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Resumo 
A anAlise de uma amostra das listas da matrfcula de escravos de 1872 em Campinas (SP) sugere uma vis§o 

da famflia escrava bastante diferente do quadro consagrado na historiografia sobre o assunto. Nos plant6is em 
Campinas com 10 ou mais escravos, as unices sexuais est^veis eram comuns, a procriagao acontecia principal- 
mente dentro dessas unices, e a grande maioria das criangas passava seus anos formativos na companhia de 
ambos os pais. H4 razdes para concluir que os resultados para Campinas sao representatives das regioes de 
grande lavoura em Sao Paulo e no Rio de Janeiro como urn todo. Enfim, apesar do impact© negative do cativeiro 
sobre a famflia (visfvel especialmente nos plantdis pequenos), n§o se pode caracterizar a vida fntima do escravo 
como "desorganizada" ou "andmica". 

Abstract 
The analysis of a sample of the lists of the 1872 "matricula" (slave registry) in Campinas, Sdo Paulo, suggests 

a portrait of the Brazilian slave family that is quite different from that which one normally finds in the historiography 
on the subject In slaveholdings with 10 or more bondsmen, stable sexual unions were common, procriation oc- 
cured primarily within these unions, and the great majority of children spent their formative years in the company of 
both their parents. There are reasons for concluding that the results for Campinas are representative of the re- 
gions of export agriculture in Sao Paulo and Rio de Janeiro as a whole. In sum, despite the negative impact of sla- 
very on the family (especially visible in the case of small holdings), the intimate life of the slave cannot be charac- 
terized as "disorganized" or "anomic." 

O presente artigo constitui um resumo parcial de um trabalho mais longo, em es- 

tcigio final de elaboragao, intitulado; "Companheiros de Escravidao": Casamento e 

Compadrio Entre os Escravos de Campinas no S6culo XIX" 

O autor d professor do Departamento de Histdria da Universidade Estadual de Campinas. 

Comunicagio apresentada no IV Encontro Nacionalde Estudos Populacionais, outubro de 1984, e publicada nos 
Anais desse encontro (SSo Paulo, AssociagSo Brasileira de Estudos Populacionais, 1984, Vol. IV). Um trabalho 
mais completo sobre o tema nSo chegou a ser terminado em tempo para ser inclufdo neste numero de Estudos 
Econdmicos, como originalmente foi previsto; por esse motivo, optou-se pela republicagao da comunicagao 
anterior, para tornar os resultados da pesquisa mais acessfveis (O Organizador). 
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Para o estudo do casamento entre escravos e da estabilidade da famflia nuclear, 

baseio-me numa amostra de listas nomlnativas da matrfcula de escravos de 1872. 

Esta amostra, levantada nos inventories post-mortem de 1872-1888, preservados 

nos cartdrios de Campinas, compreende 76 plantdis com 1.975 escravos (7% das lis- 

tas e 14% dos escravos existentes no municipio em 1872). (A partir de 1872, a ma- 

trfcula constitufa a base legal para propriedade em escravos; daf, a insistencia dos 

jufzes, em processos de heranga, em examiner a prova de matrfcula, o que resultou 

frequentemente na inclusOo das listas originais desse registro nos inventories)*1). 

Para cada escravo, as listas de matrfcula trazem informagoes sobre o nome (portan- 

to o sexo), cor, idade, estado civil, filiagao (nomes dos pais, geralmente com indica- 

gao explfcita de legitimidade ou nao-legitimidade), naturalidade, profissao, "aptidao 

para o trabalho" e nome do conjuge (nos casos de escravos casados pela igreja). Com 

base nestas listas, elaborei as tabelas em anexo, que justificam as seguintes con- 

ciusoes: 

1) A tabela 1 assinala grandes diferengas entre plantOis pequenos (com 1 a 9 es- 

cravos) e plantOis mOdios e grandes (com 10 pessoas ou mais), com respeito a per- 

centagem "alguma vez casada" (casada ou viuva). A diferenga 0 especialmente 

marcada no caso do sexo feminino: 26% das mulheres acima de 15 anos sao casa- 

das ou viuvas nos plantOis pequenos, e 67% nos mOdios e grandes. 

