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Introdugao 

A finalidade deste nosso trabalho e ca- 
racterizar mais nitidamente a sociedade pau- 

llsta de fins do s^culo XVIII e inicio do XIX. 
£ nossa intengao mostrar as evidencias da 

complexidade social no Brasii, durante o pe- 
nodo colonial, por meio do estudo de uma 

das camadas que faziam parte da sociedade 

nessa £poca. 

Dentre as categorias componentes da es- 
trutura social na Colonia, escolhemos, como 

forma de penetrar o problema, a dos agrega- 
dos — grupo heterogeneo e sem posigao 

definida no quadro economico-social. Um 

tratamento tipologico dessa camada permite, 
portanto, perceber a existencia de catego- 
rias distintas dentro de um mesmo estrato 

social e as diferentes forma de articulagao 
com o sistema. Tomamos dois pontos b^- 

sicos para a realizagao deste trabalho: as 

condigoes que favoreceram a constituigao 
desses elementos como categoria social e 
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as fungoes que exerciam em relagao as ne- 

cessidades gerais do organismo de que fa- 
ziam parte. 

Como apoio, consideramos os recensea- 

mentos de populagao referentes a ItuO de 
1773 e 1830 que, entre outras informagoes, 
nos fornecem dados sobre as relagoes de 

trabalho dos agregados(2) e nos permitem 
inferir, em muitos casos, suas relagoes de 

carater pessoal. 

Em resume, pretendemos projetar, dentro 

de um contexto historico — no caso especi- 
fico a vila de Itu de 1780 a 1830 —, as ca- 

ractensticas e as formas que pode assumir 

uma camada social. 

(1) DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO 
DE SAO PAULO. Magos de Populagao de 
Itu (MSS) latas 71 a 79. 

(2) As informagoes podem ser coletadas para 
cada fogo, nao se atendo, exceto em alguns 
casos, h atividade especifica de cada fndi- 
viduo, o que dificulta a avaliagao da real 
forga de trabalho em Itu. 
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COMUNICAQAO 

A Constituicao do Agregado 

como Categoria Social 

No Brasil, desde o imcio da colonizagao 

as condigoes locais favoreceram o estabe- 

lecimento de uma estrutura economica de 

base agraria, latifundiaria e escravocrata. 

Esta situagao, associada a varios fatores co- 
mo a descentralizagao administrativa, ex- 

cessiva concentragao fundiaria e acentuada 

dispersao populacional, provocou a instala- 

gao de uma sociedade do tipo paternalista, 
na qual as relagoes de carater pessoal as- 
sumiam vital importancia. 

Tal modelo deu orlgem a uma formagao 

sui generis de homens livres e sem proprie- 
dade, nao integrados na produgao mercan- 
til propriamente dita, mas que mantinham 
ligagoes com o sistema, contribuindo em 

parte para a sustentagao do mesmo. Os 
agregados, que compunham um dos setores 

desse grupo, aparecem como fenomeno de 
ocorrencia generalizada durante toda a fa- 

se colonial da historia brasileira^3), sendo 
tambem encontrados nas areas de lavoura 

canavieira em Sao Paulo, no final do seculo 

XVIII e imcio do XIX. 

Saint-Hilaire os define como "individuos 

que nada possuem de seu e que se estabe- 
lecem em terreno de outrem" a viverem 

em estado bastante precario, mal vestidos, 
indolentes e embrutecidos pela falta de con- 

vivencia com seus semelhantesC4). Na rea- 
lidade, essa descrigao, proveniente da expe- 

riencia do viajante com um grupo de agrega- 

dos que habitava uma fazenda em Minas Ge- 
rais, serve apenas para caracterizar uma par- 

(3) No Nordeste aparecem, pelo menos, des- 
de o Brasil Holandes, segundo consta em 
relatorio de A. van der Dussen sobre as 
Capitanias do Nordeste, extraido de NE- 
ME, Mario. Formulas Politicas no Brasil Ho- 
landes. Sao Paulo. Difusao Europeia do Li- 
vro, 1971. 

(4) SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem a Pro- 
vincia de Sao Paulo e resumes das viagens 
ao Brasil, Provincia Cisplatina e Missoes do 
Paraguay. Sao Paulo. Martins, 1972, p. 95. 

te do grupo, posto que este assumia dife- 

rentes posigoes na periferia da familia pa- 

triarcal. Tanto podiam ser considerados 

agregados os parentes (filhas ou filhos ca- 

sados ou viuvos, genros, maes etc.) como 

amigos e estranhos que vinham congregar- 

se ao grupo familiar. O que caracteriza es- 

ses elementos (se procurarmos um ponto 

em comum) e o fato de nao possuirem qual- 

quer porgao de terra ou casa propria na 

vila, tendo portanto de ajustarem-se aos 

proprietaries nas areas rurais ou urbanas, 
por meio dos mais diferentes tipos de re- 

lagoes. 

