia 

at6 8 testemunhas de acusa9貸o 

recebimento da dennc垣  

cita9ao e in七erroga七6rio do r6u 

alega96es preliminares at6 8 testemunhas de defesa 

inquiri9貸o das testemunhas de acusa9さo 

inquirいao das 七estemunhas de defesa 

alega96es finais 

Pronunc ia 

libelo 

juri" (12). 

12-CORRA, Man sa. Noz・te em Famlia.. Rejフz・esenta c6es Jurdicas de 
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Os processos criminais a serem analisados "percorriam 

caminho "' semelhante ao descrito pela autora.Nesse ''caminho '',muitas 

vezes, diferentes vers6es eram apresentadas sobre o crime. Como 

日ntao resga七ar a viv6ncia co七idiana dos populares por七o-alegrenses a 

partir de um "mundo '' t貸o diverso? Chaihoub,que tamb6m usou processos 

criminais em seus trabalhos, tece considera96es sobre a questさo: 

"Pretende-se mostrar, portanto, que 6 possivel 
construir explica96es vdlidas do social 
exa七amen七e a par七ir das versうes conflitan七es 
apresentadas por diversos agen七es sociais, olユ  
talvez, ainda mais enfaticamente, s6 porque 
existem vers6es ou leituras divergentes sobre as 
''coisas'' ou "fatos''6 que se torna possivel ao 
historiador ter acesso a s lu七as e con七radi96es 
inerentes a qualquer realidade social. E, al6m 
吐550,6 na andlise de cada vers貸o no cor比exto da 
cada processo,e na observacao da repeti9ao das 
relac6es entre as vers6es em diversos processos, 
que podemos desvendar sign迂icados e penetrar nas 
lutas e contradi96es sociais que se expressam e, 
na verdade, se produzem nessas vers5es ou 
lei turas."(13). 

As palavras de Chalhoub, de certa forma， 頭  indicam o 

referencial te6rico-metodol6gico que se pre七ende utinzar nesse 

estudo. 	Carlo Ginzburg,no seu excelente artigo "Sinais.Raizes de 

um Paradigma Indicidrio'',argumenta que se podem recons七ruir tra9os 

de ol北ras culturas a partir de indicios,detalhes, sinais existentes 

nas fontes que parecem nao ter importancia.O historiador 比ai iano 

nomeou esse m6七odo de pesqu妬a de ''paradigma indic這rio''(14). Tal 

Pbl,6加 Sexua 加． mo de Janeiro:Graal, 1983,p.37. 
13-CHALHOUB, Sidney. Ti・abaiho, Lai・  e 及フtequim. O cotidiano dos 
ti・abalhくfoi・eS no l2加  de Janeかo da belile dPoque.. Sさo Paulo : 
Brasiliense, 1986, p. 23. 
14-GINZBtJRG, Carlo．班toe, 皿iblemas e Sinais.. Sさo Paulo:Companhね  
das Le七ras, 1989. p. 143-179:Sinais. Raizes de um Paradigma 
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m6七odo 6 semeihan七e ao usado pela Atl七ropologia Interpreta七  iva ・  98 

indicios" presentes nas fontes,aquilo que nao se consegue er比ender 

de imedia七o ~ uma pratica, uma fala, um poema, um ri七ual・  um 

prov6rbio, segundo Darnton, 	revelam para o historiador o ''signicado 

inscr比o pelos contemporaneos no que quer que sobreviva de sua vis貸o 

de mundo. "(15). De acordo com o mesmo autor: 

"O m6todo antropol6gico da His七6ria 七em um rigor 
pr6prio, mesmo quando possa parecer ・  a um 
cientista social tarimbado, 	suspe itosamente 
nteratura. Come9a com a premissa de que a 
expressao individual ocorre dentro de um idioma 
geral, de que aprendemos a ciassiticar as 
sensac6es e a entender as coisas pensanao aentro 
de uma estrutura fornecida por nossa cultura ・  AO 
historiador, portanto, deveria ser possvel 
descobrir a dimensao social do pensamento e 
extrair a sign辻ica9ao dos documentos, passando 
do texto ao contexto e voltando ao primeiro, at6 
abrir caminho atrav6s de um universo mental 
estranho. 16 (16). 

Esta pesquisa serd dividida em quatro partes.No primeiro 

caPitulo, mllie ialmen七e, realizar-se-duma pequena incurs貸o pela 

met6ria de Porto Alegre nos s6culos XVIH-XIX.Esta ''viagem no 

tempo''visa a demons七rar como se deu a''constru9ao ''do espa9o urbano 

e o desevolvimento econ6mico da cidade. No segundo subeapitulo, 

procurar-se-6 iden七1ncar como os populares ocupavam par七e do espa9o 

urbano por七o-alegrense e descrever quais eram as suas "condi96es de 

moradia''. Comeca-se com essa an6lise a tra9ar um''perfil"do grupo 

ェndic i貞rio. 
15-DARNTON,Robert. o grande 立m ssacz・e dos gatos e ouた・05epi s di os da 
庭sti・ia cuituz・ai 丘・ancesa.. Rio de Janeiro:Graal, 1988,p.XV工．  
16-Ibid., p.XVIェ．  Vide tamb6m:HUNT, Lyn(Org.) A Nova 亙 st6Ha 
(Jul tux・aL Sao Paulo: Mar七むis Fon七es, 1992.; BURKE, Pe七er (Org.) A 
Esan ta da Histくうriaー Novas lセZ・βPectivas.. S含o Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulis七a, 1992.; GEERTZ, Clifford. A 
Interpzetaco dasall turas. Rio de Janeiro:Guanabara,1989. 
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soc士ai, como 七amb6m a mapear Os embates culturais travados en七re 05 

mesmos e a el士七e. 

No segundo capitulo, 	preocupa-se com a''configura9ao '' do 

grupo social,ou se加, com o que leva a pesqu妬adora a considerar uma 

parcela dos hab此antes de Porto Alegre como populares ・  Nos tr6s 

subc ap I tu lo a, anal isar-se-&o '"experi6ncias comuns" vivenciadas pelo 

grupo ~ a da ''pobreza'', a das ''atitudes violentas'' e a das 

"rela96es de solidariedade" - respectivamente, visando a "responder" 

ao quest ionamento propos七o. Tais anauises fornecem importan七es 

subsidios para o ex比endimento das praucas do grupo relacionadas 色  

fami l ia. 

No terceiro capi七ulo,efetuar-seー貞  uma "descri9さo densa" da 

familia popular porto-alegrense (17）・  No subcapitulo inicial, 

buscar-seーa ''conhecer" o namoro dos populares; no seguinte, o 

amasiamento e, no 丘  ltimo,as rela96es que se es七abeleciam entre pa妬  

e fiihose entre os irmaos.As tentativas(indiretas) de imposi9ao da 

norma familjar da elite,pela Justica, aos populares comecam a ser 

identificadas e analisadas. 

O 丘l七imo capitulo sera dividido em duas partes.No primeiro 

subcapitulo, demons七ra-se como a Justi9a sul-rio-grandense busca (de 

forma mais direta) impor aos populares a norma familjar da elite ・  

No ou七ro, mostra-se como os populares,mu此as vezes, "manipulavam" a 

Justi9a segundo os seus interesses pessoais ・  

17-Vide GEERTZ,C.op.cit.especialmente a parte I e a parte V ・  



CAP士TULO ェ  

A CIDADE E OS POPULARES 

o 2mlgo 8'Cu2o xlX' uma gran de poca da 吐dade・・・ ” 

Philippe Aries 

co凡S刀)ERS4OES INICIAIS: 

A partir da segunda me七ade do 	s6culo XIX, o espa9o 

urbano, tio Rio Grande do Sul, adquiriu maior relevancia・ Era nas 

cidades mais expressivas da 6 poca (Porto Alegre, Sさo Leopoldo, 

Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Sao Sebastiao do Cai, Rio 

Grande, Pelotas, Caxias ・  do Sul) que as transac6es comercia妬  

aconteciam. Foi nestes centros urbanos que, entre 1870 e 1900, as 

primeiras ind 七rias foram instaladas. M貞quinas ,trabalho, produc貸o, 
・議●’“さ雪雰’”ー  

lucro traduziam a realidade das novas f貞bricas. Lentamente, esses 

n cleos urbanos transformaram-se no espaco preferencial de atua9釦  

do capitalismo. 

Pesavento levanta considera96es sobre o espa9o urbano e o 

desevolvimento industrial. 

15 
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''Numa primeira ins七anc ia, a expans貸o urbana que 
acompanhou o desenvolvimento industrial implicou 
uma reordena9さo da 、パda econ6mica e do espa9o, 
man迂es七a no aprofundamen七o da divie貸o social do 
七rabaiho, na concentracさo de recursos, das 
t6cnicas e dos bens, no nucleamento espacial da 
ind丘s七ria e numa concen七ra9さo populacional sem 
precedentes"(18). 

Para esses cer比roe urbanos, no final do s6culo passado ・

吐rigiram-Se mintoe homens e mulheres a procura de trabalh。・  As 

cidades (especialmente Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas) acolhiam 

os colonos empobrecidos, descendentes de imigrantes; os pe6es e os 

ex-escravos (em pequeno nmero) que deixavam a regiさo da Campanha; 

os 	que chegavam do al6m-mar 	(alemaes, 比ai ianos ・  portugueses ・  

espanh6is e outros) e acabavam permanecendo nas mesmas; e os que 

吐nham de outras regi6es do pais. 	Os rec6m-chegados compartilhavam 

o espa9。  urbano 	com a popula9貨o na七iva pobre de origem lusoー  

a9orユana ・  

Segundo Ferrara, ao "olhar'' a cidade ・ 	identifica-se 

・‘sinais': o es七ilo das hab此a96es, o 七ra9ado das ruas, a localiza9さo 

dos pr6dios,' o nome dos logradouros e outros ・  Para a autora ・  ’as 

transformac6es econ6micas e sociais deixam, na cidade ・  marcas ou 

sinais que contam uma hist6ria nao verbal・・・ ’' Essas "marcas", 

quando interpretadas, peru丘tem que o pesquisador amplie os seus 

conhecimentos sobre ''os valores, usos, hdbi七〇6, dese加e e cren9as 

que nu七riram, atrav6s dos 七empoe, o quo七idiano' dos homens" que 

habitaram a urbe(19). Ao realizar esse 七ipo de analise ・  focalizaー  

18-PESAVENTO, Sandra. O Cot立五ano da l肥pdblica. Porto Alegre : Ed・  
da Universidade/tJFRGS,1990,P・ 32 ・  
19-FERRARA, Lucr6cia D'Allessio ・  As mascaras cia Cmacle ・  バevisva aa 
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se o espaco na sua dimensao s6cio-cultural ・  

Neste capitulo, como afirmou-se na in七rodu9ao, pretendeー  

se "conhecer"', 	mnie ialmente,a. hist6ria de Porto Alegre nos s6culos 

XVIII e X工X. No subcapi七ulo seguinte buscar-se-d inves七igar 	a 

ocupa9さo do espa9o urbano pelos populares, assim como ・  as suas 

"condi96es de moradia'' no fim do s6culo ・  Compreende-se que essa 

an貞lise possibil此ard que se comece a tra9ar um "perfil" do grupo 

social, como tamb6m, a ident辻icar alguns dos embates culturaい  

ocorridos no perェodo. 

(ISP. Sao Paulo,n. 5,mar9o/abril e maio.1990.p.6.Sobre as formas 
de estudo da cidade e o espa9o urbano vide: OLIVEN, Ruben. A Cidade 
como Categoria Sociol6gica.Dados一  Rio de Janeiro,n. 19,P・  135-46, 
1978. e CORRA,Roberto L. 	O Espaco Urbano. Sao Paulo: Atica, 
1989. 



Li. A CIDADE: PORTO ALEGRE - 

Alguns casebres, uma capela...assim nasceu o n cleo urbano de 

Porto Alegre. Casais vindos das Ilhas dos A9ores, em 1752 ・  

estabeleceram-se em uma peninsula do lago, chamado de Rio Guaiba, e 

fundaram um povoado. Os acorianos,na nova terra,dedicaram-se ao 

cultivo do trigo.A produc貸o de trigo cresceu,adquirindo proporc6es 

cons iderave is. 

Segundo Pesavento,nos prim6rdios do s6culo XIX,a paisagem 

urbana do povoado comeca a mod迂icar-se lentamente: 

''Data deste periodo a distribuic貸o das terras dos 
casais acorianos,a demarcacao dos lotes,ruas e 
estradas com a desapropriacきo da antiga sesmaria 
de Jer6nimo de Ornellas. Neste conjunto de 
medidas, reservou-se a a rea denominada Alto da 
Praia (Pra9a da Matriz) para assentamento do 
centro c vico e 女iiciou-se a constru9貸o dos 
primeiros ed迂icios oム吐a e religiosos como a 
I greja da Matriz,a Casa da Junta e o Pal貞cio da 
Presidencia. Surgiranl 七amb6m as primeiras fon七es 
pblicas, os moinhos,o arsenal da Marinha e os 
armazens gerais."(20). 

As casas dos habitantes da freguesia Sao Francisco dos 

Casais (21)eram construc6es muito simples. A madeira,a 七aipae o 

cap痴 beco trancado eram os materiais utilizados pelos a9orianos nas 

suas cons七ru 6es. Atrav6s da descri9ao de Carneiro e Pena, 

"penetramos" no interior dessas habita96es ・  

20-PESAVENTO, Sandra. Mb」lkうzゴa lフo'・to Alegre: espaGos e vivncias・  
Porto Alegre : Ed. tjniversidade/tJFRGS, 1991, p. 10. 
21- A primeira denomina9貸o da cidade ・  

18 
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"A disposi9貸o dos c6modos obedecia a uma 
七ripar七i9貸o basica na constru9さo a9oriana・  O 
・‘meio da casa'',o ter9o central,era separado por 
divis6rias de 七dbuas que formavam,de um lado, a 
cozinha e, de oi北ro, o pequeno quarto com 
tablados para colch6es. Este 6 ltimo, as vezes, 
completado por um segundo piso ~ um segundo 
tablado - pr6ximo ao teto, onde dormiam as 
criancas. Quase todas as casas eram de chao 
batido, recober七o por capim seco ou palhas de 
trigo.A cozinha abrigava um forno,o lar ~ mesas 
de pedra para preparar alimentos ~ e uma trempe, 
conjun七o de 七r6s ferros ensarilhados susten七ado a 
pene la sobre o fogo.M6veis,mi血to poucos e mui七o 
simples. No quarto ficavam as camas tablados, 
estrados onde se colocavam os colch6es a uns 80 
cm do ch&o."(22). 

Devido a sua privilegiada localiza9ao,tanto estrat6gicoー  

mi l比ar como portu貞ria, os portugueses, no final do s6culo XVHI, 

transformaram Porto Alegre na cap比al do''Continente de Sさo Pedro'’. 

A pequena freguesia, segundo Singer, era o "escoadoro natural" dos 

produ七os de "Santo Antonio da Pa七ruiha, Concei9ao do Arroio, 

Gravatal, Viamさo, Rio Pardo, Santo Amaro, Taquari, Triunfo e 

Cachoeira" (23). 

Porto Alegre tornou-se uma Vila e,Pos七er iormente, uma 

吐dade na d6cada de vinte do s6culo XIX. Nesse periodo,a produ9ao 

tr此icola dos por七o-alegrenses en七rou em decad6ncia, enquanto no sul 

da Cap比ania o charque comecava a ser produzido em grande quantidade. 

A transfer6ncia do eixo produtor e comercial para o sul ''ec l ipsou" a 

22-CARNEIRO, Luis; 	PENA, Rej ane. POrto Alegre~ De Aldeia a 
Hbtrzxフle.. Por七o Alegre: Officina da Hist6ria, 1992,p.13-4. 
23-SINGER, Paul.Desenvolvimento 及onmico e EvoluGo Urbana; Andlise 
db evolu o econmica db So Paulo, BI umenau,POl・to Alegre, 恥zo 
Borizonte e恥cife~Sao Paulo:Nacional,1968,p.148. 
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cidade,"que ficou reduzida, do ponto de vista econ6mico ・ ao papel da 

capital regional de uma zona secund6ria ・ “(24）・  

No incio do s6culo passado, os "lugares de com6rcio" da 

cidade come9aram a ser delim此ados.Em 1804,o governo portugu6s 

construi'ュ，  de fronte a Alfandega, "uma excelente pon七e sobre o rio ・  

com cais e 七rapiche para o desembarque dos g邑neros e serventia 

pblica". A Alfandega fora instalada 	na cap此ai sul-rio-grandense 

naquele mesmo ano. 	''Em torno desse cais・  aglomeravam- se oS 

comerciantes e, (...)tamb6m os qu比andeiros, para a pr6tica de seu 

mi do neg6cio." Em 1820,foi construido,no alinhamento da atual Rua 

Sete de Setembro, junto ao rio,urn novo pr6dio para a Alfandega ・ Este 

espa9o da cidade, onde funcionava um mercado pblico ao ar livre ・  

passou a ser conhecido como Praca da Alfandega ・ Era para la 	que os 

moradores de Porto Alegre se dirigiam nos prim6rdios do s6culo ・  

quando queriam comprar ''laranj as, amendoim,carne seca ・ molhos de 

lenha e de hortali9as".(25). 
一’ 

J6 quando necessitavam adquirir fazendas ・ chap6us ・  artigos 

de armarinho ou 	realizar neg6cios de maior vulto ・  os porto 

alegrenses dirigiam-se a 	Rua da Praia ・  A origem desse logradouro 

confunde-se com a do povoado. Na extren注dade ocidental da Rua da 

Praia, localizavam-se os Armaz6ns Reais e o Arsenal da Marinha ・ e,em 

sua par七e central," pr6ximo a ponte do desembarque''e da Pra9a da 

24-SINGER, P.,oP.cit.,P・ 153 ・  
2Fi- As citac6es e informac6es refere夢es a . A些an9ega,, どrら讐プ夢  
Alfandega s&o originarias de FRANCO, Sergio da Co事a. 聖lぎ％磐egre - 
biiI r屈蕗t6z・元o. Porto Alegre :Ed. da Universidade/UFRGS・ 1988 p・  
25-27. 
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Alfandega, as casas de neg6cio da cidade ・  A Rua da Praェa 

conjun七amente com as a七uais Riachuelo e Duque de Caxias constituiamー  

se nos trるs eixos principais da ocupa9員o urbana do ir丘cio do s6culo 

XIX. 

O viver em cidade exige de seus moradores determinados 

compor七amen七os. Para Weber, os c6digos de Pos七uras municipais・  

formulados pelas autoridades locaい， buscavam regular o dia-a-dia da 

popula9さo. Segundo a autora: 

"Estes eram um conjunto 	de normas que 
estabeleciam regras de comportamento e convvio 
para uma determinada comunidade,demonstrando a 
preocupa9ao com a preserva9貸o da ordem e da 
seguran9a pblica, incluindo ai as relativas a 
sade pblica. '(26). 

O c6digo de posturas de Porto Alegre foi formulado em 1829 

e aprovado segundo lei provincial do ano de 1837. 0 C6digo de 

Pos七uras 	procurava "organizar" o espa9o urbano ・ Essa ''organiza9ao '' 

seria efe七uada sob a 6七ica das autoridades municipais, ou seja, das 

elites. Ao longo do s6culo, essa legisla9さo sofreu pequenas 

altera96es que 七inham por finalidade "resolver'' ques七6es colocadas 

pelos "nOvos" tempos.Provavelmente, como afirma Weber na conclus貸o 

de sua pesquisa, grande parte da populacao da cidade''reagia e/ou 

driblava''as imposi96es des七a legisla9貸o(27). 

26-WEBER,Bea七riz T． αうdigos de lフOstuz・a e Regulamenta co do co4vi vi o 
Sくフくゴai emPo'・to AleBl・e no sculo XIX.. Porto Alegre,msserta9貸o de 
Mes七rado,UFRGS,1992,p.8. 
27-WEBER, B. op. cit., p. 158. 
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Ap6s o t6rmino da Guerra dos Farrapos, foi cons七ruIda 

sobre o Arroio Dil丘vio a Pon七e de Pedra ・ Os porto-alegrenses ・  que se 

dirigiam a Cidade Baixa ou a Zona Sul・  necessitavam atravessar o 

Arroio, que P0551丘a uma precaria ponte de madeira ・ a qual facキlitava 

o desenvolvimen七o dessas regioes,especialmente, da Cidade Baixa ・  

Os alemaes chegaram ao Rio Grande do Sul no ir豆cio do 

s6culo XIX e dedicaram-se a produ9徴o de g6neros alimenticios (28）・ Na 

d6cada de sessenta,a produ9貸o excedente das col6nias alemさs ・ atrav6s 

dos rios Cai,Jacul, Pardo,Sinos, era 七ransportada a七6 Porto Alegre ・  

Da cidade, es七es produ七os (banha, fe笥ao, farinha de mandioca ・  fumo ・  

e七C) alcan9avam outros mercados consumidores, inclusive o cen七ro. do 

PaユS ・  Porto Alegre tornou-se, nesse periodo, o escoadouro 

privilegiado de toda produ9ao das col6nias alemas ・  Aos poucos' a 

cidade readquiria a fun9きo comercial que detinha llo it豆cio do s6culo 

e passava a desenvolver-se mais rapidamente ・  

Os porto-alegrenses, a partir de 1844, iam ao rec6m 

inaugurado Mercado P丘blico comprar generos alimenticios ・  Este era''um 

pr6dio de planta quadrada, em alvenaria de ti加los e com port6es de 

ferro que se localizava,aproximadamente,no local hoje ocupado pela 

par七e ajardinada da Praca 15 de Novembro ・ ” Nas suas proximidades・  

vendedores (mui七os escravos de ganho) e ar七esaos ofereciam aos 

七ranseuntes 七odo o 七ipo de mercadoria. Essa d rea da cidade passou a 

ser conhecida como Pra9a do Mercado. Em 1864, a municipalidade 

28-Sobre a colonizac貸o alema no Rio Grande do Sul vide: ROCHE, Jean. 
A ColonizaGo Alem e o R加  Grande do Sul. Porto Alegre : Globo, 
1969. 
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resolveu cons七ruir um novo mercado pblico. O pr6dio foi ed迂icado 

tamb6m na Pra9a Quinze de Novembro , ''por6m no alinhamento da Rua 

Volunt貞rios da P貞tria-" O novo Mercado P丘blico era mais amplo e 

possl豆a melhores instala96es que o seu antecessor ・  A Pra9a do 

Mercado 七ornou-se, ao longo do 七empo, um dos principais "cen七ros 

comerciais" da cidade (29). 

Na metade do s6culo passado,as a reas de muitas ch6caras 

que margeavam a regiao central de Por七o Alegre ''passaram a sofrer 

retinca96es para o surgimento de novos arraiais e ruas・ ’'A paisagem 

do centro 七amb6m alterou-se nesse periodo. ''Relatos e cr6nicas de 

6poca falam de uma a rea central povoada de becos,ruas, largosプ  

Nesse momento, "iniciou-se o alinhamento e numeracao das casas, a 

nmpeza, o cal9amento e o emplacamento das ruas principa比  com suas 

denomina96es" (30). 

No seu excelente estudo sobre a evolucao urbana do Rio de 

Janeiro, Mauricio de Abreu demonstra como a implanta9ao de linhas 

de bondes e trens possibil此arern que a cidade se expandisse ''em 

direc6es qualitativamente d迂erentes'’. 

''...1858,com a inaugura9きo do primeiro trecho da 
Estrada de Ferro Dom Pedro II(atual Central do 
Bras il) que pern注tiu, 	a partir de 1861, 	a 
ocupa9ao acelerada das freguesias suburbanas por 
ela atravessada. A partir de 1868, com a 
implanta9ao das primeiras linhas de bondes de 

29一As informa96es referentes ao Mercado P丘blicc de Porto Alegre foram 
retiradas das obras FRANCO, S.op.c此． , p.271-73 e WEBER,B. op. 
cit., P.SO. 
30-Informa96es e citac6es retiradas do 七rabaiho de PESAVENTO, S ・ op ・  
cit.,p.23. 
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burro, ou七ro meio de transpor七e veio facilitar a 
expansao da cidade, neste caso em direC貸o aos 
bairros das atuais zona sul e nor七e."(31). 

Da mesma forma que no Rio de Janeiro, a implanta9さo do 

七ransporte cole七ivo em Porto Alegre permitiu que a cidade se 

expandisse. Franco apresenta um esquema das linhas de bonde das 
、～ー一~~、  

Companhias Carris Porto-Alegrense e Carris Urbanos,onde se percebe a. 

relac敏o ex士5七ente entre es七as e "a ocupacきo 

sub丘rbios”. 

povoamento dos 

"-1873: Menino Deus 、吐a V6rzea (Carris Portoー  
Alegrense) 
- 1874: Menino Deus via margem （じarrユS ど・ハ・ ); 
Azenha a七6 Cemi七6rio (Carris P.A.); Voluntdrios 
da Pdtria at6 Sさo Pedro(Carris P.A.) 
- 1880:Partenon at6 pr6ximo a R.L is de Cames 
(Carris P.A.) 
- 1893：  工ndependencia ate o 'raao (Larris 
Urbanos);Flores七aa七6 Sete de Abril (Carris U・）  
- 1894: Partenon Via Bom Fim e Santana (Carris 

U l895 : Partenon at6 。  Hospital S員o Pedro (Carris 

9 l896: Floresta at6 Coronel Bordini (Carris U), 
Flores七a a七6 Sao Joさo (Carris U.);S貸o Joao, 、吐a 
Rua Sao Pedro, Av.Bahia e Av. Brasil (Carr妬  
P.A.); Arraial de Sさo Pedro, at6 esquina da 
Cristovさo Colombo com Visconde do Rio Branco 
(Carris P.A.) 
- 1897:Gl6ria at6 Igreje. Nossa Senhora da Gl6r血  
(Carris P.A.) 
- 1899: Teres6polis (Carris P.A.); Pra9a Mal. 
Deodoro ao Campo da Redenc貸o (Carris P. A. ) '(32). 

As a reas de ocupa9さo mais antiga(Cidade Baixa, Menino 

Deus, Azenha) e as mais recen七es (Sさo Jo員o, Navegan七es, Par七enon・  

31-ABREU, Mauricio. A Evo1u o Ui・bana do Ri ode Janeiro・  Rio de 
Janeiro : IPLANRIO/Zahar, 1987, p. 43. 
32- As informa96es e cita96es referente a transporte coletivo foram 
re七iradas da obra de FRANCO, S. op. cit.,p.405-8 ・  
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Teres6polis) 	eram servidas de linhas de bonde ・  Os empresar加S 

buscavam, no final do s6culo XIX, a valoriza9ao do solo urbano ・  

assim corno a cria9ao de infraes七rutura que permitisse a locomo9ao da 

populac 貸o. De acordo com alguns 	加mnais da 6 poca ・  os servi9os 

吐erecidos pelas duas companhias de transporte cole七ivo eram 

prec6rios. Os por七o-alegrenses reclamavam da sujeira dos carros,''das 

demoras excessivas'",da superbo七a9ao , ''dos desaforos dos funcion貞rios 

da empresa aos passageiros ou seus gracejos inconvenientes''(33）・  

No ill七irno quartel do s6culo XIX, 	algumas col6nias alem貸s 

e italianas(34)passaram cada uma a produzir,em grande quantidade, 

um s6 produto agropecudrio (banha, uva, erva-mate, farinha de 

mandioca e ol北ros), tendo em vista a comercializa9ao.Esses produtos 

destinavam-se ao mercado interno nacional. A ''especializa9さo '' da 

produ9貸o trouxe grande prosperidade para essas col6nias, 

possibl itando, inclusive, que seus habitantes passasem a adquirい  

mercadorias industrializadas provenientes de outras regi6es. Isso 

ocasionou, paulatinamente,a constit此uicさo de um mercado interno 

sul-rio-grandense. 

As primeiras ind strias s.xrgem em Porto Alegre,no final da 

d6cada de setenta do s6culo passado. O capital,de grande parte das 

mesmas,era oriundo de um processo de acumula9ao ocorrido no circuito 

33-PESAVENTO,Sandra.o α元立五ano dai叱pdblica~Porto Alegre:Ed.da 
Universidade/UFRGS , 1990, p. 50-1. 
34-Sobre a coloniza9さo italiana vide:GIRON, Loraine. A imigracさo 
此aliana no RS: fatores de七emIl注nan七es. In: DACANAL, Jos6 (Org.) RS: 
zilli gz・a9ao ＆  く olくnizaG5b. Porto Alegre:Mercado Aberto,1980,P・  47ー  
66. 
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comercial da economia colonial imigrante. Pesaventc afirma: 

"O comerciante ~ primeiramente alemao e 
posteriormente o italiano ~ realizou uma forma de 
apropria9貸o do excedente econ6mico produzido pela 
agriculいira colonial.Seja atrav6s da d迂eren9a 
dos pre9os de compra e venda,seja a七rav6s do 
CUS七o do fre七e dos produtos a七6 o mercado, ou 
mesmo por meio do controle inonop6lico sobre a 
produ9さo colonial, es七e comerciante contribuiu 
para impedir que determinadas condi96es 
favor貞veis - alto do pre9o de certos generos 
alimenticios, maior produ9巨o em fun9さo do solo 
mais f6rtil, proximidade do mercado consumidor ー  
revertessem em bene丘cios para o pequeno 
produ七or. Es七e encontrava-se praticamente isolado 
dos est工mulos do mercado em razao da a9貸o 
monopolItica-monops6nica do comerciante, que 
con七rolava a venda dos ar七igos nさo coloniais e 
compra dos produtos da regi員o. Estabelecia-se, 
dessa forma, um interc ambio de吐avordvel aos 
colonos pequenos proprie七arios, que se viam 
progress ivamente 	subme七idos 	ao 	capital 
comercial" (35), 

De acordo com Reichel, o''parque indus七rial" de Porto 

Alegre 	era constituido, na sua grande maioria・  de f貞bricas 

instaladas a partir de um pequeno montante de capital・  A cidade em 

1890 "contava com 9 fdbricas de cerveja, 7 de sabさo e velas, 18 de 

charutos e cigarros,6 de chap6us, 6 de banha,5l de calcados, 62 de 

olarias, 6 armadores, 6 refinarias de a9貢car, 5 curtumes・ etc'’ ・  Esta 

produc貸o industrial tao diversificada destinava-se ao mercado da 

zona colonial e procurava atender ''as m l七iplas necessidades de 

consumo de sua popula9ao". Segundo a mesma autora, as ind丘strias 

sediadas em Porto Alegre, no inicio do s6culo XX,vincularam "as suas 

possibilidades de desenvolvimento a um mercado regional''(36）・ Grande 

35-PESAVENTO, Sandra.Os IndustHais daRpdblica. Por七o Alegre : 
IEL, 1991, p. 34. 
36-REICHEL, Helolsa. A industrializaCさo no Rio Grande do Sul na 
Rep6bica Velha - In: DACANAL, Jos6; GONZAGA, Sergius (Org.) RS': 
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parte dessas f6bricas localizava-se no chamado Caminho Novo (atu.l 

R.Voluntdrios da Patria). 

Esse surto industrial atraiu um contigente populacional 

significativo para Por七o Alegre ・  A七rav6s da. tabela a seguir ・  

consta七a-se 七ai fa七o. 

"Popu1a9ao de Porto Alegre" 

LAno 

1803 

乙Popula きo 
(habitante司  

3.927 

3. Crescimento 
(em %) 

4.Taxa geomtrica 
de aumento anual 

1807 6.035 + 	51% 11,0% 
1820 12.000 + 100% U,0% 
1848 16.900 + 	41% -1 , 10/

.L, J.10 

1858 18.465 + 	9% 0,8% 
1872 34. 183 + 	85% A , ' 

0/' 	$ fO 

1890 52.186 + 	53% 2,5% 
1900 73. 674 + 	41% 3,4% 
1910 130.227 + 	77% 5,9% 

Fonte: SINGER, P., op. cit., p.155-80. 