2) As ultimas tres colunas da tabela oferecem uma possfvel explicagao dessas 

diferengas. Af se ve que a proporgao de mulheres casadas e viuvas e a diferenga en- 

tre os dois sexos em relagao a essa proporgao variam juntas, e no mesmo sentido, 

com a razao de masculinidade (o numero de homens para cada 100 mulheres) entre 

pessoas com 15 anos ou mais. Isto 0, quando os homens excediam em muito as mu- 

lheres, o indfee de casamento entre estas era alto e tambOm superava em muito ao 

da populagao masculina. Quando os numeros de homens e mulheres eram menos 

desiguais, a percentagem de casadas e viuvas era menor, e havia menos diferenga 

entre os dois sexos nesta vartevel. Isto faz pensar que a escolha do conjuge era cir- 

cunscrita, em grande parte, pelo limite legal do plantel. De fato, com excegao de al- 

gumas poucas pessoas que eram casadas com libertos, todos os escravos casados 

na amostra tinham conjuges que pertenciam ao mesmo senhor. Os assentos de ca- 

samento de escravos nos arquivos da Igreja confirmam este quadro; era raro em 

Campinas urn escravo se casar com uma mulher de outro plantel, nao s6 nos anos 

1870, mas durante todo o s^culo XIX. Em suma, as percentagens de homens e mu- 

lheres alguma vez casados eram extremamente sensfveis ^ razao de masculinidade, 

justamente porque os escravos praticamente nao tinham acesso ao casamento reli- 

gioso com pessoas que nao fossem do mesmo senhor. Pela mesma razao, o fndice 

de casamento nos plantOis pequenos era muito baixo entre ambos os sexos; nestes 

casos, a dificuldade de se casar pela Igreja com uma pessoa de outro dono tornava 

a escolha de urn conjuge extremamente limitada. 

3) No mfnimo, o que estes resultados sugerem 6 que os senhores em Campinas 

(1) Para uma an^lise crftica dos dados da matrfcula de escravos, ver SLENES (1983, p. 117-149). 
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se empenhavam em isolar seus escravos dos de outros donos, pelo menos no que 

se refere ao matrimdnio. Mas qual o grau de sucesso deles neste empenho? Atd 

que ponto conseguiam impedir, nao s6 o casamento religiose, mas tambdm a for- 

magao de unices consensuais estciveis, entre escravos de senhores diferentes? Os 

dados na tabela 2 oferecem uma resposta a esta pergunta. E evidente, nesta tabela, 

a diferenga entre os plantdis pequenos, e os mddios e grandes, com relagao ao es- 

tado matrimonial das maes escravas. Nos plantdis com 10 escravos ou mais, 87% 

das maes (com urn ou mais filhos menores de 15 anos e presentes na mesma llsta) 

eram casadas ou viuvas; isto d, quase todas eram mulheres cujos maridos moravam, 

ou moraram, junto com elas nos mesmos plantdis. Entre os escravos dos proprieta- 

ries de 1-9 pessoas, essa proporgao era de apenas 37%. Considerando o estado ma- 

trimonial das maes segundo o grupo eterio, 6 evidente que a percentagem de casa- 

das e viuvas aumenta com a idade, tanto nos plant&s pequenos quanto nos m6dios 

e grandes. Naqueles, por^m, a proporgao vai de 25%, no caso de maes de 15 a 24 

anos de idade, para 57% entre maes acima de 35 anos. Nos plant&s m^dios e 

grandes, a proporgao 6 de 73% no primeiro grupo de idade, alcanga a grande maio- 

ria (84%) no grupo et^rio de 25 a 34 anos, e chega quase a totalidade (98%) das 

maes acima de 35 anos. 

4) Estes dados (da tabela 2) provem de urn censo, urn corte estcitico no tempo, e 

a rigor nao possibilitam conclusoes seguras sobre a experiencia de uma coorte de 

pessoas no tempo; contudo, o mais provdvel 6 que reflitam uma tendencia, espe- 

cialmente presente nos plant^is pequenos, de muitas mulheres terem o primeiro fi- 