A constituigao dos agregados como "cate- 
goria social" esta vinculada, para a maior 

parte dos estudiosos, a excessiva concen- 

tragao fundiaria, que possibilitou e condicio- 

nou a existencia de homens destitmdos da 

propriedade e dos meios de produgao(5). 

Lucilla Hermann os considera como "traba- 

Ihadores rurais aos quais o proprietario ce- 

de, em geral a titulo gratuito e em troca ape- 
nas de vassalagem e prestagao de servigos, 

uma parte inaproveitada do dommio"(6). Con- 
destes na vila (a este respeito ver tabela da 
numero de agregados que encontramos na 

regiao de Itu indicam a maior freqiiencia 

destes na vila (a este respeito ver tabela da 
Distribuigao Espacial dos Agregados). 

Na medida em que o tamanho das proprie- 

dades ultrapassava as necessidades de pro- 

dugao e as possibilidades de crescimento fa- 

ce a demanda do mercado, havia a possibi- 

lidade de introduzir os agregados nas terras 

excedentes ou subutilizadas. Provavelmen- 

te, quando nao havia essa possibilidade os 

agregados dirigiam-se a vila, onde passavam 

a morar com as familias locais, ajudando 

(5) FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Ho- 
mens Livres na Ordem Escravocrata. Sao 
Paulo. Institute de Estudos Brasileiros, 
1969, p. 95. 

(6) HERMANN, Lucilla. Evolugao da Estrutura 
Social de Guaratingueta num periodo de 
300 anos. Revista de Administragao. Insti- 
tute de Administragao da USP, 1948, p. 6. 
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Enl de M. Samara 

DISTRIBUIQAO DA POPULAQAO NA VILA DE ITU 

Ano Fogos Populagao Livres Escravos Agregados Fogos 

1773 255 2211 1079 908 222 0 

1785 432 2951 1940 741 269 0 
1792 1317 9410 5284 3256 823 40 

1798 894 7161 3439 3243 398 82 

1803 1008 9411 3927 4982 494 7 
1809 1095 9566 4333 4647 585 0 

1813 857 5674 2986 2296 388 4 
1818 1072 8906 3748 4783 370 5 
1822 1052 9150 3768 5014 367 1 
1829 1041 8577 3591 4639 343 1 

Fonte: DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO DE SAO PAULO. Magos de Popu- 

lagao (MSS), latas 71-79. 

nas pequenas lavouras(7) e nos diversos ti- 

pos de oficios urbanos. Isto significa que 

nao so como "morador em terra alheia" os 

agregados configuravam-se como categoria 

social. 

Esse fenomeno pode ser explicado, em 

parte, pela intensa penetragao de mao-de- 

-obra escrava destinada a suprlr a demanda 

das grandes fazendas, o que relegava a 

mao-de-obra livre a segundo piano. Por ou- 

tro lado, o relative crescimento do nucleo 

urbano, provocando a diversificagao e am- 

pliagao de servigos, deve ter funcionado co- 
mo fonte de absorgao desses elementos. 

Exemplo desta afirmativa e o fato de que 
nas Chacaras (bairro onde se localizavam 

grandes propriedades canavieiras), para 1978 

nao computamos algum agregado e os escra- 

vos chegavam a 83,20%, enquanto que na rua 
do Ouvidor, nesse mesmo ano, 32,14% eram 

agregados e 10,71% escravos. Os indices 
que levantamos para os demais bairros e 

ruas da Paroquia da Vila de Itu seguem pra- 

ticamente esta mesma freqiiencia, mas nao 

excluem totalmente os agregados das areas 
rurais, como no exemplo referido acima. 

A propria estrutura e organizagao da so- 

ciedade escravocrata favoreceu, portanto, a 

(7) Na Vila de Itu, encontramos pequenas lavou- 
ras na area urbana. 

existencia de uma camada flutuante na popu- 

lagaoW, em conseqiiencia da excessiva con- 

centragao fundiaria e das dificuldades de co- 

locagao, ja que muitas das atividades esta- 

vam entregues aos escravos, ou na falta des- 

tes eram exercidas pelos proprios membros 

TABELA COMPARATIVA DO NUMERO DE 

AGREGADOS EM RELAQAO AO NOMERO 
TOTAL DE FOGOS 

Ano Total de Fogos 
Fogos com 

Agregados 

1773 255 62 24% 

1785 432 321 52% 

1798 894 188 21% 

1803 1008 237 23% 
1809 1095 286 26% 
1813 857 193 22% 
1818 1072 166 15% 
1822 1052 184 17% 
1829 1041 181 17% 

