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Resumo 

As Listas Nominativas da Capitania de Sao 
Paulo sao (fontes muito ricas no estudo da histdria) 
do Brasil no fim da Coldnia e nos comegos do 
Impdrio; existem neles, todavia, contradigoes fa- 
cilmente perceptfveis. Este artlgo pretende esti- 
mar a dimensao dessas inconsistdncias a partir 
de um estudo de caso: duas listas consecutivas 
de Ubatuba, correspondentes aos anos de 1805 
e 1806, um dos perfodos onde a elaboragdo 
destes documentos parece ter sido mais cuida- 
dosa. 

Estuda-se primeiramente os problemas que 
gera a existdncia de duas vias das listas; jposte- 
riormente d feita a comparagao entre a consis- 
tdncia dos dados dos domicflios que permane- 
ceram na mesma companhia com a daqueles 
que mudaram, mas foram localizados. Chega-se 
d conclusSo de que a presenga bastante difundi- 
da de pequenos erros nSo representa um obstd- 
culo cuja importdncia impega a utiliiagdoldestes 
documentos. 

Palavras-chave: listas nominativas, censos ma- 
nuscrftos, crltica de documentos, histdria de S5o 
Paulo. 

Abstract 

The manuscript censuses ("Listas)Nominati- 
vas") of the Province IC'Capitania") of Sao Paulo 
are very rich sources for the study of Late Colo- 
nial and Early Imperial periods of Brazilian His- 
tory; however they show easily perceivable con- 
tradictions. This article aims to estimate the size 
of these discrepancies by means of a case study: 
two consecutive censuses of Ubatuba, corres- 
ponding to the years 1805 and 1806, a period in 
which these documents seem to havejbeen more 
carefully made. 

The investigation focuses firstly on the pro- 
blems created by the presence of two copie? of 
the documents; finally, a comparison is made 
between the data consistency of the family groups 
that remained in the same district ("companhia"), 
with those who moved but could be found else- 
where. The article concludes that, although there 
is a rather high number of small inconsistencies, 
it doesn't prevent the use of ttie data. 

Key words: manuscript censuses, criticism of 
documents, history of Sao Paulo. 
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LIST AS NOMINATIVAS 

Apresentagao 

O trabalho de investigagao histdrica com fontes prlmdrlas pode iludlr o 

pesquisador, levando-o a supor que os documentos mostram as coisas "como 

elas realmente aconteceram", podendo entao ser conhecido "o que verdadei- 

ramente se passou" Este estado de animo mostra-se, em geral, bastante frd- 

gil, e uma das ferramentas que operam inexoravelmente em sua destruigao 6 a 

percepgao de que os documentos contem contradigoes ou manifestam incon- 

sistencias. Tendo em vista que o mdrito do trabalho do historlador baseava-se} 

desde esta perspectiva, na organ izagao dos dados dos documentos, resulta 

daf, como consequencia necessdrla, o mutismo do pesquisador; ou seja, se o 

documento estci "furado", nosso dever seria calar, ate encontrarmos uma fonte 

digna de ctedito para explicar aquilo que o cateter impreciso (ou autocontradi- 

tdrio) das fontes inicialmente compulsadas.impedir-nos-ia formular. 

Este processo que acabo de descrever, com pretensoes de general idade, 

aplica-se, com certeza, k trajetoria dos estados de espirito pelos quais passa 

boa parte das pessoas que investigam as listas nominativas da Capitania de 

Sao PauloW. 0 entusiasmo inicial, em face da abundancia de dados, que 

permitiria discorrer sobre as diversas caractensticas daquelas sociedades, 6 

muitas vezes contrabalanfadc, de imediato, por uma desilusao que se segue a 

descoberta de problemasj^ue levam, em casos extremes, a atitudes niilistas: 

como podemos saber que as listas nao s§o Invengdes de funcion^rios pregui- 

gosos que ficavam simplesmente adaptahdo, durante alguns anos, alguma ma- 

triz inicialmente feita? Nao podemos, inclusive, supor que nem esse primeiro 

levantamento existiu, nao sendo tudo senao uma grande obra de urn novo ge- 

nera liteterio, a "ficgao demogtefica"? A Imaginagao tertil do investigador pode 

construir Infinidades de cen^rios catastrdficos, restando, apenas, a alternativa 

do simples abandono do documento. Todavia, parece evidente que, como este 

permite-nos dizer bastante coisas a respeito daquelas sociedades, desistir de 

seu uso mostrar-se-ia uma atitude ainda menos inteligente do que a veneragao 

acntica das fontes. 

