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Introducao 

A primeira versao deste trabalho foi apre- 

sentada como comunicagao ao coldquio Mo- 

dos de produgao e dinamica da populagao 

(Cuernavaca, Mexico, 24 a 28 de abril de 

1978). 

O objetivo que exprime o tema do colo- 

quio e o titulo deste artlgo faz pensar na 

conhecida passagem de Marx^1): 

"(...) efetivamente, cada um dos modos 

historicos da produgao social tem tambem 

a sua propria lei de populagao, lei que so a 

ele se aplica, que com ele deixa de ter vi- 

gencia, e que por conseguinte so possui um 

valor historico. Uma lei de populagao abs- 

trata e permanente existe apenas para a 

planta e o animal, e mesmo assim, somente 

O autor pertence ao Departamento de 

Historia e Geografia da PUC/RJ. 

(1) MARX, Karl. Le Capital. Critique de I'eco- 
nomie politique. trad, de Joseph Roy. Pa- 
ris. 1968. I. 1, t. 3. 

enquanto nao sofram a influencia do bo- 

mem." 

De que maneira sera possivel falar de 

"leis de populagao" como sendo inerentes 

aos diversos regimes historicos concretos 

de produgao? Nao sera verdade que, entre 

sociedades caracterizadas por sistemas eco- 

nomicos similares, constatam-se enormes 

diferengas na dinamica demografica? Alem 

disto, sabe-se quao complicado e o estabe- 

lecimento das relagoes do fator populagao 

com os demais elementos economico-so- 

ciais, e com os dados relatives ao poder, as 

instituigoes, as ideologias. 

Tratando precisamente da passagem de 

Marx que reproduzimos anteriormente, Pier- 

re Vilar mostra que ela nos pode servir tan- 

to de postulado afirmativo (correlagao histo- 

rica entre cada modo de produgao e leis es- 

pecificas de populagao) quanto de adverten- 

cia negativa (inexistencia de leis de popula- 

gao abstratas e permanentes), mas esta lon- 

ge de ser uma receita para descobrir, em 

cada caso, o centeudo da articulagao demo- 

ESTUDOS ECONOMICOS 13 (1): 41-53 JAN./ABR. 1983 



POPULAQAO ESCRAVA 

grafia/configuragao socio-historica global. 
For outro lado, o mesmo autor argumenta 

que, no caso do modo de produgao capita- 

lista, a "lei de populagao" especifica enun- 

ciada por Marx e apenas uma lei interna ao 

funcionamento do sistema, estabelecendo a 

necessidade do surgimento de uma popula- 

gao excedente relativa e conjunturalmente 

variavel, independentemente da cifra absolu- 

ta da populagao total^. 

Isto, porem, nao significa que seja impossi- 

vel correlacionar a dinamica das variaveis 

demograficas propriamente ditas com a pro- 

blematica relativa a analise dos modos de 

produgao. De fato, isto e exatamente o que 

diversos autores vem tentando fazer, em 

trabalhos que apresentam, as vezes, grande 

interesse(3>. 

Se disto se trata, e precise levar em con- 

ta a questao dos niveis de analise. Parece 

evidente que, de urn modo de produgao en- 

tendido como objeto teoricoW, so se pode 

extrair afirmagoes tendenciais muito gerais 

quanto ao funcionamento da dinamica da po- 

pulagao. £ o caso da teoria das chamadas 

(2) VILAR, Pierre. Demographie et mode de 
production. Cuernavaca, 1978. p. 8-15 (co- 
municagao). 

(3) Cf. diversas comunicagoes apresentadas 
ao mesmo coloquio, ja mencionado, de Cuer- 
navaca (1978), por exemplo: BONTE, Pier- 
re. Organizacion de la producion y leyes 
de problacion en las sociedades nomadas; 
BOIS, Guy. A propos de la dynamique de 
la population dans les societes feodales. 
Ver ainda: GODELIER, Maurice. Modes 
of Production, Kinship, and Demographic 
Structures. In: BLOCH, M. ed. Marxist Ana- 
lyses and Social Anthropology. London, 
1975. p. 3-27. 

(4) C. VILAR, Pierre. Historia marxista, his- 
toria en construccion. Ensayo de dialogo 
con Althusser. In: CARDOSO, Giro F. S. & 
PEREZ BRIGNOLI, Hector, eds. Perspectivas 
de la historiografia contemporanea. Mexico, 
Secretaria de Educacion Publica, 1976, p. 
150; tambem: CARDOSO, C.F.S. & PE- 
REZ BRIGNOLI, Hector. El concepto de 
classes sociales. Madrid, 1977. 

"crises de Antigo Regime" em vinculagao 

com as forgas produtivas — seu mvel, suas 

formas de organizagao e desenvolvimento — 

e as relagdes de produgao tfpicas do modo de 

produgao feudal^. Ja ao estudar os casos 

especificos — formagoes economico-sociais 

concretas, localizadas no espago e no tempo 

com precisao —, e obvio que a analise de- 

vera considerar a existencia de mais de urn 

modo de produgao, a dialetica sociedade/na- 

tureza em suas especificidades regionais 

ou locais, fatores superestruturais diversos 

etc. 

Outro ponto e o que se refere a relagao 

entre Historia Demografica e Historia to- 

tal. Recordemos apenas, a respeito, que 

qualquer tentativa de deduzir em forma sim- 

ples e linear o que se supoe sejam os com- 

portamentos das variaveis demograficas a 

partir de outros fatores, so pode levar a er- 

ros grosseiros e a simplificagoes de grande 

pobreza. Isto ocorre porque intervem elemen- 

tos nao redutfveis diretamente a matriz do 

modo de produgao — embora sua agao num 

dado meio histdrico varie segundo as confi- 

guragoes historico-sociais da base economi- 

ca (e o caso, por exemplo, dos fatores bio- 

logicos ou climaticos) — e porque as rela- 

goes entre as variaveis demograficas e as 

economicas, sociais, polfticas, ideologicas, 

sao extremamente complicadas^. 

Este trabalho se interessa em analisar de 

que maneira, e ate que ponto, o escravismo 

(5) VILAR, P., Idem, p. 135, fala a respeito do 
"ciclo original do modo de produgao feu- 
dal"; cf. LABROUSSE, C. E., Fluctuaciones 
economicas e historia social, Madrid, 1962. 

(6) Cf. VILAR, P. Crescimiento y desarollo. 3. 
ed. Barcelona. 1976. p. 38-53; EVERSLEY, 
D.E.C. Population, Economy and Society. 
In: GLASS. D.V. & EVERSLEY, D.E.C., eds. 
Population in History. London, 1969. p. 
23-69 (reimpressao); GOUBERT, Pierre. His- 
toria social e demografia. In: LABROUSSE, 
E. et alii. A Historia social. Problemas, 
tontes e metodos. Lisboa, 1973. p. 261-77; 
WRIGLEY, E.A. Historia y poblacion. Ma- 
drid, 1969; BOSERUP, Ester. Las condicio- 
nes del desarollo en la agricultura. Ma- 
drid, 1967. 
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americano de tipo colonial, visto nas suas 

estruturas economico-sociais basicas, pode 

explicar a dinamica da populagao escrava. 