Fonte: DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO 

ESTADO DE SAO PAULO. Magos de Popu- 
lagao de Itu (MSS), latas 71-79 

(8) O que e bastante natural num tipo de so- 
ciedade em que nao havia especializagao 
do trabalho e no qual as opgoes de servi- 
gos eram muito limitadas pelo tipo de eco- 
nomia. 
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COMUNICAQAO 

DISTRIBUIQAO DOS AGREGADOS QUANTO AO SEXO 

1773 1785 1792 1798 1803 1818 1822 1829 

Homens n.0 97 87 271 126 162 109 120 130 
% 43,7 32,8 33,0 31,8 32,8 29,5 32,7 37,9 

Mulhe- n.0 107 152 458 268 325 196 238 203 
res % 48,2 56,1 55,5 67,2 65,8 53 65,9 59,2 

Nao 
Identi- n.0 18 30 94 4 7 65 9 10 
ficado % 8.1 11.1 11,5 1 1,4 17,5 2.4 2.9 

Fonte: DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO DE SAO PAULO. Magos de Popu- 

lagao de Itu (MSS), latas 71-79 

das familiasC9). Os agregados, nesse con- 

texto, apesar de nao chegarem a represen- 

tar uma parcela significativa da populagao 

(principalmente se comparados ao numero 

de escravos), sao persistentes no campo e 

na vila, junto as diversas camadas sociais, 

assumindo no quadro socio-economico uma 

dlmensao bastante peculiar (a esse respei- 

to ver as tabelas estatisticas apresentadas. 

As Fun^oes do Agregado na Estrutura 

Socio-Econdmica 

A VIDA ECONOMICA EM ITU (1773-1830) 

No periodo de 1773 a 1830, o agucar re- 

presentava a base economica da regiao de 

Itu e grande parte da populagao tinha suas 

atividades vinculadas a produgao e comer- 
cio desse produto. Paralelamente, encontra- 

mos outros tipos de servigos, decorrentes 

ou nao da agricultura comercial, que mos- 

tram a existencia de uma mtida camada de 

feigao urbana, apesar de o grupo mais nu- 

meroso estar sempre representado pelas 

pessoas ligadas a agricultura (lavradores, cha- 
careiros, roceiros, fazendeiros, plantadores 

de cana ou de mantimentos e senhores de 

(9) Em Itu, muitas familias nao tlnham escra- 
vos ou agregados e trabalhavam para seu 
prdprio sustento. 

engenho). Em 1776, dentre o total de ha- 

bitantes, encontramos 2 mercadores de pe- 

quena loja, 7 com lojas de fazenda seca, 25 

donos de engenho de agucar, 2 ferreiros, 11 

carpinteiros, 9 sapateiros, 8 alfaiates, 5 la- 

toeiros, 3 taverneiros e "os mais lavrado- 
resUroo). 

As ocupagoes subsidiarias, apesar de mo- 

destas se comparadas a lavoura canavieira, 

desempenhavam uma Importante fungao no 

incipiente comercio localOU 

Devido a propria estrutura econ6micaCi2)t 

a maior parte dos habitantes tinha mais de 

uma ocupagao, alem da tradicional cuitura 

de mantimentos, que compreendia geralmen- 

te o milho, o feijao, o arroz e a mandioca, 

utilizados nos gastos da casa e com alguns 

excedentes comerciallzaveis. A agricultura 

(10) DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO 
DE SAO PAULO. Magos de Populagao de 
Itu, Resumo Final do ano de 1776 (MSS). 
lata 71. 

(11) Levantamos mais de 100 tipos diferentes 
de ocupagoes, fato surpreendente num ti- 
po de sociedade latifundiaria e escravo- 
crata. 

(12) A falta de especializagao tornava pratica- 
mente imperativa a existencia de mais de 
uma atividade, pois nao havia ainda urn 
campo especifico de trabalho e o rendi- 
mento de uma so atividade, de forma geral, 
nao era suficiente para o sustento da casa. 
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de subsistencia era portanto praticada como 

atividade subsidiaria nao so pelos fazendel- 

ros e lavradores, que reservavam uma par- 

te do terreno para essa produgao, mas tam- 

bem por pequenos proprietaries e famflias 

que nao se dedicavam especificamente a 

agriculturaC13). Outros grupos, geralmente 

os de menos posses, baseavam sua principal 

fonte de renda nesta atividade. 