Considerei este preambulo necessdrio para delimitar a origem e abran- 

gdncia do estudo desenvolvido neste paper. Isto d, tornava-se necessdrio indi- 

car, desde o inicio, a perspectiva que o orienta Motivava-me a constatagao, 

surgida ao longo das minhas investigagoes nos censos relatives ao Literal Nor- 

(1) Estas listas t§m sido utilizadas por diversos autores, dando origem a uma vasta e rica bibliografia 
focalizando diversos aspectos do passado paulista (e, portanto, tamb6m do paranaense). Para dar 
apenas urn breve panorama das obras que se basearam nesta fonte, utilizando o discutf^et critdrio 
de indicar apenas uma obra por autor, e correndo o risco de cometer graves omissdes, podemos 
mencionar inter alia: MARCILIO (1973); PETRONE (1968); COSTA, SLENES & SCHWARTZ 
(1987); SAMARA (1980); LUNA & COSTA (1983); GUTIERREZ (1987); MEQUELUSSE (1975)- 
MOTTA (1987); METCALF (1983). 
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te da Capitania, da existencia de erros ou contradigoes nas listas nominativas. 

Isso fez nascer o interesse em ter alguma nogao da dimensao dessas inconsis- 

tencias. Evidentemente, uma an^lise das falhas das listas nominativas exigiria 

*uma definigao cuidadosa dos tipos de problemas que poderiam surgir, devendo 

ser feita em dois pianos: um que permitisse detectar os erros internos das lis- 

tas (erros de consistencia), surgidos da comparagao entre as que foram elabo- 

radas em diferentes anos para um mesmo local e, outro, que permitisse o con- 

fronto com fontes externas. Al^m disto, seria necesscirio definir criterios de se- 

legao que permitissem a construgao de uma amostra representativa deste tao 

variado universe. 

Optei, nesta primeira investigagao, por nao utilizar qualquer criterio exter- 

no de comparagao, permanecendo, pois, nas questoes de consistencia referen- 

tes as prdprias listas. Neste sentido, dentro do amplo leque de opgoes que se 

apresentavam, me decidi por um caso extremo: um perlodo onde a variagao 

pudesse ser minima, ou seja, dois anos consecutivos, em uma 6poca que mi- 

nha familiaridade no manuseio das listas me permitisse consider^-las "bem fei- 

tas", isto 6, com abundancia de dados, completas, bem conservadas, leglveis 

etc. 

Dados esses crit&ios, e tambem o meu conhecimento sobre as listas do 

Literal Norte, escolhi ao acaso, entre aquelas que satisfaziam estes quesitos, 

as da vila de Ubatuba nos anos de 1805 e 1806. Dentro delas considerei duas 

companhias (principals subdivisoes administrativas na 6poca): a primeira, 

abrangendo a prdpria vila e seus bairros limltrofes e, a terceira, agrupando os 

bairros localizados ao Norte da vila. Esta escolha tinha como intuito investigar 

a hipdtese da existencia de correlagao entre a consistencia dos dados e a dis- 

tancia dos diferentes locals em relagao ao centra administrativo (veja-se que a 

priori poder-se-ia supor que haveria maior facilidade de os recenseadores veri- 

ficaremlos dados dos moradores dos distritos menores ou com populagao mais 

concentradas e isto poderia ocasionar tanto uma maior consistencia dos mes- 

mos, na hipbtese de os censos dos locais mais distantes serem mais impreci- 

sos, quanto uma menor, na hipbtese, tambbm plauslvel, de existir uma simples 

repetigao adaptada naqueles locais muito distantes para serem verificados fa- 

cilmente. Este fato, obviamente, tenderia a acarretar uma variagao muito me- 

nor nestes ultimos(2)). 

0 trabalho pretende, em termos gerais, como foi dito anteriormente, veri- 

ficar a consistbncia dos dados. Para isso, farei uma pequena digressao sobre 

qual o sentido prbtico que a expressao "consistencia dos dados" tern neste tra- 

balho, o que requer que falemos, inicialmente, dos dados existentes nas listas 

e de suas formas de apresentagao. 

(2) Isso nSo leva em consideragSo a hipdtese, tamb6m plausfvel, |da existencia de algumas diferengas 
de qualidade entre os trabalhos dos dois recenseadores. 
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1. Listas Nominativas: Descrigao dos Dados Existentes 

Conv^m lembrar que, nas listas nominativas, os moradores de cada vila 

estao arrolados por companhias|e (dentro delas) eventualmente por bairros, 

sendo em cada urn deles relacionados os fogos (domicflios) ali existentes. 