Os republicanos sui-rio-grandenses, a partir de 1889, 

administraram o Estado, procurando,na medida do possivel, colocar 

em prdtica as mdximas de seu ''projeto P0liuco'' baseado nos 

pressupos七os posi七ivistac (37).O poder execi北ivo municipal em Porto 

Alegre, nesse periodo,foi exercido por intendentes pertencentes ao 

Partido Republicano Riograndense(PRR). 

Economia e Pol tica. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1979, p. 255-65. 
37-Sobre o projeto P0lItico dos republicanos sul-rio-grandenses, 
、パde:PINTO, Ce li.1フOsi tivismく,一 Um1コz・qブeto Po万tico Alむemnaむムro (1お：  
1 889-1 930 J" Porto Alegre: L&PM,1986. :FRANCO, Sergio.Julio de 
Cast1lhos e sua poca. Porto Alegre:Ed.Universidade/UFRGS, 1992.e 
VELEZ, Ricardo.Gastilhismo.Uma Filosoたada)加plblica.Porto Alegre 
:Escola Superior de Teologia de Sさo Loren9o de Brindes,1980・  
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Na administra9貸o do intendendente Jos6 Montaury(1897-1924) 

o municipio passou a controlar parte do abas七ecimento de a gua da 

cidade, ao adquirir, ''por compra,todo o Bis七ema da Hidr6ulica 

Guaibense ‘・． 	Em 1904 foi iniciada a construcao de "uma usina de 

recalque na Rua Voluntdrios da Patria e de reservat6rios no bairro 

Moinhos de Vento". Aos poucos, os vendedores de a gua, chamados de 

pipeiros, foram desaparecendo do cen6rio urbano ・  

Ou七ro servi9o que passou a ser controlado pelo municipio ・  

a partir da Repblica, foi o do "asseio pblico". Os dejetos 

(mat6rias fecais) eram colocados pela popula9貸o nos ''cubos'' ou 

''cabungos'' para serem,semanalmen七e, recolhidos e despejados no 

Guaiba, nas proximidades da Rua da Concei9ao ・ 'Em 1896・ havia 5000 

assinantes deste serviCo. 

Em 1893,toda a ilumina9ao pblica da cidade passou a ser 

gerida pelo municipio. No final do s6culo XIX ・ a zona urbana era 

iluminada atrav6s do sistema de g貞s hidrog6nio carbonado ・ e a 6 rea 

suburbana,com 1ampi6es a querosene. A municipaliza9ao dos servi9os 

parece n貸o ter''resolvido" os problemas san此arios da cidade(38）・  

A Fbde.r・a9ao (orgao do PRR), A Re五フm78 (orgao do Par七ido 

uberal), oMei・cantil, O Independente, O Sculo, Gazeta da Tarde・  A 

Gazetinha, Coi・I・e加  doPovo eram 加mnais que e主rculavam em Porto 

Alegre no final do s6culo XIX e incio do s6culo XX. Com  grande 

freq葺6nc ia, esses peri6didos nouciavam e d垣cutiam os 	problemas 

38- FRANCO, S. op. cit., p. 19-44-6-211. 
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da cap此ai sul-rio-grandense. Alguns desses 加mnais denunciavam a s 

p6ssimas "condi96es sanitdrias''da cidade e cobravam das autoridades 

p blicas alguma provid6ncia no sentido de rever七er esse quadro ・  A 

cap比ai possl豆a,segundo os mesmos,"um servico de 貞  gua limitado e 

deficiente '', hab比a96es mal iluminadas e ventiladas, nenhuma 

instala9きo de esgoto,ruas sujas e escuras ・  

Atrav6s, dessa narrativa,observou-se que o pequeno povoado 

nascido no s6culo XVIII transformou-se, no final do s6culo XIX, no 

mncipai centro urbano do Rio Grande do Sul・ Porto Alegre possuia um 

contigen七e populacional sign辻ica七ivo, o com6rcio expandia-se・  a 

ind丘B七ria, 	ao8 PoucoB, 	-e8envo 1via18e, 	11ovaB -rea8 Pa88avam・  

1entamen七e, a 8ereInhabitada8, os ProbleIIla8 Banitario8 aumen七avam・  

ind s七ria, 	aos poucos, 	desenvo上via-se, novas areas passavam・  

lentamen七e, a serem habitadas, os problemas sanitarios aumen七avam・  

Passa-se agora a "conhecer" os espa9os dessa cidade, no fim do 

s6culo, que eram habitados pelos populares ・  



L2.A CIDADE DOS POPULARES. 

No final do s6culo, os r6us e as 、パ七imas dos processos 

criminais informavama P0lIcia, e depois a Just切a, o local de sua 

moradia na cidade. Eventualmente as testemunhas ident迂icavam onde 

residiam. 	A par七ir dessas informa96es, elaborou-se a seguin七e 

七abela: 

LOCAL onde 
	 RUS ou ViTIMAS ou TESTEMUNHAS 

residiam 

CENTRO DA CIDADE 
	

41 Processos Criminais 

CIDADE BAIXA 
	

12 Processos Criminais 

MENINO DEUS 
	

06 Processos Criminais 

OUTROS 
	 36 Processos Criminais * 

95 Processos Criminais 

* Quatro processos criminais nさo informam em que local de 

Porto Alegre moravam os acusados ， 、パtimas ou testemunhas ・  

Os dados revelam que os populares residiam. em toda 巨  rea 

central da cidade.Nas margens do Guaiba: Caminho Novo(atual Rua 

Volunt貞rios da Patria), Beco da 6 pera(atual Rua Uruguai), Pra9a da 

Harmonia (atual Pra9a Brigadeiro Sampaio).Na Rua dos Andradas e 

suas parale ias: Rua Sete de Setembro, Rua Riachuelo, Rua do 

Arvoredo (atual Rua Fernando Machado), Rua da Varzinha(atual Rua 

Dem6trio Ribeiro), 	Rua Ma加r Pantaleao Tellee 	(atual Rua 

30 
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Washington Luis). Nos becos:do Ros貞rio (atual Rua Vig貞rio Jos6 

Indcio), 	do Po9o, do Meirelles, do Oitavo (atual Avenida Borges de 

Medeiros ),do Fanha(atual Rua Caldas Junior),da Cacha9a,do Barbosa 

(atual Rua Barros Cassal),da Cerveja・  E outras, assim como nas 

ruas: 	do Arroio (a七ual Rua Ben七o Martins),na General Vi七orino, na 

General Salustiano,na General Portinho,na da Ladeira(atual Rua 

General Camara) (39). 

Um nmero expressivo de populares que residiam na zona 

central da cidade morava nas pequenas ruelas,muitas perpendiculares 

. Rua do Andradas,chamadas de becos.Estes,na maioria das vezes, 

P0861パam cons七ru96es dos d吐s lados da rua. As ca月as, algumas 

assobradadas, eram geralmente gen注nadas. 

Os populares de Porto Alegre, entre 1886-1906, moravam 

tamb6m em uma parte do atual bairro Cidade Baixa.Em dois processos 

criminais, os incidentes ocorreram na Rua Lima e Silva. No processo 

de nmero 1591, Bento (casado, 42 anos) e seu filho, de doze anos, 

bateram em Leocddio(casad, 49 anos).Bento,o r6u,e as testemunhas, 

os vizinhos,residiam nessa rua.Em outro(40),a casa da amante do 

r6u,uma prostituta,situava-se naquele logradouro. 

O menino Baithazar,que era espancado por seu "tutor ", 

39-Os nomes dos logradouros serさo utinzados como aparecem nos 
processos criminais. Caso eles sejam os usados no periodo em estudo, 
いgo em seguida informam-se os atuais. 
40-Identincam-se os processos ci吐ininais da seguinte forma:nome do 
r6u(S)ou r6 (S),nmero do processo,ano e o arqnvo onde os mesmos 
encontram-se. Sebastiao GonCalves de Oliveira, nmero 2069, 1902, 
Arquivo Pablico do Estado (APE). 
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morava na Rua dos Venezianos(atual Rua Joaquim Nabuco)(41）・ An七onjo 

(solteiro,17 para 18 anos), acusado de ter molestado sexualmente um 

menino, afirmou para a Justica que sua m貸e Bertolmna e sua av ・ Ana 

Maria , residiam na Rua dos Venezianos (42）・ 	De acordo com ' 'Major 

Chefe de PolIc ia" do Segundo Distr此o, Cherubim da Costa,a Rua dos 

Venezianos possiパa, em 1900, alguns moradores com "p6ss加la conduta 

moral". Eis o seu relato para a Promotoria: 

''A rua dos Venezianos, segundo distrito 
.1 udic i rlo d~esta capital,existe um corti9o, 
hab此ado em quase sua tota.Liciacte,por 工aml.Llas ae 
nacionalidade 此aliana,baixa esphera social e 
gente de maos custumes.H6 bem pouco tempo deu-se 
nes七a cap比ai um crime de estelionato, no qua.i. se  
achavam envolvidos individuos moradores ll~esse 
corti9o e bem assim mulheres que ali residem・  
Refiro-me ao conto do vigrio praticado por 
旺fonso Ariso e outros que,por meios de ardis 
astuciosos e ilici七os,conseguiram extorquir das 
mao de uma pobre e incauta mulher, seu bilhete de 
lo七eria do Estado, prenはado com a sor七e 
grande."(43). 

Mas era a Rua da Margem (atual Rua Jo貸o Alfredo) o 

principal logradouro da Cidade Baixa hab比ado pelos populares ・  Doze 

processos criminais informam que indいパduos do grupo social em estudo 

residiam nessa 貞  rea da cidade. A Rua da Margem, em seい  desses 

processos, 6 citada como local de moradia dos r6us, vitimas ou 

testemunhas. 	Essa rua fora aberta"acompanhando as sinuosidades do 

Arroio Dil vio", sendo que as casas do lado par da mesma foram 

ed迂icadas ''na margem do Riacho, praticamente sem quir比ai'' (44). 

41-Alfredo Manoel Rodrigues, nmero 1998, 1899, APE. 
42-Antonio Alfredo de Tal, nmero 1658, 1887, APE. 
43-Rosa Vicare, nlmero 2017, 1900, APE. 
44-'' A Estatistica Predial de 1892 encontrou na Joさo Alfredo 250 
pr6dios, sendo 246 t6rreos,tr6s sobrados e l assobradado ・ ’' FRANCO, 
S. op. cit, p.226. 
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Marciano (casado, 29 anos) morava na Rua da Margem, nmero チ・  

enquanto Jo員o (50 anos) residia na mesma rua,no n丘mero 50 (45）・  

Marciano insultou Joさo e sua companheira quando ambos observavam a 

rua atrav6s da janela. Franc isco (casado ， 、 6l anos) 	e Vergilio, 

moradores na Rua da Margem, nmero 59, brigaram devido ao primeiro 

haver batido no filho do segundo (46) - Isabel e 	Miguel, antigos 

amasios, desentenderam-se na casa do irmさo da mulher, que se 

localizava na Rua da ・ Margem(47). 

O a七ual bairro Menino Deus era outro local de Por七o Alegre 

habitado pelos populares.A七rav6s da docuinen七a9ao,cons七a七a-se que os 

mesmos residiam nas diversas ruas da a rea.Na Rua dos Pretos Forros 

(atual Rua Vin七e Oito de Se七embro), morava Rosalina (sol七eira, 15 

anos), que acusou seu namorado Ernesto (solteiro, 26 anos) de t6-la 

deflorado (48). Na Rua General Caldwell, nmero 105, residia Jo員o 

(vi丘vo, 55 anos) - Este agrediu Amaro, o dono do armaz6m de secos e 

molhados existente nessa rua,devido a este haver insul七ado a vizinha 

de Joさo (49). Veneranda (solteira, 17 anos) enterrou seu filho, 

rec6m nascido,nos fundos de sua casa,que se situava na Rua Jos6 de 

Alencar, nmero 131(50).Na Rua Treze de Maio(atual Avenida Get丘lio 

Vargas ), residi.a a familia Gandolfo. Ap6s uma''violenta altera9ao 

45-Marciano Quintino da Rosa,nmero 1647,1888,APE. 
46-Vergilio do Nascimento, nmero 1896a, 1896, APE. 
47-Miguel GonCalves, nlimero, 1953, 1898, APE. 
48-A Rua Vinte Oito de Setembro localizava-se entre a Avenida Getulio 
Vargas e a Praia de Belas.Es七a rua desapareceu com "a implanta9貸o do 
Canal do Riacho e da Avenida Ipiranga'' - Em 1892 a rua possuia 46 
casas 七6rreas, dois sobrados e cinco assobrados. Informa96es 
ritiradas da obra de FRANCO, S. op.cit., p.426. Ernesto Ave uino da 
Rocha, n丘mero 1786, 1892, APE. 
49-Antonio Pereira Gomes, nmero 2030, 1900, APE. 
50-Veneranda Antonia de Brum, nmero 2074, 1902, APE. 
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havida entre Francisco Gandolfo (casado, 36 anos) e Ernesto", em 

"a9谷o combinada",a fan丘lia Gandolfo, conjuntamente com Vicente 

(casado, 32 anos),agrediu Ernes七o (51）・  

Os populares porto-alegrenses residianl 七amb6m em outras 

zonas da cidade,por6m,pelo que iiばormam os dados,em menor nmero 

que no centro da cidade,na Cidade Baixa e no Menino Deus・ Em Bel6m 

residia Joana Eiras(viuva, 30 anos), que "alugava" quartos para 

nbertos e escravos foragidos(52). Em Pedras Brancas(atual cidade 

de Guaiba),morava Hon6rio (casado, 40 anos),Catarina e Augus七o ・  

Catarina era esposa de Hon6rio,mas "mantinha rela96es ilicitas'' com 

Augusto (53). Hon6rio, certo dia, observando "os amantes", "ocultado 

dentro do mato, puxou de uma pistola e desfechou um tiro''em seu 

rival. Nos arraiais da Gl6ria e de Teres6polis (que rec6m 

despon七avam),assim como no Cristal,tamb6m moravam populares ・  

Na verdade,os populares disseminavam-se por quase todas as 

6reas da cidade: na Azenha ( atual Avenida da Azenha), nas 

proximidades do Prado da Boa Vista (atual bairro San七o An七onjo), na 

Estrada do Mato Grosso(atual Avenida Bento Goncalves),no Partenon, 

no Morro Santana,nas adjac6ncias da Rua Santana,na Rua Mar jante,na 

Rua Marqu6s do Pombal, na Rua Floresta(atual Avenida Cristovao 

Co lombo)e na Col6nia Africana （貞rea do atual bairro Rio Branco)(54）・  

51-Francisco Gandolfo, nmero 2084, 1904, APE. 
52-Manoel Indcio Pavさo, nmero 1535, 1885, APE. 
53-Guilherme da Silva, nmero 2064, 1901, APE. 

54- Sobre a Col6nia Africana vide o trabalho de MAUCH, Claudia. 
':blnia A丘ゴcana; clゴininaljdade e controle social (Porto Alegre, 
1 888-1 900 J.Por七o Alegre,Monografia apresen七ada no CPG em Hist6ria, 
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Grande parte dos populares morava h menos de doze meses no 

local que declarava a Justi9a. Isto se dava principalmente com os 

individuos que residiam no centro da cidade.Maria tinza(26 ano司  

era amdsia de Felic iano(solteiro, 25 anos).Devido a uma discuss貸o ・  

Feliciano feriu Maria Luiza com uma faca,e ela, com uma tesoura・  

coパou a barriga de seu am貞sio.Feliciano e Maria Luiza afirmaram que 

residiam h貞  seis meses na Rua do Rosdrio (atual Rua Vig貞rio Jos6 

工nacio ) 	e na Rua da Ladeira (atual Rua General Camara) 

respect ivamente (55);Carlota (solteira, 20 anos)"fora recolhida a 

cadeia cw3-l correcionalmente por embriaguez e desordem・ ” No "xadrez '' 

a mulher feriu outra presa.A r6 afirmou que morava ha oi七o meses na 

Rua Sete de Setembro (56); 

Entende-se que essa freqiente ”七roca de endere9o'' dos 

populares estd relacionada,em parte, ao elevado pre9o dos alugu6比・  

Jornais que circulavam em Por七o Alegre, no periodo em estudo ・  

referem-se a essa ques七ao (57). Michelle Perrot, estudando as 

condic6es de moradia francesas no s6culo Mx,anrma que os elevados 

alugu6is tamb6m eram um grave problema enfrentado pelos populares 

daquele pais.Segundo a autora: 

''Nas cidades populosas do s6culo XIX,sem nenhum 
preparo para receber ondas de migra6es, o 
problema da moradia jamais f吐  resolvido ・  
Sol七eiros, os rec6m-chegados se agiu七inam em 

識8.Mar鷲畿rz窯器ral e Feliciano Ferre ira Coelho,nmero 1607,1886, 
APE. 
56-Carlota Bonifdcia Anjo Alves, nmero 1659, 1888, APE. 
祈ー戸ESAVENTO, Sandra. Os pobres da cidade一  Por七o Alegre :Ed・  da 
Universidade/UFRG5 p ・ 106 ・ No prel。・  



36 

vagas ou quartos mobiliados ,&s vezes alugados 
por noite.Casados, eles se amontoam nos pequenos 
apar七amentos de um ou dois c6modos de velhas 
casa,e mais tarde, praguejando das vilas que 
detestam. A morada n5o 6 uma habita9さo,mas um 
いcai de encontro di rio da familia,um abrigo 
var idve l, pois as saidas sさo freq entes. As 
classes populares ainda nao lutam pela moradia, 
mas pelo aluguel,sempre caro demais para essas 
pessoas do campo acostumadas a n貸o pagar nada 
pela casa e lugar. E o prazo de pagamento 6 um 
momento de conflito com os propriet辰rios, os 
por七eiros, seus representantes e a polleia.'' 
(58) - 

Por6m, nem todos os populares mudavam constantemente de 

endere9o. Jo&o (50 anos), em fevereiro de 1888, achava-se "manso e 

pac辻icamente em sua resid6ncia com sua companheira em uma janela” ・  

quando Marciano(casado, 29 anos),saindo de uma venda・  dirigiu- lhe 

os epitetos de "safado, bode" e outros ・ Joao ・ sen七indo-se ofendid。・  

utilizou-se da Justi9a para resolver o caso.No seu depoimento・ 。  r6u 

Marciano declarou que morava ha dezesseis anos na Rua da Margem 

(atual Rua Joao Alfredo)(59）・  

Na procura de dados que informassem o local de moradia dos 

populares por七o-alegrenses cons七atou-se que, com bas七an七e freq6ncia ・  

eles utinzavam nomes d迂erentes para designar um mesmo logradouro ・  

Eis um caso onde se ver迂ica es七e fato. 	Jos6(25 anos, solteiro) 

declarou a Justi9a que estava em uma casa na Travessa Payssandu・  

quando Maria Luiza(23 anos,solteira) o agrediu verbalmente por 

motivos de cime.Jos6 feriu ent貸o a mulher com uma faca ・ Lucinda(22 

anos, solteira),uma amiga de Maria Luiza, no inqu6rito P 0licial・  

58-PERROT, Michelle.Os Excluidos da Hist6博a.. Oper奪主os ・  Mulheres, 
鮎isione丘os. Rio de Janeiro:Paz e Terra, 1988,p・ 195 ・  
59-Marciano Q. da Rosa, nmero 1647, 1888, APE. 
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afirmou que"viu Maria Luiza ir a casa de Clem6ncia ・  no Beco 4《〕  

Fanha, descompor a esta e a Jos6 Maria Soares,que na mesma casa 

achava- seブ・（60). Observa-se que o r6u referiu-se a a七ual Rua Caldas 

J丘nior pela denomina9員o oficial da 6 poca ・  ou seja ・  Travessa 

Payssandu, enquanto a testemunha chamou o logradouro pelo nome 

"popular" - 

Este indicio observado nas fon七es, ou seja・  que os 

populares porto-alegrenses usavam a denomina9貸o''popular ''e a 吐icial 

para designar os logradouros, perm此e perceber que uma lu七a ・  no 

mbi七o culいwai,estava acon七ecendo ・  

Chalhoub, C此ando Mintz e Prince,apresenta uma defini9貸o 

de cul七ura e sociedade que auxiliard a desvendar 七ai indicio: 

"Por "cultura" entende-se um corpo de cren9as e 
valores, socialmente adquiridos e modelados, que 
servem a um grupo organizado como guias de 
comportamento; por "sociedade" entende-se a arena 
d e luta ou as cユrcunstancias sociais que aariam 
ensejo a utiliza9ao das formas ou al七ernat ivas 
culturais disponlveis."(61). 

、  
A Camara Municipal, Cu加s membros per七enciama elite da 

cidade, des士gnava os nomes para as ruas de Porto Alegre ・  S6 que 

muitos logradouros 頭 p0661.豆am designa96es.Segundo Franco ・ ‘'em 1873 ・  

a Cmara trocou a velha denomina9ao popular de Beco do Fanha para 

Travessa Payssandu,em homenagem ao fe此o de armas da guerra contra o 

60-Jos6 Maria Soares, numero 1586, 1886, APE. 
61-MINTZ, Sidney; PRI CE,Richard. An anth.r・く7zx旺くフ車く,al azll,z・くフach to the 
A丘・o-Ameiゴcanzフast: a く冶Zゴbbean PerPective.. Philadelphia:Ins七itu七e 
for Study of Human Issues,1976, "apud".CHALHOUB,Sidney. yお5es da 
1d bei・dade一  L加a 丑i8女うI・ia da5 奴むimas d巨cadaB daEbci・avd翫,na （えフI・te. 
Sao Paulo : Companhia das Letras, 1990, p..25. 
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Uruguai, em 1864/65." Constata-Se que a el此e nomeava as ruas com 

express6es de sua cultura ・  

Os populares faziam o mesmo ・ O grupo nomeava os espa9os da 

urbe a par七ir de suas experi6ncias co七idianas ・ A a七ual rua Caldas 

J丘nior fora chamada de Beco do Fanha, em meados de 1834, "por causa 

de certo taverneiro fanhoso,de nome Francisco Jos6 Azevedo ・ que ali 

fora morar entre as mulheres de vida airada que povoavam a ruela 

(62). 

A denominaQさO oncial das ruas,depois de aprovada pela 

Camara Municipal,"deveria" ser u七inzada por todos em Por七o Alegre ・  

Mas mui七os populares continuavam referindo-se aos logradouros pelos 

nomes "antigos, Entende-se que a'opcao" dos populares pela 'velha 

denomina9さo estd relacionada a urna tentativa de preserva9ao de sua 

cultura. Para os mesmos, os antigos nomes dos logradouros faziam 

parte de seu conjunto de "experi6ncias comuns ・ e ・  por isso ・  seu 

sign迂icado remetュa a 七ais experi6ncias e as evocava・  Anunc 工  ava-se ・  

no mbito cultural, uma disputa pelo espaco urbano que ser妬

吐etivada nas primeiras decadas do s6culo XX,com o afastamento dos 

populares das zonas centrais da cidade(63）・  

62-FRANCO, S. po. cit., p. 91. Vide tamb6m: CORUJA, Antonio A. P. 
Antigualhas. Reminicncias de Porto Alegre.Porto Alegre: Companhia 
de Seguros Gerais, 1983, p. 68. 
63-Moreira chegou a conclus6es semelhantes as nossas no que se refere 
aos nomes das ruas e a luta travada entre os populares e a el此e. 
臓de:MOREIRA,Paulo ．及2 ti・e o deboche e aZ・azガlm.Os cenrios sociais 
da criminalidade lxlPula.r・ emlフOrto Alegz・e (1868-i 888J.Disser七a9ao de 
Mest・rado,UFRGS,1993.Reprografado. 
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Levantando considera96es sobre a his七oriografia francesa no 

que se refere a morada dos populares, Guerrand explic此a: 

''Por mu此o 七empo as condi96es de moradia das 
classes sofredoras foram deixadas de lado pelos 
especialis七as em hist6ria social, que se 
contentam, a respe此o, com quallficativos 
freq en七emen七e rela七ivos apenas 良  es七6七ica. B 
espantoso ver Henri S6e ~ homem da esquerda ー  
recrinはnar Artur Yong, que v比此a a Fran9a a s 
v6speras da Revolu9ao, por denunciar as ruas 
tortuosas das velhas cidades em nome da higiene, 
sem apreciar seu lado''pitoresco ''(64). 

O historiador franc邑s es七d cer七o quando afirma que quase 

n貸o existem trabalhos sobre''as condiC6es de moradia''dos populares 

no s6culo passado. Compreende-se que a d辻iculdade de acesso a s 

fontes impossibil此a o pesquisador a dedicar-se ao estudo desse tema. 

Pode-se conseguir o desenho de. fachada e a planta baixa de um 

ed迂leio onde residiam populares(dai a 6 nfase da an貞lise na quest貸o 

est6tica e arquitet6nica ),mas como saber sobre a forma del北1nza9さo 

dos c6modos, a disposicao dos m6veis, o uso dos utensil108 

dom6s七icos? Raros sさo os rela七os e as fotografias dos "espa9os 

privados''desse grupo. 

Os populares residiam nos chamados''corti9os",nos por6es 

e em casas t6rreas.Dentre esses tipos de hab此a96es, as fontes 

pesqu比adas trazem um maior nmero de informac6es sobre os corticos. 

Conclui-se entao que, entre 1886 e 1906, um nmero expressivo de 

indiv duos do grupo social em estudo morava em corti9os.Devido a 

64-GUERRAND, Roger-Henri. Espacos Privados. In: PERROT, mchelle 
(Org. ）  亙istうz・ia da VidaPz・加ada一  刀巨 RいmluGo 1いancesa d lコ 'imeira 
Guez・I・a Himdial. Sao Paulo:Companhia das Letras, 1991,P.356, 
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esse fa七o,faz-se necess貞rio "conhecer" os cor七i9os da Porto Alegre 

do "fim do s6culo". 

Em 1892, de acordo com o Anudrio do Estado do Rio Grande do 

Sul,Porto Alegre possiパa: 4.692 casas 七6rreas, 464 assobradadas ・ 634 

sobrados, 65 fora da divisa da cidade e 141 corti9os ・ Lemos ・  na obra 

"met6ria da Casa Brasileira", analisa sucintamente a moradia popular 

do fim do s6culo XIX. 

"A so1u9貸o arqu此e七6nica mais comum foi a do 
corti9o com duas fileiras de c6modos separadas 
por uma estreita passagem central(as vezes at6 
de 2m de largura, quando o normal variava de 3 a 
4m)e apresentando no fundo duas ou tr6s privadas 
ao lado da mesma quantidade de tanques de lavar 
roupas pax o uso comuni七貞rio.Essa, a solu9さo 
mais barata no tocante &constru9&o e ， 七amb6m , a 
mais rentavel.Sob o ponto de vista urbanistico, 
ela era proveitosa,porque, al6m de providenciar 
um adensamento populacional apropriado & cidade 
sem transpor七es,ocupavaareas ociosas nos miolos 
dos quarteir6es.O morar nesses corti9os, n貸o era 
nada agradadavel ou saudave刃・・・ J Enquanto a9 
latrinas estavam assentadas sobre rasos e mal 
cheirosos po9os negros,os tanques despejavam a 
c6u aberto suas d guas servidas dirigidas a s 
sarjetas da rua pr6xima." (65）・  

As fontes mostram que existiam corti9os no centro da cidade 

e tamb6m na Cidade Baixa.Antonio(solteiro, 35 anos)feriu Jus七a, 

sua am貞eia,"no quarto nmero seい do cortico da Rua da Varzinha 

(a七ual Rua D6me七rio Ribeiro),nmero 169"(66）・ Conce i9貸o (solteira ・  

40 anos),Maria Franci8ca(solteira, 25 anos)e Carolmna (solteira ・  

65-Os dados foram retirados do trabalho de PESA\JENTO, Sandra. o 
く otidi ano くla l叱z戒blica. Porto Alegre, Ed. da tiniversidade/UFRGS, 
1990, p.37.LEMOS,Carlos ．丑ist6吐a da （冶sa Brasi1eira"Sao Paulo, 
Contexto, 1989, p.58. 
66-Antonio Nunes, nmero 1629, 1887, APE. 
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24 anos)eram vizinhas de Rosalina, que fora assassinada por s9u 

amasio Manoel(solteiro, 31 anos).As mulheres e o casal moravam''no 

cortico denominado de Beco da Cerveja" (67) ・  

Os populares,muitas vezes,n貸o utiuzavam a palavra 

corti9o Para designar as suas moradias. 	Por6m, atrav6s das 

informa96es de r6us,vitimas e testemunhas, 	percebe-se que os 

mesmos residiam nesse tipo de hab比a9ao. Manoe l(solteiro, 19 anos), 

acusado de deflorar Ign貞cia (solteira, 13 anos),era vizinho da mo9a. 

Suas casas eram ligadas por um corredor(68). Porfirio (casado, 29 

anos) e Maria Gerv貞sia (sol七eira, 22 anos)viviam amasiados ・ Devido a 

problemas financeiros,o 	casal desentendeu-se. As testemunhas, 

Claudino (solteiro, 60 anos), 	EmIlia ( vi va, 65 anos), Teodora 

価olteira, 22 anos)e Paulina(solteira, 26 anos)declararam para a 

Justi9a que moravam na mesma casa(cort均o)que Maria Gervasia, e 

que eram seus vizinhos(69).Sup6em-se que mu此os populares omi七iam 
' 

essa informa9員o,. pois sabiam que esse tipo de hab此acao nao era 

吐sto com "bGns olhos''pe]＝旦 Policia e pela Justi9a. 

Apenas um processo criminal,entre os pesquisados, fornece 

dados sobre o interior das moradias. Afirmou-se ar比eriormente que 

Manoel assassinara sua am貞sia Rosalina.Uma vizinha do casal, na 

declara9ao fe比a & Justica sobre a mo比e da mulher,"falou" nas 

entrelinhas sobre o seu "hab此at".Segundo ConceiC員o: 

''. - .ontem, pelas 11 horas da manhさ, saindo da 

67-Manoel Jorge Marciel, nmero 1767, 1892, APE. 
68-Manoel G. Pereira, nmero 1790, 1892, APE. 
69-Porfirio J. Vianna, nmero 1865, 1895, APE. 

くcor七i9o para 
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casa enl くユue mora, compos七a de doze quartos, emlユm 
dos quais,o da frente mora ela testemunha e nos 
fundos o r6u presente com a assassina, para 
conversar com uma vizinha deixando em casa o r6u 
e a assassinada, pouco tempo depois voltou 
encontrando a por七a fechada, bateu e como nさo 
fosse aberta,de novo bateu com mais for9a e foi 
ent6o que 、吐u o r6u presente abri-la com as maos 
e roupa completamen七e tull七as de sangue;entrou e 
deu com e. parda. Rosalina,amdsia do r6u presente, 
caida por terra e toda ensang entada, Dirigiu-se 
o r6u para uma bacia a lavar as m貸os e ela 
testemunha,saindo para fora gri七ou por socorro 
acudido logo por muita gente."(70). 