Iho quando ainda solteiras, casando-se pela Igreja s6 algum tempo depois. Feliz- 

mente, informagoes que nos permitem seguir estas mulheres no tempo, e assim 

confirmar esta conclusao. Os dados sobre filiagao na matrfcula serviram para a ela- 

boragao da tabela 3. Nessa tabela ve-se que, nos pequenos plant&s, quase todas as 

maes casadas e viuvas em 1872 comegaram sua vida reprodutiva quando solteiras; 

isto 6, nestes casos, cinco dos seis primeiros filhos sobreviventes (o filho mais velho 

de cada mae, presente na matrfcula) nasceram como filhos "naturais", ou seja, antes 

das maes se casarem. Nos plant&s m&Jios e grandes, os dados, k primeira vista, 

sugerem uma conclusao totalmente diferente, que, nestes casos, quase todos os 

primeiros filhos sobreviventes de maes casadas e viuvas nasceram legftimos. Mas 

estes dados sao urn tanto enganosos. Nao 6 que a informagao sobre filiagao na ma- 

trfcula seja errada; atrav^s de pesquisa nos registros da Igreja de Campinas, verifi- 

quei que, na grande maioria dos casos, a informagao na matrfcula estci de acordo 

com a que aparece nos assentos de batismo desses primeiros filhos sobreviventes, 

e nos assentos de casamento das maes. O que tern que ser levado em conta, na in- 

terpretagao desta tabela, 6 que os dados sao para os primeiros filhos sobreviventes 

Ora, considerando os altos fndices de mortalidade da 6poca, calculo (muito aproxi- 

madamente) que somente a metade dos primeiros filhos sobreviventes em 1872 

era, na verdade, os primogenitos de suas respectivas maes. Corrigindo este des- 

vio, o numero de primogenitos de maes casadas e viuvas que seriam filhos naturais, 

nos plant&s m6dios e grandes, se aproximaria a trinta, nao a tres, como consta da 
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tabela(2). Isto quer dizer que mesmo nestes plant^is, mais da metade das maes, de 

todos os estados civis, iniciaram sua vida reprodutiva quando solteiras. Em conclu- 

sao, o quadro indicado na tabela 2, para um momento estcitico, seria v^lido como 

uma aproximagao a experiencia destas mulheres no tempo. 

5) Esta conclusao, por sua vez, ressalta akida mais as diferengas entre os plan- 

t^is pequenos, e os m&dios e grandes. O que as tabelas 2 e 3 mostram 6 que nos 

plant^is com mais de 10 escravos a reprodugao humana - e mais ainda a criagao de 

filhos - acontecia principalmente dentro do casamento religiose. Quase a metade das 

maes tiveram o primeiro filho sb depois de se casarem; e das que eram solteiras, 

nascido o primogenito, a maioria nao demorou muito para se casar, como mostram 

os dados sobre os primeiros filhos sobreviventes. 

6) A tabela 4, que focaliza as criangas ao inv^s das maes, confirma estes resul- 

tados. Nos plant^is m6dios e grandes, 85% das criangas de 1 a 9 anos de idade 

eram legltimas (isto §, ambos os pais sao nomeados na coluna de filiagao da matn- 

cula). Deste mesmo grupo etcirio, 82% tinham os dois pais (casados), ou uma mae 

ou pai viuvo, presente na mesma lista. 

7) Tudo isto significa que nos plant6is m&jios e grandes praticamente nao havia 

unices consensuais de longa duragao que nao fossem transformadas, geralmente 

mais cedo do que mais tarde, em casamentos legitimos - a nao ser que tenha havi- 

do uma pr^tica eficaz e sistem^tica de controle de nascimentos, que tivesse tornado 

as excegoes a essa regra "invisfveis" para nos, o que 6 pouco plausfvel (jci que 6 

evidente, pelas tabelas, que nao houve entre os escravos nenhuma proscrigao ab- 

soluta da procriagao fora do casamento religioso). Esta conclusao, por sua vez, indi- 

ca que nos plant&s m&jios e grandes era tao diffcil para os escravos formarem 

unices consensuais de longa duragao com pessoas que pertenciam a outros senho- 

res, quanto o era de se casarem pela Igreja com tais pessoas. A experiencia destes 

escravos, portanto, oferece um contraste marcante com a de escravos norte-ameri- 

canos em contextos semelhantes no s6culo XIX, entre os quais as unioes entre pes- 

soas de planteis diferentes ("broad [abroad] marriages", ou "casamentos fora da ca- 

sa") eram bastante comuns. 