Dentro de cada logo sao mencionados os nomes das pessoas residentes, sua 

condigao, alguns dados demogr^ficos (no minimo, idade, cor e estado) e a ati- 

vidade economica, incluindo, em certas ^pocas, dados sobre produgao e/ou 

renda (o que se verifica nos censos estudados), al§m de serem mencionadas 

as "causalidades", conceito que englobava todas as variagoes do numero de 

pessoas no fogo (ou seja, nascimento, morte, chegada e safda). 

A pessoa que encabega a lista em cada fogo serdi denominada, segundo 

o criterio habitual, como "chefe de fogo" (nome nao empregado originariamen- 

te). E a pessoa em torno da qual gira a descrigao do fogo; as outras pessoas 

sao referidas muitas vezes por "seu" ou "sua", a atividade do fogo e definida 

com respeito a ele (ou ela), comegandolpor "vive" ou "e"(3); tambem 6, nor- 

malmente, a unica pessoa do fogo cujo nome completo 6 mencionadof4). 

Acrescente-se a isto o fato de que muitas vezes o local de origem de outras 

pessoas pode ser omitido, fato que quase nunca acontece com o chefe. O cri- 

terio que define uma pessoa como chefe nem sempre resulta transparente. O 

caso em que estes crit6rios nao deixam lugar para duvidas 6 o de uma farmlia 

nuclear, onde o marido 6 considerado chefe. Nos casos em que homens ou 

mulheres (viuvos ou solteiros) moram sozinhos ou unicamente com filhos me- 

nores, eles tambem sao, sem duvida, considerados como chefes. Configura- 

goes familiares mais atfpicas nao parecem ter uma regra fixa dada pela estru- 

tura da famflia, mas provavelmente sua genese defina essas diferengas: expli- 

car-se-ia assim que algumas vezes homens solteiros aparegam como chefes 

de fogo e suas maes viuvas como agregadas,! enquanto que outras vezes a 

mae viuva encabega a relagao do fogo e o homem consta como "seu filho" 

Assim, vemos que os casos menos freqtientes tern crit^rios nem sempre claros 

na definigao do chefe, mas nao pretendo fazer aqui uma tipologia completa 

dessas variagoes. 

Imediatamente abaixo do nome do chefe de fogo (quando este 6 urn ho- 

mem casado) consta o nome de sua mulher. A seguir, os outros moradores do 

fogo sao agrupados em tres categorias bcisicas (filhos, agregados e escravos), 

que nem sempre constam por nao existirem representantes. A condigao de fi- 

lho e de escravo 6 obvia. Quanto aos agregados, conv^m apenas mencionar 

(3) Isso gera, em alguns casos, ddvidas sobre como definlr as atividades do fogo. 

(4) Adotaremos, ao longo do texto, a grafia do portugufis contemporaneo nos casos de citagdes dos 
documentos da dpoca. 
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que consiste de uma categoria muito heterogenea, Incluindo desde familiares 

muito prdximos (mae, netos) que permaneciam por vdrios anos no fogo, at^ 

pessoas sem nenhum vinculo familiar mencionado e que residiam no fogo em 

urn unico censo; nao teria sentido, dados os limites deste trabalho, aprofundar 

nesta discussao. Conv&n apenas acrescentar que os parentes nao diretamente 

pertencentes ao nucleo familiar algumas vezes sao inclufdos dentro da catego- 

ria de agregados e, em outras ocasioes, sao incluidos no fim da relagao dos 

filhos e fora dos agregados, tratamento este que nao 6 homogeneo nem dentro 

de uma mesma companhia. 

Antes de comentarmos os criterios de consistencia, precise fazer urn bre- 

ve parentese. Todo o trabalho de comparer duas listas nominatives supoe a 

solugao de urn problema que inicialmente pode parecer desprezlvel: o da iden- 

tificagao. Dada sua condigao de ancora para este estudo, prefiro deixar explici- 

tados os pressupostos, embora possam parecer triviais, adotados para resolver 

esta questao. 