O relat6rio do chefe de P0lIdia,Francisco Alberto Guilon・  

sobre a morte de Rosalina ，  七amb6m fornece informa96es sobre o 

"espa9o privado" dos populares: 

・てnformado pouco depois das llhoras da manha de 
anteontem de que no Beco da Cerveja ・  cort干co 
exis七ente na Pra9a da Harmonia, terceiro distrito 
desta cap此al, se havia dado um oaroaro 
assassinato para la segui imediatamente. 1m 一 urn 
dos casebres no coxnpar七imento dos 工unq9月・  
seP arado da frente por um biombo, jazia estenaiaa 
no chao toda ensang技entada com a cabe9a quase 
separada do corpo por um protunclo e extenso 
貞  olpe,o corpo de uma mulher,disseram criam今rー月e 
Rosalina e havia sido assassinada pelo soldacto cta 
Guarda Cvica, Manoel Jorge Marcieし  que se 
achava preso. "(71) - 

Observa-se, pela declara9ao de Concei9ao e o relat6rio da 

加licia, que os populares, nos corti9os de Por七o Alegre ・  moravam em 

um espa9o exiguo .ue parecia ser dwmido de forma prec貞ria・  

Segurfdo Lemos, "o que caracteriza uma casa de um povo determinado ou 

de uma. regi o,ou ainda,de uma classe social, 6 o conjunto de 

cr氏6rios que regem a superposi9員o ou a die七ribuicao das atividades 

70-Manoel J. Maciel, nmero 1767, 1892, APE. 
71-Maciel, op. cit., nmero 1767, 1892, APE. 
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dentro do mesmo espaco".Para o au七or,a morada popular caracterizaー  

se pela superposi9さo "lazer-servico"(72）・  Provavelmente ・  Rosalina, 

seu am貞sio Manoel e mui七os ou七roe popula.res Por七o-alegrenses 

preparavam as refei96es, comiam, lavavam-se ・  descansavam em um 

mesmo c6modo. 

Aluizio de Azevedo, em sua obra mais famosa, "O Corti9o", 
'；一  

narra as experiencias co七ldianas de brasileiros e portuguesea_em um 

cor七i9o da cidade do Rio de Janeiro no final do s6culo XIX ・  O autor, 

um dos representan七es do Na七uralismo, aborda o 七ema de forma 

preconce ituosa. Muitos comportamentos e praucas dos populares sao 

perceb工dos como patol6gicos. Todavia, atrav6s da narrativa(que 6 

excelente), "descobre-se" como era o dia-a-dia em um corti9o, em 

1890.me um 七recho da mesma: 

''Eram cinco horas da manh貸  e o corti9o acordava, 
abrindo, nao os olhos, mas sua infinidade de 
portas e janelas alinhadas.Um acordar alegre e 
farto de quem dormiu de uma assentada, sete horas 
de chumbo.... A roupa lavada que ficara na 
v6spera nos coadouros, umidecia o ar e punha-lhe 
um farto acre de sabさo ordin6rio. As pedras do 
ch負o, esbranqu切adas no lugar da lavagem e em 
alguns pontos azuladas pelo anil,mostravam uma 
palidez gr比alha e triste, feita de acumula6es 
de espumas. Entretanto, das portas surgiam 
cabecas conges七ionadas de sono;ouvia皿ーse amplos 
bocejos, for七es como maruihar das ondas; 
叫garraeava-se grosso por toda a parte:come 9avam 
as xicaras a tinntar; o cheiro quente do caf6 
aquecia, suplan七ando 七odos os otl七roe;trocavam-se 
de janela para janela as primeiras palavras, os 
bons dias; reatavam-se conversas interrompidas a 
noite; a pequenada ca fora traquinava jd,e ld 
dentro das casa vinham choros abafados de 
crian9as que ainda nさo andam...De alguns quartos 
saiam mulheres que vinham pendurar ca fora, na 
parede, a gaiola do papagaio, e os louros, a 

72-LEMOS, C. op.cit., p.10. 
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semelhan9a dos donos, 
ruidosamente, espanejando- se 
dia. '(73). 

cumpr imen七avam-se 
& luz nova do 

Ex此ende-se que os populares porto-alegrenses,no nlll do 
’り  

s6こulo.,' deviam perceber 
, 

a cidade,assim como as hab此a96es em que 

rぐs響am, 	de forma distinta. Os dados encontrados nos processos 
一 orMはha鯛  n5o perm比em q ue se γ、AAl1ケA 十っ1h”孟1』ー一 ・ 、一一 	七  

eht命中 aigumas"proposi96es'' a respeito das possiveis'vis6es" dos 

加puLares」  sobre o espa9o urbano e as suas moradias ・  

cidades 

cidade. 

regiao, 

moravam 

Os migrantes que 、パnham do interior do Estado ・ das pequenas 

e da zona: rural talvez ficassem assustados com o "tamanho" da 

Alguns porto-alegrenses, cujos antepassados povoaram a 

possivelmen七e percebessem que, lentamente ・  o espa9o onde 

mod辻icava-se. E muitos ”、一A'F'f、七，,,つーロロ  紀  mllう七nf考  dof3 aue 、パnham do al6m-mar, dos que 

provavelmente, 	surpreenderam-se com a. possibilidade de residir na 

zona central de Porto Alegre e n&o nos subarbios,pois nestes loca妬  

grandes cidades europ6ias nestas regi6es moravam os''ricos'’ ・  
/ 

No que se refere a moradia,ex-escravos e pe6es・  vindos da 

Campanha, talvez achassem mais agradavel residir nos cor七i9os portoー  

alegrenses do que nas suas antigas''resid6ncias'’ ・  as senzalas ou 

Pequenos casebres. 	Os in注grantes que vinham das zonas rura妬  

possivelmente reclamavam do espaco exiguo em que residianl・  enquanto 

os estrangeiros, 	provenien七es das cidades, 七alvez considerassem a s 

"condi96es de moradia''na cap此ai sul-rio-grandense semelhan七es as de 

73-AZEVEDO, Aluizio.O Corti9o. S貸o Paulo,Atica, 1986, p・ 28 ・  
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Ease estudo demons七rou que os populares porto-alegrenses, 

entre 1886-1906, encontravam-se 'espalhados" por quase toda atual 

zona urbana da cidade. Conclui-se entさo que, nesse periodo,o espa9o 

urbano de Por七o Alegre ainda nao estava''esquadrinhado''segundo as 

''normas '' capitalistas de valorizac色o do solo e segregac武o social. 

Somente nas primeiras d6cadas do s6culo XX, esta''divis議o '' espacial 

come9a a ser "efeいiada". Os populares, aos poucos,foram expulsOs 

da zona central e estabeleceram-se, espeb ialmente, nos "terrenos 

alagadi9os doa bairros fabris Navegantes e S貸o Jo貸o",nas "-terras 

altas do Montaserat '',na Cidade Baixa e no Menino Deus. 

Mas a presen9a dos populares, especialmente no centro da 

cidade, ''incomodava''muita gente. Parte da imprensa da capital, no 

fim do s6culo XIX e prim6rdios do s6culo XX, descrevia as "condi96es 

de moradia" do grupo social a七rav6s de um discurso higienis七a -e 

moral i ata. 	Para Porto Alegre transformar-se em uma cidade 

''progress士S七a e civilizada'', como ''almejavam" os redatores desses 

加mnais, era necessario que o seu espaco estivesse "organizado '' 

segundo os padr6es da el比e. 



CAPlTULO II 

OS POPULARES 

'‘刀e vez em quando asfOntes, tゴo djretas, o trazem muito 

Pe!・t（フ  de n6s: d urnhornem como n65,' unl de ll68・  

hornem muito （ガfbren te den6s． " 

Carlo Ginzburg sobre Menocchio. 

CONSIDER4 乃ES INICIAIS; 

No centro do pais,os populares 七ornaram-se objeto de 

estudo da Hist6ria no inicio da d6cada de oitenta (74). Os 

mstoriadores sul-rio-grandenses, aproximadamente dez anos depois, 

voltaram seu ''olhar" para esse grupo social.Os 七rabaihos produzidos 

no Rio de Janeiro, em S貸o Paulo e no Rio Grande do Sul sobre os 

populares, de maneira geral,foram influenciados pelos estudos dos 

74-CHALHOUB,S, op.cit.;ESTEVES,M.op.cit.;SOIHET,R. op.cit.; 
RIBEIRO, Gladis. op. ci七． ;ENGEL, Magali. op. cit.;SェLVA, Eduardo. 
As Queixas do Povo.Rio de Janeiro :Paz e Terra,1988.; ERETAS, 
Marcos. A くkzez・I・a daB 及ias. POvo ePbliCja na oidade do jどo de 
Janeiro.. Rio de Janeiro, Disserta9員o de Mestrado, Instituto 
Universi七貞rio de Pesqu妬as do Rio de Janeiro,1988. Repro graf ado .; 
DIAS,Maria Odila. αフtidi ano e POdex・ em So Paulo no sculくフ  Xzx"Sさo 
Paulo 	: Brasiliense, 1984.;FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano一  A 
criminalidade em So Paulo. (1880-1924).S員o Paulo: Brasiliense, 
1984 - GEBARA, A - 	op - cit.; RAGO, M. op. cit.; SAMARA, Eni - As 
」lmlhez・es, olxフdbZ・ e a faiiilia. SaoIセulく,,sculo xzx.Sao Paulo : 
Marco Zero, 1989.;SEVCENKO,mcolau.Alとvolta くね  Vacina. Sao Paulo 
:Brasi l iense,1984. 
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chamados Marxis七as Ingleses, 	pelos ''foucault ianos '', por"Car知  

Ginzburg, pela Nova Hist6ria Francesa e pela Antropologia 

工n七erpretat iva. 

A hist6ria dos populares que viviam em Porto Alegre, no 

s6culo passado e nas primeiras d6cadas do s6culo XX, foram 

resgatadas em tr6s estudos. A antrop6loga Claudia Fonseca buscou 

''conhecer '' as ''relaC6es'' entre 、 pais e filhos vivenciadas pelos 

populares (75). 	Moreira procurou perceber como eram estruturadas 

"as es七ra七6gias de intimida9さo e con七role mon七adas pelas au七oパdades" 

e a forma como os populares''recebiam'' (e ree laboravam)essas medidas 

repressoras (76). As "condi96es de vida (moradia) e de trabalho" do 
ノ  

grupo social foram inves七igadas por Pesavento (77). As obras de 

Mauch, Vargas,Correia,Elmir e de Pesavento nao t6m como obje七o de 

estudo espec廷ico os populares por七o-alegrenses, contudo 	tamb em 

fornecem ir辻orma96es sobre o grupo social (78). 	Mu比as das 

reflex6es contidas nessas Pesquisas, relacionadas com os 

populares, 3d es七貸o ou estarao presen七e nesta andlise. 

75-FONSECA, Claudia. Pais e Filhos na Familia Popular. In: D一 INCAO, 
Maria Angela. (Org.)A皿o'・ e Famlia no Brasil. Sao Paulo:Contex七o, 
1988. p. 95-128. 
76-MOREIRA, P. op. cit. 
77 -PESAVENTO, Sandra. Os Pく)bX・es da cidade. Porto Alegre :Editora da 
tinivers idade/UFRGS. No prelo. Pesavento analisa o dia-a-dia dos 
populares tamb6m na obra O a元衣五ano da Repdblica.Porto Alegre:Ed. 
da tjniversidade/UFRGS, 1990. 
78-MAUCH, Claudia. Ordem Pliblica e Moralidade: Imprensa e 
Policiamen七o ui・bano e皿 Porto Alegl・e na d6cada de 1890.msserta9さo de 
Mestrado, UFRGS, 	1992. Reprograf ado .; VARGAS, Anderson. 	Os 
"sub七erraneos de Porto Alegre". Impi・ensa, ideologia autorit ria e 
r・efoi・ma social~ Disser七a9さo de Mes七rado, UFRGS, 1992. Reprograf ado .; 
CORREA, Silvio. Sexualidade em Par・tくフ  Alegz・e na Belle 趣xフque. 
msserta9含o de Mestrado, PUC/RS, 1993. Reprografado . 	; ELMIR, 
Claudio. Imagens da ProstituiCさo na Porto Alegre dos anos 10.. 0 
discurso d一  O Independente. Porto Alegre, 1990. Reprografado. 
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No capitulo anterior,referiu-se aos populares de forma 

・‘gen6rica", ou seja,nao se preocupando com a''configura9貸o ''do grupo 

social. Nes七e cap工七ulo, como afirmmユーse na in七rodu9さo ・ 七em-se por 

obje七ivo demons七rar como sIconstruiu_sel$ o grupo social・  

quest ionamento nor七ear貞  es七a reflexao: por que de七erininados 

individuos que compunham a popula9貸o de Por七o Alegre ・ entre 1886ー  

1906, 	foram os''escolhidos'' para serem os "protagonistas" des七e 

estudo? Ou ainda,o que levou a pesqu垣adora a considerar urna parcela 

dos habitantes da cidade como populares? 

Es七e capitulo sera dividido em 	七r6s par七es ・ ．. Nos tres 

subcap此ulos analisar-se-6 as''experi6ncia comuns" vivenciadas pelo 

grupo. No primeiro levantar-seー貞  considera96es sobre "a pobreza'’ ・  no 

rela96es de solidar iedade''. 	No 丘  ltimo subcapitulo procurar-se-d 

七amb6m "responder''a ques七貸o proposta no par貞grafo anterior ・  

Um 

segundo, sobre ''as atitudes 一  , 	一一1一一一  “一ー  一‘'+,,Az，亡，  てパハ1ロγ，＋っロ“ Fユ  γlr、七Rr、neir・o. sobre "as violen七as'' e no 七erceiro, sobre 



2.1. "EXPERI BNCIA COMUM': A POBREZA - 

Quando se come9a a analisar os processos cnin注nais percebeー  

se que os indムパduos,no dia-a-dia, vivenciavam "si七uac6es" bas七an七e 

diversas. Al6m disso,como mencionou-se na introdu9ao desse trabalho, 

essas "si七ua96es" eram,mu此as vezes, interpre七adas por r6us, 

vitimas e 七e stemunhas, de forma d迂erente. Contudo,observando a 

documenta9貸o com maior cuidado, verifica-se que existem algumas 

"regular idades '' , ou como afirma Chalhoub, '' as rela96es que se 

repe七em sistema七  lcamente",na viv邑ncia co七idiana de mu比os hab此antes 

de Porto Alegre no fim do s6culo passado.Essas ''regularidades'', que 

possivelmente podem cons七ituir-se em elernen七os que perm此am a 

"cons七ruC貸o" de um grupo social, serao a par七ir de agora obje七o de 

estudo. 

Nos trabalhos de E.P.Thompson, encontraram-se subsidios que 

ajudarさo no entendimento do que se chamou "regularidades". O 

his七oriador ingl6s, ao es七udar o processo de forma9さo da classe 

operaria inglesa no final do s6culo XVIH, deparou-se com homens e 

mulheres que possi五am tradic6es culturais diversas,mas que depois de 

um periodo de tempo, acabaram sendo identificados pelos demais e 

percebendo a si mesmos (consci6ncia de classe) como uma classe. Na 

sua definicao de classe,Thompson reflete sobre o que foi necessdrio 

Rar旦19ue a cla旦βe operdria acon七eQQs e. 

''A classe acontesse quando alguns homens, corno 
resultado de experi6ncias comuns (herdadas ou 
Pari．ユliadasj. ーsentem e articulam a identidade de 
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interesses entre si,e contra outros homens cujos 
os interesses d辻erem (e geralmente se op6em) 
dos seus.A experi6ncia de classe 6 determinada, 
em grande medida, pelas relac6es de produ9貸o que 
os homens nasceram ~ ou en七raram 
involun七ar iamen七e. A consci6ncia de classe 6 a 
forma como essas experi6ncias s貸o tratadas em 
termos culいirais: encarnadas em tradi96es, 
sistema 	de 	valores, 	id6ias, 	formas 
切st ituc ionais. Se a experiencia aparece como 
de七erminada,o mesmo n o ocorre com a consci6ncia 
de classe.Podemos ver uma l6gica nas rea96es de 
grupos profissionais semelhantes que 叫vem 
experiencias parecidas, mas n&o podemos predicサ  
nenhuma lei.A consci己ncia de classe surge da 
mesma forma em tempos e lugares d迂erentes, mas 
nunca exatamente da mesma forma.''(79). 

Para Thompson as ''experi邑ncias comuns" foram fundamenta妬  

para a forma9ao da classe operaria inglesa・  pois produziram uma 

1 iden七idade de 	in七eresses'' en七re os indiv duos・  Em lユm estudo 

posterior, onde realizou uma er此ica ao pensamen七o de Al七hus ser ・  o 

m5七oriador ingl6s define com grande clareza o que entende por 

''exPeni己ncia'’. 

"Os homens e mulheres retornam como sujeitos, 
dentro desse termo - ngo como sujeitos aut6nomos, 
''indiv duos 	livres'', mas como pessoas que 
experimentam suas s此uac6es e rela96es produtiyas 
de七erminadas como necessidades e interesses e 
como antagonismos, e em seguida "tratam" essa 
experi6ncia em sua conscj6ncj6 e surouItura・・・  
d as mais complexas maneiras(sim, re 1a1--vw1euしe 
aut6nomas) e em seguida(mu此as vezes,mas nem 
sempre, atrav6s das estruturas de classe 
resultantes) agem, por sue. vez, sobre sua 
si七ua95o de七erminada ."(80). 

Compreende-se que as "regularidades" observadas atrav6s das 

79-THOMPSON, E.P. A Formaco da （コasse Qperria 乃2glesa" Rio de 
Janeiro : Paz e Terra,1987,p.10 ・  
80-Id. A Misria da Teoria ou um planet豆戸p くlb9些9a・ ull主一Cmむユcaao 
Pesainento de Al thussez・． Rio de Janeiro:Zahar ・  lUm・ P・ mZ ・  
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fontes, no cotidiano de mu此os por七o-alegrenses entre 1886-1906, 

correspondem ao que Thompson entende por''experi6ncias comuns'’ ・  A 

primeira dessas "experi6ncias comuns" a ser analisada 6 a da pobreza・  

Era o ano de 1895. Apolicia da capital sul一rio-grandense 

inves七lgava a causa da morte do menor Abilio,que fora sepultado sem 

atestado m6dico. Borges de Medeiros, o Chefe de Policia, mandou 

efetuar a exuma9ao do cad貞ver. Os m6dicos Sebastiao Lego e Jogo 

Damaceno afirmaram o seguinte em relaQao ao "meio que ocassionou a 

morte'' de Abェljo:''pelo exame cadav6rico conclui-se que o paciente 

morreu em conseq6ncia da mis6ria organica dependente,de um lado, 

das lesses que apresen七ava, de ou七ro lado, de m貞s condi96es 

higi6nicas e particularmente da alimenta9ao mal digerida.'' As 

constatac6es do ''auto de exuma9さo do menor Ab ljo'' levaram o 

Promotor P丘blico, Jos6 J. P.de Almeida,a denunciar os pais do 

menino como os respos貞nveis pela sua morte.Os depoimentos dos r6us e 

das testemunhas a Justi9a sobre a "vida e mor七e''de Abilio fornecem 
' 

informac6es sobre a situacao de pobreza vivenciada por hab比antes de 

Porto Alegre no fim do s6culo passado. 

Abilio (1 ano e alguns meses) era um dos cinco filhos de 

Antonio(4l anos)e Cristina(38 anos), sua segunda esposa.Antonio 

trabalhava como carteiro do Correio,enquanto Cris七mna "vivia dos 

rendimentos de seu marido'', pois, 	constantemente doente, nao 

trabalhava.Segundo testemunhas, 	o serviCo dom6stico era realizado, 

em grande parte, por Antonio. O car七eiro, quando retornava da 

reparti9さo,cozinhava e lavava as roupas da mulher e dos filhos. 
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Nos primeiros dias de vida,Abiljo fol morar com uma tia 

de Cristina chamada Leoc貞dia.Esta era tisica e dava para a crian9a 

ai加tentos an七es mas七igados por ela. Cristina, sabendo de 七ai fato, 

七ransferiu o menino para a resid6ncia de Napole嵐o(5l anos)e sua 

esposa, vizinhos da fam lia. 	Pouco 七empo depois, a esposa de 

Napoleさo faleceu,e 	A五llo retornou para a casa de seus pais叫  

Napole貸o passou, ent員o, a visitar os seus vizinhos com grande 

freql6ncia, com a nnalidade de brincar com o menino ・ De acordo com 

o seu depoimento, ele nao era bem recebido por Cristina e Antonio ・  

O advogado do pai do menor, durante o interroga七6rio de Napole貸o ・  

esclareceu ''a causa da rezinga''entre o seu cliente e o vizinho. , 

"...porque nao foi porque o acusado nきo quizesse 
consentir vis比as dele testemunha ao referido 
menino mas sim porque ele testemunha procurava 
por diversos modos (sic) na casa dele hcusado 
para n貸o trabalhar e viver as custas dele, como e 
加blico e not6rio porque diversas vezes ja tem 
sido recolhido a cadeia por essa causa e como o 
acusado nao consent垣se brigaram.'' 

Na casa de seus pais,A五ljo "gatinhava" sozinho pelo 

pauo,inclusive nos dias de frio.Segundo as informac6es de Napoleさo 

e de uma lavadeira, o menino era visto,quase sempre,com pouca roupa 

e parecia nさo ser bem alimentado. Essas duas testemunhas afirmaram 

七amb6m que a crian9a andava doente,com feridas pelo corpo,e o p6 e 

a m貸o inchados.Cristina declarou que tratava a sua doen9a e a de seu 

filho ''com rem6dios caseiros arrancados de seu quintal''. Em um 

determinado dia,Abilio teve uma crise e foi levado para a casa de 

Eufrasia (44 anos,casada ), onde morreu. ODr. Arthur Castilhos 
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(casado) foi chamado para atender o menino mas, quando chegou・  Ia 

crian9a ja es七ava morta. O m6dico ''considerou que a morte fosse 

resultado de uma infec9ao devido 加  丘lceras S辻il此icas que eram 

notadas no corpo" do garoto e "censurou'' os seus pais pelo''desleixo'' 
I 

de deixar''progredir aquele mal'’. 

Tres 七estemunhas duran七e o inqu6rito emi七iram pareceres 

d比erentes sobre a situa9敏o financeira da familia de Ab ljo.Joさo(36 

anos, casadの， um empregado pblico,afirmou que o carteiro tinha 

poucos''recursos pecunidrios''e que,seguidamente, este ia a sua casa 

buscar rem6dios homeop6ticos para toda a familia,que era doente. 

Eufr貞sia,cuja pr吐iss議o nao consta nos autos,declarou que o pai do 

menino possi丘a recursos e tinha "at6 casa sua que 6 onde mora''.Jos6 

(45 anos, casadの，  que trabalhava como alfaiate,falmユ  aJus七i9a que 

Antonio "desvelava-se pelos seus e dava a esposa dois cadernos para 

con七as no armaz6m.'' 

A aus6ncia de um criado para realizar os servi9os dom6s七ico 

ao inv6s de Antonio, o desen七endimen七o en七re o pai do menor e o 

V血inho くlue pretendia ser sustentado,a pouca roupa e a subnutri9さo 

da. crianca, o 七ra七amento da s filis somen七e a七rav6s de ervas sao 

"indicios'' da experi6ncia comum chamada''pobreza '’. 

Observou-se tamb6m que esta ''situa9加  de pobreza'' da 

faxn lia de Ab lio 	era percebida pelas tes七emunhas de forma diversa. 
' 

Para o empregado pablico,a familia de Ab lio era pobre e doente ・ Jd 

o alfaiate nさo considerava o carteiro pobre,pois os seus gastos no 
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armaz6m pareciam ser al七06. Tamb6m, segundo Eufrdsia,os pais do 

menino n貸o eram pobres porque possuiam casa pr6pria ・  

Entende-se que uma parcela dos hab比antes de Porto Alegre ・  

no nnal do s6culo XIX,viviam a''situa9さo de pobreza''semelhante a 

da fam lia de Ab ljo. Buscando 	"refor9ar'' 	esse 	''argumento”, 

procurar-se-6 	''conhecer'' 	o chamado "meio de vida''desses portoー  

alegrenses. Compreende-se que a analise destes dados podem revelar 

ou七ras dimens6es da" 'pobreza" n貸o observadas no estudo de caso ・  

Os processos criminais informam o "meio de vida’ 餌  grande 

parte de r6us e r6s,vitimas e testemunhas・  Elaboraram-se duas 

tabelas onde podemos identificar o "meio de vida" dos homens, e 

mulheres da amostra. 

TABELA I 

"MEIO DE VIDA" DE B食JS,V士TIMAS E TESTEMUNHAS 

1886-1906 

"MEIO DE VIDA" NMERO DE INDIV至DUOS 

A9ougueiro 
	 2 

Agrimensor 2 

Alfaiate 4 

Artifices (carpinteiro,curtidor, 	26 
marmoris七a,empalhador,funileiro, 
ferreiro, coichoeiro, seleiro) 

Barbeiro 	 3 

Bombeiro 	 1 
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Carcereiro 	 4 

Carroce iro 9 

Charute iro 1 

Cocheiro 2 

Condutor de Bonde e 

Enfermeiro 

Engraxa七e 
	 1 

Empregado do Com6rc加  

Es七ivador 
	 1 

Estudante 3 

Foguieta 
	 1 

Funcion貞rio P丘blico 	 36 

Jornaleiro ou Ag6ncias 

Jornalista 1 

Lavrador 24 

MaquiniS七a 	 1 

Mar I七imo 	 11 

M6dico 
	 1 

Ml始ico 	 3 

長egoc ian七e 	 31 

Operdrio 
	 4 

Padeiro 4 

Padre 
	 1 

Pedreiro 19 

Pin七or 	 2 

Policial 17 

Propriet貞rio 	 3 

4 

1 

12 

39 
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Sapateiro 	 18 

Servente 	 2 

Soldado (Ex6rci七o,Brigada Miii七七ar) 35 

Tip6grafo 
	 1 

Tornoe iro 3 

Vendedor de Bilhete de Loteria 

TOTAL 
	

340 

TABELA H 

"ME工O DE VIDA DE RS,VfTIMAS E TESTEMUHAS" 

1886-1906 

"MEIO DE VIDA" NOMERO DE I皿江VlDUOS 

Costureira 
	 11 

Cozinheira 4 

Doce ira 1 

Engomadeira 
	 9 

Lavadeira 15 

Parte ira 2 

Professora Publica 1 

Prostituta 2 

Servi9o Dom stico 
	 52 

ToTAL 
	

97 

2 ・、・  

A primeira 七abela demons七ra que os homens para sobreviver 

exerciam as mais variadas atividades.As''profiss6es'' masとul mnas, de 



57 

maneira geral,carac七erizavam-se por gerar pequenos rend血ien七os ・  

Constai.ou-se que dois fatores contribuiam para que as 

rendas masculinas nao fossem elevadas.O primeiro deles era a fal七a 

de especializacさo pr吐issional.Paulina (21 anos ・ sol七e士ra) e Mar垣  

Gerv6eia(22 anos,solteira) eram vizinhas ・ Em mar9o de 1895 ・ Paulina 

acudiu Maria Gervasia que fora esbofeteada por seu am貞sio ・  Mar垣  

Gervdsia desentendeu-se com Por.firio (29 anos,casado ）・  porque o 

homem nさo lhe dava o necessario para o seu sustento e o de seu filho ・  

Paul mna, no depoimento a Jus七i9a sobre o caso,referiu-se a profissao 

do amdsio de sua vizinha da seguinte forma:"que ele empregava-se ora 

como cozinheiro,ora como servente de mes七res de o丘cio'‘ ・  

Mas o inverso tamb6m acontecia.O mercado de trabalho da 

cap此al sul-riograndense, no final do s6culo, possivelmente nao 

absorvia toda a mao-de-obra especializada, tendo entao os indムパduos 

que se ・suje此arem a realizar o servi9o que aparecesse ・ Faus七mno (24 

anos, solteiro), que brigou com o marl七imo Manoel (20 anos, 

solteiro), afirm)u inicialmeri七e a Jus七i9a que era pedreiro ・  mas 

depois re七迂icou,declarando o seguinte:''6 embarcadi9o,pois nao faz 

uso de sua profissao de pedreiro''(81）・  

De acordo com a segunda tabela, a maioria das mulheres 

unham por meio de vida o ''servi9o dom6stico''(82)ou entao, tarefas 

81-Vargas, que procurou''cons七ruir'' o grupo atrav6s das 	fontes 
PCliciais, apresenta conclus6es semelhantes a s nossas em rela9ao ao 
meio de vida dos populares. Vide : VARGAS, A. op. cit., p.233-234- 
235. 
82-A expressao servico dom6stico era utinzada pelas mulheres que 
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afins, como lavar roupa, engomar, fazer doces, cozinhar (83). 0 

trabalho feminino parecia n貸o fornecer rendas elevadas,pois muitas 

mulheres exerciam mais de uma atividade. Maria Concei9ao(2l anos, 

sol七eira),que ferira o soldado Manoel,era uma dessas mulheres.. Es七a 

informou a Justi9a que era ''lavadeira e do servi9o dom6s七ico". Mas 

as evid6ncias presentes na documenta9さo indicam que Maria da 

Concei9ao possuia ainda outro meio de vida, a prostitui9貸o(84). 

Cristina, a mae de Abilio,foi a 丘  nica mulher da amostra 

que informou a Justi9a viver "de rendimentos de seu marido'' (85). 

Percebe- se, entretanto, que algumas mulheres que 、パviam na mesma 

situa9ao de Crie七mna nao 	declaravam para a Jus七i9a que eram 

sus七en七adas pelos homens, mas sim, pelo resultado do servi9o 

dom6stico.Sup6e-se que procediam dessa maneira porque consideravam 

as suas atividade dom6sticas como um trabalho, ou seja, percebiam-se 

como 七rabaihadoras (86). 

七rabalhavam como criadas,assim como pelas que somente efeいiavam 
tarefas em suas pr6prias casas. Nenhuma mulher utinzou a express節  
"dona-de-casa" ao informar sua profissさo. Nenhum homem iden七吐icouー  
se como criado. 
83-Sobre o trabalho feminimo em S貸o Paulo no s6culo XIX vide: DIAS, 
M.oP.ci七．  
84-Maria da Concei9ao Cearense, 1835, 1895, APE. 
85-Guimaraes, op. cit., 1851, 1895, APE. 
86-Sidney Chaihoub, na obra Trabalho, Lar e Bo七equim, chegou a 
conclus6es 	semelhantes a s nossas no que se refere ao servi9o 
dom6stico e a percep9ao くユue as mulheres do gmユP0 social 七inham do 
mesmo. Vide na referida obra o capitulo '. . .Amando". 



2.2 'EXPERIENCIA COMUM": ATITUDES VIOLENTAS. 

As a七1七udes consideradas violentas, ou seja, agress6es 

verbais e fi6icas, estavam Cons七an七emen七e presen七es nos corばli七os 

吐venciados por parte da popula9員o de Por七o Alegre no final do 

s6culo. 	As ''atitudes violentas'' de alguns homens e mulheres 

constituem-se entao em uma outra ''regular idade '' observada na 

documenta9貸o. 

Os conflitos, entendidos como o "resultado final'' de 

tens6es e lutas vivenciadas no cotidiano, davam-se entre indム丘duos 

do mesmo sexo,do sexo oposto, adultos e crian9as nos chamados 

espacos pてiblicos (entendido aqui como ruas, vendas, local de 

七rabaiho, etc) ou privados (interior das habitac6es). A七rav6s da 

an貞lise de 	casos buscar-seー貞  "conhecer" melhor a s "a七itudes 

violen七as'' presentes nesses desen七endimen七os. 