Apesar da generalizagao desse tipo de 

agricultura em Itu, o que pressupoe o abas- 

tecimento da familia por sua propria produ- 

gao, muitos dos sitiantes dirigiam-se a viia 

para efetuar a troca ou venda de seus pro- 

dutos. Um exemplo disto esta no grau de 
diversificagao dos servigos, assim como no 

intense movimento nos locais de comercio, 

onde funcionavam agougues e mercearias, 

constantemente atravancados de sitiantes, 

vendeiros ambulantes, quitandeiros e tro- 

peiros^14). 

Fumo, cafe, amendoim e algodao tambem 

eram cultivados pelos moradores locais, com 

excedentes comercializaveis. O algodao 

servia para a confecgao de vestimentas da 

familia e para venda na Vila, onde flores- 

ciam em numero as tecelas, rendeiras, cos- 

tureiras e fiandeiras. Como observa Daniel 

Pedro MulIeK15), muitas das povoagoes pau- 

listas tinham teares, nos quais os morado- 

res teciam pano de algodao grosso que ser- 

via para o vestuario dos escravos e tambem 

para ensacar agucar, cafe e arroz. 

Os registros contidos nos Mapas de Pro- 

dugao, Consume, Importagao e Exportagao 

(13) Tals como habitantes da vila; alfaiates, 
costureiras etc. 

(14) NARDY, Francisco Filho. A cidade de Itu. 
Sao Paulo. Escolas Profissionais Salesia- 
nas, 1928-51, p. 233. 

(15) MULLER, Daniel Pedro. Ensaio d'um Quadro 
Estati'stico de Provincias de Sao Paulo (or- 
denado pelas Leis Provincials de 11 de 
Abril de 1836 e 10 de margo de 1837). Sao 
Paulo. Typographia da Costa Silveira, 1838. 
p. 37. 

dos produtos da Vila de denotam a 

existencia de intercambio regular de mer- 

cadorias, ocasionando certa persistencia de 

atividade comercial e de abastecimento dos 

moradores. Era na vila que se encontravam 

os artigos provenientes da Europa e era pa- 

ra la que os agricultores levavam os produ- 

tos de seus sitios e fazendas. A fim de 

satisfazer o consume local, vinham de Lis- 

boa e Porto varies generos e manufaturas: 

vinhos, panos de linho, la e algodao, cha- 

peus, meias de seda, tecidos de seda e 

saF17). Estas importagoes representavam 

uma contradigao basica entre o nivel de ri- 

queza da maior parte da populagao e os ge- 

neros adquiridosC8). 

Tal situagao estava condicionada por valo- 

res sociais estabelecidos, que ligavam a ves- 

timenta ao prestigio social, provocando por- 

tanto, apesar dos pequenos rendimentos, a 

demanda de artigos manufaturados importa- 

dos. "O luxo dos vestidos" escrevia Morga- 

do de Mateus "e desigual a possibilidade 

dessa gente (...) nesta terra as mulheres 

nao ganham uma pataca, custam os sapatos 

4S800, e para cima trazem-nas todas vestidas 

da melhor seda (...),,(19>. Os antigos ituanos, 

tanto homens como mulheres, vestiam-se 

bem e nao faziam economias com a indumen- 

taria; isto pode ser comprovado pelo nume- 

ro de alfaiates e costureiras que faziam 

bons neg6cios(20). 

Das ocupagoes mencionadas viviam mui- 

tos moradores de Itu e inclusive agregados, 

(16) DEPARTAMENTO DO AROUIVO DO ESTADO 
DE SAO PAULO. Mapas contidos nos re- 
sumes finals de cada censo de populagao 
referente a Paroquia da Vila de Itu (MSS). 

(17) Idem. 

(18) A esse respeito ver CANABRAVA, Alice P. 
Uma economia de decadencia: os niveis de 
riqueza na Capitania de Sao Paulo, 1765/67. 
Revista Brasileira de Economia, 26, outu- 
bro/dezembro 1972. 

(19) Sao numerosos os depoimentos de Morgado 
de Mateus sobre o luxo e ociosidade dos 
paulistas, apud CANABRAVA, Alice P., op. 
cit., p. 119. 

(20) NARDY, Francisco Filho. op. cit., p. 230. 
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mas em muitas casas esse oficio nao era a 

unica ativldade, indicando que, apesar de 

ser urn bom negocio, nem sempre era sufi- 

ciente para a manutengao da familia. A 

acumulagao de atividades, por sua vez, nem 

sempre seguia uma sequencia logica: lavra- 

dores e senhores de engenho eram tambem 

tropeiros; vendeiras muitas vezes teciam 

pano. Tal complexidade leva-nos a concluir 

que nem sempre eram estas atividades exer- 

cidas por uma so pessoa, sendo, para tanto, 

utilizados escravos, agregados ou entao ou- 

tros membros da familia. 