2. O Problema da Identificagao 

Para se poder analisar a inconsistencia nas listas nominativas e precise 

partir do principio de que o sujeito, ao qual se atribui predicados incompatlveis, 

6 o mesmo. Pelo fato da lista se referir a conjuntos abertos (ha pessoas que 

entram - o que consta em geral no censo - e outras que saem, o que nem 

sempre e explicitado, especialmente quando todos os moradores do fogo emi- 

gram), sempre pode-se supor, no limite, que toda a populagao seja diferente de 

urn censo para o outro. Obviamente, isto contradiz o senso comum, parecendo 

mais do que razocivel aceitar a identificagao dos fogos com chefes homonimos 

nos dois recenseamentos consecutivos. No caso de existir mais de uma pes- 

soa com o mesmo nome em ambas as listas (ou no mfnimo em uma delas), 6 

preciso verificar a manutengao dos outros atributos, ou seja, origem, cor, esta- 

do, idade compatlvel, tanto do chefe quanto dos outros moradores do fogo. Tal 

regra tambem se aplica no caso de nomes com variagoes de urn censo para 

outro, mas com elementos comuns. Conhecendo-se, em particular, a "instabili- 

dade" dos nomes no Brasil e as regras fluidas para sua adogao, parece incorre- 

to rejeitar a identificagao entre duas pessoas somente pelo fato de seus nomes 

nao serem exatamente os mesmos em dois recenseamentos consecutivos. 

Outros casos sao, sem duvida, mais complicados, e neles o pesquisador 

tern que levantar hipbteses cuja probabilidade de serem verdadeiras vai se re- 

duzindo cada vez mais. Ou, para usar uma metbfora nada original, vai sendo 

montado urn quebra-cabegas onde nem todas as pegas encaixam perfeitamen- 

te, com algumas exigindo doses de pressao crescente para entrarem em seu 
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lugar e outras devendo ficar de fora (pela Impossibilidade, antes menclonada, 

de a montagem do quebra-cabegas vir a ser a replica exata do quadro original). 

Vejamos concretamente como isso ocorreu nos casos considerados, atra- 

v6s da tabela 1. As categorias nela consideradas abrangem as seguintes situa- 

goes. 

1) Perfeitamente identificados: o chefe de fogo 6 o mesmo ou hd clara evi- 

dencia da sua morte. 

2) Identificagao atribuida: o nome do chefe de fogo sofreu alteragoes, mas 

os dados restantes respaldam a identificagao. 

3) Dissolvidos: o chefe do fogo morreu (ou emigrou) e os outros moradores 

nao permenecem juntos. 

4) Fundidos: todos os moradores de um fogo se incorporam a outro. 

5)1 Mudados localizados: saiu da companhia, mas pode ser localizado em ou- 

tro lugar. 

6) Perdidos: nao ha notlcias de seu paradeiro. i 

TABELA 11 

IDENTIFICAgAO DOS FOGOS EXISTENTES 

Primeira Terceira 

Companhia Companhia 

Fogos 1805 1806 1805 1806 

Perfeitamente identificados 84 84 132 132 

Identificagao atribuida 8 8 2 2 

Dissolvidos 1 — 3 — 

Fundidos 2 — 5 — 

Mudados localizados 2 — 3 — 

Perdidos 7 — 4 — 

Desmembrados — 4 — 7 

Imigrantes de outras companhias — 5 — 3 

Imigrantes de outras localidades — 2 — 5 

Imigrantes de origem desconhecida — 5 — — 

Total 104 108 149 149 
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7) Desmembrados: moradores da companhia que nao eram chefes de fogo, 

constituindo domidlio prdprlo, vezes com a incorporagao de pessoas de fo- 

ra. Aqul se incluem, notadamente, por^m nao de forma exclusiva, os matrimo- 

nlos constituldos no ano considerado. 

8) Imigrantes de outras companhias: chefes de fogo vindos de outras com- 

panhias da mesma vila. 

9) Imigrantes de outras localidades: chefes de fogo vindos de fora da vila. 

10) Imigrantes de origem desconhecida: fogos que nao constam como no- 

vos, mas que tambdm nao figuravam no censo anterior. 

Veja-se que as categorias 1) e 2) sao, por definigao, identicas nos dois 

censos, enquanto que as que vao da 3) k 6) s6 se aplicam aos primeiros cen- 

sos, assim como s6 valem para os segundos as de numeros 7) allO). 

Perceba-se que aproximadamente 90% dos fogos mantiveram-se de urn 

ano para o outro, enquanto que os casos inexplicados ou inexplic^veis (os cin- 

co imigrantes de origem desconhecida e os onze perdidos) nao chegam a 

constituir uma parcela significativa do universo considerado, embora seja con- 

veniente lembrar que ao longo dos anos a manutengao de tais taxas de vaza- 

mento pode significar urn problema importante na identificagao da populagao 

original (ou seja, fixando a taxa de "perdidos" em 6,7% - valor apresentado 

pela primeira companhia em 1805 -, em dez anos ter-se-ia reduzido k metade 

o grupo de fogos localizados, comparativamente aos inicialmente considera- 

dos). 