Numa tarde de janeiro de 1898,a lavadeira Geralda,em seu 

local de trabalho,na atual rua Volunt貞rios da P6tria,"em frente a 

embocadura da Rua Hoffmann", desentendeu-se com Candido (18 anos, 

solteiro ), possivelmente seu namorado.A lavadeira Rosaura,que se 

achava a pouca distancia do casa.l,contou para . Policia o que sab垣  

sobre o conflito: 

''...sentados em animada disputa que ora os 
exacerbava at6 cair uma palestra i ntima a ponto 
de haver trocas de beijos e abraCos, estava o 
cocheiro de bondes Candido Flaiho de Oliveira e 
Geralda Dutra; (...); dali a momentos, depois de 
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alguns minutos de calma entre os dois, Gere_ida 
exacerbou-se a ponto de alvejar Candido com os 
epithetos de f6mea, filho da puta e outras 
inj丘rias sememantes；  じanculdo no augeー、Pe、  uma 
exal七a9さo crescente apontouー上h9 o 嘗evQve ど  e 
吐see-ihe que nさo injuriasse mais a sua mae e 
como Geralda repetisse a frase, depechou-lhe o 
uro ato este que ela declarante nao viu porque 
estava de costas voltada para o lugar da 
contenda, mas ouviu a detona9さo..."(87). 

Na descri9ao da briga ocorrida entre Candido e Gere_ida, 

observa-se que homens e mulheres diferiam quanto a s "atitudes 

吐olentas". Nos conflitos entre os dois sexos, as mulheres・  

geralmen七e, insultavam seus oponen七es, enquanto os homens agrediamー  

nas f比ice_mente e/ou utinzavam ins七rumentos que produziam ferimen七os 

em suas''adversarias ”. 

Moreira afirma que, atrav6s dos mneul七os, as mulheres 

"expunham os homens ao pblico", ou sej a, atacavam a "honra" 

masculina 	・’constri.丘da'', em grande parte, a partir da sexualidade e 

da honestidade vinculada ao trabalho (88). Levan七  ar-seー釦  

considera96es sobre as''atitudes violentas''masculinas mais adiante ・  

Nos conflitos que ocorriam somente entre mulheres, as 

"atitudes 	violentas''const iti五am-se em insultos,na maioria das 

vezes, seguidos de agressさo 丘sica.No verao de 1888,Maria das Dores 

(16 anos,sol七eira),V比almna e Maria Joaquina(15 anos, solteira ), 

87-Candido Fialho de Oliveira, 1939, 1898, APE. 
88-MOREIRA,P. op.C此． ,p.175.Sobre o sign迂icado e a importancね  
da honra entre os populares parisienses no s6culo XVIH vide o 
excelente ar七igo de FARGE, Arle七e. Familia, Honra e Sigilo. 工n: 
ARIES,Philipp可  CHART lER,Roger . (Org.)Hist6ria da Vida Pri vad~Da 
RenascenGa ao Sculo das Luzes. Sさo Paulo: Companhia das Le七rae, 
1991, p. 581-616. 
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em uma rua da Cidade Baixa, desentenderam-se devido a 丘  ltima n o 

comparecer a um encontro marcado com a primeira e ter ido passear com 

a segunda.Durante a discussao, Maria das Dores afirmou que Mar垣  

Joaquina "tinha duas palavras" e chamou Vitalina de ''put inha'’. 

V比almna respondeu ao insul七o de Maria das Dores,dizendo que "nao 

morava no Beco do Po9o como ela e que vivia de seu aluguel de 

criada'8 . Logo depois,Vitalina deu duas bofe七adas em Maria das Dores 

e esta feriu a outra com golpes de uma barra de ferro. Segundo 

Franco, no periodo em estudo, no Beco do Po9o (parte da atual Avenida 

Borges de Medeiros) moravam muitas prostitutas. 

As conclus6es de Moreira,levar比adas sobre os insul七os 

femininos dirigidos aos homens,aplicam-se, em parte,aos insultos 

叱rocados ''somente entre as mulheres.Maria das Dores e Vitalina, ao 

chamarem-se de prostitutas(direta ou indiretamente),procuram "expor 

ao pblico'' 	os comportamentos sexuais uma da outra. 	Tal 

consta七a9貸o produz alguns ques七ionamento s. Por que essas mulheres 

吐enderam-se ao serem chamadas de prostitutas? Por que es七e insulto 

produziu um ''sentimento de ofensa''tao intenso que as levou a 

lan9arem mさo da agressさo fisica? 

Durante o s6culo XIX,aelite procurava’】 regulamen七ar" as 

prdticas sexuais da popula9ao segundo os seus padr6es.Atrav6s do 

discurso e da pratica m6dica,da atua9さo do judicdrio, do discurso 

higienista da imprensa, e七C,essa elite d吐undia a id6ia "do sexo 

dentro da legalidade do matrim6nio" ou junto a rela96es "estaveis'' 
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(89). Vitalina e Maria das Dores ofenderanl一se ao serem chamadas de 

prost此utas, possivelmente porque haviam''introj etado'' alguns desses 

valores difundidos pela elite em rela9ao a sexualidade. Por6m, um 

problema permanece. Os''indicios'' demonstram que as pr貞ticas sexua妬  

dessas mulheres, no dia-a-dia, pareciam ser bem d迂erer比es daquelas 

que lhe es七avarn exigindo.A prostitui9ao, antes de mais nada,era uma 

fonte de renda. Mas essa quest貸o ficara por agora em suspenso.Ela 

serd discutida ma垣  tarde quando abordarmos a familia popular. 

Anteriormente, mencionou-se que nos conflitos ocorridos 

entre individuos de sexos diferentes, os homens, ap6s serem 

insultados, agrediam fisicamente as mulheres. Nos desentendimentos 

que aconteciam somente entre os homens, a agress釦  fisica tamb6m era 

uma constante. 	Na madrugada de 23 de novembro de 1893, Santiago (29 

anos, solteiro ), Lu iza (28 anos, solteira) e Sahara (39 anos, 

sol七eira) sairam de um baile no Theatro Sさo Pedro e foram para a 

casa desta 丘  ltima.Unl 七empo depois,Franc isco(42 anos,solteiro ), o 

amasio de Luiza, que alugava um quarto na casa de Sahara,dirigiu-se 

para sua morada. Ao entrar em casa, Francisco viu Luiza e Sar比iago 

namorando. Uma discussao estabeleceu-se entre os dois homens. 

Francisco, exaltando-se, deu muitas chicotas em Santiago e este, 

''vendo-se assim agredido e sem poder se defender, lan9ou mao de uma 

faca que trazia''e feriu o seu adversdrio(90). 

89-Sobre as id6ias da elite, no s6culo XIX e inicio do s6culo XX, a 
respeito da ''vida sexual'’ 、吐de COSTA, J. Ordem Mdica e 忍arma 
familiar. Rio de Janeiro : Graal, p. 222-240. e CORREA, S. op. cit. 
90-Santiago Vilhagnoy, 1820, 1894, APE. 
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A questさo a ser discutida no que se refere a s "atitud今s 

吐olentas" masculinas 6 a seguinte:por que os homens nos conf li七os 

utinzavam preferencialmente a agressao Lis比a (usando ou nさo 

ins七rumen七os くaue provocavam ferimerl七os) como forms. de viol6ncia? No 

s6culo passado, especialmente no Rio Grande do Sul, os homens al6m de 

serem "bons trabalhadores ", 	deviam ser tamb6m''bons soldados'’ ・  Os 

conflitos (externos e internos) que ocorriam na regi貸o demandavam 

homens que soubessem lutar. Conclui-se entao que os adultos・  durante 

a ・・ educa9 ao" dos meninos e rapazes, provavelmen七e valorizavam e 

incentivavam o uso M for9a 丘sica em combates e duelos,o mane加  de 

punhais, armas de fogo e outros instrumentos que provocavam 

ferimentos. 	Esta''educa9ao para a guerra'',exerc此ada no co七idiano 

a七rav6s dos conflitos, possivelmen七e levava os homens a associarem 

um determinado tipo de viol6ncia com a sua masculinidade, ou seja, 

ser homem era ser "bom de briga". 

Um pequeno n丘mero de processos criminais trata das 

"a七1七udes violentas" entre adultos e crian9as.Entende-se que esses 

conflitos deviam ser bastante freqientes,mas a maioria acabava sendo 

"resolvida" sem a in七erve9ao da Policia e da Jus七均a ・  Apar七ir da 

"hist6ria" do espancamento do menino Francisco (9 anos, solteiro), 

levan七ar-seーさo algumas considerac6es sobre esse 七ipo de "ati七ude 

violenta". 

Francisco residia na casa de Cndido (29 anos, casado) e 

Ab lia(18 anos,casada ). O casal prome七era a mae de Francisco,Mar垣  

Franc isca (44 anos, casada ), 	que iria ''tratar bem do menino, 
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vestindo-o, educando-o, etc." Numa manha de domingo do ano de 1899, 

Francisco encontrava-se brincando com outros meninos na rua ・  quando 

Candido pediu para ele ir ao vizinho buscar ''uma mesinha'’ ・ 	As 

evid6ncias presentes no processo mostram que menino demorou para 

cumprir a ordem dada. Ao chegar em casa,Candido agarrou-o e,em um 

、 quarto, deu-lhe uma grande ''sova" que produziu ferimentos em seu 

ノ corpo. Francisco contouo ocorrido para sua mae que, aconselhada pelo 

『 seu patr貸o, denunciou o incidente a Pol cia (91） ・  

Os castigos cons七ituiam-se principalmente em agress6es 

負sicas, ma月  insultos e jejuns 七amb6m aconteciam・ De maneira geral・  

os. adul七os das diversas camadas sociais concordavam com o lユso dessas 

"a七1七udes violentas" para com as crian as・ 	Ab lia,a esposa de 

Cana ido,afirmou a Policia que a m議e de Francisco,"queria que de vez 

em quando seu filho fosse cas七igado".Os jurados, provenien七es da 

camada m6dia ou da el此e,acharam que Candido nさo cometera o crime 

(espancamento do menor) "impelido por motivos frivolos", ou seja, 

unha raz5o em agredir o menino. 

Entende-se que as ''atitudes v加lentas'' empregadas contra 

crian9as era, en七re outras, uma 七en七ativa de disciplinariza9ao co乎

吐stas a formacao para o trabalho. Os cas七igos deviam ser 

"moderados", is七o 6,nさo podiam mi北ilar o corpo da ~ crian9a a ponto de 

impedi-la de trabalhar. Durante o inqu6rito,a Promotoria P丘blica 

ques七ionou, insis七entemen七e, as testemunhas a respei七o do corpo de 

Francisco,perguntando''se em virtude dos castigos recebidos・ o menor 

91-Candido Martins, 1997, 1899, APE. 



65 

ofendido ficou impossibilitado de trabalhar?'' As 七estemunh4s 

afirmaram que o garoto,ap6s a ''sova'', n&o se encontrava enfermo e 

continuara a realizar''06 seus servi9os dom6s七icos". Certamente o 

"bom estado de sa丘de" do menino colaborou para a absolvi9さo de 

Candido, po'is, no processo criminal 1998, 	Alfredo (22 anos) foi 

condenado a um ano de prisさo celular,porque a crian9a agredida por 

ele ficou impedida de 七rabalhar por 15 dias. 

. A preocupa9さo com a apt idさo 丘sica das crian9as para o 

trabalho est貞  evidenciada nas perguntas da Promo七aria P丘blica, mas 

七amb6m, de forma mais su七il, no fato de 七er sido o pa七r貸o da m貸e do 

menino quem a aconselhou a denunciar a agressao・  No caso dos 

vizinhos, esta preocupa9&o tamb6m existia,p吐s denunciavam os maus 

tratos infantis a Policia, quando 	percebiam que o corpo das 

crian9as es七avam "amea9ados".Tudo indica que era concensual en七re os 

adultos das diversas camadas sociais que o uso da viol6ncia com 

crian9as se jus七1ncava pela "educa9貸o para o 七rabaiho ” ・  



乙3."EXPERI BNCIA COMUM":RELACOES DE SOLIDARIEDADE・  

Os processos crimina垣  demonstram que mu比os homens e 

mulheres que viviam na Porto Alegre do final do s6culo procuravam 

司udar-se uns aos outros.Estas "rela96es" que se estabeleciam entre 

os individuos cons七ituim-se na 丘  ltima ''regularidade''a ser analisada 

nes七e capitulo, apesar de outras existirem. Depois de fe此o isso ・  

buscar-se-a ''responder ''a quest貸o colocada no ir豆cio do capitulo: o 

que levou a pesquisadora a considerar uma parcela dos habitantes da 

cidade como populares? 

Atrav6s das atitudes de Antonia (29 anos, casada) com 

Maria, constata-se a existencia de''relacees de solidariedade'' entre 

as mulheres pobres.Maria morava com seu amasio Porciano(40 anos, 

solteiro) no Caminho do Novo (atual Rua Volu七drios da Patria）・  Em 

mar9o de 1891,depois de seu am貞sio ser preso devido a um fur七o que 

come七era,"Maria "pediu agasalho" a An七onia, que a acolheu・  Mar血  

en七ao 七ransferiu-se para a casa de Antonia, situada no Beco do Fanha 

(atual Rua Caldas J丘nior). Porciano ''fora solto da cadeia''em ma如  

do mesmo ano.Nessa ocasiao,Maria pediu a Antonia permissao para que 

Porciano ・ 'fosse morar em sua companhia".Antonia,''com pena, atendeu 

ao pedido''de Maria, nさo cobrando aluguel do casal e ainda ・  quando 

necessario, auxiliando-os nas despesas(92）・  

Nos autos nao hd registros,mas possivelmente Maria dev垣  

92-Porciano Manoel Fernandes, 1775, 1892, APE. 
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・pagar" pela hospedagem de Antonia ・ efetuando os servi9os dom6s七ユcoe ・  

realizando as compras diarias, levando recados・ etc ・ Entende- se que 

as duas mulheres estabeleciam uma "alian9a", ou seja ・ An七。nia ajudava 

Maria que,em contrapar七ida,auxiliava An七onia ・  

Os individuos que poss1丘am a mesma ocupa9員o profissional 

nos co!ばli七os vivenciados no co七idiano procuravam auxiliarem-se ・  

Percebe-se que este tipo de "rela96es de solidadar iedade''ocorria com 

maior freq6ncia entre os homens.Na briga entre um maritimo e um 

embarcad加。， observa-se es七e fa七o. Em uma no此e de janeiro de 1888 ・ o 

embarcadi9o Faus七mno(24 anos, solteiro ),na casa de Anastacia (27 

anos), feriu com uma faca o maritimo Manoel (20 anos・  sol七eiro ） ・  

devido a es七e ter insultado sua amasユa, IsaMra.Logo ap6s o 

inciden七e, Faus七mno passou a ser perseguido por dois mar此imos ・  

Durante o inqu6rito P 0licial e, posteriormente, na Jus七i9a, 	quatro 

mar itimos afirmaram que o embaracadi9o havia provocado a briga,e quue 

o maritimo era inocente (93). Provavelmente, em outros conflitos em 

que n&o es七ava diretamente envolvido ・ 	Manoel'‘司udara" os seus 

colegas de profissao ・  

Sobreviver em uma 七どrra estranha nao 6 七arefa facil・  

Relatos descrevem as d迂iculdades de toda ordem enfrentadas pelos 

estrangeiros, no s6culo XIX,no novo pais(94）・ Atrav6s do ''caso''da 

93-Maria, F., op. cit., 1660, 1888, APE. 
94-Os processos cnin注nais demonstram que a popula9きo de Por七o Alegre, 
no periodo em estudo, era formada,ma加nitaniamente,por habitantes 
na七UI・ais do interior do estado (Pelo七as, Camaqu員, Gravatai, Sさo 
Gabriel, Triunfo,mo Pardo, Santana do Livramento,Sさo Jer6nimo, 
Santa Maria, etc) ou ent貸o da pr6pria cidade一  Essa tamb6m era 
cons七1い丘da,s6 que em menor niimero,pelos nacionais vindos de ou江・08 
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par七eira alema, Joana, percebe-se que os imigrantes e seus 

descendentes tamb6m estabeleciam ''alian9as'’. 

Em junho de 1890, a Policia da capital sul-rio-grandense 

recebeu uma denncia: a parteira alema, 	Joana (4l anos, casada) 

fornecera "pilulas de efei七o abor七ivo" para a criada da casa de 

Jacob, cujo nome era Mathilde. Nove mulheres e um homem foram entさo 

adelegacia "falar ''o que sabiam sobre o caso. 

Maria (33 anos, casada ), Maria Luiza (27 anos, casada ), 

Barbara (20 anos, 'solteira) e Josephina (27 anos, casada) eram 七eutoー  

brasileiras, enquanto, Clara (30 anos, casada ), Emma (33 anos, 

casada), Helene (38 anos, casada), Sophia (35 anos, casada) e Rosa 

(23 anos,casada) haviam nascido na Alemanha. Maria Luiza, Barbara 

e Sofia afirmaram ter utinzado os rem6dios fornecidos pela par七eira 

Joana e que haviam abortado. Maria Luiza informou ainda que 

aconselhara Mathilde a procurar Joana para ''resolver'' 
	o seu 

problema. As demais mulheres declararam que tinham "ouvido falar" 

deste e de outros casos semelhantes envolvendo Joana. 

Jacob (3.0 anos,casadの，  um teuto-brasileiro, afirmou a 

Policia que sua esposa Rosa (uma das tes七ernunhas femininas)contouー  

estados (Rio de Janeiro,Bahia, Santa Catarina,Parana, Sさo Paulo, 
Pernambuco, Ceara,Paraiba, Maranh各o, Piaui, Para,Sergipe, Algoas, 
Minas Gerais,Espir此o San七o), assim como pelos estrangeiros. Nes七e 
丘1七imo grupo des七acam-se os portugueses, alemさes, italianos, 
uruguaios, argentinos,espanh6is.A migra9員o interna e a imigra9員o, 
no final do s6culo XIX,es七さo associadas a forma9&o do mercado de 
trabalho livre que ocorria no pais. Vargas apresenta conclus6es 
semelhantes a s nossas no que se refere a 	popula9ao da cidade no 
periodo. Vide: VARGAS, A., op cit., p.232. 
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lhe haver a criada Mathilde 	abortado uma crian9a devido ao uso de 

drogas dadas a ela pela parteira Joana.O homem declarou tamb6m que, 

em seguida,dirigiu-se a s autoridades a fim de informd-las sobre' o 

fa七o. 

	

Joana, durante o 	julgamento, apresentou um termo de 

defesa, onde esclarece porque fora acusada por Jacob. ''Es七e sum貞rio 

e oriundo de um sentimento de 、吐ngan9a.O marido da acusada deu 

queixa contra o subdelegado Hilgert por crime de calania Lei七o a sua 

mulher. A cal丘nia levantada pelo subdelegado Hilgert 6 a mesma desse 

sumario''.Os argumentos de Joana foram ace此os pelos jurados,90妬  a 

par七eira alem& foi absolvida. (95). 

Joana e o 

delatado 

provocou 

alemさes e 

Observa-se 	que os desentendimentos entre o marido de 

subdelegado Hilgert, originados pelo fato de o segundo ter 

a mulher do primeiro de realizar ''pr貞ticas abortivas'’, 

o rompimen七o da "alian9a' existente en七re os imigrantes 

os teuto-brasileiros, neste caso. 

A documen七a9さo moe七ra que os imigrantes e seus descendentes 

procuravam auxiliar seus compatrio七as,especialmente no a mbito do 

七rabalho (dom6st ico-fabri 1-artesanal ).No''caso'' da parteira alem気  

os autos nao informam o local de．七rabaiho das 七es七emunhas femininas, 

mas as evid邑ncias demonstram que grande parte daquelas mulheres 

七rabaihava como criada em resid6ncias pertencentes a alem貸es ou a 

七euto-braslleiros. Nas fabricas sul-rio-grandenses, nas quais os 

95-Joana Menhest, 1724, 1890, APE. 
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empresarios eram 此ai ianos, preferiam-se trabalhadores 此ai ianos ・ Nas 

ind丘strias em que os donos eram aiem貸es ou teuto-brasileiros・  

preferiam-se 七rabaihadores alemaes (96）・ 	No inicio do s6culo 】くx ・  

muitos sapateiros italianos exerciam suas atividades na cap比ai do 

Rio Grande do Sul, 	Os''aprendizes'' desses sapateiro possi五am a mesma 

nacionalidade que seus "mestres". (97). 

Por6m, essa ''ajuda" dos patr6es estrangeiros ou 

descendentes de imigrantes aos seus compatriotas nさo era totalmente 

desinteressada. Muitos imigran七es 七raziam em "sua bagagem" uma 

concepQ員o Pos此iva do 七rabaiho. Considerando 七ai "bagagem'‘ ・  os 

patr6es optavam por empregar imigrantes, supondo sua maior 

efici6ncia. 

EmIlia Viotti da Costa, discu七indo as "novas 七end6nc ias na 

met6ria do movimento operdrio e das classes trabalhadoras na Am6rica 

Latina", levanta considera96es sobre o conceito de ''experi6ncia'' 

pensado por E.P.Thompson・  

"Esse conceito 、． .A 6 dificil de definir. Quais 
seriam os componen七es relevan七es da experi6nc ia? 
O local de trabalho, a regiさo de moradia, o 
sindicato, as lutas operdrias,as rela9うes entre 
os trabalhadores e outras classes sociais, 05 
partidos pol此icos, as ideologias, a cultura 
P0li七ica, os discursos P 0l此icos,o mercado de 
trabalho, a composi9ao da classe trabalhadora, o 
tamanho das ind strias, as rela96es entre o 
Estado e o trabalho,as formas de acumula9さo de 
cap此ai,as crises econ6micas locais,a recessao 

96-PESAVENTO, Sandra. Os Industriais da Rep丘blica一  Porto Alegre 
IEL, 1991., p.49. 
訴ゴ  Sobre - os sapateiros italianos vide o processo:Francisco 
Gandolfo, Serafina Gandolfo, Hordcio Gandolfo, Vicente Caldoreda, 
2084, 1904, APE. 
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' ' 

mundial,a presen9a do cap此ai estrange iro? iro? Nさo 
re essas exis七ira alguma forma de hierarquia entre 

varias experi6ncias, sendo umas 立la工8 
Como se determinantes do que as outras? Com0 
es七ru七ura ar七iculam? Em 01比rae palavras,como se e8七r 

(cons七ituD a pr6pria experi6ncia? Se Se os 
七rabaihadores 七己m mu此as iden七idades, re1, rel、giao, 
etnia, partido politico, classe, de que mane maneユra a 
identidade de classe vem prevalecer 8obr sobre os 
outros tipos de identidade.."(98). 

ノ  

Durante a andlise dos dados, nos deparamos com o "problema" 

levantado por Vio七ti.Muitas vezes foi d迂Icil ident迂icar qual ou 

quais das''experi6ncias comuns'' 	''prevaleciam" sobre as demais ・  No 

"caso" da parteira alema Joana, por exemplo, temos mulheres alemas ou 

teuto-brasileira que possuiam poucos recursos econ6micos e que 

buscavam auxmar-se.As indaga96es fe比as foram as seguintes: as 

mulheres ajudavam-se porque eram pobres? Ou auxiliavam-se porque 

pertenciam a mesma etnia? Ou ainda porque eram mulheres? Qual (ou 

poderiam ser quais)das''experi6ncias'' era a mais sign辻icativa? A 

6tnica, a da pobreza, a de g6nero ou ainda uma outra nao 

identificada? 

Os apontamentos do antrop6logo Gilberto Velho ajudaram a 

solucionar esse "problema". Para Velho: 

''E questao importante a ver迂icar quando e como 
as d迂erentes tradi96es culturais de uma 
sociedade complexa podem ou devem ter como 
explica9ao a divisさo social do 七rabaiho ・  As 
categorias sociais dai surgidas, quer em termos 
de sua posi95o em rela9貸o aos meios de produ9ao 
(por exemplo, proletariado e burguesia),quer em 

98-COSTA, Emilia Viotti. Es七ruいユras Versus Experi6ncias ・  Novas 
七end6ncias na Hist6ria do Movimento Operario e das classe 
七rabaihadoras na Am6rica La七mna: o que se perde o que se ganha.mB・  
Rio de Janeiro, n. 29. 1 semestre de 1990, p.7. 
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termos estritamente ocupacionais (m6dicos, 
carpinteiros, advogados, empregadas domesticas 
etc.) e que tenham um minimo de continuidade 
temporal ，  七endem a articular suas experi6ncias 
comuns em 七orno de cer七as 七radi96es e valores. O 
problema, mais uma vez, 6 vex吐ficar o peso 
rei atムro dessa experi6ncia em cor辻ronto com 
outras como a identidade . 七nica, a origem 
regional, a cren9a religiosa e a ideologia 
P0l1uca. Uma questao interessante em 
antropologia 6, juG七amente, a procura de 

、 localizar 	experi6ncias 	suficientemente 
significativas 	para 	criar 	fronteiras 
i;3-A1 4r c ~;tamos 
鷺鷲《I 

lidando coth ' um conjunto de simbolos que vlo ser 
utilizados pelas pessoas nas suas intera96es 
cotidianas, num processo criativo ininterrupto 
havendo alguns mais eficazes e duradouros do que 
outros." (99). 

No. 	nosso exemplo, confrontando a8 diferentes 

''experi6ncias'', conclui-se que as mulheres se ajudavam, sobretudo ・  

porque pertenciam amesma e七nia・ Por6m em outra situa9さo poderia 

"prevalecer", como afirma Velho, uma outra "experi6ncia". Geralmente 

os chamados ''indicios'', presentes na documenta9ao, auxiliam na 

いcaliza9ao das "experi6ncias suficientemente sign迂icat ivas'' 	em 

cada caso. 

Compreende-se que as''experi6ncias comuns" da pobreza, das 

rela6es de solidariedade, da viol邑ncia, e outras n.o aprofundadas 

neste trabalho, mas presentes na documenta9さo, como a falta de 

加repec七iva de uma vida 皿elhor, o pragmatismo,o sectaris皿o rae皿  

possibil氏aram a pesquisadora a afirmar que os ''Mano6 妬, Marias, 

Candidas,Fre.nciscos ..."estudados eram populares・  

99-VELHO, Gilber七o. Ind vi dualismo e Cultuz・a. Notas Paz・a uma 
Anti・qzo1ogia da Sociedade く ontePくル・巨nea. Rio de Janeiro:Zahar, 1987, 
p.16-7. 
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Por6m a elabora9ao simul七anea de d辻erentes identidades 

(100) pelos membros do grupo leva- nos a afirmar que os populares 

nさo constitu am uma classe como a define E.P..Thoxnpson. Para o 

mstoriador ingl6s,a classe acontecia quando a mesma predominava, 

enquan七o iden七idade de interesses, sobre as demais identidades. Por 

esse mno七ivo,a pesquisadora 七ra七ou os populares como um grupo. 

100-Roberto Cardoso de Oliveira no artigo "tim Conceito Antropol6gico 
de Identidade" levanta considera96es sobre o que entende por 
identidade. Segundo o mesmo: "Grimberg & Grimberg apontam que "um dos 
elementos importantes para a consolida9員o do sentimento de identidade 
6 o 加go 、 、 dial6tico entre a semelhanGa e a diferenga" (1971:136), 
entendidas aqui como semelhan as e d迂eren9as de algu6m consigo mesmo 
no curso do tempo, ou com outro no plano grupal e com outros." (...) 
''Identidade 6 um f己nomeno que emerge da dial6七ica en七re indiv duo e 
sociedade"(Berger & Luckmann, 1971:195). Sendo formada por processos 
sociais , '"uma vez cristalizada 6 mantida,modifユcada ou, remodelada 
pelas rela96es sociais.'''' OLIVEIRA, Roberto C.Identidade,Etnia e 
Esti・utui・a Soくゴai. S員o Paulo :Livraria Pioneira Editora, 1976,P.36ー  
44. 



CAPiTULO III 

A FAM士LIA POPULAR 

Que o que gasta,vaj gastando o djabo de dentro da gen te・  

aos pouquinhos,6 o razodvel sofrer. E a a2egHa de amor - comPadre 

meu Quelem'm diz.F.m2 i a.Deve.z・as? 雪， e n言o ‘・ O senhor ache e nゴo 

ache. Tudo ' e n言o 6.. ． " 

Guimarさes Rosa. 

CONSコ)ER既乃ESINICIA IS: 

Os historiadores demograncoe foram os primeiros a 

inves七igar a familia na His七6ria. Segundo Fonseca, es七es es七udos t6m 

como "m6todo por excel6ncia" o uso de tipologias que ocasiona uma 

grande "valoriza9ao" das estruturas em de七rimento dos processos 

(101). Na atualidade, Pe七er Lasle七七  e o Grupo de Cambridge s員o os 

principais represen七antes des七a produ9ao his七oriogr6fica ・  

A Hist6ria Social e, mais recer比emente, a Hist6ria Cultural 

七amb6m t6m a familia como um dos seus obje七os de es七udo ・  Os 

his七oriadores sociais e culturais, vinculados a d迂erentes ”七radic6es 

10 1-FONSECA, Cldudia.A Hist6ria Social no Estudo da Familia: uma 
excursao interdisciplinar. BIB, Rio de Janeiro,numero 27, primeiro 
semestre de 1989, p. 52. 
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七e6ricas", resgataram, em seus 七rabaihos, distin七os aspec七os da 

hist6ria da familia.A Hist6ria das Mentalidades buscou entender a 

"evolu9ao dos sentimentos'' (familia, infancia). A Nova Hist6ria 

Francesa e os norte-americanos, influenciados pela Antropologia 

Interpre七ativa, situam seus estudos no a mbi七o do cotidiano e 

preocupam- se,especialmente, com a familia dos grupos populares e as 

mulheres. 	Os his七oriadores 	''inspirados '' 	em Foucault procuram 

''desvendar'' as''rela96es de poder'' ex垣七entes entre a familiae o 

Estado ou entao en七re a familia e outras insti七ln96es sociais. Os 

estudos Marxistas t6m como preocupa9員o central a familia percebida 

como reprodutora da forca de 七rabalho, via economia e/ou cultura 

(102). Muitas das considera96es levan七adas pelos his七oriadores 

sociais e culいュraia estao ou estarao presen七es (dire七a olユ  

indiretamente) nesta analise. 

As discuss6es sobre a fam lia na historiografia brasileira, 

por muito tempo, giraram em torno de dois modelos: a "familia 

patr iarcal'' 、パgente no periodo colonial e a ''fam lia nuclear 

burguesa'',que teria sucedido a anterior. 

O conceito de "fam lia patriarcal'' foi ''pensado" pelo 

soci6logo Gilberto Freyre,na d6cada de 七rinta deste s6culo,na obra 

"Casa Grande e Senzala" (103). Esta obra constitui-se em um estudo 

102-Sobre a produ9ao da Hist6ria Social referente a familia, vide o 
excelente artigo da antrop6loga Claudia Fonseca, citado na no七a 
anterior. 
103- FREYRE, Gilberto . Casa Grande & Senzala.Forma G o da fhmロ垣  
hi・asileix・a soboz・eg血le da I economia Pa traz・cai~Sさo Paulo: Circulo 
do Livro, 1990. 
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sobre sociedade dos engenhos de a9丘car do Nordeste dos s6culos XVIIー  

XVIII. A mesma foi produzida sob a influ6nc垣  das 七eses 

culいュralistas de Frans Boas. 	Fukui descreve,de forma sin七e七ica ・ 	a 

''fam lia pa七riarcal'': 

"A fan丘lia forma um grupo hierarquicamente 
皿rganレadp,segundo uma domina9ao do branco sobre 
o negro, do homem sobre a mulher, do adulto sobre 
a chanca. Cons七:1-七ui um grupo extenso formado 
pelo partriarca, sua mulher, concubinas e vas七a 
rede de parentesco. Parentes consanguineos 
reconhecidos pelo lado paterno e materno, 
padrinhos e afilhados, dependentes e escr vos ・  
mantidos por la9os de sangue e compadrio num 
complexo sistema de obriga96es e lealdades ・  
Cr04) -" 

Segundo Sarnara, aos poucos, "esse modelo gen6rico de 

estrutura familiar,comumente denominado patriarcal, serviu de base 

para carac七erizar a familia brasileira como um todo ・ esquecidas as 

varia96es que ocorrem na organiza9ao da familia em fun9ao do 七empo ・  

do esp.9o e dos d迂erentes grupos sociais ・ ”(105）・  

Os estudos hist6ricos sobre a fan丘lia brasileira, nas 

d6cadas de cinquen七a e sessenta, con七inuaram a enfa七izar as bases 

patriarcais da socIedade e as quest6es de poder ligadas a s parentelas 

ao abordarem a organiza9ao e a es七m比ura da familia brasileira ・  o 

casamento e o div6rcio (106).. 