A obrigatoriedade da participagao no ser- 
vigo militar faz elevar a representagao do 

trabalho a uma frequencia ilusdria, ja que 

na realidade eram raras as pessoas que vi- 

viam de seus soldos e a maior parte dos 

componentes do corpo militar vivia de ren- 

das provenientes de outros servigos ou de 

propriedades. 

Nessa estrutura economico-social, o agre- 
gado encontrava muitas vezes dificuldades 

de integragao, permanecendo mais ou me- 

nos na periferia do sistema global, sem que 

fossem, entretanto, marginalizados. Sua 

adequagao provinha tanto de vinculos ocupa- 

cionais — mantidos de forma duradoura ou 

esporadica, junto aos diversos setores eco- 

nomicos — como de ajustamentos de cara- 
ter pessoal junto a amigos, protetores ou 

parentes. 

Suas possibilidades de colocagao iam des- 

de o ajuste a uma unidade agraria ate a pro- 

cura da vila, onde eram aproveitados nos 

mais diferentes tipos de servigos, na maior 

parte das vezes nao especializados. Essa 

situagao implicava, portanto, diferentes for- 

mas de articulagao dentro do sistema, fato 

que distinguia os agregados entre si. 

OS AGREGADOS: UMA TIPOLOGIA 

Verificamos do exposto que no decurso 

dos seculos XVIII (segunda metade) e XIX, 

persistiram em Itu, conjuntamente, as eco- 

nomias de subsistencia e de mercado e as 

correlatas formagoes sociais. Conviveram sin- 

cronicamente, portanto, grandes e pequenos 

propriet^rios^21), lavradores, moradores da 

vila com oficios diversos, tropeiros, cama- 

radas, escravos e agregados: enfim, uma se- 

rie bastante complexa que formava a estru- 

tura da sociedade da epoca. Cada uma des- 

sas categorias, representando uma parte do 

quadro economico, desempenhava uma fun- 

gao especifica, por meio da qual estavam 

vinculad'as e se definiam dentro do sistema. 

A propria estrutura e natureza da socie- 

dade, nao obstante, forgada pela baixa produ- 

tividade de grande parcela da populagao e 

pela ausencia completa de uma regulamen- 

tagao de trabalho, condicionou o grupo de 

agregados a existir como camada flutuante e 

bastante complexa. Tanto podiam ser com- 

ponentes da mesma elementos bem situa- 

dos socialmente ou com uma atividade mais 

especifica (negociantes, cirurgioes, botica- 

rios etc.) como homens livres e pobres, 

que se deslocavam com frequencia em bus- 

ca de trabalho e de abrigo ou entao viviam 

de esmolas e da protegao dos mais fortes, 

com os quais mantinham lagos de depen- 

dencia. 

As evidencias que tomamos para a ana- 

lise tipologica desse grupo baseiam-se prin- 

cipalmente nas relagdes de trabalho (diferen- 
tes servigos a que se dedicavam) e nos 

vinculos de carater pessoal, que conjunta- 

mente nos permitem perceber as configura- 

goes que o grupo podia assumir no contex- 

to social. 

Como os dados que computamos a partir 

dos Censgs de PopulagaoC22) indicam sem- 

pre um numero superior de agregados, va- 

mos fazer uma distingao inicial entre as 

fungoes dos homens e das mulheres. Isto 

(21) Englobamos nesta categoria: roceiros, pe- 
quenos sitiantes, chacareiros, plantadores 
de pouca renda, pequenos fazendeiros etc. 

(22) DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTA- 
DO DE SAO PAULO. Magos de Populagao 
de Itu (MSS), latas 71 a 79. 
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nao significa que estas representassem uma 

forga maior de trabalho, apesar de mals 

numerosas. 

0 fato nao escapa a regra geral para a 

Capitania de Sao Paulo, onde os recensea- 

mentos, iniciados na segunda metade do se- 

culo XVIII, revelam bem maior numero 

de mulheres do que de homens, o que se 

explica, em parte, pela mobilidade dos mes- 

mos em busca de meio de vida no comercio 

com outras areas nas tropas de mulasC23). 

Os registros contidos na tabela seguinte 
demonstram que o numero de mulheres cres- 

cia em maior proporgao que o de homens: 

no pen'odo de 1798 a 1829, as agregadas re- 
presentavam cerca de 60% do total do gru- 

po e a participagao dos homens permane- 

ceu em torno de 30%. 