Tendo sido mostrados, em linhas gerais, os problemas de identificagao 

mais evidentes, ser^i dado a seguir exemplos concretos daquelas situagoes em 

que o pesquisador tern de resolver casos com base no bom senso e sem que 

seja possivel estabelecer regras fixas: em urn fogo qualquer diz-se que urn cer- 

to filho, Caetano, por exemplo, casou e, em outro, que uma certa Barbara, 

tamb6m filha, fez o mesmo. Se aparecer urn novo fogo onde moram urn Cae- 

tano(5) e uma Barbara, a tendencia a identific^-los com aqueles 6 obvia. O que 

aconteceria, por§m, se a Barbara solteira do censo inicial tivesse quinze anos e 

a casada dezenove? Provavelmente suporlamos tratar-se da mesma pessoa, 

manifestando-se, porem, uma inconsist§ncia. Mas, se em lugar de dezenove 

constasse trinta? Ou talvez quarenta? Podenamos pensar ainda em erros, ou 

suporlamos tratar-se de outra pessoa? E se a idade fosse consistente, mas a 

cor passasse de branca a parda? E caso fosse negra? Mudariam as coisas se 

em lugar de ter urn nome nao muito frequente, como k o caso de Barbara, a 

mulher chamasse Maria? Considero que a tentativa de estabelecer regras fixas 

(5) £ quase 6bvio lembrar que o sobrenome do Caetano dificilmente fomega garantias, ou sequer 
pistas, que permitam relacion5-lo com seu pai e, portanto, com o filho Caetano do fogo relaciona- 
do no ano anterior. 
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para a elucldagao destas situagdes poderia elevar as complicagoes ^ endssima 

potencla, sem eliminar completamente um vids subjetivo que, nessas condl- 

goes, considero mais inteligente assumir e aceitar. 

Feitas estas consideragoes, voltemos ^ tipologia das inconsistencias, A 

qual nos referlamos antes deste parentese imprescindlvel. 

3. Tipologia das Inconsistencias 

Apresento a seguir uma descrigao das inconsistencias e dos problemas 

que podem ser encontrados em cada uma das categorias de dados considera- 

das: 

Nomes: o mais freqiiente 6 o acrdscimo ou a redugao de algum nome ou so- 

brenome. Em certos casos, onde as demais circunstancias permitam a identifi- 

cagao, podemos falar tambdm em mudanga do nome. 

Origem: indicagao de origens diferentes. Mao pode ser vista como inconsisten- 

te a eventual omissao, num dos censos, da localidade de origem. 

Cor: alteragao na cor (isto caracteriza uma inconsistencia, ainda que estejamos 

cientes da correlagao entre esta e outras varteveis, al6m da subjetividade que 

envolve o prbprio conceito de cor). 

Idade: em prindpio, s6 poderia ser considerado consistente o dado que indi- 

casse que o indivfduo tern um ano a mais do que no censo anterior. Todavia, 

como se supoejque os censos sao feitos anualmente, sem especificar que de- 

vam ser realizados no mesmo dia do ano, poder-se-ia considerar relativamente 

consistentes casos em que a idade - ao inv^s de ser um ano maior do que a 

do censo anterior - estci repetida ou acrescida em dois anos. Ficar^, por^m, 

caracterizada uma inconsistencia quando as variagoes ultrapassarem esses li- 

mites (ou seja, qualquer redugao na idade ou seu acr^scimo em tres ou mais 

anos). Denominaremos, entao, aquele primeiro tipo de inconsistencias como 

"prov^veis" e o ultimo tipo como "indiscutfveis" 

Profissao: a presenga de variagoes neste item nao pode, em prindpio, ser ca- 

racterizada como inconsistencia. Limitar-me-ei a mencionar os casos em que 

acontegam alteragoes, estudando em que medida elas parecem consistentes 

ou nao. 