104-FUKUI, Lia. Estudos e Pesquisa sobre a Familia no Brasil・  ノBzB・  
Rio de Janeiro, nmero 10, 1980, p. 30.. 
105-SAMARA, Eni H. Tend6ncias atuais da His七6ria da Familia no 
Braei l. In:ALMEIDA,Angela (Org.)Pensando a Famliallo B'asil ..Da 
Col6nia dModernidade. Rio de Janeiro:Espa9o e Tempo,1987,P・ 30 ・  
106- CAND工DO, Antonio.The brazilian fan仕ly. In: SMITH, T・； MARCHANT ・  
Alexandre (Org.).Br・am: lxフrtz・ait oh half a くフontinent・ New Yorh: 
Drvderi Pressい  1951,p. 291-312 . WI LLEMS, Em lio. A estri些竺a da 
fam lia brasileira. Sociologia.vol. XVI, n.4,1954, p. 327-340 ・  
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Nos anos se七en七a surgiram 七rabalhos (es七udos demogrdfico e 

estudos de caso) que come9aram a contes七ar as analises da fam lね  

brasileira sob a 6七ica da "familia patriarcal'’ ・  En七ie estes 

destacam-se o de Corr6a intitulado''Repensando a FamIlia Patriarcal 

Brasileira",e o de Sarnara sobre a sociedade paulista do s6culo Mx 

(107).Corr6a, em seu artigo,recha9a o aparato te6rico utinzado no 

es七udo da familia brasileira (os concei七os "familia patriarcal" e 

"fam lia nuclear burguesa")at6 aquele periodo,pois entende que 

ambos foram elaborados e. par七ir dos grupos dominantes ・  Samara 

cons七a,七ou, em sua pesquisa, que o modelo de Freyre llao se aplica a 

familia da el此e paulista porque havia diferen9as sign廷叱ativas no 

que concerne ao seu tamanho, . posi9員o da mulher no seu irl七erior e 

ao casamento. 

A passagem da ''fam lia patriarcal'' ou de outras 

organiza96es familiares (da elite ou dos populares) exis七entes no 

periodo colonial, imperial e republicano para a''familia nuclear 

burguesa" consti七1血ーse na outra grande ques七ao deba七ida pela 

班storiografia brasileira no que se refere a familia・  D一  Incao 

apresenta urna defini9ao de''fam lia nuclear burguesa'': 

"Por familia burguesa estamos entendendo aquela 
que nasceu com a burguesia e vai em seguida, com 
o 七empo, caracterizar-se por um cer七o conjunto 

AZE VEDO, Thales de.Family,marriage and divorce in Brazil ・  《Journal 
of zhtez・ーAmerican Studies lll.1961,P.213-237. 
107-CORRA, Manisa. Repensando a Familia Pa七riarcal Brasileira・
く adez・1108 de Pesquisa.A Famnia em Queat o. S貸o Paulo,n. 37,P・  5ー  
15, rnai. 1981. SAMARA, Eni M. As 皿ulhez・es. o podei・ e a famlia・  So 
Iセulo,Seく!ulo xzx.S貸o Paulo:Marco Zero,1989 ・  
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de valores, que s貸o o anir entre os c6n山ige s, a 
maternidade, o cultivo da m貸e como um ser 
especial e do pai como um ser responsdvel pelo 
bem-es七ar e educa9さo dos filhos, a presen9a do 
amor pelas crian9as e a compreens貸o delas como 
seres em forma9ao e necess此ado e, nas suas 
dificuldades de crescimento, de amor e 
compreensao dos pais.Seria ainda pr6prio dessa 
si七ua9ao o 
fagilia em 

distanciamento cada vez maior da 
rela9さo a sociedade circundan七e, 

'QェrQunscrevendo- se, dessa maneira, uma d rea 
dom6stica privada em oposi9さo a a rea pblica; 
esta a ltima 6 sentida pela fainilia como sendo 
cada vez mais hos七il e es七ranha, e nao digna de 
confian9a. Nessa situa9さo deveria prevalecer,aos 
poucos, o cultivo da escolha amorosa do c6njuge, 
com isso nao res七ando mais lugar para o tipo de 
casamento por alian9a pol氏ica e econ6mica, 
caracterいtico 	dos 	tempos 	patriarcais, 
aristocrdticos e/ou tradicionais." (108). 

、  

Os pesquisadores levantaram diferen七es hip6七eses 	para 

explicar es七a "passagem". Os estudos his七6ricos das d6cadas de 

cinqienta e sessenta propunham um padr&o de evolu9員o 1 para a familia 

brasileira 一  da "familia patriarcal'' para a ''fan丘lia nuclear 

burguesa'', ''constri丘do'' a partir da elite. As mu此as fam lias 

brasileiras que se encontravam fora desse processo eram consideradas 

"desviantes". Es七eves afirma que esses 七rabalhos foram influenciados 

pela teoria da moderniza9ao ．  ・ Segundo ela as familias ex七ensas '‘七er iam 

atingido a forma nuclear a partir de irresis七Iveis press6es da 

industrializa9さo e moderx豆zacao .''(109).Es七udos recen七es moe七ram que 

modificaC6es teriam ocorrido na familia da elite em um periodo 

anterior ao da''industrializa95o ''(110). 

108-D ー工ncao, M., op. cit., p. 10-11. 
109-Vide: DARREL, Levi. A fElifillialフ2・ado.. S5o Paulo :Culいwa 70, 
1974 
110- 吐de:RAMOS, Donald. A estz・utu.z・a demogz豆宣ca de Vila Rica d s 
vEPei・as da Incml五dnくゴa.. Ouro Pre七o:Museu da Inconfid6ncia, 1978" 
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Costa, no final dos anos setenta, em uma analise da 

hist6ria sob a 6七ica foucoul七iana, buscou demonstrar c orno o discurso 

m6dico procurou normatizar as familias da el氏e carioca llo8 

prim6rdios do s6culo X工x.P&ra o autor,a "familia colonial'', que 

possuia pr貞七icas e valores die七in七os dos padr6es burgueses,devido a 

"atua9員o'' da medicina,transformou-se na "familia colonizada", ou 

sei a,higi6nica, no que diz respei七o 加  rela96es entre os c6njuges e 

entre adul七os e crian9as. Segundo Cos七a, com.o passar do 七empo, os 

m6dicos vol七aram-se para a familia popular(111).Para Fukui, apenas 

a imposi9ao da norma m6dica nao 6 suficiente para explicar este 

、フ 	processo hist6rico (112). 

y 
J 

Mencionouーse no cap 七ulo an七erior que, na d6cada de 

oi七en七a, muitos historiadores brasileiros, vinculados a mS七6r垣  

. Social, v嘩1七aram o seu "olhart' para os popularee・  Os trabalhos de 

じhaihoub , 耳steves,Soihet,Rago, De Decca,Dias,Souza, Engel,Fausto 

e da ant&op6loga Claudia Fonseca demonstraram, alguns de forma 

七angenc ial, 	que PoPulares cariocas,PauliS七as, mine加os, Por七oー  

alegrenses, nos s6culos XVIII, XIX e inicio do XX,viviam em fam lias 

que P0861豆am uma l6gica pr6pria (11の． 	A par七ir desses estudos, 

passou-se a discutir a importancia e o''lugar ''ocupado pela fam l垣  

popular na hist6ria do pais e tamb6m a ''ques七ionar '' toda uma 

produ9さo.historiogrdfica que a percebia como''deeviante '’, 

111-COSTA, 3., op. cit. 
112-FtJKUI, L. op. cit., p. 15. 
113-CHALHOUB, S. op. cit.; ESTEVES, N. op. cit.; SOIHET, R. op. cit.; 
RAGO, N. op. cit.; DE DECA, N. op. cit.; DIAS, N. op. cit.; 	SOUZA, 
Laura de Mello.Desclassificados くio Our・くフ  ：  a pobz・eza mineiz・a nくフ  
sculo XlllTI.. Rio de Janeiro :Graal, 1986.;ENGEL, N.op. ci七． ; 
FAUSTO, B. op. cit..; FONSECA, C. op. cit.. 
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Esteves, Rago e Soihe七  preocuparam-Se com a"passagem" da 

・・ fam lia popular" para a 	"familia nuclear burguesa'’ ・ 	Esteves 

inves七igou como o aparelho juridico,na cidade do Rio de Janeiro ・ no 

ir豆cio do s6culo XX,atrav6s da puni9ao dos crimes sexuais, ''foi coー  

re eponsavel pela implementa9さo da nova P0l武ica sexual a todo corpo 

social em nome de uma prote9ao geral da sociedade, da "ra9a''e da 

・‘C iViliza9&o ''. Rago mostrou que patr6es, m6dicos, engenheiros na 

cidade de Sao Paulo ・ 1 entre 1890-1930, buscaram ''redefinir a familia'' 

oper貞ria segundo padr6es burgueses, atrav6s de "m l七iplas es七ra七6gias 

de disciplinariza9員o'' que atuavam dentro da fdbrica e fora dela. 

Soihet abordou as "tentativas de controle social levadas a efeito 

pelo aparelho juridico e policial", entre os anos de 1890-1920, sobre 

as mulheres pobres da cidade do Rio de Janeiro,"visando adequa-las 

aos interesses da nova ordem que se instalava". 

A his七6ria da familia no Rio Grande do Sul recentemente 

come9ou a ser resgatada. As obras de Pesavento, Correa・ 	Flores ・  

Felix nao sさo es七udos espec廷icos sobre a familia, con七udo fornecem 

informa96es sobre a familia da elite e a popular(114）・  

A familia popular porto-alegrense ja foi objeto de es七udo ・  

A antrop6loga Claudia Fonseca,buscando compreender "a circula9貸o de 

1 14-PESAVENTO,S.O Cotii五ano da Repblica. Porto Alegre:Editora da 
Universidade, 1990.CORREA, S.op.C此． .FLORES,Moacyr .''A casa dos 
Expostos". Estudos Ibero-Americanos. Posto Alegre, v. XI, p. 49-60, 
1985., FELIX, Loiva O・  （oronel 力720, 及rgismo e CooptaGo Po万tica, 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. 
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crian9as" em uma vila da capital sul-rio-grandense na atualidade ・  

realizou uma inves七iga9員o sobre a dinamica familjar dos populares nas 

primeiras d6cadas do s6culo XX. Mu此as das considera96es levantadas 

nesse 七abalho e nos realizados sobre a fam lia no Rio Grande do Sul e 

em ou七ras par七es do Brasil estar貸o presente em nossa andlise ・  

Nes七e capi七ulo buscar-se-d "conhecer" a familia popular 

por七o-alegrense en七re 1886-1906. No primeiro subcapitulo analisarー  

se-d o n.moro dos populares;no segundo as rela96es de amasiamento e 

no al七imo os 、パcubos que se estabeleciam en七re pais,filhos, irmaos e 

ou七roe. 



3.1.NAMORAR. 

Os processos criminais que tratam de "sedu9ao de menores" e 

''defloramento" sさo 08 que fornecem grande parte das informa96es 

sobre o "cotidiano do amor" 
	

dos populares. 	A partir dessas 

"his七6rias",especialmente, a de Alfredo e Maria Am6lia, procurar-seー  

a ''descrever''o namoro dos popularee porto-alegrenses no final do 

s6culo XIX e inicio do XX. 

Nenhuma das nossas fontes informa sobre como os populares 

iniciavam os seus namoros, ou seja, onde e em que circunstancia 

ocorrera o ''primeiro encor比ro'', o tempo decorrido entre este 

"primeiro encon七ro" e o in cio do namoro,a exis七6ncia ou n貸o de 

ou七ros "encontros" at6 o come9o do namoro, etc. Levan七  ar-seー釦  

algumas supos均6es na ten七a七iva de encon七rar "respostas" para es七as 

ques七6es. 

Em junho de 1894, o Subdelegado de Policia do Primeiro 

mstrito da Cap比al recebeu uma Queixa contra Alfredo (19 anos, 

solteiro)feita por Zil戸． Esta afirmava que Alfredo havia deflorado 

sua filha chamada Maria Am6lia (15 anos, solteira). Ap6s esta 

Queixa, a Policia e depois a Justi9a passaram a investigar o 

"romance" de Alfredo e Maria Am61ia. Alfredo declarou para as 

autox吐dades que mantinha''rela96es de amizade''com Maria An6lia, h貞  

aproximadamente quatro anos, "desde o tempo que foram vizinhos na Rua 

do Arroio". Maria Am lia, por sua vez, disse que sua mさe, 

82 
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recentemente ， ‘・ se mudara para a rua onde residia" a m貸e de Alfredo ・ A 

partir destas declara96es, 	sup6e-ee que o casal iniciou o namoro 

ap6s o‘・ encontro",ou "encontros",acorl七ecidos nas imedia96ees de suas 

moradias (115). 

Possivelmente os populares porto-alegrenses iniciavam o 

namoro tamb6m em oi北ros lugares: nas pra9as pblicas, no interior 
ノ  

das vendas, no local de trabalho, nas casas de parentes, nos bondes, 

etc. 

Esteves,estudando o namoro dos populares cariocas,durante 

a "b6lle 6 poque", constatou que este, no seu come9o, nao era cheia-de 

逃apa§ ・ Segundo a autora ・ para muitas mo9as "talvez qualquer con七a七o 

ou conversa significassem namoro, dispensando flerte, cony比es ou 

propostas formais."(116). A aus6ncia de dados referentes ao inicio 

do namoro dos populares que viviam na cap此ai sul-rio-grandense 

impede que se levantem considera96es sobre o propos七o por Esteves ・  
. 

No caso "Alfredo/Maria Am6lia" e nos demais pesqiパsados 

observa-se que a mulher 6 mais 加vem do que o homem. A idade dos 

homens situava-se na faixa dos 18/36 anos,sendo que a maioria deles 

possuia em torno de vinte anos.A idade das mulheres situava-se na 

faixa dos 13/25 anos,sendo que,em sua maior parte, 	possuiam em 

七orno de quinze anos. Tem-se apenas um processo onde a idade do casal 

6 a mesma (19 anos)(117). 

115-Alfredo Augusto da Silva, 1823, 1894, APE. 
116-ESTEVES, M. op. cit., p. 145. 
117-Vide: Honorato Ribeiro, 1741, 1891, APE. 



84 

An七es de se 七ecerem comentarios sobre a idade dos casais,6 

necessdrio um esciarecimen七o no que se refere a s fontes ・  Segundo o 

C6digo Penal da Rep丘blica de 1890,para que o desvirginamento fosse 

considerado crime, a mulher deveria ser menor, is七o 6 ，  七er menos de 

、パnte e um anos.Tal fato fazia com que mulheres com mais de vinte e 

um anos e/ou pais, parentes ou outros ainda, 	raramente, 

utilizassem a Policia\Jus七均a na 七en七a七iva de obrigar o namorado a 

con七rair uma uni員o.A七ribui-se a es七a ques七貸o o pequeno nmero de 

processos crimユnai S (en七re as nossas fon七es tem-se apenas 1ユm caso 

(118)) que "relatam" o namoro de mulheres com mais de vinte e un anos 

ou casais com idade mais avan9ada. En七ende-se que os individuos que 

possuiam mais de vinte e um anos estabeleciam rela96es de namoro 

mais freqi6ntemente do que as fan七es demons七ram, por6m as suas 

"his七6rias" nao chegaram a七6 n6s. 

A indaga9さo levantada em rela9ao a idade dos casais 6 a 

seguinte: por que as mulheres ''preferiam" namorar homens ma飴  

velhos? A''hist6ria''de Ursolmna e Lindoipho fornece subsidios para o 

entendime!nto do problema. Era o ano de 1895. Ursolina tinha "quinze 

para dezesseis anos'',''era orfa de pai e m5e''e morava na casa de seu 

tutor, onde trabalhava como criada. Lindolpho (22 anos, solteiro) era 

七e legrafista.Este residia no s6tao da casa em que morava Ursolmna e 

era cunhado do 七utor da mo9a. Segundo Ursolina, por qua七ro meses 
、  

Lindoipho "descia e vinha ter com ela depoente (rela96es sexuais) na 

varanda ・ ‘ ． Ap6s algum 七empo,Ursolina apresen七ou "sinais de gravidez” ・  

118-Vide: Joさo Pereira Rabelo, 1853, 1895, APE. 
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Seu tutor, entさo, acusou Lindoipho de t6-la "deflorado", e um 

processo foi aberto contra o 皿esmo. Manoel (24 anos ・  casado ・  

jornaleiro ),o irmao de Ursolmna, nesse meio tempo passou・  a exigir 

um conto de r6is para re七irar a den cia contra Lindolpho (es七e tinha 

uma tia com "meios pecunidrios''que poderia fornecer o dinheiro) e 

ev此ar um escandalo.Manoe l,segundo testemunhas,procurava com essa 

atitude obter um dote para Ursolmna(119). 

A tentativa de Manoel de amenizar a "situa9貸o de pobreza'' 

de sua irma, atrav6s da ob七en9さo de uma compensa9ao financeira (o 

dote), 	devido n貸o-realiza9貸o de uma uniao dela com Lindoipho, 

indica 車ue os populares tinham uma "expec七a七  iva" de ascensさo- social 

via e如amento, ou outra rela9さo equivalente 、（o amasiamento）・  

co'雄)reeflde-se que o namoro das mulheres mais jovens com homens mais 
1 ぐ、  

velhos estava relacionado com esse fato,pois eles,de maneira geral, 

pose.'豆am uma S此ua9ao profissional mais estdvel (Lindo ipho era 

七eleg申nS七a) do que os mais jovens (em torno de quinze anos）・  Os 

homens mais velhos poderiam proporcionar melhores condi95es de vida 

para as mulheres cujas possibilidades de ascensao social, vね  

mercado de trabalho,eram restritas. 

O exame m6dico-legal presente na documenta9ao ix正orma a cor 

das mulheres. Jd a 	dos acusados raramente 6 mencionada nos 

processos criminais.Entende-se que esses dados sさo insuficentes 

para se levantarem considerac6es sobre como os populares portoー  

alegrenses, no final do s6culo, "escolhiam" os seus namorados a 

119-Lindolpho da Rosa Canabarro, 1896 (b), 1896, APE. 
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partir de''cri七6rios'' raciais. 
，’ 

1 

Em nenhuma das fontes percebe-se que mさe,pai ou outro que 

os representasse(parente, patr5o) ''escolheu''com quem o filho/a, 

enteado/a,sobrinho/a, etc deveria namorar.Compreende-se que entre 

os populares porto-alegrenses, no final do s6culo, a''escolha'' do 

namorado/a 	era feita 	pelo indiパduo a par七ir de "cri七6rios" 

culturais 6 claro.D吐eren七e da "familia patriarcal/aristocr貞七ica", 

onde havia uma preocupacao com a perpetuac貸o da linhagem para a 

manutenc貸o 	do poder P0l此ico/econ6mico, e d辻erente da ''fam l垣  

burguesa'',onde havia uma preocupacさo com a ampliacao e ger邑ncia doB 

neg6cios, a''fam lia popular'' perzr辻tia maior liberdade de escolha do 

namorado/a ．  工sto por nao ter poder pol3-uco/econ6mico, status ou 

pa七rim6nio a man七er. 

Maria Am6lia,que segundo sua mae fora deflorada por 

Alfredo, contou para a Policia como acontecera o''crime": 

''...que no dia lo de janeiro do corrente ano foi 
a casa da mae de Alfredo para perguntar se aquela 
propos七a para ir passear conforme tinha tra七ado 
com a mae da depoente;que a me do acusado sa加  
e foi at6 a casa da depoente ficando ela depoente 
na casa do acusado conversando com este e uma 
prima;que o acusado tirou do pe此o da depoente 
um amor perfeito que(ela)levava ao peito saindo 
como mesmo para a varanda e de l貞  chamando a 
depoen七e esta nao querendo a七ender ao chamado 
afinal a conselho de Maria das Dores,prima de 
Alfredo,e indo at6 e. varanda dali foi conduzida 
a for9a para o quarto e ali fechada foi deflorada 
pelo acusado que prometeu casar-se com a 
depoente; que meia hora depois saindo do quarto a 
prima de Alfredo a perguntou por que 七inha 
demorado no quarto, respondeu por estarem 
conversando." 
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、  

肌rav6s da "narrativa二' constata-se que o relacionamento 

entre os namorados gozava de certa intin注dade, Segundo Herminia(15 

anos, solteira), a prima de Alfredo, que se encontrava com o casal no 

dia em que ocorrera o ''defloramento", "o acusado ia varias vezes a 

casa de Maria Am6lia assim como esta ia a casa dele, sendo que 

algumas vezes em companhia dela depoente." Is七o possibilitava que o 

casal "namorasse'',ou seja, dialogasse ,trocasse caricias,realizasse 

atividades de lazer e oi北rae no''espaCo privado''(120). 

Mas nさo era apenas no ''espa9o privado'' que os populares 

namoravam.No ''espa9o p丘blico" isto tamb6m acontecia.Jos6(28 anos, 

casado) afirmou durante o inqu6rito do caso''Alfredo/Maria Am6lia'' 

que vira Maria Am6lia "(...) diversas vezes na rua passeando com o 

acusado, que todas as vezes sendo (sic)a noite,quando passava por 

onde mora Maria Am6lia viu o acusado conversando com ela; ora na 

por七a da rua,ora na janela''.Em outros casos observa-se que o mesmo 

ocorria. 	Honorato (20 anos, solteiro), em 1891, fora acusado de ser 

o autor do "defloramento" de Amabilia (15 anos, solteira). De acordo 

com o depoimento de uma das testemunhas, o casal,diariamente ,"pela 

Ave Maria", conversava "no corredor''existente entre a casa de 

Honorato e a de Amabilia(121).Ernesto (26 anos,sol七eirの，  acusado 

de cometer o mesmo crime que Honorato,com a sua namorada Rosalina 

(16 anos,solteira ),procurava encontrar-se com a mesma nas margens 

do rio. Sabe-se desse possivel encon七ro devido a um bilhe七e, escrito 

120-Os conceitos''espaCo privado" (o interior das moradias)e "espa9o 
加blico'' (janelas, varanda, ruas) estao sendo utinzados segundo a 
吐sさo da PoliciaWusti9a e n貸o dos populares. 
121-Ribeiro, H. op. cit. 
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nos prim6rdios de 1892 por Ernesto para Rosalina: 

、  

''Dona Rosalina 
(...)Si a senhora 
querer falar comigo 
faz que vai 
buscar um balde 
de a gua que 
Eu(vou)para a beira do Rio 
mais por n貸o fa9o 
Do seu querido 
At6 morrer 
Ernesto Antonio Rocha. "(122). 

Ernesto, em seu bilhete,sugere para Rosalina que ela d6 

uma ''desculpa" a sua m貸e para que o encontro entre, os dois possa 

acontecer.Uma prima de Alfredo permaneceu na casa junto com o casal 

no dia em que ocorrera o "defloramen七o" de Maria Am6lia. Es七es fatos 

demonstram que pais,parentes e vizinhos procuravam,mu此as vezes, 

regular a condu七a dos namorados, especialmente a das mulheres ・  

Entende-se que essa ''vignancia'' 	esta relacionada com a 

"expec七a七  iva" dos populares 

mencionada ar比eriormente. 

de ascensさo social via casamento, 

A七3-七udes que pudessem comprometer uma 

fl比ura uniao deviam ser ev此adas. 

Maria Am6lia contoua PolIcia''que na segunda noite de 

fogos e antes desse dia o acusado a tinha convidado para fugir com 

ele chegando a reunir dinheiro para levar a cabo es七e pr6posito; ao 

que ela negou-se sempre e tanto que o dinheiro reunido ela depoente 

vio o acusado entregar a mae dele para pagar a conta da padaria'’. 

Essa vigilancia dos pais, parentes, vizinhos, que parecia ser 

bastante sutil,era percebida por mu比os populares que sofriam com 

122-Ernesto Avelino da Rocha, 1786, 1892, APE. 
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isso,a ponto de faz6-los fugir.Na "fala''da mo9a,al6m da tentativa 

de evitar a vigilancia, nota-se um cer七o pragma七ismo por parte do 

namorado e tamb6m uma cer七a fugacidade das rela96es, evidenciadas no 

fato do objetivo do emprego do dinheiro. 

No ano de 1893, a promo七oria P丘blica da caP此ai eulー  

riograndense apresentou queixa contra Antonio(29 anos, solteiro) 

devido a este ter deflorado Lidia (17 anos, solteira), que "contou" 

para a Policia "como se deu o seu deflora皿ento'’ ・  

''Respondeu que a tr6s meses mais ou menos estava 
de namoro com Antonio da Silva Santos com quem 
unha casamento tratado e que na no此e do dia 28 
de outubro findo achando-se sua mae doente Santos 
fora a sua casa como de cue七ume e ali es七ivera as 
11 da noite mais ou menos que logo ap6s a saida 
do Santos, eia respondente ver比icou que tinha 
ficado por esquecimento como o len9o de seda 
pertencente a ele e foi a七6 o por七ao de sua casa 
a fim de chamar o noivo e entregar-lhe o len9o; 
que ali chegada foi surpresa agarrada pelos mesmo 
seu noivo que abusou da sua fraquesa de mulher 
deflorando-a sendo que continuou prometendo 
reparar o seu ato casando com ela respondente; 
disse mais que nao levou a sua mae o ato que 
unha praticado levada pela amizade que tributava 
a Santos e pela confian9a que 七inha nas promessas 
de casamento feitas pelo mesmo, e que agora sua 
mae foi saber e recorrer a autoridade pedindo 
provid6ncias 6 por que Santos procura fugir no 
compromisso de sua palavra."(123). 

O depoimento de Lidia, o de Maria Am6lia anteriormente 

mencionado e tamb6m os outros processos criminais que tratam de 

"defloramento '' mostram que os populares porto-alegrenses, no periodo 

em estudo, mantinham rela96es sexuais quando namoravam. Segundo 

ES七eves, ''o casamento enquanto norma nきo regulava a sexualidade das 

123-Antonio da Silva Santos, 1797, 1893, APE. 
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camadas populares" (124). A a七itude dos pais, paren七es, tutores e 

outros parece ser entao contrad此6ria,pois estes,ao instaurarem um 

processo alegando''de fio ramento '', buscavam puni9ao para uma pr6tica 

do , pr6prio 	grupo. Por6m, observando as fon七es mais aten七amen七e, 

consta七a-se que es七a con七radi9さo 6 apenas aparen七e. O fim do namoro 

ou a desist邑ncia de uma futura un這o 	provalvelmente eram os 

principais "motores" de 七ais a七:1.七udes e nao,a ocorr6ncia de rela96es 

sexuais entre o casal. A nao-realiza9さo de uma uniao poderia 

e ignincar, para as mulheres, a perda de um "bom ''part ido, de um 

"amor'' ou ainda de algu6m que ajudasse na cria9さo de um filho, 

quando se tratava de uma gravidez. 

No caso "Alfredo/Maria Am6lia", de acordo com os autos, o 

"defloramento" ocorrera em janeiro de 1894, e a Queixa s6 foi feita a 

Jus七i9a seis meses depois, quando os ''sinais da gravidez'' da mulher 

jd eram evidentes. Nesse meio tempo, segundo testemunhas, Alfredo e 

sua mae "acordaram'' com a m貸e de Manid Am白lia o casamento dele com a 

mo9a. Todavia, para que esse acontecesse, a m貸e de Alfredo impunha 

uma condi9ao: os dois (Alfredo e Maria Am6lia) ''nao irem morar na 

casa dela para nao estar 七odos os dias a ter brigas com o acusado e a 

vitima". Nesse, mesmo periodo, Alfredo confessara a uma das 

七es七emunhas que nao queria mais casar com Maria Am6lia.Provave imen七e 

foi isso que se sucedeu,pois a mae de Maria Am lia,atrav6s da leL 

buscou realizar o casamento da filha ou entさo vingar-se de Alfredo. 

124-ESTEVES, M. op.cit.,p. 165.Para o entendimento da sexualidade 
dos populares cariocas na belle 6 poque vide a obra ci七ada. 
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J貞  no caso "An七onio/Lidia", a "pressao" da Jus七i9a no que 

se refere a rea1iza9さo do casamento sur七ju efei七o. Antes das 

''palavras finais'' do juiz, 	encontra-se anexada ao processo a 

certidao do casamento cbパl de Lidia e Antonio, lavrada na Cadeね  

Civil de Porto Alegre.. 

Os populares geralmente namoravam uma mesma pessoa durante 

um curto periodo de tempo. Em seu depoimento, Lidia afirma que 

namorava Antonio h貞  aproximadamente 3 meses.Ernesto,que enviava 

bilhetes para Rosalina,por mais ou menos dois meses, mantivera 

rela96es de namoro com a mesma.Mas havia exce96es.Maria Am6lia e 

Alfredo, segundo testemunhas, namoravam hd quase cinco anos.. 

Constata-se tamb6m na "fala'' de Lidia que nさo havia uma divis貸o 

パgida er比re as e七 .pas namoro/noivado ・ Allmiher primeiro referiu-se 

a Antonio como seu namorado e logo em seguida chamou-o de noivo. 

Dntre1ー  as ''hist6rias de amor'' conhecidas, apenas a de 

L dia e Antonio teve como''resultado'' uma uni貸o.Nas demais, os 

casa妬  acabaram separando-se. No caso "Ernesto/Rosal mna'', observa- 

se,atrav6s de ou七ro bilhete escri七o por Ernesto para a sua namorada, 

que o rompimento do namoro . aconteceu provavelmente devido o "novo 

amor" de Rosalina,um tal de Correia. Este bilhete 6 impor七ante 

tamb6m porque demonstra o namorado pedindo a namorada em casamento. 

'Torto Alegre, 12 de janeiro de 1891. 
Minha querida 
Esta poucas linhas somente 
para dizer que a senhora esta de namorado 
para dizer para n6s 七irar o retra七o 
Eu quero que a senhora vd mais. 
Eu pago o retratista tamb6m 
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fa9o estas poucas linhas 
somente para saber 
se a senhora quer casar comigo(sic) 
Se a senhora nao tem se nao de casar com o 
Correia 
pe9o que me seja franca,nao 
me engana-me(sic) 
Entさo quero falar com a senhora 
Adeus querida.'' 

Com Honorato e Amabilia ocorreu algo semelhante. 

Segundo Amabilia, Honora七o a deixara porque 七inha uma nova namorada ・  

Compreende-se que outros "motivos" levavam ao t6rmino do namoro: uma 

aus己ncia prolongada da cidade (125),''fofoca'' dos 、吐zinhos, mudan9a 

de endere9o de um dos namorados,a interfer6ncia dos pais,parente s 

ou 七U七ores. 