8) Pela tabela 4 tamb^m se ve que a famflia nuclear escrava era muito menos 

estcivel nos pequenos planteis do que nos m^dios e grandes. Das criangas de 1 a 9 

(2) Em trabalho em andamento, calculo que as taxas de mortalidade escrava em Campinas se aproximavam 
^s do modelo Brasil-4 (cf. FIBGE, 1981). Utilizando as taxas de mortalidade do modeloBrasil-l.epressu- 
pondo que a data mediana dos nascimentos dos primog§nitos das m§es na amostra cafa por volta de 
1857, ou quinze anos antes da matrfcula (isto 6, provavelmente exagerando a mortalidade e a idade que 
teriam tido os primog^nitos em 1872), calculei a taxa de sobreviv§ncia dos primog^nitos at6 a matrfcula 
em 50%. Isto 6, a metade dos primeiros filhos sobreviventes em 1872 nao seriam primog§nitos. Construf, 
entao, dois modelos, utilizando respectivamente tr§s e seis anos como o intervalo entre nascimentos. Pre- 
sumi que em 50% dos casos de primeiros filhos sobreviventes na amostra, em que os casamentos dos 
pais aconteceram (respectivamente, para os dois modelos), menos de tr^s e menos de seis anos antes do 
nascimento desses filhos, tratava-se, nao dos primog§nitos, mas dos segundos (ou terceiros etc.) filhos a 
nascer. Os numeros corrigidos na tabela representam a m6dia aritm6tica dos resultados dos dois mode- 
los. Trata-se, evidentemente, de c^ilculos muito aproximados, que t§m o m^rito, contudo, de mostrarque 
os dados sobre os primeiros filhos sobreviventes provavelmente exageram em muito a taxa de legitimida- 
de dos filhos primog§nitos. 
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anos de idade, 36% nos planteis pequenos estavam sem mae ou pai present©, con- 

tra apenas 7% nos plant^ls m6dios e grandes. Das criangas de 10 a 14 anos, 53% 

nos planteis pequenos nao tinham nenhum dos pais presentes, comparados com 

19% nos plant&s maiores. Algumas dessas criangas sem pais seriam drfas, mas as 

diferengas segundo o tamanho do plantei sao tao grandes que nao poderiam ser re- 

sultado unicamente de diferengas nas taxas de mortalidade. Portanto, elas se de- 

vem principalmente a outras causas: em especial ao impact© diferencial do tr^fico 

intemo de escravos, que incidia com mais peso nos pequenos plant&s do que nos 

m6dios e grandes (segundo estudo que elaborei na minha tese de doutoramento - 

SLENES, 1976, cap. Ill e IV). 

9) Tudo o que foi exposto aponta para conclusoes sobre a famflia escrava bas- 

tante diferentes das que sao geralmente aceitas na historiografia sobre o assunto. 

Em primeiro lugar, era possfvel, nos plant^is com dez escravos ou mais, para a 

grande maioria das mulheres, se nao dos homens, formar unioes sexuais, e criar fa- 

mflias, relativamente est^veis no tempo. O fato de a grande maioria dos escravos 

casados pe!a Igreja terem conjuges pertencentes ao mesmo senhor indica, indireta- 

mente, que nao era pr^tica comum nesses plant&s a separagao de esposos por 

venda ou pela partilha de herangas. Tamb^m os dados sobre a presenga ou ausen- 

cia dos pais (tabela 4) indicam que, nos plant&s m&jios e grandes era possfvel para 

os escravos manterem a unidade da famflia nuclear na grande maioria dos casos, 

pelo menos at^ que as criangas chegassem aos 15 anos de idade. Como jd foi indi- 

cado, s6 7% das criangas nesses plant&s com 1-9 anos de idade estavam sem mae 

ou pai present©, enquanto que 82% tinham, junto com eles, os dois pais casados ou 

uma mae ou pai viuvo. Entre as criangas de 10 a 14 anos, essas percentagens eram, 

respectivamente, de 19 e 76%. Com isto, nao quero contestar que a escravidao teve 

urn impact© negative sobre a famflia, mesmo nos plant^is m6dios e grandes. Contu- 

do, o que 6 important© aqui, em vista da historiografia sobre o assunto, 6 que a 

maioria das criangas nestes plant&s passava boa parte de seus anos formativos na 

companhia de seus dois pais. Foi neste contexto, e nao em famflias "quebradas", 

sem pai present© ou nem mesmo conhecido, que estas criangas foram socializadas. 