Causalidades; esta informagao, ao que me consta, tern sido pouco utilizada 

nos trabalhos de demografia histbrica atb o momento. Mas parece bastante in- 

teressante, desde que confibvel. Em prindpio, permitiria estudar os movimen- 

tos de populagao no curto prazo, permitindo, inclusive, fazer uma reconstrugao 

para trbs de algum censo que falte (excetuando-se a perda de pessoas que te- 

nham safdo do local) no relative aos dados demogrbficos. Consideraremos, en- 
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taoi como inconsistencia neste item a omissao de alguma variagao comprova- 

da nos moradores dos logos, parecendo bastante dificil o problema oposto. 

Finalize lembrando que os dados de produgao nao estao sujeitos a exis- 

^tencia de inconsistencies, pois nao haveria motives para acreditar que even- 

tuais variagoes nao tenham realmente acontecido. Ou seja, se por inconsis- 

tencia entendo a situagao em que algum dado nao se apresenta como era 

necess^rio, na produgao nada ha nos resultados atuais que nos permita dedu- 

zir o future a partir deles. 

Passemos, entao, ci comparagao das listas. 

4. Comparagoes Intra-anuais 

O primeiro problema a ser considerado 6 o da existencia de diferentes 

versoes de uma mesma lista nominativa. Quando planejei este trabalho, nao 

considerava que pudessem surgir, nesta cirea, varies tipos de problemas com 

os quais me deparei por puro acaso durante o levantamento dos dados. As 

duas vias da lista podem apresentar variagoes que, embora em geral sejam pe- 

quenas, podem causar distorgoes de proporgoes significativas nas pesquisas. 

Em particular, a mais importante do meu ponto de vista foi a alteragao da se- 

quencia dos logos, pois isso pode ter s§rios rellexos em trabalhos com bancos 

de dados que tenham esse numero como elemento unificador. Notadamente, 

tal tipo de organizagao dos dados 6 viavel se supomos que o logo X da com- 

panhia Y da localidade Z no ano W 6 inequivocamente o mesmo, e qualquer al- 

teragao nesse ponto de convergencia pode comprometer seriamente os resul- 

tados. Vejamos, a seguir, como exemplo deste tipo de problemas, as dileren- 

gas entre os dados relatives ^s duas vias existentes para a primeira companhia 

de Ubatuba em 1806(6), quanto a: 

Nomes: 9 pessoas apresentam variagoes neste item, embora sempre sejam 

pequenas, como a omissao de urn nome ("Quit^ria" ou "Quit6ria Maria"); de 

urn sobrenome ("Souza" ou "Souza Pereira"); ou a troca por nomes semelhan- 

tes ("Rosa" ou "Rosalia"). 

Idades: 3 pessoas aparecem com idades diferentes; 2 tern este dado omitido 

em uma das vias; 2 de urn mesmo logo tern as idades trocadas entre si. 

Estado: hci urn caso de variagao neste item e outro de omissao dos dados 

numa das vias. 

Cor: registram-se 4 casos de mudanga de cor (3 deles sao escravos) e 2 de 

omissao do item em uma das vias. 

(6) Totalizando 603 moradores distribufdos em 108 fogos. 
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Origem: um caso de omissao da localidade numa via, e outro onde o nome 

do lugar aparece ligeiramente modificado ("Valdebes" e "Arcos de Valdebes"). 

Produgao: verificam-se(dois casos de variagao dos pregos e um de omissao. 

AI6m disto, h£ um curioso caso onde um trecho aparentemente 6 pulado numa 

via, pois consta para uma delas: "Fabricou de farinha 55 alqueires que vendeu 

na terra a 320 cada alqueire", e no outro "Fabricou de farinha 55 alqueires\que 

gastou. Colheu de arroz 9 alqueires que vendeu na terra a 320 cada alquei- 

re"'{err\ negrito o omitido). 

Causalidades: em dois casos menciona-se apenas em uma via o nome das 

pessoas falecidas. Tamb6m em dois casos o destine de pessoas que salram 

s6 6 mencionado em uma das vias. 

Sequ£ncia dos logos: 6 fogos, como mencionado, aparecem com numeragao 

diferente; os que constam como sendo de numeros 97 a 102 para uma das 

vias, estao numerados, na outra, na seguinte ordem: 99 a 102, 97, 98. 

Veja-se que embora os erros possam ser escassos e pequenos em certa 

perspectiva, por outra parte em 30 dos 108 fogos (ou seja, em 28% deles) h£ 

algum problema deste tipo. 

5. Comparagoes Interanuais 

As comparagoes entre os dois censos, que constituem por definigao o 

objetivo central deste trabalho, devem ser divididas em dois grupos diferentes. 