Em janeiro de 1886, Pedro (32 anos, solteiro) feriu, com um 

canive七e, o roe七o de sua ex-namorada Felisber七a (20 anos, sol七eira) 

devido a esta t6-lo abandonado. Neste caso,a interfer6ncia da mae 

da mulher foi decisiva para o rompimento do namoro do casal. Eis o 

depoimen七o de Felisberta onde se evidencia 七ai fa七o ・  

estava em sua casa em que mora com sua mさe e 
duas irmさs; as catorze horas estando sua mさe 
ausente aproveitou essa circunstancia um mo9o de 
nome Pedro, que 6 empregado da padaria Leao de 
Ouro, seu vizinho e foi contender com ela por 
motivos frかioios; a ofendida re七irou-se e mais 
tarde quando ela estava desprevenida na varanda 
urando um caldo para ministrar para uma sua irmさ  
enferma,foi ferida no rosto pelo r6u(...) foi 
acudida por sua irma Ana e o r6u fugiu para uma 
cocheira da padaria; ela esteve alugada em 
吐versas casas e entretinha rela96es com Pedro, 

125-Entre os anos de 1893-1895 ocorreu no Rio Grande do Sul a chamada 
Revolu9員o Federalista. Sobre a partici9ao de um popular por七oー  
alegrense na guerra e os "reflexos" da mesma em uma rela9ao de namoro 
vide: AREND, Silvia M.F.Um Popular vai a Guerra.Caderno Porto & 
Vrgula. Rev.:理ti9o de 1893. Porto Alegre :Secretaria Mun皿pai de 
Cultura, 1993. 才  
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mas adoecendo sua mae chamou-a para a sua casa e 
lhe imp6s que nao continuasse com o proceder que 
lhe cons七ava ter ela respondente e que nao quer垣  
ver homem em sua casa;ali algumas vezes Pedro 
lhe procurou mas era despachado na por七a, ora por 
ela respondente,ora por suas irmさs,e por 丘  ltimo 
por sua pr6pria m貸e. H. dois ou tr6s meses sua 
mさe amea9ou-o de queixar-se dele caso ele 
continuasse a rodar sua porta."(126). 

Mas qual seria a''expect at iva'' a七ribuida pelos ''Ernestos, 

Ro sai mnas, Aifredos, Maria Am6lias..." que viviam na Por七o Alegre do 

nnal do s6culo,para o namoro? Durante o namoro es七aria presente a 

''expectativa" de uma futura uni貸o? 

En七ende-se que 6 necessario 七er cer七os cuidados com os 

dados quantitativos na busca de''resposta", pois,como se afirmou 

anteriormente, grande parte dos casos que chegavama Jus七iCa eram de 

namoros ''desfeitos''. Devido a isso,preferiu-se 七ornar outro caminho 

para a elucida9ao do questionamento proposto. 

Observa-se que os 	homens procuravam aprender novos 

吐icios ou ent貸o 七entavam melhorar no emprego quando namorados,tendo 

inclusive em vis七a uma futura uniao, pois uma situagさo econ6mica 

mais es七貞yel era 	condi9ao para tornar os homens aptos para o 

casamento. 	Em 1893,Ave lmno(19 anos,sol七eiro)fora acusado de ser 

o autor' do "defloramento" de Julia (19 anos, solteiraL Aquele 

afirmou para uma das 七es七emunhas "que se casaria(com Julia)logo que 

passase a condutor efetivo de bondes,visto agora seu ordenado ser 

muito baixo". (127). 

126-Pedro tich6a J6nior, 1652, 1886, APE. 
127-Avelino da Silva Bittencornt, 1783, 1893, APE. 
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Por par七e das mulheres, a "expecta七  iva" de uma futura uni貸o 

era evidente, e silas atitudes buscavam esse objetivo. Lidia, que 

acabou se casando com Antonio, foi a casa de Maria Ellis (45 anos, 

vi丘va), uma das testemunhas, ''e ali disse que desejava mu比o 

aprender custura por quanto era noiva do acusado(Antonio)e este lhe 

tinha dito que ela Lidia tinha de entender de custuras.'' 



3.2. AMASIAR-SE. 

Era novembro de 1899. No dia 12, em um domingo, os soldados 

da Brigada Militar,Bruno (29 anos, solteiro),Egidio (26 anos, 

solteiro), Felisbino (21 anos, solteiro), Francisco (26 anos, 

solteiro) em companhia de sua respec七ivas amdsias foram, ''comer um 

churrasco '' nas proxin注dades do Hospicio S&o Pedro,no Arraial do 
' ' 

Par七enon. ''Pelas tr6s horas da tarde'',Max吐a Francelmna,a am豆sia de 

Bruno, "alterou-se" com o mesmo ''por mo七ivo de cii3.mes''.A mulher, 

"armada com um peda9o de lenha" e, posteriormente, com "urn cano, de 

ferro procurava agredir(...) seu amasio''. Bruno, entao,se lan9ou 

sobre Maria Francelmna, ''degolando-a brutalmente com um profundo 

golpe de faca no pesco9o que comecando na reg適o lateral esquerda se 

dirige e termina na regi員o lo.七eral direita, acarre七ando, a sec9さo de 

todos os vasos importantes." (128). 

A ''descri9さo'' do ''triste fim'' de Maria Francelmna, 

conhecida por muitos habitantes de Porto Alegre,desde os prim6rdios 

deste s6culo, como "Maria Degolada'', mostra que os populares se 

amasiavam'Processos criminais como esse que 七ratam de brigas entre 

amasios (com a ocorrencia ou nao de homicidio) sao os que fornecem a 

maioria das informaC6es sobre as relaC6es de amasiamento que se 

es七abeleciam en七re grande parte dos populares porto-alegrenses, no 

nm do s6culo,geralmente ap6s o namoro.Neste subcapitulo buscar-seー  

a "conhece-las" - 

128-Bruno Soares Bicudo, 1990, 1899, APE. 
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Em mar9o de 1899,a Promotoria P丘blica da comarca de 

Porto Alegre acusava Manoel (35 anos, solteiro) de, "em sua casa, no 

Arraial da Gl6ria", 	ter agredido com uma foice e um cacete sua 

amasia Maria Joana(38 anos,solteira) e a filha da mesma chamada 

Maria Rita(1l anos, solteira).Es七a''contou''aJustiCa porque Manoel 

as agredira. 

"Disse que o acusado, amante de sua mさe, tendo 
pernoi七ado fora de casa e vol七ado no outro dia 
pelo meio dia foi censurado por ela sua am6s垣  
que fazia-lhe sen七ir o seu desgos七o causado pelo 
procedimento dele denunciado. Com  esta censura 
enraiveceu-se o acusado. ,."(129). 

Manoel e Maria Joana moravam na mesma hab此aCao. 	A 

reprova9ao de Maria Joana a atitude do amdsio de perno氏ar fora de 

casa indica que Manoel tinha 	''responsabilidades ''em relacao a 

mulher e ao "lar".Es七as possivelmente eram：  七razer dinheiro para o 

sus七ento da casa, ajudar nas 七arefas dom6s七icas, 	auxiliar na 

educa9ao das crian9as pequenas. Maria Joana, por sua vez, tamb 6m 

devia ter 	''responsabn idades'' em relaCきo ao amasio e ao "lar": 

realizar as 七arefas dom6sticas, cuidar dos filhos pequenos,conseguir 

alguma renda,etc. 

Francisco (42 anos, solteiro), em uma noite de 1894, 

agrediu Santiago porque o encontrara com a sua amasia Luiza (28 

anos,sol七eira). Segundo Francisco,ele e Luiza "viviam amasiados ha 

uns dez anos", mas nさo moravam no mesmo lugar. Francisco alugava um 

129-Manoel Felicio dos Santos, 2005, 1899, APE. 
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quar七。 ， ao passo que 	Luiza residia em companhia de Sahara (39 anos ・  

solteira), no Beco do Oitavo (parte da atual Avenida Borges de 

Medeiros ). Franc isco, provavelmente, vis此ava Luiza duas ou mais 

vezes por semana e a ajudava nas despesas. 

Nos depoimentos a PolIcia e a Justi9a, os casaい  

''Manoel/Maria Joana'' e ''Franc isco/Luiza'' identincaram-se como 

amasios, e 七amb 6m as testemunhas reconheceram que en七re eles exis七垣  

uma rela9釦  de amas iamento.A pergunta a ser levantada 6 a seguinte: 

o que levava os populares a considerarem que 七ais rela96es eram de 

,.mas iamen七o? Compreende-se que tr6s fa七ores eram fundamentais para 

que um relacionamento fosse''ident迂icado ''como de amasiarnento: os 

individuos deviam encontrarem-se com alguma regularidade; a 

exist6ncia de ''responsab ilidades m tuas" entre o homem e a mulher; e 

a rela9さo deveria ser p丘blica, ou seja,parentes, vizinhos,amigos e 

outros. tinham conhecimen七o da sua exis七6ncia. Para os populares, 

relacionamentos que apresen七avam essas carac七erie七icas principa妬  

eram considerados amasiamentos (130). 

Entende-se que, 	para os populares, "es七ar amas iado'' era 

considerado 	um''estado'' pr6prio da sua cultura,equivalente a um 

estado civil da ordem juridica.Jd a Policia e a Justica,mesmo sendo 

''obrigadas '' 	a referirem-se nos autos sobre os relacionamentos 

existen七?S en七re os casais, devido a aus6ncia do contra七o de 

130- Moreira apresenta conclus6es semelhantes no que se refere a 
''estrutura" do amaisamento entre os populares porto-alegrenses. Vide: 
MOREIRA, P. op. C此． , especialmente o subcapitulo ''Casa das 
Mulheres". 
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casamento, consideravam os am6sios como sol七eiros. O nさoー  

reconhecimento do amasiamento como um estado civil pelas duas 

instituiC6es que representavam o Estado demons七ra a b xist6ncia de um 

embate entre culturas dis七intas e a 七entativa de imposi9&o da norma 

dominante que 6 o casamento. 

Em uma manhさ  de agosto de 1904, 	Valentim (47 anos, 

casado ), depo垣  de alterar-se com a sua amdsia e a in貸e da mesma, 

desfechou dois tiros contra a sua sogra,que nさo a atingiram,e um 

七lro na outra mulher,que acabou produzindo-lhe ferimentos.Na termo 

de defesa de Valentim, escr此o por seu advogado,fica-se sabendo o 

porque da contenda. 

''Que 6 amasiado com Alice Jordam desde 1886, e 
que Leontina Jordam, mさe de Alice mora com eles; 
que de tempos e especialmente de uma ano para cd, 
essas duas mulheres estao constan七emen七e magbando 
com d此os injuriosos,chegando at6 a quererem 
expulsa-lo de casa; que no dia do crime deu-se 
uma cena violenta entre eles mas da qual n貸o se 
lembra." (131). 

Estas poucas linhas da defesa do acusado trazem mu此as 

informa96es sobre o cotidiano dos casais que viviam amasiados.O que 

primeiro chama a aten9ao na declara9ao de Valentin 6 o fato de um 

parente consang五neo(a sua sogra) morar junto com o casal. As 

fontes demons七ranl くユue isso ocorria com bastante frequ6ncia entre os 

populares (132). 

131-Valentim Almadoriz, 2086, 1904, APE. 
132-Vide : Joao Niels, EmIlia Niels e Jos6 Carlos Kolmann, 2085, 
1904, APE. 
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Todavia, nao era s6 os parentes consangi紅neos que reVsidiam 

junto com os casais. Outros indi、パduos, especialmente do sexo 

feminino , sem nenhum 、バnculo de parentesco(nem "nCtmo",isto 6, 

baseado em rela96es de compadrio), viviam sob ロ  mesulロ  七日tロ  qU日  口日  

amasios. Em uma no此e de junho de 1891,Porciano(40 anos,solteiro) 

matou sua am貞sia Maria com ' 'bordoadas ''.O casal morava com Anton血  

(29 anos, casada) (133). Como j6 vimos, no capitulo anterior, 

ミ ’'rela96es de solidariedade''estabeleciam-se entre parentes e outros 

individuos, principalmente,em fun9貸o da pobreza. 

Como a七es七a Valentin,casais e paren七es/ox北roe que residiam 

juntos nem sempre vム吐am num"'mar de 七ranqin ndade''. Sogras/os, 

mさes/pais,tio/a,cunhado/a,irmao/さ  ou 01北roe faziam alian9as com um 

dos membros do casal e se opunham ao outro na ''reso luCao'' dos 

conflitos vivenciados no dia-a-dia. 	Esta interfer6ncia "nos 

assuntos dos casais'' gerava desaven9as entre o homem e a mulher, 

provocando,muitas vezes, o rompimento das relaC6es existentes entre 

os am貞sios.Segundo Fonseca, ''as unidades nucleares se dilulam nesses 

g rupos consangilineos onde as lealdades fortes e duradouras 

contrastavam com a precariedade do laCo conjugal."(134). 

Valentin informa em seu depoimento que sua am6sia e sua 

sogra insurgiam-8e contra ele,a ponto de quererem expulsa-lo de 

casa. Demons七rou-se no capi七ulo anterior que as mulheres populares 

七rabalhavam para garan七ir o seu susten七o.Isto as tornava, em grande 

133-Fernandez, P. op. cit. 
134-FONSECA, C. op. cit., p. 105. 
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parte, 	independentes dos homens. Segundo Chaihoub ，  七ai fato 

possibilitava que as relac6es que se es七abeleciam en七re os casais 

populares fossem mais ''sim6tricas''. Para o autor, a relativa 

independ6ncia da mulher pobre "a colocava em condic6es de poder 
' 

recusar uma relacao que ja havia esgotado suas possibilidades 

afetivas'', assim como''lhe permitia ter uma participac貸o mais ativa 

no desenrolar de toda uma rela9貸o amorosa, n貸o se submetendo 

passivamente aos anseios de domina9ao do homem."(135). 

Constata-se entao que atitudes como a de Alice e 

Laurentina, ou seja, a amasia, buscando romper o relacionamento & 

revelia do homem, 	deveriam acontecer com frequ6ncia. Os homens, 

como afirmam Chalhoub e Moreira,ao verem-se incapazes de''exercer um 

certo poder''sobre as suas am6sias,IIlll此as vezes,reagiam de forma 

吐olen七a (136). Is七o explica os dois 七iros desfechados por Valentむ1. 

contra as duas mulheres e tamb6m o porqu6 da exis七6ncia de n丘mero 

sign迂icativo de processos criminais, onde os homens tentavam matar 

ou matavam as suas am6sias alegando infidelidade feminina. 

Havia casais, como Alice e Valentim,que estavam juntos h貞  

aproximadamente vinte anos.Por丘rio(29 anos,casado ),no inicio do 

mes de mar9o de 1895,deu umas bofetadas e feriu com uma faca sua 

amasia Maria Gervdsia (22 anos, sol七eira).Segundo es七a, Porfirio e 

ela estavam amaciados ha dois anos aproximadamente. Em 1886,mco lau 

(25 anos; solteiro) deu um tiro em Joao, devido ao fato de "ter sido 

135-CHALHOtJB, S. op. cit., p. 142. 
136-Ibid., p. 145. e MOREIRA, P. op. cit., p. 166. 
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repelido de entrar em casa da referida Ana com quem havia tr6s meses, 

se achava amas iado, achando-se ai o ofendido,que tamb6m jd 七inha 
、1 

sido antes am貞sio da mesma Ana.'(137). Os diferentes casos demonstram 

a existencia de relacionamentos que Po sst豆am um card七er ma妬  

ef6mero, enquanto outros eram duradouros. Os dados pesquisado e 

tamb6m os trababaihos de Fonseca e Chaihoub, anteriormente citados, 

mostram'que as rela96es de menor dura9ao predominavam sobre 'as 

demai s. 

Mas o que levava os populares a romperem as rela96es de 

amasiamento? Maria Gervdsia,ao contar a Polエcia porque Porfirio a 

agredira, fala sobre o t6rmino do seu amasiamento. 

''Respondeu 	que vivia amasiada com Por丘z吐o 
Jul這o Vianna a dois anos mais ou menos mas que 
nao querendo continuar a viver com o mesmo por 
nさo lhe dar o necessdrio para a depoente 
sustentar-se e um sep. filho o despediu de euど  
casa ontem,pedindo-lhe que nao voltasse mais; 
que hoje a s sete horas mais ou menos da noite 
apareceu em sua casa Porf rio que dirigindo-se a 
depoen七e pergun七ou a depoen七e se ela nada 七inha a 
perder e(ela) respondeu que tinha nihos para 
susten七ar, re七rucou-lhe Porfirio que disse ~ P0妬  
eu n員o 七enho a vida para neg6cios e em seguida 
dando-lhe uma bofetada na depoente e com uma faca 
fez os ferimentos com que se acha."(138). 

O depoimento de Maria Gerv6sia 6 esclarecedor. A "situa9ao 

de pobreza''em que viviam os populares exigia que o homem,a mulher e 

os filhos trabalhassem para garantir o seu sustento. O fato de 

Po吐加io nさo estar podendo colaborar para o sustento da casa gerava 

uma''sobrecarga'' para Maria Gerv貞sia. 	Es七a''preferiu''entao romper 

137-Nicolau Liotti, 1582, 1886, APE. 
138-Vianna, P. op. cit. 
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o relacionamen七o para, quem sabe, encor比rar ou七ro amacio que a 

ajudasse(139). 

Em 1886, Jos6 (25 anos, solteiro) encontrou-se com Maria 

Luiza (23 anos, sol七eira),na Travessa Paysandu (par七e da a七ual Rua 

Caldas J丘n如r),onde "depois de 七rocas de palavras, pois jd hay垣  

entre eles indisposiC貸o, fez ferimentos com faca na mulher''. Jos6 

contou a Just均a''que es七ivera amaciado com Maria Luiza e abandonado- 

a por fal七a de recursos e desde en七ao ela sempre que o encontra 

dirigi-lhe insultos". 	Esses dois casos mostram que problemas de 

ordem econ6mica levavam os populares a romperem as rela96es de 

amasiamen七o. 

Estes doi員ー 郵コmpimen七06,por inicia七iva feminina no primeiro 

caso e masculina no segundo, t己m em comum o fato de o homem nさo estar 

podendo a七ender a expecta七iva quanto ao cumprimen七o de seu papel 

de"mantenedor do lar". Os conflitos vividos por Maria 

Gervasia/Por賛rio e por Jos6\Maria Luiza deveram-se a s poucas 

possibilidades de trabalho e a baixa remunera9ao do homem, o que 

dificultar a sa七isfa9ao da expecta七iva quan七o ao cumprimento de um 

papel de "mantenedor", exigido pelo ''padrao burgu己s de 

comportamento '' que estava sendo instituido com vistas a cria9員o de 

139-Chaihuob constatou que na cidade do Rio de Janeiro havia um 
"grande desequilibrio nmerico entre os sexos - com a existencia de 
um nmero bem menor de mulheres ." Is七o permitia 	a s mulheres 
encontrarem um ou七ro amasio "com rela七iva facilidade", Em Poi、七o 
Alegre, no periodo em estudo, n貸o havia esse desequilibrio nmerico 
entre a popula9さo masculina e feminina. 	CHALHOUB,S.op.C比． , p. 
143. Sobre a popula9さo porto-alegrense vide: CENSO DO RIO GRANDE DO 
Sura. 刀巨  Fz・くmIncia de So Pbdz・oao Estado do Rio Gz・ande do Sul.Porto 
Alegre : FEE/Museu Social de Comunica9さo, 1986, p. 94 e 109. 
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trabalhadores laboriosos e d妬ciplinados. Esse conflito 6 outro 

与ndicio" de um embate oulいiral vivenciado na 6 poca.A uma realidade 

que exigia divisgo de 七arefas es七ava sendo impos七o urn "modelo 

assim6trico''de vida conjugal.Esse caso de embate cultural e outros 

referidos an七erior e Pos七eriormente nos perm此em inapear,de maneira 
J 

mais precisa, as fronteiras simb6licas en七re culturas distin七as e 

tamb6m nos autorizam a falar em uma cultura popular. 

Simさo (33 anos, casado) e Maria, em junho de 1898, foram ao 

cart6rio separarニーse "amigavelmen七e". Aproximadamente seis meses 

depois, 	os dois discutiram,e Simo acabou matando Maria com golpes 

de faca. 	Maria, segundo tes七emunhas, ''estava grdvida de Andreas 

Marchall com quem vivia''.De acordo com as mesmas tee七emunhas, novo 

relacionamento de Maria 	ocasionara a sua separa9さo de Simさo(140). 

No caso''Jos白/Maria Luiza'', citado hd pouco,percebe-se que,al白m dos 

problemas financeiros uma tal de Clem邑ncia fora 七amb6m a causa da 

separa9員o. Observa-se entさo que 	''quest6es sentimentais'' tamb 6m 

faziam com que os populares rompessem os seus relacionamentos. 

Fonseca cons七atou que entre os populares por七o-alegrenses 

"a mor七e era causa freqien七e de ruptura na unidade nuclear.'' Segundo 

a autora, ''al6m das epidemias peri6dicas de c6lera, tifo e gripe, 

essa popula9ao tinha de conviver conltuberculose e doen9as ven6reas.'' 

(14D. 	Pelo fato da PolIcia e a Justi9a nao considerarem o 

amasiamento um es七ado equivalente ao casamen七o a perda do am貞sio/a 

140-Sim貸o Busterl, 1993, 1899, APE. 
141-FONSECA, C. op. cit., P. 106. 
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n員o era concebida como um estado civil de viuvez. Devido a isso, 

atrav6s das fontes,6 d迂Icil identmcar o nmero de casos em que os 

amasios perderam o companheiro ・  

Ver辻ica-se no caso c此ado ha pouco que Simao e Maria eram 

casados . Is七o demonstra que alguns populares por七o-alegrenses ,entre 

1886-1906, uniam-se "perante a lei dos homens" e, quem sabe, sob a 

"lei de Deus" (142). Entende-se, da mesma forma que Esteves, nさo 

haver d辻eren9as siginificativas en七re os relacionamen七os existen七es 

"entre os casais que apenas se amasiavam e os que casavam (143）・  

Mencionou-se no subcap工tulo anterior que os populares 七inhain a 

"expectativa" de se casar. 	Es七eves buscou en七ender porque o 

casamento legal acabava n員o acontecendo. Segundo a autora: 

''Prefiro pensar num somat6rio de motivos,onde as 
d辻iculdades de sobreviv6ncia, a aus6ncia de 
propriedades e a ins七abilidade econ6mica somavamー  
se a um custume antigo e uma dificuldade de lidar 
com referenciais institucionais pertencentes a 
otitras camadas sociais. Mais ainda, as pessoas 
comuns q ue se amaciaram nao apenas se adap七aram a 
uma circunstancia de vida, muitas delas fizeram 
uma op9ao dentro de um universo cultural e, 
assim, agiram de acordo com as regras de conduta 
existentes. "(144). 

Mesmo havendo a possibnidade legal do casamento e ainda 

hd expectativa de realizd-lo,talvez como forma figurada de ascender 

a ordem burguesa que o exigia,os populares preferiam o amasiamento. 

142-Em nenhum processo cnin注nal observou-se a interferencia da 工greja 
(padres,bispos)nas quest6es que envolviam a familia popular ・  
143-ESTEVES, M. op. cit., p. 180. 
144-Ibid., p. 190. 
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Concordamos com Es七eves que ao fazerem essa op9さo diante da 

''encruzilhada cultural" que se estabelecia, os populares escolhiam 

''den七ro de um universo cultural'',ou seja,permaneciam''fi6加” ao seu 

pr6prio ''universo'’. 

Tal''encruzilhada",a expectativa de casar e a inclina9さo a 

aIIla B工ar, permi七e-nos novamente identincar um embate cultural 

travado, muitas vezes, nos limites fronteiricos de culturas 

distintas. Tais "fronteiras" s6 s員o possiveis de serem mapeadas por 

remeterem a valores especificos de uma cultura ou outra. 



&3.PAIS,F立&IOs,IRMOS E OUTROS．ー．  

Os processos criminais que versam sobre maus tratos 

infan七  is, defloramento e incesto s員o os que 七razem a maior par七e das 

informa96es sobre as rela96es que se estabeleciam entre pais e 

nihos, entre irm貸os,entre pais,crian9as e outros("criadeiras/os '‘, 

"tutores"). Nesse subcapitulo, atrav6s da "hist6ria" de Joana e de 

outros casos, procurar-se--d "conhecer" estas rela96es - No final do 

m日smo, 	apresen七ar-seー貞  uma "configura9ao ''da familia popular por七oー  

alegrense no final do s6culo passado. 

Em novembro de 1889, o Promotor Pblico,Wenceslau Escobar, 

enviou um oficio ao Juiz Subs七ituto do Segundo Dis七ri七o Criminal 

acusando Israel (20 anos, solteiro) de ter deflorado Joana (14 anos, 

solteira). Eis o mesmo: 

''Na 	noite de 	2l de 	outubro pr6ximo 	passado, 
quere lado 	七irou para 	fim libidinoso 	da casa 

o 
de 

seu irm貸o Candido Ar比onio de 	Moraes,sita a rua 
da Margem nmero 12, a menor Joana Parandela de 
Morais 	que vivia em companhia deste 	丘itimo, e 
irmさ  de ambos,ap6s o emprego de afagos,caricias 
e promessa de casamento, tendo antes incentivado 
no espirito de Joana a cren9a de n員o ser seu 
irmさo. Dirigindo-se a estrada Maro Grosso o 
acusado em um rancho dasabitado, passou com ela a 
s6s uma tarde efetuando ali por mais de uma vez a 
c6pula carnal. Pelo auto do corpo de delito 
ver辻ica-se que realmente houve c6pula carnal, 
por6m Joana nao era mais mulher virgem e segundo 
sua confissao foi deflorada sete dias antes de 
sair de casa pelo pr6prio irm5o. ..." (145). 

145-Israel de Oliveira Morais Filho, 1729, 1890, APE. 
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Quatro dias ap6s a''fuga'' dos 加venB,Eufrasia(54 anos, 

viiva),a m貸e I de Joana,Israel e Candido,foi a Polleia falar sobre 

o que sucedera com os seus filhos.. A autoridade, possivelmente 

buscando esclarecer se ocorrera incesto, indagou Eufr貞sia sobre a 

ma七ernidade e paternidade de Joana. Es七a "respondeu que (Joana) 6 sua 

niha e de Israel oliveira de Morais de quem s貸o 七amb6m filhos 

Candido e Israel os quais haviam de uniao ilIc氏a foram legi七imados 

com o casamento que depois foi efetuado." Em seguida,foi perguntado 

a Eufr貞sia''se sua filha Joana era hones七a." A mulher afirmou que nao 

sabia ''se(Joana) era ou n貸o honesta por quanto desde a tenra idade 

foi criada fora de sua companhiae s6 a viu at6 a idade de seis anos 

mais ou menos pois nao frequer比ava a casa de Pauulina que criou at6 os 

catorze que foi para a casa de seu irm貸o Candido.'' 

Eufr貞sia,ao falar sobre a reputa9ao de Joana,referiu-se a 

uma pr6tica existente en七re os populares por七o-alegrenses,no final 

do s6culo passado ~ os fユlho s, depois de uma certa idade, n員o eram 

criados pelos pais biol6gicos e sim, por ou七ros inndividuos (paren七es 

consanguェneos, parentes ''ficticios'' ou outros). Fonseca, em seu 

七rabalho sobre os populares que viviam na cap比al sul-rio-grandense 

na d6cada de vinte des七e s6culo, e em ou七ro sobre o grupo social na 

atual idade, constatou 七amb6m a presen9a dessa pr貞tica denominada 

pela au七ora de "circularidade das crian9as"(146).Um ques七ionamento 

146-FONSECA, C. op. cit.; FONSECA, C. O Internato do Pobre. Febem e a 
organiza9ao dom6s七ica em um grupo Porto-alegrense de baixa renda. 
Temas IMEC, Soc.. Dir.. Sa云de. Sさo Paulo,n.4,p.21-39, 1987.Outros 
autores observaram a exis七6ncia dessa pr貞tica en七re os populares no 
Brasil nos s6culos XVIII e XIX. Vide: COSTA, j. op. cit.; KUZNESOF, 
Elisabeth. Household composition and headship as related to changes 
in mode of produc七ion: Sさo Paulo,1765-1836. Jouz・mal of Comz,az・ative 
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nor七eard 	o nosso estudo daqui por diante: por que as crian9as 

''circulavam"? 

En七ende-se que a "situa9貸o de pobreza" dos populares por七oー  

alegrenses, no final do s6culo, levava mさes e pa垣  a 七ransferirem 

seus filhos para outros ''lares". Atrav6s do caso do menino Francisco, 

verifica-se 七ai fato.Em 1899,a Promo七oria Plユblica da capital eulー  

rio-grandense acusava Candido(29 anos, casado)de ter espancado 

Franc isco (9 anos,solteiro).O menino era filho de Maria Francisca 

(44 anos, casada), que trabalhava como criada na casa de Antonio. 

Franc isco ''fora en七regue" por Maria,''hd maie ou menos um m6e an七es 

do ocorrido", para Candido e sua esposa Abluia (18 anos, casada). O 

garo七o ajudava nos servi9os dom6s七icos e,em con七rapar七ida, o casal 

"vestia-o e educava-o". 	Segundo uma testemunha, Candido "havia 

fornecido roupas de que (o menino) 'viera desprovido e o havia 

colocado em um col6gio". Francisco, em um encontro que teve com sua 

mae, contou-lhe sobre os maus tratos que sofrera.Maria Franc比ca, 

aconselhada por seu patrao,foi ent議o a Polleia e denunciou Candido. 

Nos autos nao hd nenhuma refer6ncia ao pai do menino. 

Francisco, possivelmente,era criado apenas pela sua mae. 

Es七a, assim como a maior parte das mulheres do grupo social em 

estudo, precisava trabalhar. Os pequenos rendimentos obtidos por 

Maria Francisca atrav6s do seu labor didrio n貸o deviam ser 

sufic ien七es para o susten七o dos dois (e quem sabe de outros filhos). 

Studies 力l Society and 丑おtory.. n. 22,p. 78-107, 1980, Sobre a 
presen9a dessa pratica entre os populares franceses vide: DONZELOT, 
Jaques.Policia das Fam 五as. Rio de Janeiro:Graal, 1980. 
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Colocar Francisco em um oi比ro''lar" poderia sign迂icar ent貸o a 

sobreviv6ncia do menino e at6 de Maria Francisca. Mas nao era 

somen七e as maes e pais que criavam os filhos sozinhos que 

七ransferiam as crian9as para 01北rae casas. Casais que vivendo em 

''si七ua9さo de pobrez&' 七amb 6m 七inham tal prd七ica. No capi七u知  an七erior 

U七1nzou-se o caso de menino Ab lio para discutir a ques七ao da 

pobreza en七re os populares. Ab lio, devido a dif cil si七ua9員o 

econ6mica de seus pais,logo ao nascer foi para a casa de uma tia e 

depois para a de um vizinho. 

O menor, na casa de Candido,realizava いrefas dom6sticas. 

Com 	seu trabalho o menino ' 'pagava" o seu sustento.. 	Para os 

populares, os filhos, ap6s cer七a idade (em 七orno de 7 anos),deixavam 

de ser ''uma boca a mais'' para se tornarem m員o-de-obra.As menin.s, 

de maneira geral,trabalhavam nos servi9os dom6sticos,ao passo que 

os meninos ajudavam nos botequins e vendas e 七amb6m nas tarefas 

dom6s七icas. O 七rabalho infan七il 	era um elemen七o fundamental da 

''circularidade das crian9as'', P0い  era devido ao mesmo que os 

casais como Candido/Ab lia,ou os parentes, aceitavam ficar com as 

crianCas. Al6m do mais, 	proporcionava um cer七o''aibパo''para os pais 

no que se refere ao or9amen七o 

Maria Francisca colocou Francisco na casa de indムパduos que 

nao tinham nenhum vinculo de parentesco com eles. Jd.d a mさe de Joana 

七ransferiu-a para a casa de Paulina,madrinha da menina.O menino 

Abiljo, como se afirmou ha pouco,foi entregue para uma tia de sua 

mae. Os d辻erentes casos demonstram que os populares transferiam seus 
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nihos para "lares" de parentes consanguineos ou fic七icios e 七amb 6m 

para os de indi丘duos sem vinculo de paren七esco ・ Os dados que 七emos 

n負o nos permitem ident迂icar se os populares "preferiam" er比regar 

seus filhos para parentes ou para os outros. 