Enfim, com relagao aos plant&s m&jios e grandes de Campinas, nao se aplica a 

conhecida frase de Roger Bastide, sobre "a dualidade racial dos pais" do escravo. 

Segundo Bastide, 

"o filho do escravo, se conhecia sua mae, nao sabia frequentemente quem 

era seu verdadeiro pai. Esse era no fundo, mesmo se nao o fosse biologica- 

mente, o patriarca branco, o senhor de engenho" (BASTIDE, 1971, vol. I, p. 

104). 

Em Campinas, os dados sobre os plant&s com mais de 10 escravos nao justifi- 

cam tais especulagoes sobre a psicologia do escravo. 

10) Em suma, as informagoes sobre pais e filhos apresentadas nas quatro tabe- 

las contestam o argumento de Florestan Fernandes e outros de que a escravidao 
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destrulu os valores familiares do negro, deixando-o num estado de "anomia" ou "pa- 

tologia social", sem os recursos psicoldgicos ou os lagos de solidariedade entre pa- 

rentes tao necessaries a mobilidade social (FERNANDES, 1965, cap. II). O compor- 

tamento dos escravos quando enfrentavam condigoes menos desfavor^veis (nos 

plant&s m^dios e grandes) contradiz os esteredtipos de promiscuidade, de casais 

separados, e de criangas que praticamente nao conheciam o pai; e, o que d mais im- 

portante, esse comportamento deixa transparecer a existencia de normas entre os 

escravos claramente em favor da estabilidade conjugal*3). 

Todas estas conclusoes, no entanto, pressupoem que os dados da matrfcula em 

Campinas refletem a vontade dos escravos, nao a manipulagao dos senhores. E vd- 

lida tal suposigao? Ora, o que mais chama a atengao nos dados da matrfcula d sua 

coerencia com as informagoes nos registros de batismo e casamento de escravos da 

Igreja. For exemplo, quase sempre os pais de urn escravo, mencionados na coluna 

de filiagao da matrfcula, sao os mesmos que aparecem no assento de batismo da 

mesma pessoa. Portanto, os dados da matrfcula, no seu conjunto, nao podem ser o 

resultado de uma tentativa, por parte dos senhores, de juntarem escravos em matri- 

monio contra a vontade destes, ou de insistirem em manter a aparencia dessas 

unices ao longo do tempo, mesmo quando na prdtica elas nao existiam. Tamanho 

teatro nao seria possfvel. Dessa maneira, podemos concluir que os dados refletem, 

em primeiro lugar, as decisdes e as vontades dos escravos (ou melhor, as decisoes 

e vontades que sao ratificadas pelos senhores, que estes permitem ou nao o ca- 

samento). 

Qual a representatividade dos dados sobre Campinas, no tempo e no espago? Os 

censos do sdculo XIX (os censos de 1800 e 1854 e a matrfcula de 1872) indicam 

que Campinas era bastante tfpica das regioes de grande lavoura (produtoras de agu- 

car e cafd) de Sao Paulo, e especialmente do centro-oeste paulista, na percentagem 

de escravos alguma vez casados. Tambdm indicam que os dados de 1872 nao refle- 

tem decisoes tomadas pelos senhores apds o fim do tr^fico africano para incentivar 

a procriagao; praticamente nao h^ mudanga ao longo do s^culo em Sao Paulo (e 

tamb^m no Rio) no fndice de casamento entre escravos (SLENES, 1976, cap. IX). 

Finalmente, as listas de matrfcula, ou manuscritos baseados nesse registro (as listas 

das Juntas de Classificagao do Fundo de Emancipagao de 1874 e 1875), que tenho 

examinado para Vassouras (RJ), e Lorena, Limeira e Sorocaba (SP), indicam quo 

tamb^m nesses muniefpios prevalecia a proibigao do casamento entre escravos de 

senhores diferentes. Portanto, a diferenga notada em Campinas, entre os fndices de 

casamento de plant&s pequenos e de plant&s m^dios e grandes, provavelmente 6 

tfpica de uma boa parte das provfneias de Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