O primeiro, 6 o dos fogos que permanecem na mesma companhia, enquanto o 

segundo, muito menor, estci integrado por aqueles que mudaram de companhia 

e, ainda assim, foram localizados. Antecipando a apresentagao dos resultados, 

conv^m mencionar que a importancia desta divisao reside no fato de as incon- 

sistencias e alteragoes serem muito mais freqiientes quando estao envolvidas 

mudangas do lugar de residencia do que no caso mais habitual. 

Vejamos, a seguir, os problemas verificados no levantamento. 

A - Fogos Identificados na Mesma Companhia 

1) Quanto aos nomes: houve 17 ocorrencias deste tipo na primeira 

companhia e 10 na terceira(7); induem-se afjos casos de identificagao atribuf- 

da, mencionados na tabela 1. Obviamente, nos casos de chefes de fogo, estas 

(7) Perceba-se que 6 incorreto calcular as porcentagens deste tipo de ocorrencias contra o total de fo- 
gos identificados (completamente ou em forma atribufda), ou seja, em 92 para a primeira compa- 
nhia e em 134 para aterceira, pois verificam-se casos de ocorrencias mdltjplas de inconslstenclas 
num mesmo fogo. Se se pretender fazer esses cdlculos, o universo considerado deve ser o das 
pessoas que permanecem em ambos os censos, a saber, 519 pessoas na primeira e 873 na ter- 
ceira. 
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ocorrencias sao mals freqiientes pelo simples fato de que era mais facil omitir 

algum sobrenome, decorrencia I6gica da instabilidade destes. Na maioria dos 

cases a inconsistencia reduz-se & omissao de um sobrenome; no caso das 

^mulheres dos chefes, uma lista pode mencionar seu sobrenome enquanto que 

outra nao, fato este verificado em tres ocasioes. A omissao do segundo nome 

era uma pratica que se manifestava com alguma frequencia. Ha casos em que 

se trata de mudanga pura e simples: hci pessoas chamadas, nas respectivas 

listas, de Florencio/Francisco, ou Manuel/Pedro, ou Maria Domingues/Maria 

Domingas. 

2) Quanto a idade: houve 11 inconsistencias deste tipo na primeira 

companhia e 24 na terceira. Se eliminarmos aqueles classificados como incon- 

sistencias provdveis, s6 permanecem 2 e 11 casos, respectivamente. Conside- 

rando, por outra parte, que em geral o que e relevante para as pesquisas e o 

valor aproximado desta variavel (a ponto de trabalharmos normalmente com 

faixas de idade) vale dizer que apenas em 4 casos dajterceira companhia este 

dado apresentou uma diferenga de cinco ou mais anos do valor esperado, sen- 

do que em dois destes a diferenga foi superior a dez anos, atingindo o apice no 

caso de um chefe de fogo que passa de 39 para 55 anos. Convem ressaltar 

que a categoria em que as inconsistencias na idade sao mais frequentes 6 jus- 

tamente a dos chefes de fogo (4 casos na primeira e 10 na terceira). 

3) Quanto a cor: verificam-sej poucos casos de inconsistencias quanto a 

esta variavel:! 5 na primeira e 7 na terceira. Considerando que os criterios da 

epoca marcam uma estratificagao onde ser branco e a posigao privilegiada e 

ser negro e a menos favorecida, verifica-se que 10 dos casos encontrados im- 

plicam uma "promogao" de cor, e so dois um "descenso", em que ambos os 

casos consistem de escravos que passam de pardo para negro. Nao h^ qual- 

quer caso de mudanga extremada, i.e., de negro a branco ou vice-versa. 

4) Quanto ao estado: nao se registraram inconsistencias neste item. 

um unico caso de uma agregada, filha do chefe de fogo (caso jci bastante atl- 

pico), que passa de "casada" no ano inicial (sem haver mengao do marido), a 

"viuva", sem maiores explicagoes. 

5) Quanto a orlgem: o que poderia ser mencionado de forma inquestio- 

n^vel como inconsistencia, i.e., a mengao de dois lugares diferentes como ori- 

gem de algum indivfduo, so acontece em uma ocasiao: uma pessoa consta 

como sendo originaria da llha Terceira em um censo, e da Madeira, no outro. A 

omissao da localidade (ou da indicagao da origem) em um dos anos 6 bem 

mais frequente: acontece em 5 casos na primeira companhia e em 4 na tercei- 

ra, alguns dos quais envolvem vdrias pessoas, como, por exemplo, a omissao 

de origem de todos os agregados de um fogo. Diga-se de passagem, que 5 

desses casos acontecem nesta categoria, sendo os outros tres em relagao a 

escravos e um a filhos. Dois casos atfpicos podem ser mencionados: um ^ o 
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da omissao do nome do Arcebispado ao qual pertence a localidade de origem 

de um chefe de fogo num dos anos, e o outro e o de uma formulagao amblgua 

quanto a origem de cinco agregados. 