Estas geralmente se prestavam a servigos 

domesticos (empregadas, dependentes, crias 

da casa, damas de companhia de senhoras 

ricas) ou entao viviam com as rendeiras, 

fiandeiras, lougeiras e costureiras da vila, 

ajudando nos servigos e aprendendo o ofi- 

cio. Em muitos casos, sua ocupagao ser- 

via para seu sustento e de seus filhos me- 

nores, ja que era grande o numero de agre- 

gadas solteiras e viuvas com filhos, muitas 

vezes ilegitimosC24). A explicagao para o 

fenomeno das solteiras e viuvas com filhos 

esta na estrutura social da epoca, dadas as 

dificuldades dos casamentos, os costumes e 
a situagao social e cultural da mulher^25). 

Mesmo os casamentos com homens pobres 

(23) MESGRAVIS, Laima. A Santa Casa de Mi< 
ssericordia de Sao Paulo (1599-1884); con- 
tribuigao ao estudo da Assistencia So- 
cial no Brasil. Sao Paulo. 1972, p. 239. Tese 
de doutoramento. 

(24) A respeito do grande numero de mulheres 
solteiras e dos filhos bastardos criados 
pela caridade publica ou privada, ver o es- 
tudo de Laima Mesgravis indicado na no- 
ta anterior. 

(25) Sobre o tema vide MESGRAVIS, Laima 
op. cit., passim. 

eram desencorajados pelas dificuldades buro- 

craticas, problemas de dote e das despesas 

religiosas necessarias a celebragao do matri- 

monio. £ numeroso, portanto, o grupo de 

mulheres solteiras e viuvas que se agrega- 

vam com seus filhos junto as farmlias lo- 

cais ou viviam maritalmente com homens sol- 

teiros, que algumas vezes Ihes proviam o 

sustento. Muitas delas gozavam de situa- 

gao privilegiada — moravam com parentes 

ou amigos, contavam com certas posses e 

bom numero de escravos. Notamos, porem, 

que a maior parte das agregadas procurava 

seguranga junto a pessoas da familia que 

apresentavam melhores condigoes economi- 

cas, ou seja, quando eram donos de terras ou 

de urn pequeno negocio. 

A falta de indicagoes, nos censos, do grau 

de parentesco entre os componentes do fo- 

go dificulta a determinagao exata deste ul- 

timo tipo de relagao. Mas, de forma geral, 

eram filhas solteiras ou viuvas, irmas, so- 

brinhas ou maes do casal chefe. Tanto a 

mulher do proprietario como os agregados 

vinham arrolados nos recenseamentos ape- 

nas com o nome de batismo, o que dificulta 

a analise a esse respeito. 

Nos fogos em que as mulheres eram os 

chefes da familia (por viuvez ou mesmo 

quando solteiras) tambem era grande a inci- 

dencia de agregados. Na primeira Compa- 

nhia de Ordenangas do Censo de 1818, 22 

das 39 familias que tinham agregados eram 

comandadas por mulheres, sendo que 6 de- 

las viviam de fiar, 5 dos jornais de seus es- 

cravos, 1 de suas agencias, 2 de negocios e 

8 de costuras. Doze delas tinham apenas 

agregadas que ajudavam nos servigos, 7 

somente agregados e 3 contavam com agre- 

gados de ambos os sexos. 

Na sociedade ituana da epoca, apesar da 

forga de trabalho estar baseada no elemen- 

to masculino, eram muitas as mulheres que, 

com a ajuda de seus agregados ou agrega- 

das, dirigiam propriedades, negocios ou vi- 

viam das rendas de urn oficio. O numero de 

senhoras de engenho, lavradores, negocian- 
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tes, costureiras, lougelras, agenciadoras, te- 

celas e rendeiras e representative numa es- 

trutura social em que nao se admitia que 

trabalhassem fora de suas casas e na qual 

os homens livres e pobres tinham poucas 

opgoes de emprego. 

Apesar do exemplos relatados, e muito di- 

ficil caracterizar com precisao o papel eco- 

nomico desempenhado pelas agregadas, de- 

vido a carencia de informagoes nos recen- 

seamentos, muito incompletos a este res- 

peito. Mas, de maneira geral, podemos con- 
cluir que apareciam dentro das seguintes ca- 

tegorias: 

Area rural: parentes (filhas, irmas, maes, 

tias, sobrinhas), protegidas, crias da casa, 

damas de companhia, dependentes, empre- 

gadas em servigos domesticos e lavradoras. 

Area urbana: parentes (idem), protegidas, 

dependentes, damas de companhia, crias da 

casa, amasiadas, auxiliares, empregadas nos 

servigos da casa, lougeiras, costureiras, ren- 
deiras, tecelas e fiandeiras. 