Ora, esta problematica poderia ser tratada 

de diversas maneiras. Certas perguntas po- 

deriam ser formuladas previamente; Po- 

de-se aplicar o conceito de modo de produ- 

gao a formagoes economico-sociais de tipo 

colonial, ou seja, as surgidas como proje- 

goes ou complementos daquelas da Europa 

Ocidental durante a fase de predominio do 

capital mercantil?; tais sociedades escravis- 

tas serao explicaveis a partir de um modelo 

unico de sistema escravista, ou serao funda- 

mentalmente heterogeneas entre si, respon- 

dendo a diversos modelos?; e se concluirmos 

pela existencia de um so modelo de sistema 

escravista de tipo colonial, como explicar 

entao a evolugao divergente da dinamica po- 

pulacional dos escravos nas colonias brita- 

nicas da America do Norte (depois Estados 

Unidos) e em quase todas as areas restan- 

tes das regioes escravistas do continente? 

Como vincular ao modelo o comportamento 

das variaveis demograficas? 

Participamos, em outras ocasioes, de deba- 

tes relatives as duas primeiras perguntas: 

optamos pela aplicagao do conceito de modo 

de produgao e consideramos todas as forma- 

goes economico-sociais escravistas das 

Americas casos analisaveis a partir de um 

modelo unico de sistema economico-sociaK7). 

Neste artigo nao podemos voltar as discus- 

soes teoricas do tipo das que acabamos de 

(7) Para alguns debates a respeito dos pontos 
mencionados: ASSADOURIAN, Carlos S. et 
alii. Modos de produccion en America La- 
tina, Cuadernos de passado y presente, 
5. ed. (40), Mexico, 1977; HISTORIA y so- 
ciedad, Mexico, 5, primavera de 1975; PA- 
LERM, Angel. Un modelo marxista para 
la formacion socioeconomica colonial? Me- 
xico. 1974 (comunicagao); CARDOSO, Ciro 
F. S. As concepgoes acerca do "sistema 
economico mundial" e "antigo sistema co- 
lonial": a preocupagao obsessiva com a 
"extragao de excedente" In: LAPA, J.R. 
Amaral, ed., Modos de produgao e realida- 
de brasileira. Petropolis, Vozes, 1980. p. 
109-32. 

mencionar. Partindo da hipotese de que e 

possivel construir um so modelo explicativo 

do escravismo americano, trataremos de 

resumir suas caracteristicas basicas e de 

verificar como vincula-lo a questao da de- 

mografia dos escravos, tratando, entre ou- 

tras questoes, o mencionado contraste en- 

tre a evolugao norte-americana por um lado, 

e a da maior parte do Caribe e da America 

Latina por outro lado. 

Nao e este um trabalho de pesquisa ba- 

seado em fontes primarias, mas sim um es- 

forgo de sintese e interpretagao. Por esta ra- 

zao, optamos por nao embaraga-lo com um 

pesado aparelho estatistico, necessario e !e- 

gitimo, sem duvida, em monografias histori- 

co-demograficas que exploram diferentes ca- 

sos com dados de primeira mao. Neste ar- 

tigo, as cifras aparecerao pouco, esporadi- 

camente e sobretudo a titulo de exemplo 

ou ilustragao. £ claro, porem, que a com- 

provagao numerica e parte essencial dos 

textos monograficos em que nosso trabalho 

se apoia. A validade de nossa sintese de- 

pendera do que valham, por um lado, sua 

base teorica e as hipoteses dela derivadas, 

e por outro lado as pesquisas primarias usa- 

das como elementos de comprovagao. 

1 Alguns Problemas de Documen- 

tacao e Metodologia 

A demografia dos escravos e provavel- 

mente um dos dominios em que mais afir- 

magoes sem base suficiente foram feitas, a 

comegar pelos contemporaneos da institui- 

gao escravista. No referente aos estudos 

recentes, sua tendencia, durante muitas de- 

cadas, foi no sentido de deduzir, do modelo 

que se construisse do sistema escravista, e 

de observagoes dispersas de tipo qualitati- 

vo ou cifras isoladas encontradas em rela- 

torios administrativos, correspondencias de 

fazendeiros, escritos de intendentes ou via- 

jantes etc., os elementos que, se supunha, 

caracterizassem a dinamica populacional 

dos escravos. Neste sentido, um dos esque- 

mas mais frequentes e o que nos apresen- 

ta o dono de uma plantation — homo oeco- 
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nomicus por excelencia — "escolhendo ra- 

^lonalmente", com base na conjuntura dos 

produtos tropicais, e na disponibilida- 

de, abundancia e prego dos escravos 

trazidos pelo trafico africano, seja de- 

slnteressar-se pela fecundidade das mu- 

Iheres escravas (ou mesmo impedi-Ia), fa- 

zendo trabalhar intensamente os cativos ate 

sua morte permatura — em sete ou oito 

anos —, ja que sua substituigao em condi- 

coes aceitaveis economicamente era pos- 

sivel; seja, pelo contrario, tratar de Intensi- 
ficar o crescimento natural da populagao es- 

crava. Veremos que ha certos elementos 

de verdade em tal esquema, mas de qua!- 

quer maneira se trata de uma simplificagao 

excessiva e "voluntarlsta". O proprlo Marx 

nao escapou a este tipo de visao; 6 ver- 

dade que seu conhecimento do escravismo 

das Americas Ilmitava-se estrltamente ao 

Sul dos Estados Unidos, e mesmo neste ca- 

so estava baseado so em duas ou tr§s fon- 

tes. Mais recentemente, podemos notar 

problemas semelhantes em um trabalho — 
muito interessante, alias — de Jacob Goren- 

der, o qual se atem em demasla Ss formula- 

goes de Marx e a um dnico caso, o do Bra- 
sll, sem levar em conta a conslderavel bl- 

bllografla propriamente demogriflca acerca 
das populagoes escravas do contlnente^). 

(8) Ver WOODWARD, C. Vann. American 
Counterpoint. Boston, 1971, p. 78-106; para 
alguns argumentos do s6culo XVIII a favor 
do predormnio de escravos do sexo mas- 
culino e de evitar as despesas ligadas a 
gravidez e h criagao de criangas escravas, 
cf. DEB I EN, Gabriel. Les esclaves aux An- 
tilles frangaises (XVIIIe siecle). Basse- 
Terre, 1974; MARX, op. cit., I. 1, t, 1. p. 
261: Marx cita uma longa passagem de 
Cairnes, na qual este autor afirma que 
existindo o trafico de escravos, e posslvel 
"espremer do gado humano (...) a maior 
massa posslvel de rendimento no tempo 
mmimo", mesmo em detrimento da ali- 
mentagao adequada e do repouso; GOREN- 
DER, Jacob. O escravismo colonial. Sao 
Paulo, 1978. cap. 16, 17; VILAR, D^mogra- 
phie..., p. 22, diz com razao: "Ao histo- 
riador compete examinar cada caso, saben- 
do que sempre sera utll transforma-lo num 
exemplo, e cuidando de so passar ao modelo 
depois de um numero suficiente de com- 
paragoes." 