Na noite do dia vinte e cinco de dezembro de 1890, Luiz (20 

anos, sol七eiro)matou Maria Deolinda(4 anos,solteira), a filha de 

sua amasia.Deolinda (16 anos,solteira), a mさe da menina,contou a 

Policia como tudo aconteceu. 
''Respondeu que no dia vinte e cinco do corren七e 
m6s e ano Luiz Telles da Cruz saiu de sua casa 
pela manha dizendo ir a venda fazer compras, 
vol七ando Luiz bastante embriagado, logo que 
chegou a casa principiou a maltrata-la, pegando 
em um facao e com ele deu-lhe duas bordoadas, a 
isto vendo ela que Luiz pretendia mata-la. (sic) 
foi para a casa de sua 七ia Cons七ancia Maria da 
Concei9貸o pedindo socorro e ai mandou chamar a 
mae de Luiz e pediu que fosse a casa dela 
respondente a fim de levar-lhe as suas duas 
nihas que l貞  tinham ficado(sic).Luiz resistiu 
que nさo entregara as d此as crian9as...;a me垣  
noite mais ou menos Luiz foi 七er em casa de sua 
m貸e levando a pequena Maria Luiza que diz ser sua 
filha. Descansando assim a pequena de nome Maria, 
suspe此ando ela respondente porque Luiz procedeu 
levando uma crian9a e escondendo a outra, ao 
amanhecer do dia vinte e seis dirigiu-se a sua 
casa e ali encontrou sangue e diversos peda9os de 
cranio de sua filha. Pergun七ada por que mo七ivo 
Luiz assassinou a menina Maria e deixou a outra? 
Respondeu que Llパz n貸o gostava dela por nさo ser 
sua filha tanto que judiava muito dela." (147). 

A "hist6ria" do''triste fim'' de Maria Deolinda fornece 

''pistas''para o melhor entendimento da''circularidade das crian9as'‘. 

Luiz,segundo Deolinda,nさo gostava da menina porque es七a nao era sua 

147-Luiz Telles da Cruz, 1754, 1891, APE. 



filha biol6gica. Este caso mos七ra que os homens nem sempre ace此avam 

os filhos de suas amasias provenien七es de relacionamentos anteriores ・  

Compreende-se entao que a''rejeicao''masculina a s crian9as levava as 

mulheres a transferirem os seus filhos para ou七ros "lares” ・  I sto 

devia ocorrer com cer七a freqi6ncia, pois, como se demons七rou no 

segundo subcapitulo, os populares rompiam os la9os conjugais com 

fac i l idade. 

Apesar de os filhos''circularem1', o 、パnculo com a Lamil垣  

biol6gica nao era rompido de todo. O menino Francisco encontrava-se 

com sua m員e com alguma regularidade.Joana, depois de morar vdrios 

anos com sua madrinha,foi residir na casa de seu irmさo Candido ・  

Entende-se que lloe casos em que as crian9as residiam em vdrios 

lugares d迂eren七es e nao re七ornavam para a casa dos pais biol6gicos ・  

a mae(biol6gica) ainda permanecia como uma refer6ncia para elas ・  

tim reduzido nmero de processos criminais(os que 七ratam de 

defloramento, incesto, maus 七ratos infantis e homicidios) traz 

informa96es sobre o relacionamen七o que se estabelecia en七re os 

i rmaos. 

A ''hist6ria" da menina Joana mostra que os irmaos 

biol6gicos, em fun9貸o da ''circularidade das crian9as'', cresciam 

separados. Contudo, como se afirmou ha pouco, os v nculos entre os 

mesmos nao eram totalmente rompidos.Candido falou a Policia que foi 

a chacara de sua mae ''contar-lhe o ocorrido visto que con..siderava 

Joana como sua irma em cujas as circuns七ancias a tinha em sua 
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companhia .'' 

Os irmaos, especialmente os ma垣  velhos, mu此as vezes, 

‘七ornavam-se "responsaveis" pelos mais 加vens.No subcapi七ulo em que 

se discutiu o namoro dos populares, referizno-nos ao caso 

Urso l mnalL indo ipho.O tutor de Ursolmna,que se encontrava gr4vida de 

Lindo lpho,transferiu as responeabilidades que tinha com a moca para 

o seu irm員o Manoel.Este procurou ajudar Ursolmna,buscando obter um 

dote para a mesma. 

Devido a tudo que foi exposto at6 agora,conclui-se que o 

parentesco entre os populares era "cons七ru do" basicamen七e a par七ir 

dos laos consangi五neos, sem que 加so sign辻ique que nさo existiam 

la9os afetivos. Pode-se, sim, afirmar que a ''circularidade das 

crian9as'' d迂icul七ava a troca de afeto entre pais,filhos e irmaos, 

pois impumha o dis七anciamen七o. 

O ninasiainento,a "circularidade das crianas", a presena de 

rela6es sexuals durante o namoro e a "cons七ru ao" do parentesco 

basicamente a pai叱ir dos laos consanglineos sao os elementos 

recorrentes que nos permitem definir a familia popular portoー  

alegrense no final do s6culo passado. 
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'' 

CAPiTULO IV 

A FAMlLIA POPULAR E A 1USTICA 

.;.as regras e categ（フ2吐asjm吐djcas PenetZ・am em taおS OS 

niveお  da 80吐edade, efetuam dennjログes vertjcajs e h01吐zontaゴs dos 

d力・ejtos e βtatUS doshornens e cont2ゾbuem Pai・a a autaゴeたnjGゴo ou 

senso de indentidde dos homens. Como tal a lei n o 五ガ  apenas 

jIl婆フosta de .cjma sobz・e os homens: tem sjdくフ  urn mejo onde outros 

connjtos SocjajS t6m se travado． " 

E.P,Thompson. 

二  ent o guem sou eu aquむ  ag（フ2・a vaj guejxai・ーse d just加a, 

ainda tenho meia Pataca Para gasむar.'' 

Joao gritou para sua vizinha Maximiana ap6s tかla espancado. 

CONSIDEMGOES INICIAIS: 

Segundo Foucaul七，  a partir do s6culo X工X, a Jus七均a 

ad.uiriu uma nova funoao: a normatizacao dos individuos. Para o 

autor, essa ”七ransforma9ao" 	do sis七ema judici rio e penal que 
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ocorreu nos''diferentes paises da Europa e do mundo''(''n員o da mesma 

forma,nem com a mesma amplitude''）七eve o seu inicio nos dois s6culos 

anteriores. Nesse periodo, uma ''reelabora9ao'’ 七e6rica da lei. penal 

aconteceu.Passa a ser considerado crime a rupいira da lei(''lei ciyil 

explic此amente estabelecida no interior de uma sociedade pelo lado 

legislativo do poder P 0l:1-uco''); "uma lei penal deve simplesmente 

representar o que 6 atil para a sociedade'';o crime''6 um dano 

social, uma perturba9ao, um inc6modo para toda a sociedade''; o 

criminoso 6 en七ao o indiv duo que rompe o pac七o social(148). 

De que forma a lei penal deveria tratar esse "novo" 

criminoso? Os te6ricos do direito penal e legisladores (Beccar ia, 

Bentham, Brissot) propuseram como pena, no s6culo XVIII, a 

deporta9ao, o trabalho forcado, o escandalo p丘blico e a pena de 

taliao,. Contudo, como afirma Foucault, "por volta de 1820, no momento 

da Restaura9ao na Fran9a e da Santa Alian9a na Europa,percebemos que 

o Bis七ema de penalidade adotado pelas sociedades indus七riais em vias 

de formaCao foi inteiramente diferen七e do que lhe 七inham proje七ado 

alguns anos antes." A partir desse periodo,o aprisionamento, torna- 

se a pena habitual. Al6m disso, a legisla9貸o penal sofreu ''uma 

inflexさo formid6vel ao que estava estabelecido na teoria" - De acordo 

com o au七or: 

''Com efeito, a legislaCao penal,desde o inicio 
do s6culo X工X e de forma cada vezz mais rapida e 
acelerada duran七e 七odo o s6culo, vai se desviar 
do que podemos chamar a 、 utindade social; ela nao 
procura maiB Viear ao que 6 Socialmen七e 丘七il, 
mas pelo contr6rio, procurard ajustar-se ao 

148一FOUCAULT, mche 1.A Ver・dade e as Farmas Jurdicas. Rio de Janeiro 
:PtJC, 1979, p. 64. 
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、  

individuo. Podemos citar como exemplo as grandes 
reformas da legisla9&o penal na Fran9a e demais 
paises europeus entre 1825 e 1850/60, que 
consistem na organiza9貸o das circunstancias 
atenuantes:o fato da aplica9貸o rigorosa da leL 
tal como se acha no C6digo,pode ser modificada 
por determinacさo do juiz ou do juni em fun9ao do 
indi、パduo em julgamento.O principio de uma lei 
universal representando unicamente os interesses 
sociais 6 consideravelmente falseado pela 
utinzacao das circuns七ancias a七enuan七es que v員o 
assumindo impor七ancia cada vez maior.Al6m disso 
a penaljdade que se desenvolve no s6culo XIX se 
prop6e definir de modo abstrato e geral. o que 6 
nocivo a sociedade,afastar os indicパduos que sao 
nocivos a sociedade ou impedi-los de recomecar.A 
penalidade no s6culo X工X, de maneira cada vez 
mais insis七ente, tem em vista menos a defesa 
geral da sociedade que o controle e a reforma 
psicol6gica e moral das atitudes e comportamento 
dos indiv duos."(149). 

No final do s6culo passado''surge" entao a''grande no9ao da 

criminologia e da penalidade'’ ー  a da periculosidade ・  Segundo 

Foucau l七，  ’'a no9ao de periculosidade sign迂ica que o indかパduo deve 

ser considerado pela sociedade ao fivel de suas 、吐rtuaiidades e nao 

dos seus atos.'" Por fim,a teoria penal procurard controlar o 

compor七amento do6 indiv duos'' no momento em que o mesmo se esbo9a” ・  

Para que isso possa 	acontecer, a Justica utinzar-se-a dos 

''servicos'' de outras ins七ituic6es de vignancia e controle como a 

p0licia, a escola,o hosp此ai,o hospicio,Para o autor "toda essa 

rede de um poder que nao 6 judicario deve desempenhar uma das fun96es 

que a jus七i9a se atribui neste momento:funao no mais de punir as 

infrac6es dos individuos,mas de com・igir suas virtualidades.''(150）・  

Foucault entende que a emerg邑ncia dessa nova fun9&o da 

149-Ibid., p. 67. 
150-Ibid., p. 68. 
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Justi9a esta associada a nova forma de produzir riqueza no Ocidente 

no final do s6culo XVI工I.Por um lado, os populares 	estavam em 

"con七ato direto" com a riqueza (maquinas, mat6rias-primas, 

mercadorias, estoques) e a pilhagem, que era uma constante no fim do 

"seculo das luzes''e precisava ser controlada.Por outro, 	a produ 釦  

fabr il exigia individuos laboriosos e d垣ciplinados - 

Afirmou-se na introdu9さo desse estudo que a partir da 

implan七a9さo da Repblica ixl七ens迂icaram-se no pais as "a96es" 

governamentais e nさo governamenta妬  que buscavam disciplinar 

normatizar os populares.Os trabalhos de Soihet e Esteves, referidos 

anteriormente, mostram que na cap此ai federal o 	judic i r加  

desempenhou esta fun9 ao.Compreende-se que o mesmo ocorria com a 

Jus七i9a do Rio Grande do Sul, 

A Cons七i七ui9ao Es七adual de 1891 e a Lei de Organiza9ao 

Judicidria de 1895 reorganizaram a Just均a sul-rio-grandense segundo 

uma "concep9さo '' positivista de governo (151),Abaixo, um pequeno 

organograina com a nova organiza9ao da Justi9a 

151-Durante o "governicho" (1891-1893) vigorou no estado uma 
Const itin9ao elaborada pelos republicanos dissidentes.Como re七orno 
de Castilhos ao poder, em 1893, volta a vigorar a Cons七1七uic貸o de 
1891. 
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JUIZES DE COMARCAi 
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I 	 I 
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I 

I PROMOTORES PロBLICOSi 
I 

汎zRI 

De acordo com a Lei de Organizac&o Judicidria de 1895, a 

comarca de Porto Alegre possuia 七r6s か豆zes que exerciam 

''cumulativamente a jurisdic9ao eWIl e criminal,e privativamente as 

seguintes varas: I.Vara commercial;H.Vara de orph&os e ausentes, 

da provedoria e dos casamentos;III. Vara da fazenda estadoal e 

municipal .'' Os juizes de comarca eram nomeados pelo Presidente do 

Estado depois de aprovados em um concurso pablico realizado pelo 

Superior Tribunal (152). Para participar deste concurso, os 

individuos nao precisavam possuir ''diploma escol貞stico ou acad邑mico ”. 

Em caso de empate na class辻icac&o dos concorrent,es, seria escolhido 

o que houvesse "pres七ado assignalados servi9os ao Estado" ou tivesse 

152-O Superior Tribunal era composto por sete ホ丘zes. 
Tribunal eram denominados desembargadores e eram 
Presidente do Estado dentre os ホ丘zes de comarca, 
ant iguidade. 

Os membros do 
nomeados pelo 
por ordem de 
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exercido os cargos de juiz distr此ai ou de promotor p丘blico . A 

aus6ncia de diploma e os er比6rios de desempate do concurso p貢blico 

davam margem a'que a escolha dos 山丘zes de comarca ocorress日  a 

partir de cri七6rios P0liticos.Os ホ五zes da comarca de Porto Alegre 

no periodo em estudo foranlニ Manoel Andr6 da Rocha, An七onio An七unes 

Ribas, Antonio Faus七o Telles da Silva,etc. 

O procurador geral do Estado era nomeado pelo presidente do 

Estado , ''dentre os membros do Superior Tribunal''. Os promotores 

pblicos,por sua vez,eram nomeados pelo presidente do Estado ,''sob 

propos七a do procurador geral''.Segundo Franco,em 1893,foi criada e. 

segunda Promotoria da capital(153). Observa-se que os quadros do 

minist6rio i血blico estadual eram 	preenchidos,em grande parte, a 

partir de cri七6rios polluCOB. Como j. foi apontado anteriormente 

Plinio Castro Casado, Jos6 Joaquim Andrade Neves Neto, James Darcy, 

Alcides de Fre此as Cruz, Getulio Vargas,Tim6teo P.da Rosa ~ membros 

do PRR~ atuaram como promotores piThlicos em Porto Alegre no final 

do s6culo XIX e inicio do XX. 

A Lel da OrganizaCさo Judic垣ria de 1895 afirmava que em 

cada municipio haveria um conselho de quinze jurados, ''sorteados 

ずntre todos os alistados''.Os ホ丘zes de comarca elaboravam a lista 

do.s quinze alistados. O tribunal do jari seria compos七o por cinco 

jurados sorteado entre os quinze.Podia "ser jurado todo o cidad&o'' 

que tive6se'' idoneidade moral e intellectual'' excluindo os ''criados 

de servir'', as''pracas'', os''fallidos n&o rehabil此ados", os que 

153-FRANCO, S. op. cit., p. 334. 
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unham defeito fisico e intelectual, os ''interdictos e 

inhabil此ados",os que 頭 haviam sido condenados e os que estivessem 

''pronuciados por despacho irrevogavel''. 	Percebe-se que apenas 

in(壮、パduos per七encen七es aelite e a s camadas m6dias poderiam fazer 

parte do 七ribunal do 加ri. Al6m disso, cri七6rios pol此icos deviam 

nortear a escolha dos jurados. 

Uma inovac徴o do C6digo de Organizac貸o Judicaria de 1895 foi 

"o voto a descoberto'' dos jurados. Para Franco, ''o J丘ri rioー  

grandense, por dec6nios pronunciou seu veridito a descober七o, num 

tributo aos princ工pios de responsabilidade pessoal e do''viver a s 

claras'', inerente a ideologia comtista.''(154). Entende-se todavia 

que ''o voto a descober七o'' 	funcionava com um "instrumento de 

c.ontrole '' do governo republicano. Jurado que votasse contra os 

interesses do PRR possivelmente, no ano seguinte, 	era excll丘do do 

rol dos alistados e, em alguns casos, poderia at6 sofrer outras 

represdl士as. 

Outra inova9貸o do C6digo de 1895 foi a criacao da 

Assistencia Judici ria. OT工tubo IV da referida lei afirmava que os 

''pobres" tinham direito a uma "justi9a gratuita'', ou seja, a um 

advogado para defendシlos no foro criminal e civil cujas custas eram 

pagas pelo Estado. A ins七ituicao da Assistencia Judici貞ria 

"aproximava''ainda mais os populares da Justi9a. 

154-FRANCO, S6rgio. Jll加 de Castilhos e sua E巨,ca.Porto Alegre : 
Ed. da Universidade, 1988, 157. 
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Bourdieu, analisando o que ele chama de campo juridico, 

reflete sobre a rela9さo que se estabelece en七re os agen七es judiciais 

e os usu貞rios da Jus七i9a. 

''O desvio entre a 、パsao vulgar daquele que se vai 
七ornar num プusticidvel '',quer dizer num clien七e, 
e a vis貸o cient廷ica do per此o,juiz, advogado, 
conselho juridico, etc., nada tem de acidental; 
ele 6 constitutivo de uma relac敏o de poder, que 
fundamento dois sistemas d廷erentes de 
pressupostos, de intenc6es expressivas, numa 
palavra, duas vis6es do mundo.Este desvio,' que 6 
o fundamento de um desapossamento, resulta da 
pr6pria estrutura do campo e do sis七ema de 
principios de visさo e de divis貸o que esta 
inscri七o na sua lei fundamen七al, na sua 
consti tui9&',se impor um sis七ema de exig6ncias 
cujo coracao 6 a adop9ao de uma posいira global, 
vis lyel sobreいido em mat6ria de linguagem.'' 
(155). 

Em 1896,entrou em vigor uma nova lei sobre os servi9os 

P0liciais. Franco apresenta considera96es sobre a mesma: 

''Dividindo a PolIcia 	em administrativa e 
judicidria entregava aos municipios a compe七6nc垣  
para manter 	e dirigir a primeira enquanto 
reservava a segunda ao Estado.Ficavam assim os 
municipios incumbidos do policiamento preventivo, 
cumprindo-lhes, al6m da fiscaliza9さo 	das 
pr6prias posturas, a de七en9ao de b6bados ou 
七urbulen七os por 七empo nao superior a 24 horas, a 
inspe9貸o de espe七6culos pblicos, a presta9ao de 
socorros nos casos de calamidade ou inc6ncio, a 
vigilancia sobre o transito,a preven9貸o de rixas 
e conf li七os. Apolicia judic6ria,com o encargo 
de repressさo criminal, e afeta ao Es七ado, era 
connada a um Chefe de Policie., a Subchefes 
regionais, a Delegados e Subdelegados,todos os 
funcionarios nomeados em confian9a. Subsistia, 
por esta forma,aproximadamente, o mesmo regime 
P0licial do Imp6rio, efetivo ins七rumento de 
coa9ao P0l1uca.A inova9ao mais importante da 
lei relativa aos serviCos de Polleia era a 
extin9貸o 	do inqu6rito policial, obviamente 

ノ  

155-BOtJRDIEU, Pierre.O Podei・  Simb61ico. Lisboa : D迂ei,1990.P・ 226 
:A ForCa do Direito. 
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porque a lei de organiza9ao judicidria atribuira 
aos Juizes Distr比ais a fun9ao de presidirem a 
instru9ao criminal."(156), 

De acordo com a lei de 1896, ficavam a cargo da policia a 

realiza9ao do exame de corpo del此o,as buscas e apreens6es,pris員o 

em flagrante,dilig6nc ias requ垣itadas pela Justi9a e pelo mfie七6r加  

P丘blico, etc.Depois destas dilig6nc ias,apolicia judiciaria enviava 

para a Jus七i9a ''uma exposi9員o circuns七anciada do fato criminoso e de 

suas par七icularidades, acompanhada dos requer imer比os, queixas ou 

den丘ncias que houver,auto de corpo delito e indica9ao de 七odas as 

provas." (157). 

Este capitulo sera dividido em duas partes.Na primeira 

par七e analisar-se-a como a Jus七均a (e o mnis七6rio P丘blico), a七rav6s 

das senten9as e de 
	de七erminado discurso criador de ''imagens '’, 

buscavam normatizar a fam lia popular porto-alegrense. No outro 

subcapitulo mostrar-se一 . como os populares manipulavam a Just均a para 

resolver os seus problemas cotidianos. 

156-Ibid., p. 158. 
157-FRANCO, S. Loc. cit. Vide o trabalho de Cl6udia Mauch 
anteriormen七e c此ado sobre a policia adminis七ra七iva de Por七o Alegre. 



4.1. A JUSTIqA BUSCA NORMATIZAR OS POPULARES - 

o jornal ''A Federa9ゴo", o 6 rgさo de imprensa do PRR・  

informava os seus lei七ores, da capital e do interior do Es七ado,sobre 

quase 七udo o que aeon七ecia no Judiciario no Rio Grande do Sul (158）・

肌rav6s da ''Seccao Judicaria", a popula9員o 七ornava conhecirnen七o do que 

e昨ava sendo julgado pelos Desembargadores; das causas civ比  

(penhores, fal6ncias, hipotecas) de Porto Alegre e outras cidades; do 

nome dos alienados que eram recolhidos para o Hosp工cio S貸o Pedro;das 

quest6es envolvendo o Rio Grande do Sul julgadas pelo Foro Federal; 

e do que ocorria no foro criminal. 

Em catorze de novembro de 1899, a ''Seccさo Judiciaria'' 

informava: ''o Dr.James Darcy,promotor p丘blico, apresentou h吋e os 

nbellos acusat6rios con七ra: (...) Maria Francisca da Silva くlue, a 

faca assasinou Maria Ondina dos Santos, a onze de setembro, no 

Matadouro Velho, em Santa Tereza." Nove dias depois, o leitor leria: 

''abriu-se e foi encerrada hoje a fase secre七a do processo que es七d 

sendo submetido Antonio Lomonanco.Fase p丘blica ser貞  dia 、吐nte oito 

do corrente.''Em primeiro de dezembro, o jornal publicava o nome do 

juiz, do promo七or p丘blico, dos jurados (inclusive o valor da mul七a 

para os jurados que nao compareceram ao tribunal- 40 $)e do escrWao 

que a七uax・am no julgamento de Maria Francisca. Ao 七6rmino do 

158-Na "secc負o judic i6ria''dos meses de outubro,novembro e dezembro 
de 1899 nao hd nenhuma referencia ao julgamento de Bruno Soares 
班cudo, autor da mor七e de Maria Francelmna Trenes, que ficou 
conhecida corho Maria Degolada. 
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julgamento,o peri6dico divulgou a senten9a proferida pelo juiz para 

a re. 

Compreende-se que o 加mnal,ao tornar pblica as ac6es do 

Judicidrio, 	estabelecia um ''padrao de comportamento '' para as 

fami lias.O incesto,os maus tratos infantis e contra as mulheres, o、  

relacionamento sexual antes do casamento, o aborto,o infanticidio 

eram prdticas que deviam ser ev比adas, pois eram passェveis de 

puni9貸o. Para os populares, ter o nome e比ado na "Sec9貸o Judicidria'' 

como r6u ou r6 poderia sign辻icar a perda do emprego ou entさo a 

quebra das relac6es de solidariedade.Mas a 七en七a七iva de imposi9ao 

d4 "norma familiam''da elite dava-se de forma mais explici七a durante 

o julgamento e atrav6s do veredito do juiz. 

No capitulo anterior, quando se analisou o namoro dos 

populares, mencionou-se o caso de Emnesto e Rosalina. A partir do 

mesmo, 	levan七ar-seー貸o considera96es sobre a 七enta七iva de 

normatizacao da familia popular,via discurso,durarl七e o julgamen七o. 

No dia onze de mar9o de 1892,o subdelegado Carlos da Cunha 

(56 anos,casado ) ''fol procurado em sua casa(...) por Sonja dos 

Santos, mae da menor Rosalina,dizendo que tinha chegado ao seu 

conhecimento por pessoa de sua amizade que achava-se sua filha 

deflorada por EEmnesto da Rocha (...) e por isso lhe ped垣  

interven9員o como autoridade.'' 
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O subde legado encontrou-se com Ernesto e este confessou''o 

seu del:1.七o dizendo que mu比o estimava Rosalina e que estava propos加  

a casar-se com ela e que no dia seguinte procuraria ele(dec larant6) 

para a realiza9さo do casamento ao meio dia ・ ’'No outro dia Ernesto n員o 

compareceu ao encontro combinado com Carlos da Cunha e l貞  pelas 

''quatro para a s cinco horas'' apareceu"em companhia de Marcelmno 

Proc6pio de Castro Ribas e de um marinheiro que ele apresentava que 

unha sido o autor do defloramento da menor Rosalina de quem tinha 

sido namorado a quatro meses mais ou menos;que ele (declarante)viu 

Rocha 七irar a responsabilidade que tinha." O subdelegado mostrou 

ent&o para Ernes七o os bllhetes que ele havia escrito a namorada e que 

o comprometiam(159).Naquela mesma no比e a a北oridade conduziu o 

I rapaz para o gu.ri：ンeェ  uei ru上山じ山a じ・  よI.皿d.L1LL.bじ呂LA山工ユしヒ, a上Jェ’じロロ“しIJLA~L) 

Chefatura de Policia, acusando-o de ser o autor do defloramento de 

Rosal ina. 

Um dia ap6s a pris貸o de Ernesto, Rosalina compareceu a 

Chefatura de Policia e falou a respei七o de seu namoro com o rapaz. 

Segundo ela,os dois estavam de casamento contratado e Ernesto "ia a 

sua casa na qualidade de seu noivo e que es七ando na companhia desta 

interrogada no dia 、パrite pr6ximo passado,ao meio dia, aproveitandoー  

se da saida de sua mae e ficando s6 com ela interrogada a agarrou e a 

deflorou empregando para esse fim a forca." Em seguida Rosalina 

afirmou que ap6s o ocorrido Ernesto continuou indo a sua resid6ncia 

e somen七e "a uns 七r6S dias mais ou menos deixou de frequentar a sua 

casa com intencao de abandond-la." A autoridade quest inou-a ent貸o 

159-Vide anexo II 
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sobre a sua inten9ao de casar com Ernesto.A mo9a respondeu de forma 

anrmat iva, ''por nutrい  afeic貸o por e le e ter sido o autor de sua 

desgra9&'. 

As seis testemunhas (todas do sexo masculino)durante o 

inqu6r此o policial afirmaram que Rosalina era uma''rapariga honesta 

e de bons c-ustumes vis七o que morava em companhia da familia'' 

es七ava de casamento marcado com Ernesto. 

e que 

Pelo que foi descrito at6 agora,percebe-se que a m貸e de 

Rosalina, possivelmente com receio de que Ernes七o abandonasse sua 

niha,recorreu a Policia. O subde legado procurou resolver o impasse 

viabilizando a realiza9ao do casamen七o en七re os namorados. Corl七udo, 

Ernesto recuou diante do compromisso assumido.O defloramento de 

Rosalina 七ornou-se entさo um "caso de policia". 	Segundo Bre七as, a 

administra9さo informal da Justi9a era realizada cons七antemen七e pela 

P0licia no periodo em estudo(160). 

Cons七a七a-se 	que mae e filha, na "fase policial" do 

processo, agiam no sentido de enquadrarem-se nos''padr6es familiares 

da elite". Sonja apresentava-se como me zelosa,preocupada com a 

"honra '' (construida e. partir da virgindade) perdida da filha. 

Rosalina apresentava-se como a mulher indefesa que fora seduzida pelo 

namorado e como a filha obediente e resignada. A figura do pai 

responsvel e autorit血吐o (Sonja era vi va)fora substiい丘da pela 

autoridade P0licial que de maneira coerc比iva buscava realizar o 

160-BRETAS, M. op. cit., p. 156. 
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casamento, restituindo a a "honra" da mo9a.E importante observar que 

as testemunhas, nesse primeiro momento do processo, confirmam a 

"imagem" cons七ruIda pelas duas mulheres. 

Aproximadamente dois meses depois,o caso Ernesto/Rosalina 

estava sendo julgado pela Justi9a.A primeira a falar foi Rosalina 

(as perguntas eram feitas pelo promotor p丘blicの：  

"(...)Pergun七ado se em vis七a das declara96es 
feitas pelo acusado por que ela respondente n貸o 
quer casar por que motivo? Respondeu que nao quer 
casar como acusado por que n&o tem mais amizade 
a ele.Perguntado por que r&z&o consentiu. enl 七er 
o acusado a deflorado? Respondeu que nesse tempo 
unha amizade por ele. Perguntado se sua mae a 
havia aconselhado a casar-se com o acusado? 
Respondeu que ningu6m a. 七em aconselhado, ela 
mesma 6 que nao quer casar-se.Perguntado por que 
no au七o de perguntas fe此as pela au七oridade 
P0licial ela respondente disse que queria casar- 
se com o acusado por ter-lhe afeicao e se ele 6 o 
autor de sua desgra9a? Respondeu que 6 mandada 
ter dito isso na polIcia a poucos dias mas que 
agora n.o quer - ( -. - ) -'' 

Em seguida a "m&e da ofendida'' dep6s: 

''(...) Perguntado que idade 七em a sua filha? 
Respondeu dezesse七e anos.Perguntado se conhece o 
acusado Ernesto Antonio da Rocha e se nao sabe 
pelo o que ele 6 acusado? Respondeu que o conhece 
e sabe que ele 6 acusado por ter deflorado sua 
nlha Rosalina.Perguntado se n&o sabe que ele 
acusado quer casar com sua filha reparando ass血I 
o mal que lhe fez? Respondeu que sabe mas sua 
nlha n貸o quer mais casar com ele.Pergun七a七o se 
ela na qualidade de mae nao quer saber que sua 
filha se case com o acusado ficando assim a bom 
dada? Respondeu que ngo quer,que prefere que sua 
niha 七rabaihe para si do que para o marido. 
(. . . )'’ . 

Ap6s o depoimento das duas mulheres, foi a vez de as se妬  
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testemunhas (as mesmas da Polleia) falarem. O promotor p丘blico 

efe七uou os ques七ionamen七os apar七ir das declarac6es de Rosalina e 

Sonj a, perguntando se as tee七emunhas sabiam ''que Rosalina Monteiro 

dos Santos declarou em juizo nao querendo casar-se com o acusado e 

qual o juizo que hoje faz da mesma Rosalina?'' As respostas das 

testemunhas foram semelhantes: ''Respondeu que sabe que o acusado 

queria casar-se com Rosalina,mas tem ouvido dizer que ela nao quer 

casar com o acusado e que sempre julgou que (ela)era uma mo9a 

hones七a, mas que hoje reformaria o juizo de a七6 en七ao.''O segundo 

questionamento foi referente ao Iameio de vida''de Sonja e sua filha. 

Novamente respostas parecidas: ''Respondeu que(Sonja) vive de seu 

trabalho, custuras e engomamento, e que 6 jornaleira. (...) 

(Rosalina) ''vive sem ocupa9ao, apenas fazendo sala para quem vai 

visita-la." O 丘  l七lmo ques七ionamen七o foi a respeito da idade de 

Rosalina.Todos afirmaram que a mo9a 七inha mais de dezesseis anos.o 

advogado do acusado nさo fez nenhum questionamento para as mulheres e 

as 七es七emunhas. 