As ocupagoes dos agregados sao bem 

mais complexas que as das agregadas, as- 

sim como suas relagoes de dependencia. 
Embora menos numerosos, suas opgoes de 

trabalho eram bem mais diversificadas se 

comparadas as das primeiras. Alem da ati- 

vidade de base economica, muitos ocupa- 

vam postos militares, estes ultimos repre- 

sentavam fator indicative das distingoes 

dentro do grupo, no qua! os agregados se 

distribufam desde os postos de tenente e 

alferes ate o de simples soldado miliciano. 

Os dados que computamos nos recensea- 

mentos permitem-nos concluir pela ja afir- 

mada heterogeneidade que caracteriza essa 

camada, proveniente de varies fatores, den- 

tre os quais destacamos as relagoes manti- 

das pelos agregados com as famflias que os 

abrigavam. Interferia tambem na sua condi- 

gao social o nfvel da famflia que os recebia 

ja que era pelos canais de adogao e protegao 

que se dava a ascengao social do individuo 

nessa estrutura. Era costume entre os an- 

tigos ituanos criarem criangas, de ambos 

os sexos, para educar ou se ocuparem de pe- 

quenos servigos. Meninos e meninas, agre- 

gados da casa, tinham oportunidade de 

mobilidade social por meio de uma boa edu- 

cagao, como podiam permanecer ajudando o 

dono da casa em sua profissao. 

As necessidades de ajustamento e prote- 

gao desses individuos, tanto adultos como 

criangas, os levava a constituir urn grupo de 
dependentes, muito comum na periferia da 

famflia patriarcal. Desse modo, na area ru- 

ral por exemplo, muito naturalmente con- 

flufam os objetivos do fazendeiro, de garan- 

tir a posse do seu chao, e os propositos do 

agregado, que procurava manter a sua per- 

missao para usa-lo. Para o agregado capan- 

ga ou "morador de favor" nesse slstema de 

contraprestagao de servigos, "algumas faca- 

das ocasionais nao vinham constituir ne- 

nhuma sobrecarga"(26). Muitos apenas ane- 
xavam a violencia as suas atividades coti- 

dianas, mas outros faziam disso um offcio, 

que Ihes dava seguranga e prestfgio junto ao 

poderoso senhor de engenho. £■ curioso, po- 

rem, observar que essa situagao de depen- 

dencia, caracterfstica da maior parte desses 

indivfduos, muitas vezes apresenta uma con- 

digao inversa, ou seja, o agregado, apesar de 

constar como dependente, representa a base 

economica da casa, provendo com seu traba- 

lho o sustento de toda uma famflia. 

Os agregados tambem podiam possuir um 

negocio independente e diferente do proprie- 

tario do fogo. Inumeros sao os exemplos 
como o de Antonio Jose da Motta, boticario 

e agregado ao negociante Jose Bernardo da 

Motta*27). 

Na maior parte dos fogos em que encon- 

tramos agregados, estes eram utilizados co- 

(26) FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. op. cit. 
p. 151. 

(27) DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTA- 
DO DE SAO PAULO. Magos de PopulagSo 
de Itu (MSS), 1829, lata 79. 
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mo mao-de-obra para os mais diversos tipos 

de servigos. A falta de escravos ao final do 
sdculo XVIII e o inlcio da agricultura comer- 

cial, que ampliou o campo de trabalho na 

regiao de Itu, deve ter ativado este proces- 

so. Por outro lado, as vezes e dificil expli- 

car, a partir de uma perspectiva estritamen- 

te economica, sua presenga junto a farm- 

lias para os quais provavelmente represen- 

tavam mais despesas do que ganhos. Sao 

numerosos os casos de agregados doentes 

(cegos, papudos, aleijados e mudos) que vi- 

viam da caridade de familias que muitas ve- 

zes enfrentavam serias dificuldades com seu 

proprio sustento. 

Resumindo o que foi relatado ate aqui, va- 

mos apresentar tambem para os homens, 

como ja fizemos para as mulheres, um qua- 

dro geral das categorias em que aparecem 

nos censos e nas quais podem ser inclui- 

dos: 

Area rural: parente, amigo, protegido, ca- 

panga, feitor, morador de favor, dependente, 

lavrador, jornaleiro, camarada, "vive de seu 

trabalho", "planta para sua subsistencia", 

"vive de seus servigos", auxiliar de tropeiro, 
dono de uma parte da produgao (isso nao 

implicava que possufsse terra). 

Area urbana: parente, amigo, protegido, de- 

pendente, ferreiro, alfaiate, auxiliar de al- 

faiate, auxiliar de oficio, ajudante, sapateiro, 

dono de uma parte de um negocio, barbeiro, 

negociante, boticario, mendigo, vadio, cirur- 

giao, jornaleiro, agenciador e padre. 