Uma deformagao metodologica simetrica- 

mente oposta a que acabamos de mencionar 

6 a do empirismo: em tal caso, sao recolhi- 

dos e elaborados todos os dados quantitati- 

vos disponlveis acerca de taxas vitals, acre- 

ditando-se que deles saira a verdade, sem 

referenda a um quadro teorico. Compara- 

goes entre casos sao feitas com base em 

hipoteses relativas as variaveis e a manipu- 

lagao dos dados, mas com total deprezo pe- 

las caracterlsticas espedficas do sistema 

escravista com um todo, pela possibilidade 

de que as zonas comparadas estejam atra- 

vessando fases conjunturais diferentes etc.w. 

Seja como for, existem hoje mais elemen- 

tos para tentar uma interpretagao de conjun- 

to que, sem deixar de lado o piano tedrlco e a 

relagao da demografia com os demais fatores 

— economicos, socials e outros —, tambdm 

nao despreze a possibilidade de confrontar 

as hipoteses relativas aos comportamentos 

demograficos da populagao escrava com os 

dados e estudos quantitativos disponfveis. 

Isto nao significa que nao existam proble- 

mas quanto a propria pesquisa bdsica dos 

aspectos quantitativos da questao. Em pri- 

meiro lugar, os esforgos estao mal distribuf- 

dos: concentram-se sobretudo nos Estados 

Unidos e no Caribe britanico* e muito menos 

em outras dreas. Por outro lado, sao quase 

sempre escassos os dados confiaveis e em 

suficiente quantidade sobre varidveis de pe- 

so, por exemplo as taxas diferenciais de 

mortalidade por idades, principalmente quan- 

to aos menores de quinze anos. Isto levou 

a duas formas de trabalho, ambas dotadas 

de suas vantagens e seus perigos; a pes- 

quisa ao nivel de plantations individuals, 

cujos dados sao muitas vezes melhores do 

que a informagao agregada disponivel (mas 

(9) Um exemplo 6 o trabalho — no entanto 
de grande utilidade — de KLEIN, Herbert S. 
S. & ENGERMAN, Stanley L. The demogra- 
phic study of the american slave popula- 
tion: with particular attention given the 
comparison between the United States 
and the British West Indies. Montreal, 
1975 (comunicagao). 
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que traz consigo grandes problemas relati- 

ves a extrapolagao desse nivel ao da socie- 

dade global); e a manipulagao dos dados 

existentes a partir de modelos de popula- 

gao estavel, com a finalidade de estabelecer 

taxas e relagoes (com a posslbilldade de 

obter resultados inadequados segundo hipo- 

teses inexatas)<10). 

Outra dificuldade e a de que, enquanto 

existiu, o trafico negreiro africano foi ele- 

mento de complicagao para as possibilidades 

de calculos demograficos confiaveis, e para 

a comparagao entre areas. Tal comparagao 

torna-se dificil devido aos contrastes no vo- 

lume da imigragao forgada, muito varlavel no 

tempo e no espago. Em cada caso estuda- 

do, o efeito do trafico e o de distorgao dos 

dados disponiveis, devido a grande diferenga 

que pode ser constatada, nos raros casos 

conhecidos em detalhe, entre a demografia 
dos escravos vindos da Africa e a dos es- 

cravos nascidos na America (crioulos). Es- 

pecialmente importante era o fenomeno que 

nas colonias britanicas recebia o nome de 

seasoning, correspondente a fase imediata- 

mente posterior a chegada de um "carrega- 

mento" de cativos africanos: expostos a um 

novo ambiente e a novos tipos de enfermida- 

des, sua mortalldade durante alguns meses 

era alta em extreme; outrossim, os recem- 

-chegados podiam por sua vez contaminar a 

(10) Um exemplo de an^lise de plantations In- 
dividuals sao os trabalhos de Craton, co- 
mo: CRATON, Michael. Jamaican slavery. 
In: ENGERMAN, S. L. & GENOVESE, E. D., 
eds. Race and slavery in the western he- 
misphere. Princeton, 1975. p. 249-84; como 
exemplos do emprego de modelos de po- 
pulagao estavel, cltemos: EBLEN, Jack E. 
A reconstruction of the vital rates of the 
black population in the United States in 
the nineteenth century. In: Demography, 
11, 1974, p. 301-19; e, do mesmo autor: On 
the natural increase of slave populations: 
the exemple of the cuban black population, 
1775-1900. In: ENGERMAN & GENOVESE, ed. 
idem. p. 211-47. Ver tamb^m as observa- 
goes de MERRICK, Thomas W. & GRAHAM, 
Douglas H. Populagao e desenvolvimento 
econdmico no Brasil. Rio de Janeiro. 1981. 
p. 82-83, referindo-se a calculos de Pedro 
Carvalho de Mello. 

populagao local (crioulos, africanos ja aclima- 

tados etc.). Os efeitos do seasoning sobre 

as estatisticas globais de mortalidade sao 

graves, impedindo uma visao clara da morta- 

lidade da populagao ja assentada. De modo 

analago, as taxas globais de fecundidade ocul- 

tam muitas vezes comportamentos bem dife- 

rentes, quanto a tal variavel, das mulheres 

africanas e das escravas crioulasO1). 

2. O Sistema Econdmico Escravista 

de Tipo Colonial 

Neste artigo so descreveremos sumaria- 

mente o que consideramos serem os meca- 

nimos principals do escravismo coloniaK12). 

Este, tendo surgido como anexo complemen- 

tar do sistema produtivo europeu ocidental, 

apresentava cinco caracterfsticas basicas: 

a. estruturalmente, incluia pelo menos 

dois setores agrfcolas articulados: um sis- 

tema escravista dominante, produtor de mer- 

cadorias destinadas aos mercados europeus; 

e um sistema campones produtor de alimen- 

tos, subordinado ao primeiro, exercido pelos 

proprios escravos atraves do seu trabalho 

autonomo em lotes dados em usufruto, e 

eventualmente por outros tipos de trabalha- 

dores. O setor campones era necessario ao 

funcionamento do sistema global de varios 

pontos de vista: minimizagao das despesas 

de manutengao da populagao escrava; provi- 

sao de alimentos para a populagao livre 

atraves de um comercio interne exercido em 

parte pelos escravos (que podiam conservar 

os ganhos obtidos ao vender os excedentes 

de suas parcelas); como mecanismo preven- 

tive de controle, para diminuir o perigo das 

fugas e revoltas de escravos. O setor cam- 

pones, sempre subordinado ao escravismo 

(11) O segundo dos artigos de Eblen citados 
na nota anterior mostra como as escravas 
crioulas de Cuba tinham taxas de fecundi- 
dade comparaveis as das escravas norte- 
americanas no seculo XIX. coisa que as ta- 
xas agregadas ocultam. 

(12) Cf. CARDOSO, Giro F. S. Afro-Am6rica: A 
escravidao no Novo Mundo (no prelo). 
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dominante, nunca esteve ausente^13), mas 

pode ser mais ou menos importante segundo 

os casos, tanto no que diz respeito a pro- 

porgao da subsistencia (comida, roupa) da 

populagao escrava que garantia, quanto as 

suas repercussoes sociais. Sua importan- 

cia parece ter sido maxima no Caribe e mi- 

nima no Sul dos Estados Unidos. 

b. as forgas produtivas tinham, no con- 

junto, um nivel relativamente baixo, caracte- 

rizando-se pelo emprego extensive tanto dos 

recursos naturais quanto da forga de traba- 

Iho. A economia das plantations e das mi- 

nas escravistas exigia, porem, um certo de- 

senvolvimento da especializagao e da divi- 

sao do trabalho entre os escravos, se bem 

que predominasse a cooperagao simples. 

