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estudo posterior.  
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 demonstram documentos70 
71 Tapuitapera seria a principal localidade de uma capitania denominada 

Posteriormente foi rebatizada de  

 Segundo Grete Pflueger, 
 

Em 

XVIII, a vila transformou-se em um importante entreposto comercial e sede da 
aristocracia rural agroe

-brasileiro (PFLUEGER, 2014, p.146). 
 

 Segundo os levantamentos de relatos feitos por Rafael Chambouleyron, por volta de 1663, 

 contavam conjuntamente com cerca de 700 moradores, de acordo 

historiador ch  

e habitantes dos pequenos centros urbanos (CHAMBOULEYRON, 2006a, p.102) 

 

da necessidade d  

do sustento daquela cidade [...] (CARNEIRO apud REIS, 1984, p. 220).   

 Bernardo Pereira de Berredo e C  

 

Divide-

mente de Tapuitapera, 

 surgidouro para todo o lote de 

                                                      
70 BERREDO E CASTRO, 1749; REIS, 1984. 
71 CHAMBOULEYRON, 2006a; CHAMBOULEYRON, 2006b; CARDOSO & CHAMBOULEYRON, 2009; 
CARDOSO, 2013. 
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aldeamentos (MORETTI, 2014, p. 16) 
 

 

Investe-se 
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 organizava uma companhia como essa, 

entre os anos de 1690 e 1706, existiu uma semelhante, a Companhia de Cabo Verde e Cacheu, ou 

Cacheu e Cabo Verde (CHAMBOULEYRON, 2006a, p. 86). 

 uito bem 

apresentado pelo professor Yuri Costa, em um artigo recente: 

 

negros escravizados sobre a de homens e mulheres livres, permanecendo essa 
 partir dos Mapas Estat

o era de 78.694 
habitan

correspondendo a 51% do total da p

scravos, ou seja, 51,6% 
(FARIA, 2005, p. 238). 

iva. Em 1875, segundo os apontamentos de 

ns e mulheres 



 

 
 

livres e 

no Mara .000 escravos (FARIA, 2012, p. 67). (COSTA, 
2018, p. 247-248). 

 

o Matias, 

tanto o cresc

a 1804. Nele encontra-se uma grande quantidade de batismos de escravos adultos, o que significa 
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Entre 1800 e 1804 foram batizadas 1847 pessoas, 

batizados na 

-chegados 

d  

Esses dados demonstram a intensidade e o volume de africanos escravizados que estavam 

-  de 1847 

escravizados batizados adultos, temos 275 homens e 152 mulheres, demonstrando a 

 

ar esses batizados de adultos escravizados por ano: 8 foram 

escravi   
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Qualidade Quantidade 
Servos 1084 
Forros 45 
Libertos 6 
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 676 

  

 

livres e socialmente brancos. Eles representam cerca de 36,60% dos batizados. Os outros 63,40% 

 

ultados desse projeto de 

idades de colonos portugueses (FARIA, 2004, p. 86; 

COSTA, 2018, p.251-

estria envolvi voado. Nota-

 

 Os registros de casamento dos anos posteriores nos permitem ver como muitos desses 

 

parcialmente, referente a 1811 a 1892, dos 77 noivos escravos, presentes nos 200 registros, 51 

quando foram 

Caxeu, Costa de Mina, Angola, Fulupo, Benguela, Brigida, Jola. 

 s 200 registros, 38 deles 

 

 nos registros nos permitiu encontrar, nos 

alcantarenses que se transferiram para Pinheiro. Eles levaram sua escravaria ou passaram a ser 

 

enterraram cativos, indicando que poderiam ser possuidores de grandes escravarias. Portanto, fica 

claro como o banco de d



 

 
 

 

 

 

Silva, por 

al (MARQUES, 1870, p. 141). 

Segundo Almeida: 

 

ava-se de uma manufatura onde 

ul-violeta, o que 
faci  

dos, dedicando-se prin

deixou livre o acesso a quem delas necessitasse (ALMEIDA, 2006, p. 77). 
 

Segundo 

PEREIRA 

DO LAGO, 2001, p. 36).  Mas por volta de 1820: 

 

mandioca, porque para mais nada serve o terreno (PEREIRA DO LAGO, 1872, p. 
388).  

 

Os dados que levantamos no livro de batismo dessa localidade entre 1868 e 1889 (o livro 

-

bitantes, mesmo sendo 

Almanack Administrativo, Mercantil e Industrial, 

Cortes 2.800 habitantes, sendo que 800 eram arrolados como escravos (ALMEIDA, 2006, p. 

76).Todavia, de 



 

 
 

go Ribeiro Marquez e o

eram de Euzebio Antonio Marquez.  

pos  que indicava algum status social, num universo de 1928 

s dados 

podem indicam 

 

a se 

estabeleceram mui

xou livre o acesso a quem delas 

 

quando se referiam a uma 

 

Para essas terras foram indo alforriados e quilombolas, formando-se comunidades negras, 
72: 

  

os quil  a crescente autonomia produtiva dos escravos sob 

mo ocorrido em outros pontos da 
                                                      
72 categorias, pode-se adiantar, grosso modo, que: no 

-
denominadas terras de preto e terras de caboclo; no contrato com as   divindades, referem-

herdeiros e terras de parentes (p. 37). 

-se a terras da pobreza. Nos registros paroquiais, e
terras de 

terras devolutas municipais, 

m terras ou recursos naturais
remoto, cingindo- -

-38). 
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s foi desmembrada def

tada para 

gado (ALMEIDA, 2006). Isso explicaria a baixa densidade populacional. 

s. Esse fato ajuda a 

-se 

muito poucos escravos. 
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