O promotor pblico, ja que Rosalina desistira do casamento 

com Ernes七o,resolveu encerrar o caso.Eis as''palavras finais'' da 

au七oridade ， 七ornando 七ai ati七ude. 

''A prova documental e tee七emunhal dos autos e o 
exame de corpo de delito constituem tanto quanto 
P058ivel em fa七os como se yen七ila, prova plena do 
crime e de sua autoria por par七e do R6u.O crime 
nきo 6 do art.268 do C6digo Penal pos七o que a 
ofendida fosse menor de dezesseis anos,nao se 
pode presumir viol6ncia, pois 6 pr6prio das 
presup96es cederema prova em contrario e o exame 
do corpo de delito deixou averiguado que nao 
houve viol6ncia, O crime 6 do art. 267 do C6digo 
Penal agravado pelas circunstancias do art.39 e 
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12 do citado Cod. 
Nota-se que o r6u declarou-se disposto a casar-se 
com a ofendida e que esta e sua mさe recusaram-se 
terminamtemente a aceitar. 
Tendo omissa a lei sobre a imposi9ao da pena 
cessa pela simples propos七a rejei七ada de 
casamento, penso que esse fa七o 6 insufic ien七e 
ParaPerimir a a9ao criminal, pois n貸o rePara o 
mal causado e, posto que manifeste o 
arrependimento do r6u,n貸o apaga o crime,ficando 
sempre a desonra da vi七ima a exigir o corretivo 
do ofensor. 
S6 mesmo o casamento realizado, por 
circunstancias mu此o especia比, suspende o 
processo. Fora ' disso 6 crime e sua puni9ao deve 
logicamente suceder(sic)a ele.''(161). 

As ''palavras finais'' do promotor pblico, assim como os 

questionamentos efetuados & s duas mulheres e a s testemunhas, 

demonstram, de forma evidente,que o judiciario procurava impor para 

Qs populares porto-alegrenses novos padr6es de comportamento.Para 〇  

repre sentan七e da Justi9a,exis七ia apenas uma alternativa para Ernesto 

e Rosalina: o casamento. A nao-realizaC貸o do mesmo implicava em 

dasonra para a mo9a e perpeいia9ao do crime. 

Bourdieu, com propriedade, "desvenda'’ 一 os mecanismos de 

imposi9ao da. norma pela Justi9a: 

''Compreende-se que, numa sociedade d迂erenc jade., 
o efeito de universaliza9ao,6um dos mecanismos, 
e sem dvida dos mais poderosos,por meio dos 
quais se exerce a domina9ao simb lice. Ou,se se 
prefere, a imposi9貸o da legitimidade de uma ordem 
social. A norma juridica, quando consagra em 
forma de um conjunto formalmente coerente regras 
oficiais e,por definiCao, sociais ,"universais '‘, 
os principios prd七icos do es七ilo de vida 
simbo 1 icamen七e dominante, tende a informar・  
realmente as praticas dos conjuntos dos agentes, 
para al6m das diferen9as de condiCao e de estilo 
de vida: o efe此o de universaliza9嵐o, a que se 

161-Rocha, E. op. cit. 
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poderia chamar efeito de normaliza o, vem 
humentar o efei七o da au七oridade social que a 
oul七ura legi七uIna e os seus de七en七ores ja exercem 
para dar 七ode. a S丘a efic貞cia pr貞七ica a ooerc節  
jur idica. Pela promoc胤o ontol6gica que ela opera 
ao transformar a regularidade(aquilo que se faz 
regularmen七e) em regra (aquilo que 6 de regra 
fazer),a normalidade de fato em normalidade de 
吐reito, que assenta em todo um trabalho de 
manuten9貸o do reconhecimento e do sentimento, em 
吐rei七o da familia,provido de um arsenal de 
ins七itui96es e de constrangixnen七os, seguran9a 
social, abonos de familia, etc. - - - (162). 

A autoridade depois de tomar conhecimento da decisao de 

Rose.line-, procura ''desqualincar'' a conduta das duas mulheres・  

Todavia o promotor pblico nao alcan9ou totalmente os seus objetivos, 

Po工s as testemunhas afirmaram que Sonja era uma mulher 

trabalhadora. Ja Rosalina foi descrita como uma mulher de ma 

reputacさo.Er比ende-se que essa mudan9a do "juizo" das tes七emunhas em 

rela9貸o a mo9a deu-se em funcao de sua desist邑ncia do casamento ・  

A indigna9ao do promo七or pblico, por nao 七er o casamen七o 

se realizado, demonstra o empenho da Jus七加a em impor 七al pratica 

como conduta hegem6nica.J貞  o fato de Rosalina e sua mae recorrerem 

ao judici rio para impor o casamento ao namorado e o de desistirem 

posteriormente, devido ao rece加  de precisarem sustentar o futuro 

c6njuge, demonstra a manipulacao da Justica pelos populares na 

七en七a七iva de a七enderem seus pr6prios irl七eresses. Nos capi七ulos 

anteriores, especialmente no H e III,discutiu-se sobre a '’証tua9さo 

de pobreza''em que viviam os populares e sobre as rela96es que se 

estabeleciam entre eles em fun9負o da mesma.B impor七ante lembrar que, 

162-BOURDIEtJ, P. op. cit, p. 246-247. 
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para as m貸es''casar", uma filha significava, mu比as vezes ・ ter uma a 

boca a menos para sustentar. 

Atrav6s da ado9ao de uma punic貸o ms.is  severa para 

determinados crimes (maus tratos infantis, incesto, infanticidio, 

etc), a Justi9a buscava tamb6m normatizar a familia popular portoー  

aユere丑8e.Isto ocorria em fun9ao do novo''C6digo Penal de Repblica'' 

que introくluziu penas mais severas para determinados crimes, como 

tamb6m da in七erpre七a9ao que os ホnzes faziam da leL A par七ir da 

analise de do比  casos de maus tratos ir辻antis, observa-se tal fato. 

Em 1887,Senhorinha (42 anos,solteira)foi acusada pelos 

seus vizinhos de maltratar a. sua afilhada Jacirl七a que morava em sua 

casa. Segundo testemunhas,a menor era castigada diariamente porque 

urinava na cama. Os castigos infligidos pela madrinha a menina 

causaram- lhe danos 丘sicos que a impediram de trabalhar'.Em se七embro 

de 1888, o caso foi julgado,e Senhorinha foi considerada culpada.O 

juiz Carlos Thompsom Flores concedeu-lhe a seguinte pena:seis meses 

e quinze dias de pris貸o simples(163). 

Aproximadamente dez anos depois, Alfredo (22 anos, 

solteiro)foi acusado pelos seus vizinhos de espancar,diariamente ,o 

menino que residia em sua companhia chamado Baltazar (8 anos, 

solteiro ). As agress6es sofridas pelo menor imposibi l 此aram-no de 

trabalhar. As testemunhas afirmaram a Policia e depois a Jus七i9a que 

Alfredo maltratava a crian9a porque nさo recebia o ''pagamento da 

163-Senhorinha Maria Porto, 1670, 1887, APE. 



131 

criac員o '' da mae do menino.Em outubro de 1899 o caso foi julgado. 

Alfredo foi condenado a cumprir uma pena de um ano em pris貸o celular 

e arcou com as custas do processo .(164). 

Percebe-se くlue a pena dada a Alfredo no periodo republicano 

foi bem mais severa que a infligida a Senhorinha no fim do perェodo 

imperial. Entende-se que a partir da implanta9ao do trabalho livre no 

pais,o corpo do 七rabaihador adquiriu maior importancia. Es七e dever垣  

ser "sauddve l'',pois s6 assim os homens e mulheres teriam condi96es 

de vender a sua forCa de trabalho. O uso da viol6ncia na forma de 

castigo pelos populares , quando molestasse o corpo, tinha que ser 

entao moderado. 

肌nda no que se refere a s punic6es mais severas, ver辻ica- 

se uma mudanca, no periodo em estudo, em relacao a questao da 

embriague s. As fontes mostranlque a embriagu邑s dos r6us e r6s, aos 

poucos deixa de ser considerada pelos representantes da Jus七加a uma 

circuns七ancia atenuan七e para tornar-se uma circuits七 ncia agravante. 

Crimes relacionados a familia cometidos por homens ou mulheres que 

se encontravam embriagados,no fim da d6ca4a de noventa,eram punidos 

cqm uma pena maior que nos anos anteriores.Tudo indica que os 

Jl廷zes e os promo七ores p丘blicos republicanos entendiam que o 、パc加  

da bebida poderia levar a des七rincao do corpo do 七rabalhador e 

con&eq技entemente da fam lia. 

164-Rodrigues, A.op.cit. 
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4.2. O ・・REVERSO DA MEDALHA": OS POPULARES MANIPULAM A JUSTICA PARA 

RESOLVER OS SEUS 、  PROBLEMAS COTIDIANOS - 

Era o ano de 1887.Maximiana (48 anos, sol七eira)foi 色  

PolIcia falar sobre as bordoadas que recebera de seu vizinho Joきo(45 

anos,sol七eiro). 

seu vizinho o portugu己s Jo&o Azevedo, que 
quando ela respondente passava com uma ca9arola 
na mさo da cozinha para a varanda, deu-lhe uma 
chicotada e logo arrastou-a para fora da casa e 
sempre debaixo de bordoadas a. atirou,sobre um 
valo, onde ainda espancou-a."(165). 

、  Testemunhas foram chamadas para contar o que sabiam sobre o 

caso. Antonio(47 anos, casado ),que morava em frente a casa de 

Maximiana e Jo&o, afirmou 七er o homem batido na mulher com um relho 

e procurado acudi-la ap6s o t6rmino da briga.Felizardo(29 anos, 

solteiro) e Joao(23 anos,solteiro ),que passavam pela Rua Mariante 

(o local do incidente) em uma carro9a,viram Maxin注ana buscar socorro 

em uma casa vizinha e o seu agressor gritar: ”ー en七ao quem sou eu 

aqu1;agora vai se queixar-se a Jus七ica amnくlatenilく〕 meia pataca para 

gastar." Antonio(40 anos, casadの，  quando trabalhava em uma obra nas 

proximidades do local da briga, ouvira Joさo,pela manh,avisar a 

Joaquim, o amasio de Maximiana,que iria dar "uma sova''na mulher e 

que es七e nさo se me七esse. 

Durante o julgamento o r6u esclareceu por que brigara com 

165-Joao de Azevedo, 1657, 1887, APE. 
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sua vizinha. 
''Maximiana tornou-se sua inimiga razさo pela qual 
lhe insultava e bem assim a pessoa de sua 
fan丘lia; por duas vezes queixou da ofendida a 
au七oridade policial; no dia do conf li七o ela o 
insultou e o colocou na conting6ncia de repelir 
tais insultos dando-lhe com um relho."(166). 

Afirmou-se anteriormente que os populares geralmente 

procuvam resolver as suas contendas na esfera policial・  Foi o que 

aconteceu neste caso. Jo o buscou ajuda da Policia contudo, essa 

parece n貸o 七er agido como o homem esperava. 

A "solu9ao''encontrada por Joさo para dar cabo dda pendenga 

que tinha com a sua vizinhaMaximiana foi entao a de levar o caso 

para a Jus七紗g・  Para que houvesse maior possibnidade de isso 
、  

acor比ecer,Joao ''optou~ por espancar一 m aximiana no espa9o puoiico ・  IiS 

"a96es'' que ali ocorriam tinham mais chance de se tornar, no futuro, 

um processo criminal.Assim como Jo各o,muitos outros populares portoー  

alegrenses utinzavam-se da Justi9a para 	''resolver'' os seus 

problemas co七idianos. Observa-se que nas brigas en七re vizinhos, nas 

separa96es de amasios e de namorados e nas disputas entre m貸es e 

''criadeira/os'', isso ocorria com freqi6ncia.Os populares que n貸o 

unham ''meia pataca para gastar'' 	podiam recorrer a um curador 

pblicc ou, e. par七ir da Repblica, a Assist邑ncia Judic這ria. Na 

maioria 	dos casos de defloramento, o advogado da ofendida era 

publico. 

Fonseca, no seu estudo sobre a circularidade das crian9as 

166-Azevedo, J., op. cit. 
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na Por七o Alegre doa anos vinte,reflete sobre o uso q ue os populares 

faziam da Just均a.Eis as palavras da autora. 

''Nos paragrafos a seguir veremos que os 
depoen七es, se benl くユue enlユnciem com fervor 七ermos 
da moral vigente, reinanejam-no de tal maneira que 
estes adquirem oi比ro signifiユado. Para usar uma 
expressao estruturalis七a, se bem que os l6xicos 
sejam semelhantes,a gram貞tica 6 espec廷ica de 
cada grupo. Ao lado da "cultura juridica" (com 
prdticas e normas criadas para os grupos 
abas七ados),dicernimos uma cultura "popular" que 
embora sob influ6ncia da norma dominante, longe 
es七貞  de ser uma. mera r6plica ou vers員o alienda 
dela." (167). 

肌rav6s desse caso e tamb6m do de Rosalina e Ernes七o 

analisado hd pouco, constata-se, da mesma forma que Fonseca, que 

mu氏os populares conheciam as ''regras do 加go''da Justica ef que as 

manipulavam segundo os seus interesses. 

167-FONSECA, C. op. cit., p. 111. 



(ONCLUSAO 

Esse estudo,como se afirmou na introdu9ao, 6 fruto de urna 

"ques七ao colocada pelo presen七e'‘ ー  por que muitos populares e par七e 

da "classe m6dia",nas eleic6es presidenciais de 1989,recha9aram a 

candidatura de "Lula" (o candidato da esquerda), devido ao mesmo, 

segundo denncias, nao "querer" cons七ruir urna fain lia pautada nos 

padr6es burgueses em determinado momento de sua vida ・  Para a 
. 

pesquisadora as "expi icac6es'' para esse comportamento dos ele此ores 

n&o deviam ser buscadas apenas no presente(168). O passado tinha 

mlパto a revelar sobre as tentativas de normatiza9ao da fam l垣  

popular no Brasil. Buscando viabilizar a realiza9貸o de uma 

investiga9ao, op七ou-se por efe七uar urn estudo de caso: a famli血  

popular porto-alegrense e a 七entativa de imposicao da norma familjar 

burguesa pelo Judici6rio entre o.s anos 1886 e 1906 ・  

Nesta ''viagem no tempo'' procurou- se,primeiro,conhecer o 

espa9o hab此ado pelos populares na cidade de Porto Alegre (cap此ai 

poll七ico-adminis七ra七iva e o principal centro econ6mico do Rio Grande 

do Sul), no fim do s6culo passado. Os Mano6is, Candidas, Jo6es ・  

Marias Luizas residiam sobretudo no atual centro da cidade, em 

pequenas ruelas,denominadas de becos.Os populares moravam tambem 

nos atuais bairros Cidade Baixa e Menino Deus e nas zonas mais 
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168-Por exemplo: veiculac員o constante na midia eletr6nica do modelo 
de familia baseado em padr6es burgueses. 
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afas七adas (atuais bairros Par七enon, Gl6ria, Teres6pai台，  Navegan七es, 

Azenha, S貸o J0:0,e七C. ),s6 que em menor nmero que na zona central 

da urbe. 

No periodo em estudo, os corti9os constitu iam-se no 

principal tipo de moradia dos populares por七o-alegrenses. Devido, 

principalmente, ao alto pre9o do aluguel,os populares trocavam com 

freqlencia de endereCo.Nessas ''casas de c6modos'',casais,casais e 

filhos, irmさos, casais e outro individuo sem nenhum laco de 

parentesco, etc, compartllhavam um espa9o exェguo onde as atividades 

de lazer e servi9o ocorriam em uma mesma peCa. 

Constatou-se que o espa9o urbano era "palco ''de disputas 

entre 。5 populares e a elite ・ Os populares nomeavam alguns espacos da I 
1 

cidade segundo as suas experi6ncias cotidianas.Jd a elite renomeava ~ 

esses mesmos logradouros a par七ir de elemen七os da sua cultura. Na ~ 

1比ilizacao pel○s populares de distintos nomes para uma mesma rua, 

percebe-se o emba七e cultural que se trava en七re os dois grupos. Alem 

吐660, a el比e, atrav6s de um discurso higienista e moralista, ~ 
~ 

veiculado especialmente pela imprensa, procurava afas七ar os 

populares do cen七ro da cidade. Anuciava-se o "esquadrinhamen七o" do 

espaco urbano da capital sul-rio-grandense ・  segundo as ''normas'’ 【  

capitalistas de valoriza9&o do solo e segrega9さo social．・  A partir da 

indentifica96es desses embates 	come。ou-se a "mapear' a cultura - 

popular. 

Depois de "conhecidos''os espacos da cidade habitado pelos 
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populares e suas cond加6es de moradia, preocupou-se com a 

''configura9さo'' do grupo social. 

As fan七es mostram que os populares, no seu cotidiano, 

吐venciavam "experi邑ncias comuns".Analisaram-se as‘・ experi6ncias‘・ da 

pobreza, das atitudes violentas e das relac6es de solidariedade. 

Estas levaram a pesquisadora a tratar os populares como um grupo 

social ・  Tais "experi邑ncias" especialmente a da pobreza "Perme iam・  

alguns dos conflitos e alian9as das populares em rela9ao & familia. 

Ao final da an6lise, observou-se que,dependendo a situacao 

吐venciada pelos populares, poderia prevalecer uma ou outra 

'experi6ncユa ・  Em um dos casos es七udados, o da parteira Joana, as 

mulheres ajudavam-se sobretudo porque per七enciam a mesma etn妬  
(alem貸） ・  ainda que compar七ilhassem a si七ua9ao de pobreza otユ  a 

questao de g6nero ・ A nao-predominancia de uma "experiencia'' sobre as 

demais resultava na elabora9ao simultanea de d迂erefltes identidades. 

Posteriorrnente a caracterlza9ao do grupo social, passou-se 

ao estudo da fam lia popular propriamente d氏a. O namoro dos 

populares tinha o seu ir丘cio em lugares diversos(na vizinhanca,nas 

pracas publicas ・  no local de trabalho,etc.). Um pequeno contato ja 

significava namoro, 

De maneira geral, 	a namorada era mais 加vem que o 

namorado ・  Esta "escolha" acontecia em fun9さo da expec七a七iva das 
mulheres ・ 	de ascensさo social via casamento ou outra relacao 
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equivalente (o amasiamento),. O homem mais velho (acima dos vinte 

anos) possuia uma s比uac&o profissional mais es七6vel e poderia 

proporcionar melhores condi96es de vida para as mulheres.A escolha 

do namorado/a era feita pelo individuo e n貸o por pais,paren七es ou 

outros. 

Os casais namoravam no espa9o pblico e privado. Indicios 

presentes nas fontes mostram que pais, parentes e outros, mu此as 

vezes' procuravam regular a condu七a dos namorados,pr inc ipalmen七e a 

das mulheres ・  Para a pesquisadora, es七a ''vigil&ncja ・ ‘ es七a relacionada 

com a expec七ativa dos populares, de ascensao social, via ・・uniao 

ma七rimonial''mencionada h貞  pouco. A七itudes que pudessem comprometer a 

Un這o deviam ser ev比adas. 

Os populares man七inham rela96es sexuais duran七e o namoro. 

Cons七atou-se entao que o que levava,na maioria das vezes, paい, 
七U七。res ・ Paren七es a ユnstaurarem um processo de defloramen七〇/estupro 

era a desist己ncia,por par七e do namorado,da futura uniao ，  〇  namoro 

dos populares ・  gera lmen七e, durava um curto periodo de tempo. Os 

mouvos" que levavam a ocorr己ncia de separac6es eram：。  encontro de 

um novo 'amor与  uma aus6ncia prolongada da cidade, "fofoca" dos 

vizinhos ・  in七erferencja dos pais e outros,e七C.Por nm, 06 dados 

demons七ram que os "protagonistas" desse es七udo namoravam, 七endo em 
vis七a uma futura uniさo. 

Os populares ・  geralmen七e ap6s o namoro, 	amas iavam-se. 

Observou-se que eram necessdrio 七r邑s fatores para que um 
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re lac ionamen七o fosse 'iden七:1.ncado" pelos membros do grupo social 

como de amasiamento: os individuos deviam encontrar-se com alguma 

regular idade ・ 	a exist己ncia entre o homem e a mulher de 

''responsabilidades ''m tuas e a rela9ao devia ser p丘blica. 

Para os populares "es七ar amaciado" equivalia a um es七ado 

Cw1l da ordem juridica. A Jus七i9a e a Poncia, mesmo sendo 

'obrigadas" a se referirem nos processos sobre es七e relacionamen七o 

吐gen七e en七re os populares, considerava-os como solteiros.Percebe-se 

entao que um embate entre culturas distintas acontecia. Ao nao 

reconhecer o amasiamento como um estado civil a Justi9a 七entava impor 

a norma don注nante que e o casamento. 

Frequentemente, residiam jun七o com o casal um ou ma妬  

individuos (parentes consanguineos ou n各o). Nos conf li七○S 
吐venciados no dia-a-dia, a interfer6ncia desse(s)individuo ( S ）  ・ nos 

assun七os dos casa始” provocava brigas entre o homem e a mulher, 

ocasionando, muitas vezes separa96es. 

As mulheres do grupo social 七rabaihavam para garantir o seu 

sustento. Tal fato possibilitava estabelecessem com os homens 

relac6es mais 'sim6tricas ',ou seja, quando 。  afe七。  acabava era 

possivel romper o relacionamento. Os homens,mu氏as vezes,reagiam de 

forma violenta quando isso acon七ecia. Is七。  explica o grande n丘mero de 

processos cnln仕nais onde 。e homens agrediam(as vezes at6 a morte) 

suas amasias,alegando えnndelidade feminina. 
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Os dados revelam a exis七6ncia de casais que permaneciam 

juntos apenas alguns meses, enquanto ou七ros estavam jUn七os hd vinte 

anos ・  Todavia as rela96es de menor durac釦  predominavam sobre as 

demais ・  o que levava en七さo os populares a romperem as rela96es de 

amasiamento? Cons七atou-se que problemas de ordem econ6mica(o amds加  
estar desempregado e n貸o colaborar para o sustento da casa) levava 

ora a mulher ・ 。ra o homem a romperem o relacionamento.Muitos homens, 

devido a situa9ao de pobreza que enfrentavam no dia-a-dia, nao 

conseguiam cumprir o papel de "ma七enedores do lar.Papel imposto 

pelo "padrさo burgu6s de compor七amento" que estava sendo ins七ituido 
com vis七as a forma9ao de um 七rabalhador disciplinado.Ident迂icou-se 
entさo mais um caso de embate cultural en命e a elite e os populares 
Que s七6es sentiinen七ais e a morte de um dos membros do casal devido a s 

epidemias existentes, no periodo ， 七amb6m eram responsaveis pelas 

separaC6es. 

Ver辻icou-se que alguns casais oficializavam as suas 

un工oes ・ 	Mas ・ de maneira geral,mesmo havendo possュbilュdade concreta 

de casarem e a expectativa de realizarem 七al intento,os populares 
op七avam pelo amasiamento. Isto indica que os membros do grupo 

social permanecjam "m fi6is" a sua cultura,e que outro embate cultural 

se travava. 

Os populares (maes ・ pais ou casais),em fun9ao da situa9釦  
de pobreza em que viviam ou/e do rompimen七o dos la9os conjugaユS, 
七ransferユam os seus filhos, na maioria das vezes, dep吐e de uma certa 
idade ・  para outros "lares. Parentes consanguineos, parentes 
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fictic加S' ou outros individuos ficavam respons貞veis pela cria9さo 

das crian9as ・  Fonseca denominou essa prdtica presente entre os 

populares at6 os dias de hoje de''circularjdade das crian9as二  

As crian9as nos novos ''lares'' trabalhavam para "pagar ・ ‘ 。  
seu susten七o ・ As meninas ajudavam no servi9o domes七ico e os meninos a 

nos botequins ・  vendas e tamb6m no servi9o dom6s七ico. O trabalho 

infan七:1.l 	era um dos motores da''circularidade das crian9as". Ele 

possibil此ava que os parentes e outros aceitassem ficar com as 

criancas ・  assim como liberava os pais de uma despesa. 
、  

As crian9as ・ mesmo morando die七ante dos pais,nao rompiam 

de todo os vinculos com a familia biol6gica. A mae biol6gica 

permanecia ・  quase sempre,como uma refer邑ncia para os filhos. Os 

irmaos (biol6gicos ), em fun9ao da 'circularュdade das crian9as, 

cresciam separados ・  Todavia, na maioria dos casos, man七ユnham os 

吐nculos existen七es en七re si. Frequentemen七e, os irmaos mais velhos 

tornavam- se 'respons貞veis" pelos mais jovens.Pelo que foi exposto, 

conclui-se que o parentesco entre os populares era "construido" 

fundamen七almente a partir doa la9os consanguineos. 

O a皿asia皿ento, a presenca de relac6es sexuais durante o 

namoro, a "circularjdade das crianas" e a "construc さo" do 
paren七esco・  fimdamen七almente a partir doa la9os consang妊neos, eram 

os elementos definidores da familia popular por七o-alegrense no nm do 

s6culo. 
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Ao longo da exposi9ao, 	demonstraram-se algumas das 

七en七a七ivas "iridire七as" de imposicao da norma familiar da ei此e para 

os populares ・  Na 丘  ltima parte deste es七udo,voltou-se a aten9貸o para 

as tentativas mais "diretas'' da Justi9a, de normatizac&o dos 

populares. 

o jornal''A Federa9ao'',6rgさo de imprensa do Partido 

Repub licano Riograndense, atrav6s da 'sec9さo judiciaria", 七。mnaya 

p blica as a96es do Judic垣rio no Es七ado. Ao realizar 七ai in七ento, 。  

jornal estabelecia um''padr&o de comportarnとnto''para as fam lias 

populares ・  O relacionamento sexual an七es do casamen七。 ， os maus 七ratos 

in fan七is e contra as mulheres, 。  infan七  icidio, o abor七。 ， o incesto 

eram praticas que deviam ser evitadas,pois,segundo a Jus七均a, eram 

criminosas. 

Constatou-se que duran七e os julgamen七os os represen七antes 
da. Jus七i9a (especiairnen七e os promotores p丘blicos), atrav6s de 

determinados discursos, empenhavam-se em ・ difund加‘ 	para os 

populares padr6es familiares da el比e.No caso analisado ー  。  de 

Rosalina e Emnes七o 一  o prom。七or publico, de forma insistente, 

procurava casar os jovens. 

A Justica, especialmente a republicana (atrav6s das 

sentencas dos 血lIzes), punia de forma mais severa determinados crithes 

como maus 七ra七os inf an七比, incesto, infan七icidio,etc. ou entao, 

casos onde o r6u ou a r6 estivessem embriagados, na ten七ativa de 

introduzir" novos padr6es de compor七amento para os populares. 
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Os dados revelaram que mtn七os populares "conheciam" as 

''regras do jogo'' da Justi9a e que as manipulavam segundo os seus 

interesses pr6prios ・  工sto ocorria com frequ6ncia nas separa96es dos 

namorados e amasios,nas brigas en七re vizinhos,nas disputas entre 

maes e''criadeiras/os''. o''proj eto'' 	de normatiza9ao das fan丘lias 

populares por七o-alegrenses, via judicidrjo,mu比as vezes,era minado 

na sua base. 

Entende-se que a elite, ao longo do s6culo XX, teve mais 

fracassos do que 6 xitos nessa 七en七a七iva de norma七izar as familias 

populares no Brasil ・ Como afirma Fonseca 6 necessario condi96es 

ma七eriaje associada a pol此icas p丘blicas para o''modelo de fam lia 

burgu邑s" possa ser''imp lemen七ado'' 	sobre grande parte dos populares 

do pais(169).Todavia, compreende~se 七amb6m que lentamente a norma 

familjar da elite deixou de ser apenas um elemento da eul七ura do 

grupo para 七ornar-se ideologia ・  ‘'As ideologias,por opos3-ロao ao mito, 

produto colectivo e colectivamen七e apropriado, servem in七eresses 
、  

particulares que tendem a apre sen七ar como interesses universais, 

comuns ao conjun七o do grupo,"(17の．  Isto possivelmente forneca uma 

msta para entender 	〇S aeon七ecimentos P0liticos de 1989,Ou seja,o 
ノ  

porqu邑  da den丘ncia de ter o candidato da esquerda a presid6ncia da 

Repablica infringido o''modelo de fan丘lia burguesa ・  ter provocado uni 

impacto tao negativo na opiniao pablica. 

169-FONSECA, C. op. cit. p. 124. 
170-BOtJRDIEU, Pierre.oPOder Sinb6万  co. Lisboa : D迂el,1990,p.10 
: Sobre o Poder Simb6lico. 
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Lindoipho da Rosa Canabarro, n. 1896 (b), 1896, APE. 

Alfredo Alves da Silva, n. 1908, 1897, APE. 

Oliveiro Antunes da Silva, n. 1931, 1897, APE. 

Felicio Trech, n. 1906, 1897, APE. 

Pedro Chaves, n. 1930, 1897, APE. 

Abreu de Camargo, 2023, 1897, APE. 
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Lino Hermogenes dos Santos, n. 1948, 1898, APE. 

Miguel Gon9alves, n.1953, 1898, APE. 

Francisco de Paula Cerqueira, n. 1950, 1898, APE. 

Ferdinando Vicentjnj, n. 1940, 1898, APE. 

Candido Fialho de Oliveira, n. 1939, 1898, APE. 

Janudrio Marcelo, n. 1965, n. 1898, APE. 

Sim貸o Bursterl, n. 1993, 1899, APE. 

Bruno Soares Bicudo, n, 1990, 1899, APE. 

Manoel Felicio 

Alfredo Manoel 

Manoel Felicio 

dos Santos, n. 2005, 1899, APE. 

Rodrigues, n. 1998, 1899, APE. 

dos Santos, n. 2005, 1899, APE. 

Candido Martins, n. 1997, 1899, APE. 

Joao Gomes de Oliveira, n. 2020, 1900, APE. 

Manoel Gomes de Oliveira, n. 2018, 1900, APE. 

Joさo Pereira Gomes, n. 2030, 1900, APE. 

Rosa Vicare, n. 2017, 1900, APE. 

Guilherme da Silva, n. 2064, 1901, APE. 

Gabriel Franco, n. 2053, 1902, APE. 

Sebastiさo Gon9alves de Oliveira, n. 2069, 1902, APE. 

Veneranda Antonia Brum, n. 2074, 1902, APE. 

Valentin Almadoriz , n. 2086, 1904, APE. 

Cypriano Borges, n. 2106, 1904, APE. 

Gotarda Gindita, n. 2087, 1904, APE. 

Ricardo Keuner, Alvaro Centeno Butto, n. 2097, 1904. APE. 

Jo員o Niels, Emilia Niels, Jos6 Kolmam, n. 2085, 1904, APE. 

Francisco GandolLo ・  Serafina GandolLo, Horacio GandolLo, Vicente 

Caldoreda, n. 2084, 1904, APE. 



Guido Pastro. n. 2138, 1905, APE. 

Alberto Martiniani, n. 2149, 1906, APE. 

PERIODェCo. 

A Federa9さo - AHMPA 

LEIS. 

C6digo Penal Brasileiro - Dec. nmero 847 de 11 de outubro de 1890 

BTJE. 

Constitui9さo do Estado do Rio Grande do Sul - 1891 - BTJE. 

Const比ui9ao do Es七ado do Rio Grande do Sul - 1892 - BTJE 

Lei n. 10, de 	16 de dezembro de 1895 - Organisa9ao Judiciaria 

Es七ado do Rio Grande do Sul ~ BTJE. 
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ANEXO II 



BILHETES ENVIADOS POR ERNESTO PARA ROSALINA 

Proc. criminal n. 1787, 1892, APE. 
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