Por outro lado, se as tecnicas agricolas nao 

tiveram em geral grande desenvolvimento, 

houve um surto relativo das tecnicas de be- 

neficiamento, e da metalurgia no caso das 

minas (significando, na maioria dos casos, 

adogao ou adaptagao de tecnologia disponi- 

vel, e nao verdadeira geragao de tecnolo- 

gia)(14). 

c. no nivel macroeconomico, a iogica do 

sistema era inseparavel da do capital mer- 

cantil no seu conjunto. O carater especiali- 

zado da produgao colonial, a concentragao 

(13) No Brasil, so poucos anos se comegou 
a dar importancia a tal trago caracteristi- 
co do sistema escravista americano. Ver 
por exemplo SCHWARTZ, Stuart B. Resis- 
tance and accommodation in eighteenth- 
century Brazil: the slaves "view of slave- 
ry". In: Hispanic American Historical Re- 
view, 57, (1), 1977. p. 69-81. No caso do 
Caribe, os estudos mais detalhados sao os 
de MINTZ, Sidney W. Caribbean transfor- 
mations. Chicago, 1974. 

(14) MARX, op cit, I. 1, t. 2, p. 26-27. Estudos 
recentes mostraram que se havia exagera- 
do a impossibilidade do desenvolvimento 
tecnico sob o escravismo moderno: ver 
por exemplo CASTRO, Antonio Barros de. 
Em torno a questao das tecnicas no escra- 
vismo. Rio de Janeiro, 1977 (comunica- 
gao). Para uma critica dos excesses a 
que pode chegar tal revisao, cf. nosso tra- 
balho indicado na nota n.o 12 deste rol. 

dos fatores de produgao na elaboragao de 

certos tipos de mercadorias, as formas co- 

merciais, so sao compreensfveis no quadro 

do processo de acumulagao originaria ou pri- 

mitiva de capital. Marcello Carmagnani tra- 

tou de mostrar como o trabalho compulso- 

rio era necessario para que se cumprisse o 

duplo circuito mercantil caracterfstico dessa 

economia, de tal maneira que ficasse ga- 

rantido o lucro da classe mercantil europeia 

e o (menor) dos comerciantes das Ameri- 

cas(15). 

d. no mvel microeconomico, a rentabili- 

dade da empresa escravista dependia, prin- 

cipalmente: 1. da minimizagao das despe- 

sas de manutengao dos escravos (o que se 

liga a primeira caracteristica que comenta- 

mos); 2. do maximo grau possfvel de auto- 

-suficiencia quanto aos insumos locais, numa 

economia interna de baixo nivel de moneta- 

rizagao (a compra de insumos importados, 

como o ferro por exemplo, era inevitavel); 

3. da concentragao dos recursos disponi- 

veis preferencialmente em escravos e em 

meios de produgao utilizados para a prodi>- 

gao de certos tipos de mercadorias — pro- 

dutos tropicais, metais preciosos —, sendo 

a conjuntura favoravel de tais produtos fator 

de peso para o sucesso da empresa escra- 

vista. 

e. os principals mecanismos de reprodu- 

gao das relagoes de produgao e do processo 

de acumulagao eram: 1. o trafico africano 

como mecanismo basico para prover a forga 
de trabalho necessaria (so no caso do Sul 

dos Estados Unidos surgiu uma alternativa 

viavel a importagao de escravos da Africa); 

2. como em qualquer sistema pre-capitalis- 

ta, mecanismos extra-economicos de diver- 

sos tipos, configurando o que habitualmente 

se chama de "tratamento dos escravos" (vi- 

gilancia, repressao, paternalismo) e o con- 

junto de fatores que Fernando Henrique Car- 

(15) CARMAGNANI, Marcello. Formacion y cri- 
sis de un sistema feudal. Mexico, 1976. p. 
31-44. 
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doso propos denominar como "soclalizagao 

incompleta" dos cativos^16). 

Como e natural, ao analisar o escravismo 

do Novo Mundo em sua fase de crise final, 

torna-se necessario levar em conta, alem 

dos fatores que fornecemos, outros vincula- 

dos a tal crise, como por exemplo as res- 

postas dadas ao fim do trafico africano e os 

efeitos do trafico interne, quando este ocor- 

reu. 

3. A Dinamica Populacional dos 

Escravos: sous vmculos com o 

sistema economico vigente 

nas areas escravistas 

FATORES DA DINAMICA POPULACIONAL 

NAO DEPENDENTES DIRETAMENTE DA ES- 

TRUTURA EC0NOMIC0-S0CIAL 

Mencionemos, em primeiro lugar, o meio 

ambiente. Certos estudos chamaram a aten- 
gao sobre o fato de serem as taxas de mor- 

talidade dos escravos mais elevadas nas 

regioes tropicais do continente do que nas 

zonas temperadas da America do Norte, de- 

vido a uma incidencia maior de enfermidades 

endemicas ou epidemicas nas primeiras. Ou- 

trossim, o complexo clima/dieta tambem po- 

de ter efeitos diferenciais sobre a fertilida- 

de. Fatores como o clima e as doengas 

nao dependem em forma direta das estru- 

turas economico-sociais; o seu grau de in- 

cidencia, porem, esta estreitamente ligado 

a configuragao das forgas produtivas, a ali- 
mentagao e ao regime de vida e de trabalho 

mais ou menos adequados, ao desenvolvi- 

mento dos conhecimentos medicos e as des- 

pesas consentidas pelos senhores para o 

cuidado medico do escravo^17L 

(16) Cf. CARDOSO, Fernando Henrique. Capi- 
talismo e escravidao no Brasil Meridional. 
Sao Paulo, 1962. p. 153-60. 

(17) A questao do clima em relagao com as 
enfermidades tern a ver, naturalmente, com 
a da imunidade natural dos africanos a 
certas contaminagoes, tema tratado, entre 
outros, por CURTIN, Philip D. The Atlantic 

Outros importantes fatores extra-economi- 

cos referem-se aos padroes africanos rela- 

tives a regras de matrimonio, costumes se- 

xuais, duragao da lactancia (e proibigoes se- 

xuals durante esta ultima) e ao grau em que 

os modelos africanos a respeito puderam sub- 

sistir nas Americas. Isto obviamente deve 

ter influfdo sobre a fecundidade diferencial 

dos escravos. A incidencia destes elemen- 

tos culturais, no entanto, dependeu estreita- 

mente daqueles fatores economicos que de- 

terminaram o volume e a duragao do trafico 

africano segundo as regioes, e portanto a 

proporgao entre negros e nao-negros nas di- 

versas populagoes, a de negros africanos em 

relagao a negros crioulos em diferentes epo- 

cas etc/18). 