Por outro lado, no entanto, os censos indicam que a provfneia de Sao Paulo (e 

ainda mais o centro-oeste paulista) mostrava fndices de casamento entre escravos 

(3) Herbert S. Gutman chega a conclusoes bastante semelhantes com relagSo k famflia escrava nos Estados 
Unidos (GUTMAN, 1976). Tarnb&n critica uma historiografia que caracteriza o grupo negro posterior k 
aboligao como andmico, e que encontra a causa da "patologia social" desse grupo na suposta destruig§o 
dos seus valores familiares sob a escravidao. 
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mais altos do que qualquer outra provfncia. Mesmo em se comparando regioes se- 

melhantes na sua composigao sdcio-economica - os municfpios de grande lavoura 

do Rro de Janeiro e os de Sao Paulo - hci uma diferenga marcada na proporgao de 

escravos casados e vluvos, com os municfpios paulistas levando a vantagem. Isto 

significa que o comportamento sexual e as condigoes familiares dos escravos em 

Sao Paulo eram muito diferentes das dos escravos no Rio de Janeiro? Parece-me 

que nao. Acontece que as mesmas diferengas que se observam com relagao aos 

escravos tamb^m existem no caso dos negros e mulatos livres das duas provfncias 

(mas nao no caso dos brancos). Isto sugere que os dados refletem nao contrastes no 

comportamento ou nas normas dos escravos nas duas regides, mas uma variagao 

na procura do sacramento religiose para unioes consensuais entre pessoas das 

classes populares em geral (livres e escravas), ou uma diferenga no grau de acesso 

dessas pessoas ao casamento pela Igreja. Isto 6, tratam-se de contrastes puramente 

formais. A maior "presenga" da Igreja em Sao Paulo simplesmente teria deixado 

mais evidencia sobre as unioes sexuais. Portanto, os resultados sobre a famflia es- 

crava em Campinas seriam bastante vdlidos para as cireas de grande lavoura, nao 

s6 em Sao Paulo mas tambdm no Rio de Janeiro (SLENES, 1976, cap. IX). 

Se isso fosse o caso, no entanto, como se explicaria o fato de os observadores 

brancos do sdculo passado - tanto nacionais quanto estrangeiros - serem quase 

unanimes em enfatizar a ausdncia de estabilidade familiar entre os escravos (como 

realidade e como norma), e a presenga da promiscuidade sexual nesse grupo? Ha- 

veria, ao meu ver, duas explicagoes complementares. Em primeiro lugar, os precon- 

ceitos contra a raga negra e a cultura africana, comum na dpoca, e a tenddncia dos 

grupos dominantes no Brasil, como tambdm dos viajantes estrangeiros, de verem as 

unioes consensuais, nao sancionadas pela Igreja, como indfcio de falta de moralida- 

de, teriam levado esses observadores a interpretarem de forma errada os fatos. Se- 

gundo, a presenga bastante marcante de plant&s pequenos no sistema escravista 

brasileiro, conforme os resultados de pesquisas recentes, pode ser muito significati- 

va (SCHWARTZ, 1983, p. 259-287; COSTA, 1976 e LUNA & COSTA, 1983, p. 

211-221); 6 possfvel que o comportamento sexual e familiar dos escravos nesses 

planteis - comportamento bastante diferente, por forga das circunstancias, ao dos 

escravos em agrupamentos m&jios e grandes, de acordo com os dados de Campi- 

nas - tenha pesado muito nas observagoes de contemporaneos da ^poca. 

Quais sao as implicagoes demogr^ficas deste estudo sobre o casamento e a es- 

tabilidade familiar dos escravos em Campinas? certa evidencia de que as taxas 

de fecundidade das mulheres escravas em Campinas eram mais baixas nos plant^is 

pequenos do que nos m6dios e grandes - o que seria de esperar, em vista da proibi- 

gao de casamentos "fora da casa", e a maior dificuldade que as mulheres nos plan- 

t&s pequenos enfrentavam para encontrar parceiros sexuais que pertenciam ao 

mesmo senhor. Por outro lado, 6 prov^vel que as taxas de fecundidade nos plant6is 

m§dios e grandes tamb&ri fossem mais baixas do que teriam sido na aus§ncia de 

uma proibigao de casamento entre escravos de plant&s diferentes. Ora, \& vimos que 

os broad marriages eram comuns nos EUA. Se a falta de tais unifies nao se confinava 
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a Campinas e aos outros municipios mencionados, mas ao contr^rio era geral no 