Numericamente, temos a seguinte lista, 
que indica, tambem, os postos que ocupavam 

nos regimentos militares. Apesar de incom- 

pleta pela falta de dados nos censos de po- 

pulagao, da-nos melhor ideia da composigao 

numerica do grupo, em termos de servigos 
e postos militares que ocupavam (estao ai 

excluidas as relagoes de dependencia, per- 

ceptfveis numa analise mais pormenorizada 
da documentagao). 

1803: 2 soldados auxiliares e lavradores, 1 

tambor de sertanejos, 1 tenente, 2 

soldados de regimento dos Oteis, 3 

soldados sertanejos. 

1809: 1 reverendo, um que "vive de seus 

servigos" 1 feitor e soldado mili- 

ciano, 2 cabos de Oteis, 1 soldado 

de Dragoes, 1 tenente reformado 

do lO.o Regimento de Infantaria, 1 

furriel de sertanejos, 2 soldados de 

Oteis, 1 tambor de milfcia, 6 milicia- 

nos e 5 soldados de sertanejos. 

1813: 1 ferreiro e soldado sertanejo, 1 jor- 

naleiro, 1 alfaiate e soldado milicia- 

no, 1 cirurgiao, 2 tambores de ser- 

tanejos, 3 soldados dos Oteis, 1 

soldado de Dragoes, 1 tenente, 1 

miliciano, 3 soldados e 2 soldados 

de sertanejos. 

1818: 1 camarada. 1 soldado miliciano, 1 

soldado, 1 soldado de Dragoes e 1 

soldado de sertanejos. 

1822: 1 sapateiro, 1 auxiliar de carpinteiro, 

1 familia que "vivia de seu traba- 

lho" 1 familia que "vivia de suas 

lavouras" 1 soldado dos Oteis, 1 

soldado da cavalaria, 2 soldados de 

sertanejos, 1 tambor, 5 milicianos, 

1 alferes, 1 trombeta de cavalaria e 

1 soldado. 

1829: 1 negociante, 1 boticario, 1 alfaiate, 

4 mendigos, 1 miliciano mendigante 

e 1 miliciano de sertanejos. 

O quadro da complexidade do grupo de 

agregados, que tentamos reconstituir, tern 
na sua base a grande propriedade monocul- 

tora escravocrata, responsavel pela existen- 
cia, ate certo ponto contraditoria, desses in- 

dividuos. 

Como verificamos, a organizagao dessa ca- 

mada edificou-se sobre bases pouco esta- 
veis, tanto em termos de ajustametno so- 

cial como em oportunidades de trabalho. Sua 
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adequagao ou ajustamento ao contexto so- 

cio-economico dependia dos diferentes tipos 

de relagoes que mantinham com o dono da 

casa. Em conseqiiencia disso, assumiam 

diversas posigoes, tanto na periferia da fa- 

milia patriarcal ocmo na sociedade. Como 

parentes ou amigos de proprietario, pare- 

ciam gozar de situagao privilegiada em re- 

lagao aos demais e na maior parte dos casos 

tinham melhores condlgdes economicas, 

uma ocupagao definida e seus proprios escra- 

vos; quando casados, as familias mostra- 
vam-se organizadas a semelhanga do tipo de 

famflia prevalecente nas camadas superio- 
res. Outras familias, de vmculos ocupacio- 

nais duradouros ou esporadicos, eram mais 

pobres e mudavam-se com facilidade. Isto 
provocava a desuniao familiar, os casamen- 
tos ilegais ou mesmo a falta de matrimonio, 

j£ que parecia ser mais facil a sua aceita- 

gao junto aos fogos quando solteiros. 

Como formavam um grupo de dependen- 
tes, as condigoes das familias dos proprie- 

tarios que os recebiam interferiam em sua 

situagao, ja que os fogos mais ricos podiam 

oferecer melhores oportunidades para a mo- 

billdade vertical e a estabilidade. 

Alem disso, as dificuldades de colocagao 

na sociedade escravocrata, na qual grande 

parte das ocupagdes estava entregue aos es- 

cravos, condicionaram quase toda a camada 

de agregados a existir como grupo flutuante 

e instavel, que se mudava com freqiiencia 

em busca do servigo ou da protegao dos mais 

diferentes tipos de unidades familiares. 

Apesar da presenga da escravidao, que ao 

lado da economia mercantil expropriou os 

agregados da terra e das atividades econo- 

micamente mais importantes, podemos ver 
que nao houve uma marginalizagao total des- 
ses elementos, que de uma forma indireta 
contribmam para a sustentagao do sistema. 
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