ELEMENTOS BASICOS DO FUNCIONAMENTO 

DEMOGRAFICO DA POPULAQAO ESCRAVA 

EM FUNQAO DO DESENVOLVIMENTO DO 

REGIME DE PLANTATION 

Considerando-se o periodo de vigencia do 

trafico africano, nos casos ja estudados ob- 

serva-se um processo que nao conhece ex- 

cegao: ao desenvolver-se em qualquer zona a 

plantation escravista, aumentava muito em 

tal regiao a taxa de mortalidade entre os es- 

cravos; posteriormente, essa taxa voltava a 

diminuir. Devido a falta de dados, e diffcil 

slave trade: a census. Madison, 1969. Se- 
gundo SHERIDAN, Richard D. Mortality and 
the medical treatment of slaves In the 
Bristh West Indies. In: ENGERMAN & GE- 
NOVESE, eds., op cit., p. 285-310, nao ha- 
via grandes diferengas no relative aos gas- 
tos efetuados com o atendimento medico 
dos escravos na Antilhas e no Sul dos Es- 
tados Unidos. Este aspecto nao foi ainda 
estudado em muitos casos, O proprio ni- 
vel da capacidade medica deve ter variado 
amplamente de colonia a colonia. 

(18) Assim, no Sul dos Estados Unidos a po- 
pulagao negra sempre foi minoritaria. Os 
Estados Unidos receberam menos de 5% 
dos escravos africanos durante toda a du- 
ragao do trafico: por volta de 1770, os 
nascidos na Africa representavam apenas 
30% da populagao de cor norte-americana, 
contra 70% na Jamaica: KLEIN & ENGER- 
MAN, op. cit. 
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fazer afirmagoes categ6ricas quanto a fecun- 

didade; parece, porem, que esta dimlnuia pa- 

ralelamente ao incremento da mortalidade, 

e subia ao diminuir esta ultima. Este pro- 

cesso fol constatado quanto ao desenvolvi- 

mento do arroz na Carolina do Sui (secuio 

18), do agucar nas Antilhas inglesas e fran- 

cesas (fins do secuio 17 — secuio 18) e em 

Cuba (secuio 19)^. No caso do Brasil, pelo 

que sabemos, tal correlagao nao foi explora- 

da em forma especifica para o periodo ante- 

rior ao fim do trafico africano. 

Como explicar a evolugao mencionada? 

Segundo parece, o elemento central e aqui 

o grau de integragao ao mercado mundial, 

como fator determinante das modalidades da 

situagao e do grau de exploragao dos escra- 

vosC20). Deste elemento central resultam 

dois outros, de enorme importancia para o 

comportamento demografico: 1. a intensida- 

de do trafico africano; 2. os efeitos da eco- 

nomia de plantation. 

Certos estudos sobre os perfodos iniciais 

da colonizagao das Antilhas mostram que, 

antes da expansao agucareira, as escolhas 

relativas as compras de escravos eram de 

um tipo que resultava — mesmo se nao em 

forma proposital — na frequencia elevada 

de lares de escravos baseados em casais es- 

taveis (farmlias nucleares), potencialmente 

muito mais fecundos do que outros tipos de 

(19) Cf. WOOD, Peter H. Black majority. New 
York, 1974; SHERIDAN, op. cit.. EBLEN. On 
the natural Increase..., op. cit. 

(20) MARX. op. cit., I. 1. t. 1. p. 231-32 e t. 3. 
p. 201; MINTZ, Sidney W. Labor and sugar 
in Puerto Rico and Jamaica, 1800-1850. In: 
Comparative studies in society and history, 
March 1959. p. 273-80; do mesmo autor, Re- 
view of Stanley M. Elkins "Slavery". In: 
American Anthropologist. June 1961, p. 
579-87; HOETINK, H. The two variants in Ca- 
ribbean race relations. London, 1967. p. 
23-31. para um testemunho contemporaneo 
particularmente lucido, ver DE GALARD-TER- 
RAUBE. Tableau de Cayenne ou de la 
Guiane Frangaise. Paris, 1797. p. 160-61. 

Iares(21>. Esta situagao mudava, porem, com 

o crescimento da economia de plantation, 

provocando uma incidencia forte do trafico 

negreiro africano. 

Para entender os efeitos desta forma es- 

pecial de imigragao forgada que era o trafi- 

co sobre as populagdes escravas, e preciso 

chamar a atengao sobre dois pontos. Em 

primeiro lugar, a estrutura muito peculiar 

por sexo e por idade dos migrantes, muito 

diferente da de qualquer populagao assenta- 

da. As mulheres de todas as idades repre- 

sentavam sempre uma minoria — no conjun- 

to talvez aproximadamente 40% —; as crian- 

gas (de menos de 14 ou 15 anos) de ambos 

os sexos, menos de um tergo; o fato de as 

mulheres que chegavam ja estarem, na maio- 

ria dos casos, em idade de procriar, dimi- 

nufa, no conjunto, o numero de anos ferteis 

por mulher importada vividos nas Americas, 

agindo negativamente sobre a fecundidade 

potencial. Assim, quando numa colonia o 

trafico africano incidia em alta escala e du- 

rante um periodo relativamente longo, as dis- 

torgdes resultantes na estrutura da popula- 

gao receptora eram desfavoraveis a taxa de 
fecundidade: desproporgao entre o numero 

de homens (mais numerosos) e de mulheres 

entre os adultos, menor fecundidade (poten- 

cial e real) das mulheres africanas em 
comparagao com as escravas crioulas, redu- 

zido numero de meninas (futuras reproduto- 

ras potenciais) etc/22) 

(21) Cf. DEBIEN, G. op. cit.; DUNN, Richard S. 
Sugar and slaves. Chapel Hill, 1972; HIG- 
MAN, Barry W. Household structure and 
fertility on Jamaican slave plantations: a 
nineteenth century example. In: Population 
studies. 17, 1973. p. 527-50. 

(22) Discute-se a razao do menor numero de 
mulheres do que de homens entre os es- 
cravos trazidos da Africa. As fontes con- 
temporaneas sao unanimes na preferen- 
cia pelos homens, considerados trabalha- 
dores mais eficientes, e os pregos refle- 
tem tal preferencia. Recentemente, por6m, 
duas opinides divergentes se manifesta- 
ram a respeito. Por um lado, colocou-se s 
hipotese de que seriam talvez os africa- 
nos, nas regioes de origem, que se opu- 
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O segundo ponto que deve ser salientado 

acerca do trafico africano tern a ver com o ja 

mencionado efeito catastroflco do seasoning: 

os contemporaneos da escravidao preten- 

diam que mais de 30% dos recem-chegados 

morriam em questao de meses ou quando 

muito nos dois ou tres anos seguintes ao 

seu ingresso, o que tinha de influir podero- 

samente sobre a taxa global de mortalida- 
de(23). 

Note-se que, em circunstancias tao pecu- 

liares, a diminuigao da taxa de natalidade e 

o aumento da mortalidade nao configuram 

uma diminuigao "natural" ou "vegetativa" da 

populagao no sentido exato do termo, ja que, 

de fato, resultam de um fenomeno migrato- 

rio em alta medida. 