Brasil, isso possivelmente explicaria, em parte, porque as taxas de fecundidade es- 

crava eram mais baixas aqui do que nos EDA. A hipdtese 6 intrigante porque levan- 

ta a possibilidade de que o contraste na evolugao demogr^fica dos dois regimes es- 

cravistas provenha, pelo menos parcialmente, de pr^ticas diferentes de controle so- 

cial. E significative o fato de que nos Estados Unidos havia uma maior "socializa- 

gao" dos custos de controle de escravos do que no Brasil, devido k quase ausencia 

de uma populagao negra e mulata livre naquele pafs (o que tornava o escravo fugido 

mais visfvel), e a presenga de uma ideologia de antagonism© racial especialmente 

forte entre os brancos, que transformava praticamente todo homem livre em delator 

de escravos fugidos, quando nao capitao de mato. Ao elaborar estrat^gias de vigilan- 

cia e controle para enfrentar essas condigoes dissimilares, £ possfvel que os senho- 

res nos dois pafses tenham contribufdo, sem querer, para criar dois regimes demo- 

gr^ficos diferentes entre seus respectivos escravos. 
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TABELA 1 

AMOSTRA DAS LISTAS DA MATRICULA DE ESCRAVOS DE 1872, CAMPINAS: 

CARACTERISTICAS GERAIS E PROPORgOES DE CASADOS E VIUVOS, 

PGR SEXO E TAMANHO DO PLANTEL 

N5 de Escravos 
no Plantel 

N? de N? de 
Plant6ls Escravos 

% Casada ou Enviuvada na PopulagSo 
Acima de 15 anos de Idade 

Ambos os Sexos Homens Mulheres 

Diferen^a (% de RazSo de Masculi- 
Mulheres Casadas nidade, PopulagSo 

ou Enviuvadas Acima de 15 Anos 
Menos % 

de Homens) 

1-9 i 1-4 28 75 22% ] I 24% 14% I I 22% 32%] I 26% 18 I 
\ 4 

116 ] I 100 

1 I 5-9 14 94 26 | 1 31 I ( 21 J ( -1° j 1 88 j f 
f 10-14 9 112 41 1 31 1 

57 | 26 1 163 \ 

1 15-19 8 140 51 J 40 74 34 206 

10+ ( 20-49 11 379 33 ) 43% 21 1 1 30% 64 ' ) 67% 43 | \ 37 266 | ) 188 
50-161 4 363 52 38 74 I 36 | 158 j 

339 1 339 48 34 86 I 52 258 

i 473 1 473 39 J 27 i 54 I 27 • 136 i 

Todos os PlantSis 76 1975 41% 30% 62% 32 179 

Fontes: Listas da Matrfcula de escravos de 1872 nos inventories de bens de falecidos: Campinas, cartdrios do 
primeiro, segundo e terceiro offcios cfveis. 

TABELA 2 

MAES (PRESENTES) DE CRIANQAS COM MENOS DE 15 ANOS: PERCENTAGEM 
CASADA OU ENVIUVADA (C+V), SEGUNDO A IDADE DA MAE E O 

TAMANHO DO PLANTEL (CAMPINAS, MATRICULA DE 1872) 

N? de MSes Presentes 
escravos (de todas as idades) M5es Presentes, Segundo o Grupo Etdrio 

no plantel  — —  
(N) % C+V 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45 anos e + 

(N) %C+V (N) %C+V (N) %C+V (N) % C+V 

1-4 (9) 22 

i 37 
(4) 25 (8) 25 (5) 60 (2) 50 

5-9 (10) 50 (7) 57% 

10-14 (12) 75 

15-19 (16) 88 87 (26) 73 (58) 84 (24) 100 (20) 95 ft 
20-49 (28) 82 (44) 98% 

50-161 (41) 83 

339 (31) 100 

4730 - - - - - - - - - - - 

Totals (147) 80 (30) 67 (66) 77 (29) 93 (22) 91 

Nota: (*) Impossfvel de se calcular, at6 o momento; exclui-se este case das tabelas que seguem. 
Fontes: Idem As indlcadas na tabela 1. 
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TABELA 3 