Poder-se-ia perguntar se, na epoca que se- 

guiu ao encerramento do trafico africano, o 

trafico interno de escravos, que o substituiu 

durante varias decadas em paises como os 

Estados Unidos e o Brasil, teve tambem efei- 

tos demograficos importantes no relative a 

mortalidade e a fecundidade. No caso do Bra- 

sil, alguma atengao foi prestada, em pesqui- 

sas recentes relativas a fase posterior a 1850, 

ao trafico inter-regional, do Nordeste e do 

Norte em diregao as provincias do Sudeste 

e intermunicipal, no interior destas (das ci- 

dades e das zonas rurais nao-cafeeiras aos 

nham h safda de grande numero de mu- 
Iheres, e tratou-se de apoiar tal opiniao 
em EDWARDS, Bryan. The History civil 
and commercial of the british colonies in 
the West Indies. London, 1819. 2, p. 138-40. 
Por outro lado, autores como P Curtin e 
R. Dunn argumentaram que a proporgao 
entre os sexos era mais equilibrada no 
trafico do seculo XVII, situagao que mu- 
dou no seculo seguinte (cf. a discussao a 
respeito por HIGMAN, B. W. In: RUBIN, 
V. & TUDEN, A. eds., Comparative pers- 
pectives on slavery in New World planta- 
tion. New York, 1977, p. 143-44. 

(23) Acerca do seasoning, ver CRATON, Mi- 
chael. Jamaican slave mortality: fresh light 
from worthy park, longville and the tharp 
estates, In: Journal of Caribbean History. 
(3), 1971, p. 1-27; PATTERSON, Orlando. 
The Sociology of slavery. London, 1967. 

muniefpios onde se desenvolvia o cafe). 

Alem da forte concentragao dos escravos re- 

manescentes logo antes da aboligao nas re- 

gioes cafeeiras (dois tergos em 1887), em 

particular nas provmcias do Rio de Janeiro e 

de Sao Paulo, notou-se um aumento, em tais 

provincias, dos escravos jovens do sexo mas- 

culino. Por outro lado, os escravos nascidos 

na Africa foram componente mais forte no 

caso do Rio de Janeiro, e os escravos criou- 

los (nascidos no Brasil) no de Sao Paulo: 

assim, no conjunto, a populagao escrava do 

Rio de Janeiro era mais velha do que a de 

Sao Paulo, como se pode constatar pelo re- 
censeamento de 1872 (de duas decadas pos- 

terior ao fim do trafico africano). Parece 

evidente que os fatores ligados as modalida- 

des e ao volume do trafico interno de escra- 

vos devem ter exercido fortes efeitos demo- 

graficos — ainda nao cabalmente explorados 

— tanto no caso das zonas que se "esvazia- 

ram" relativamente de cativos, quanto no das 
regioes receptoras. A oposigao do forte con- 

tingente de africanos (populagao mais velha) 

no Rio de Janeiro, e de crioulos em Sao Pau- 

lo, tanto pela questao da idade quanto pela da 

fecundidade notoriamente mais alta das es- 

cravas crioulas, deve ser um dos fatores im- 

portantes na explicagao da maior fecundi- 

dade sugerida para a populagao escrava pau- 

lista por medidas indiretas. Por outro lado, 

o incremento na proporgao de escravos do 

sexo masculino nas provincias do cafe so 

pode ter sido fator desfavoravel a fecundi- 
dade^). 

i 
Alem da intensificagao da imigragao forga- 

da, com tao pesadas consequencias demo- 

graficas, o desenvolvimento da economia de 
plantation, suscitado por uma maior integra- 

gao aos circuitos comerciais atlanticos. ti- 

nha tambem outros efeitos que repercutiam 

sobre as variaveis populacionais. 

Higman demonstrou a existencia de uma 

correlagao, no caso da Jamaica no seculo 19, 

entre as plantations agucareiras e uma mor- 

(24) Cf. MERRICK & GRAHAM, op. clt., p. 90-96. 
86-87. 
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talidade mais elevada dos escravos. No ca- 

so dos Estados Unidos, achou-se uma fecun- 

didade mais baixa nas regioes produtoras 

de agucar, mas nao no caso do algodao (cuja 

produgao se dava em exploragoes agricolas 

menos caracterfsticas do modelo de planta- 

tfon). Nas Antilhas, as unidades de produ- 

gao realmente grandes e que concentravam 

quantidades muito consideraveis de escra- 
vos eram muito mais numerosas do que no 

Sul dos Estados UnidosC25). 

De que maneira a economia de plantation 

podia influir no sentido de uma maior mor- 

talidade e de uma diminuigao da fecundida- 

de entre os escravos, alem dos efeitos ja 

mencionados do trafico? 

Como e facil adivinhar, a razao consiste 

em que a integragao mais estreita ao mer- 

cado mundial suscita uma sede maior de 

trabalho excedente. Ao provocar o avango 

da classe dominante colonial sobre o tempo 

necessario dos escravos, principalmente em 

certas etapas do ciclo agn'cola — a safra da 

cana e a fabricagao do agucar, por exemplo 

— e nos auges conjunturais dos ciclos tropi- 

cals (ou mineiros) de exportagao, este fato 

pode refletir-se no comportamento das va- 

riaveis demograficas. Isto ocorre por inter- 

medio de uma dieta pior, de urn menor cui- 

dado e de menos possibilidades de repouso 

durante a gravidez e apos o parto etc., dos 

quais resultavam efeitos negatives sobre os 

elementos de que dependem a fertilidade e 

a fecundidade femininas, e urn aumento da 

mortalidade em geral — pela maior susceti- 

bilidade as ondas epidemicas, devido ao ex- 

cesso de trabalho aliado a ma alimentagao, 

(25) Sobre este aspecto da questao, cf. 
KLEIN & ENGERMAN, op. cit. No caso do 
Brasil, a recente tendencia a regionaliza- 
gao dos estudos sobre a escravidao — 
Katia Mattoso e sua equipe na Bahia, Ro- 
bert Slenes em Sao Paulo, Francisco Vi- 
dai Luna e Iraci Costa quanto a Minas Ge- 
rais etc. — podera desembocar num me- 
Ihor conhecimento das relagoes entre a 
plantation e a demografia. Robert Slenes 
e Pedro Carvalho de Mello trabalham atual- 
mente sobre tal tema. 

por exemplo —, e da mortalidade infantil em 

especial. No caso do ciclo brasilelro do ou- 

ro nos seus inicios, parece ter sldo impor- 

tante, no sentido de propiciar forte morta- 

lidade, a transferencia de numerosos escra- 

vos a uma zona ate entao vazia, onde o 

abastecimento era no comego extremamen- 

te dificW26). Ve-se, entao, que nao estavam 

totalmente errados aqueles — como Olms- 

ted, Cairnes e Marx — que ligavam o aumen- 

to da exploragao dos escravos a urn aumen- 

to de suas taxas de mortalidade. So que exa 

geraram muito, negativamente, a avaliagao 

da media de vida ativa dos cativos — sete 

anos apenas, coisa que os dados disponiveis 

nao confirmam —VV alem do que e urn tan- 

to simplista falar, a respeito, de urn "sis- 

tema friamente calculado''^28). 

Ao enfraquecer-se o surto exportador e ao 

diminuir, por conseguinte, a incidencia do 

trafico africano, logicamente se estabele- 

ciam, depois de alguns anos, proporgoes mais 

normals de sexo e idade no seio da popula- 

gao escrava. Outrossim, passavam a ser mais 

numerosos os escravos crioulos, ja aclimata- 

dos e com maior imunidade as enfermida- 

des locals. Isto levava, portanto, a uma di- 

minuigao da taxa de mortalidade e a urn au- 

mento da de fecundidade, pelo menos em 

termos relativos. 

(26) MORENO FRAGINALS, Manuel. El ingenio. 
El complejo economico social cubano del 
azucar. Havana, 1964, 1, ilustra muito bem 
os efeitos do desenvolvimento do sistema 
de plantation sobre a situagao dos escra- 
vos; BOXER. C. R. A idade de ouro do 
Brasil. Sao Paulo, 1963. cap. 2. 

(27) GOULART, Mauricio. O problema da mao- 
-de-obra: o escravo africano. In; HOLLAN- 
DA, Sergio Buarque de, ed. Historia geral 
da civilizagao brasileira, 3. ed. Sao Paulo. 
1973. p. 190. t. 1.: A Epoca Colonial, v. 2; 
Administragao, Economia e Sociedade, 
mostra que, no caso brasileiro, urn period© 
de vida ativa de sete anos nao seria ren- 
tavel sequer no caso da produgao de ouro. 
Ver tambem KLEIN & ENGERMAN, que 
mostram que os dados numericos disponi- 
veis em outros casos vao tamb6m contra 
tal hipdtese (op. cit.). 

(28) MARX. op. cit., I. 1. t. 1. p. 232. 
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Deve ser notado que, alem do referido, 

outros fatores incidiam sobre a demografia 

dos escravos, como por exemplo a ocorrencia 

de crises ciclicas envolvendo o abastecimen- 

to agncola e as epidemias. Este aspecto da 

questao esta mal estudado. Sabe-se que 

houve, nas colonias escravistas, tanto cri- 

ses de subsistencia quanto — com maior 

freqiiencia — ondas epidemicas. Falta ana- 

lisar a mlortalidade diferencial, em tais oca- 

sioes, segundo grupos dtnicos^29), e os efei- 

tos demograficos a curto e longo prazos; 

muitas vezes ocorrem, a respeito, series pro- 

blemas de documentagao, mas numerosos 

estudos de casos que poderiam ter sido rea- 

lizados nao o foram ainda. Os trabalhos te- 

riam de levar em conta, neste campo, a 

relagao da dieta e das condigoes materiais 

de vida em geral com a menor ou maior 

suscetibilidade as epidemias. 

O CONTRASTE EMTRE A DINAMICA POPU- 

LACIONAL DOS ESCRAVOS NO SUL DOS 

ESTADOS UNIDOS E NAS DEMAIS REGIOES 

ESCRAVISTAS 

Por volta de meados do seculo 19, os 

Estados Unidos, as Antilhas (e Guianas) e o 

Brasil continham, cada urn, urn tergo, gros- 

so modo, da populagao negra e mulata do 

Novo Mundo: e, no entanto, enquanto a re- 

(29) Em nosso estudo da Guiana Francesa acha- 
mos que, em todas as crises epidemicas 
conhecidas no seculo 18, a mortalidade 
dos escravos superou em muito a dos bran- 
cos: CARDOSO, Ciro F S. La Guyane fran- 
gaise (1715-1817). Aspects economiques 
et sociaux. Paris. 1971. t. 2, (tese doutoral 
datilografada). No caso de algumas das 
menores Antilhas, que dependiam da Ame- 
rica do Norte para uma parte importante 
da sua provisao de alimentos, a guerra de 
independencia dos Estados Unidos, inter- 
rompendo os contactos mart'timos, teve 
efeitos graves; tambem os tinham, as ve- 
zes, os ciclones: ver KLEIN & ENGERMAN, 
op. cit., os quais se baseiam em Sheridan 
quanto a este ponto. Para a questao da 
mortalidade diferencial dos escravos no ca- 
so do Brasil. cf. MERRICK & GRAHAM, op. 
cit.f p. 82-84 (em parte baseado em cal- 
culos de Pedro C. de Mello). 

giao do Caribe recebeu aproximadamente 

a metade dos escravos chegados da Africa 

no decurso total do trafico, e o Brasil mais 

ou menos 40%, aos Estados Unidos coube 

receber menos de 5% dos africanos trazi- 

dos a forga para as Americas^30). 

A questao consiste, portanto, em procurar 

as razoes do contraste entre o aumento ve- 

getative — desde o seculo 18 — dos es- 

cravos no Sul dos Estados Unidos e sua di- 

minuigao nas outras zonas escravistas (nas 

quais o aumento do numero dos escravos 

sempre dependeu da quantidade de imigran- 

tes forgados em forma principal). 

Sera, porem, tal contraste tao real e abso- 

luto quanto o acabamos de formular? Exis- 

tem, sem duvida, excegoes. Na minuscula 

ilha britanica de Barbuda e nas pequenas 

Antilhas holandesas foi possivel constatar 

um incremento natural da populagao escra- 

va: mas o seu peso total no conjunto da 

Afro-America e mfimo, e em todas elas acha- 

mos estruturas economicas bastante pe- 

culiares, distantes do modelo tipico da plan- 

tation ou da mina escravista. Quanto ao Bra- 

sil, Robert Slenes vem tratando de mostrar 

que, no periodo posterior ao fim do trafico 

africano, a regiao centro-oeste de Sao Paulo 

teria conhecido um padrao de frequencia dos 
casamentos e de existencia e estabilidade 

das familias nucleares entre os escravos 

mais alto do que antes se supunha. Sendo 

este, como veremos, um dos fatores invoca- 

dos para explicar o crescimento vegetative 

da populagao escrava norte-americana, pode- 

ria sem duvida apontar na diregao de ten- 

dencia similar em certas regioes brasileiras 

durante as decadas finais do escravismo. 

No entanto, a tese doutoral do proprio Sle- 

nes confirma, para o conjunto do Brasil, a 
diminuigao em termos absolutes da popula- 

gao escrava na decada de 1870, inclusive 

depois de feitos os necessarios ajustes re- 

(30) KLEIN & ENGERMAN, Idem; CURTIN, op. 
cit. 
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lativos as alforrias e a outros fatores per- 

turbadores^31). 

Assim, em termos gerais, o mencionado 

contraste entre os Estados Unidos, Caribe e 

America Latina se mantem. Sua explicaQao 
6 ainda uma questao histdrica aberta, objeto 

de debates. Apresentaremos em forma resu- 

mida as hipoteses principais a respelto. 

Durante muito tempo, foi corrente a refe- 
rencia a uma pratica deliberada da crlagao 

de escravos no Sul dos Estados Unidos du- 

rante o seculo 19, em particular nos esta- 

dos cujo solo estava ja esgotado pelo algo- 

dao, os quais se especializariam na sua ven- 

da as zonas onde entao se encontrasse em 

expansao a fronteira movel das plantagoes 

algodoeiras. Ha poucos anos, Fogel e En- 
german puseram em duvida esta hipotese, 

antes amplamente aceita — inclusive pelos 

observadores do seculo 19, dentro e fora 

dos Estados Unidos, os quais nao tinham 

qualquer duvida a respeito —, com argumen- 

tos nao totalmente convincentes, e baseados 

numa selegao de dados bastante suspeita 

quanto a sua representatividade estatfstica. 

Seja como for, e urn fato comprovado o de 

que, ja antes do seculo passado, ocorria o 

aumento vegetative da populagao escrava 

no pafs, isto e, antes de encerrar-se o tra- 

fico africano, ponto que deve ser explicado 

satisfatoriamente<32>. 