MAES SOLTEIRAS E ALGUMA VEZ CASADAS; ESTADO CIVIL AO NASCER O 

PRIMEIRO FILHO SOBREVIVENTE 

(CAMPINAS, MATRICULA DE ISTZ)*1) 

N9deescravos Idade da M5e MSes solteiras (em M5es Casadas e ViOvas (em 1872) 
no plantel (em 1872) 1872): Todos os fllhos   

sobreviventes sSo 
naturals^ ' I9 filho sobrevivente: Todos os filhos 

natural sobreviventes; legftimos 

1-9 15-24 3 1 0 

25-34 6 1 1 

35-44 2 3 0 

Totals: 11 5 1 

10-161 15-24 7 0 11 

25-34 9 2 33 

35-44 0 1 21 

Totais: 16 3 65 

Totals (corrigidos):^ 16 30 38 

Notas: (1) Incluem-se aqui maes de 15 a 44 anos de idade, com pelo menos urn filho com menos de 15 anos. 0 
primeiro filho sobrevivente 6 o filho mais velho presente na lista da matrfcula da mae. N = 27 maes 
solteiras e 74 maes casadas e viuvas. 

(2) "Legftimo" = ambos os pais indicados; "natural" (filho de mae solteira) = sd a m§e mencionada. Na 
grande maioria das listas, "legftimo" e "natural" vdm indicados sistematicamente e coincidem, res- 
pectivamente, com a men^So dos dois pais, ou s6 da m§e. Nas outras listas, a falta de explicitagao 
geralmente tamb^m 6 sistem&ica, observando-se para todos os escravos; isto 6, nestes casos tam- 
b6m, a mengao dos dois pais provavelmente indica que estes estao casados. 

(3) Corrigidos para refletir a experi§ncia do primeiro filho a nascer, nao do primeiro filho sobrevivente; 
para o mdtodo, veja as notas de rodap6 no texto. 

Obs.: Os dois plant^is com 339 e 473 escravos ainda nao foram analisados. 
Fontes: Idem ^s indicadas natabela 1. 
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TABELA 4 

PAIS E F1LH0S; A LEGITIMIDADE DAS CRIANQAS E A PRESENQA OU AUSENCIA 

DOS PAIS, SEGUNDO O TAMANHO DO PLANTEL E A IDADE DAS CRIANCAS 

(CAMPINAS, MATRICULA DE 1872) 

N* de escravos 
no plantel Crlanpas de 1-9 

anos: leglllmldade 
(N) %legfllmo^' % com 2 pals casados ou % s6 com a mSe % sem pal nem 

mie/pal vIOvo (sollelra) presenle mSe presentes 
presenle na lista' ' 

Crlanpas de 1-9: Pals Presentes ou Ausentes Crlanpas de 10-14; Pals Presentes ou Ausentes 

(N) % com 2 pals casados ou 
mte/pai presenle 

na lista"' 
% sd com a mSe 

(soltelra) 
presents 

% sem pal nem 
mSe presentes 

I - tTI 
1-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-49 
50-161 

339 

(11) 36%i 
(22) 36 I 

(22) 77 
(21) 81 
(49) 82 
(49) 78 
(70) 97 

►36% 

85% 

18% 
32 

I 27% 45%l 36% 36%i 
/ 32 f 36 j 

36% 0) 
(10) 

0% 
20: 

11% 44% 
30 

77 23 0 (12) 75 8 
76 82% 14 11% 10 7% (12) 42 | 76% 0 
86 12 2 (25) 64 | 8 
82 18 0 (36) 89' 6 
84 0 16 (14) 93, 0 

5% 

17 
58 
28 

6 
7 

53% 

19% 

Notas: (1) Legftimo = ambos os pais indicados na lista. 
(2) Padrastos inclufdos. N = 244 criangas de 1 -9 anos (excluindo-se uma pessoa sem dados) e 118 de 

10-14. 
Obs.: a matrfcula, feita em meados de 1872, exclui a grande malorla das criangas com menos de 1 ano de idade 

(os lng§nuos). 
Fontes: as indicadas na tabela 1. 

Estudos Economicos, Sao Paulo, 17(2): 217-227, maio/ago. 1987 227 


	Estudos_econ_v-17_n-2_1987_0000