(31) RUBIN & TUDEN, eds. op. eft., p. 566, pa- 
ra o caso de Barbuda; LAMUR, Humphrey 
E. Demographic performances of two slave 
populations of the dutch speaking Caribbean. 
In: Boletfn de Estudios Latinoamericanos y 
del Caribe, (30), junho de 1981, p. 87-102; 
SLENES, Robert W. Slave marriage and fa- 
mily patterns in the coffee regions of Bra- 
zil, 1850-1888. Convention of the American 
Historical Association, 1978 (comunicagao); 
do mesmo autor. The Demography and eco- 
nomics of Brazilian slavery 1850-1888. Stan- 
ford, 1975, cap. 8 (tese doutoral). 

(32) Sobre este debate, ver por exemplo: 
SUTCH, Richard. The Breeding of slaves 
for sale and the westward expansion of 
slavery. 1850-1860. In: ENGERMAN & GE- 

Um conjunto de fatores — clim^ticos, re- 

latives a dieta, a estrutura dos lares, a uma 

menor vigencia de grandes plantations etc. 

— explicaria a maior fecundidade e menor 

mortalidade constaveis no caso dos escra- 

vos norte-americanos. Em particular, teria 

grande importancia a quantidade de familias 

nucleares entre os cativos, muito maior nos 

Estados Unidos do que nas demais regioes 

escravistas^33). Predominava, outrossim, 

naquele pais, a distribuigao direta de ragoes 

de comida suficientes aos escravos, favoreci- 

da pela existencia do Oeste produtor de ali- 

mentos. Assim, embora tambem existissem 

as parcelas de subsistencia, sua importan- 

cia era apenas subsidiaria, e as mulheres 

gravidas ou com filhos pequenos teriam a 

garantia de alimentagao adequada, pelo me- 

nos quantitativamente, sem renunciar ao re- 

pouso. 

Finalmente, Klein e Engerman langaram a 

hipotese de que a causa central seria que. 
nos Estados Unidos, os intervalos intergen£- 

sicos que separavam o nascimento de filhos 

NOVESE, eds., op. eft., p. 175-210; FOGEL. 
Robert W. & ENGERMAN, S. L. Time on 
the cross. Boston, 1974. 2 v. KLEIN & EN- 
GERMAN, op. eft. Quando, no Brasil, fol 
abolido o trdfico africano (1850), houve de- 
bates parlamentares nos quais se discutiu 
abertamente a possibilidade de uma "cria- 
gao" de escravos, descrevendo-se entao, 
detalhadamente, o caso da Virginia (Cf. 
CONRAD, Robert. Os ultimos anos da es- 
cravatura no Brasil 1850-1888, Rio de Ja- 
neiro, 1975. p. 43-44). Tal aboligao, porem, 
coincidiu com o surto cafeeiro do Vale do 
Paraiba: a procura existente visava a ob- 
tengao de escravos adultos prontos para o 
trabalho, e optou-se pelo trafico interno: 
MARTINS, Ismenia Lima. Os problemas de 
mao-de-obra da grande lavoura fluminense. 
O trafico intra-provincial (1850-1878). Ni- 
teroi, s d. (comunicagao). 

(33) Sobre o predomino de casais estaveis e 
lares nucleares entre os escravos norte- 
americanos, ver GUTMAN, Herbert G. The 
Black family in slavery and freedom 
1750-1925. New York, 1977; acerca de sua 
menor frequencia nas Antilhas, Cf. HIG- 
MAN, Household Structure... op. cit e 
KLEIN & ENGERMAN, Idem (com base em 
trabalhos de Craton e Higman). 
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sobrevlventes de cada mulher escrava eram 

em media muito mais curtos do que nas An- 

tilhas, devldo a urn periodo de lactancia — 

fase a qual, na Africa, vinculavam-se pres- 

crigoes de abstinencia sexual — igualmente 

menos prolongado. Isto e explicado por eles 

a partir de uma aculturagao mais rapida e 

intensa dos negros norte-americanos, devido 

a uma incidencia muito menor do trafico, e a 

sua condlgao de minoria em relagao a po- 

pulagao branca, mesmo no Sul(34). 

£ possivel que a explicagao global deva 

langar mao de todos ou de varios destes fa- 

tores, os quais, de uma ou outra maneira, 

dependem da estrutura e do funcionamento 

do sistema escravista — embora mais indire- 

tamente no caso da ultima hipotese mencio- 

nada. Esta questao continua em aberto, porem, 

exigindo em especial mais pesquisas dos ca- 

ses latino-americanos, muito mal conhecidos 

ainda, em termos gerais, do ponto de vista 
demografico, apesar de progresses recentes 

muito consideraveis. 

Conclusao 

Este pequeno trabalho destina-se apenas a 

allmentar a discussao acerca da relagao entre 

o escravismo e a dinamica demografica dos 

escravos nas Americas. Nao pretendeu esgo- 

tar o tema e, de fato, deixou de lado volun- 

tariamente muitos elementos e aspectos per- 

tinentes a analise, tais como a mestigagem, 

o impacto das alforrias, a populagao livre de 

cor e sua interagao com os cativos. Julgamo- 

(34) KLEIN & ENGERMAN. Idem; dos mesmos 
autores, Fertility differentials between sla- 
ves in the United States and the British 
West Indies. In: William and Mary Quar- 
terly. (35). 1978. p. 357-74. 

nos autorizados a agir assim porque, os 

calculos que conhecemos, os ajustes fei- 

tos para leva-los em conta nao aiteraram as 

conclusoes gerais^35). 

Parece-nos que, do exposto, duas coisas po- 

dem extrair-se como conclusao: 1 o compor- 

tamento demografico dos escravos nas Ame- 

ricas dependia estreitamente do funcionamen- 

to do sistema escravista — por sua vez de- 

pendente da logica global da expansao colo- 

nial mercantilista —, o qual, como qualquer 

sistema economico-social, apresentava con- 

tradigoes internas e portanto determinadas 

virtualidades que poderiam desembocar na 

existencia de variantes do proprio sistema: 

2. em fungao do ultimo aspecto, e de outros 

tipos de fatores, a variants norte-americana 

e a do Caribe e da America Latina, ainda que 

se mantendo ambas no interior do mesmo mo- 

delo global, foram suficientemente diferentes 

para servir de base a dinamicas demogrefl- 
cas bastante divergentes. 

Em relagao as tentativas feitas no seculo 

passado para vincular a dinamica populacio- 

nal dos escravos com o proprio sistema es- 

cravista, deve ser reconhecido que atinaram 

com alguns vinculos fundamentais. Seu 

ponto fraco consiste em nao terem levado 

em conta a questao do trafico tambem nas 

suas incidencias demograficas especificas 

(de fato conhecidas e publicadas na epoca 

em numerosos escritos), alem de conside- 

rar suas implicagoes economicas. 

(35) MERRICK & GRAHAM, op cit. cap. 4. ro- 
ferem-se a diversos calculos de diferentes 
autores em que tais ajustes foram feitos 
sem alterar as conclusoes mais gerais; 
ver tambem EBLEN. On the natural In- 
crease... op. cit 
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