6) Quanto ^ atividade: obviamente esta categoria refere-se unicamente 

aos chefes de fogo. foi mencionado que nada nesta categoria pode ser in- 

terpretado como inconsistencia stricto sensu, pois sempre 6 possivel mudar de 

ramo de atividade, mesmo que algun^ tipos de variagoes possam parecer a 

priori invteveis. Consideramos neste trabalho dois tipos de mudanga de ativi- 

dades: parcial (onde hci alguma atividade em comum nas listas dos dois anos, 

e uma ou mais que se acrescentam ou que somem) e completa. Houve na 

primeira companhia 3 casos de mudanga completa e 4 de parcial, enquanto na 

terceira esses valores foram de 5 e 21, respectivamente. As cifras de mudanga 

parcial, em particular, devem ser relativizadas: sendo esta uma localidade lito- 

ranea, a inclusao ou naoi das atividades ligadas ao mar (com as quais pode- 

mos inferir que parte da populagao de alguma maneira complementa seus 

rendimentos ou sua subsistencia), pode ser melhor interpretada como uma va- 

riagao noslcriterios do recenseador do que como uma efetiva mudanga na ati- 

vidade economica do indivfduo considerado. 

Cabe destacar, outrossim, que as cinco mudangas de atividade comple- 

tes verificadaslna terceira companhia consistem na classificagao desses che- 

fes de fogo na amblgua e polemica atividade de "viver de suas agencias" a 

respeito da qual muito tern sido discutido sem se chegar a um acordo satisfa- 

t6rio quanto ao seu significado. 

7) Quanto as causalidades: os tipos mais freqiientes de inconsistencias 

neste item sao aqueles em que nao se explicita a chegada (ou o nascimento) 

de alguem que e novo no fogo, ou em que nao se menciona a salda (ou morte) 

de moradores relacionados no primeiro censo sem constarem no segundo (ex- 

cetuados os casos em que todos os moradores de um certo fogo desapare- 

cem). Tais ocorrencias, as quais serao denominadas de "inconsistencias por 

omissao", totalizam 23 casos. As informagoes que poderiamos qualificar de 

"inconsistencias redundantes" sao bem menos freqiientes, ou seja, apenas 

duas: |incluem-se aqui as situagoes em que volta a ser mencionado como cau- 

salidade um movimento registrado na lista anterior, como, por exemplo, a 

chegada de um agregado que tivesse sido anotada na lista do ano precedente. 

Dividindo as ocorrencias por omissao entre aquelas relativas a procedencia e 

ao destine, vemos que h^ um relative equilfbrio num^rico de casos, embora, 

por coincidencia, haja mais pessoas envolvidas nesta ultima categoria (vide ta- 

bela 2). 

A distribuigao dos casos deste tlpo de inconsistencias entre filhos, escra- 

vos e agregados ^ bastante equilibrada, como se percebe na tabela 2. Pica cla- 

ro o desnfvel entre ambas as companhias, mais ainda quando percebemos que 
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TABELA 2 

CLASSIFICAQAO DAS INCONSISTENCIAS FOR OM1SSAO 

Primeira Companhia Terceira Companhia 

Procedencia Destino Procedencia Destine 

Ocorr. Pessoas Ocorr. Pessoas Ocoir. Pessoas Ocorr. Pessoas 

Mulheres 

Filhos 

Escravos 

Agregados 

1 1 — — — — — — 

3 8 6 8 — — — — 

3 4 1 5 1 1 2 11 

3 4 4 7 1 1 1 1 

boa parte dos problemas da terceira decorre de um caso de divisao de patri- 

monio, onde 7 escravos desaparecem, embora existam pistas que permitiriam 

supor tratar-se de escravos herdados por alguem que morava fora da vila. 

8) Quanto as relagoes de parentesco: registram-se 6 casos na primeira 

companhia, e 3 na terceira, em que as relagoes de parentesco sao omitidas ou 

alteradas de um censo para o outro. Em todos os casos isso envolve pessoas 

na condigao de agregados, incluindo um no qual um escravo de um agregado, 

pela formulagao confusa, acaba aparecendo como outro agregado qualquer. 

Embora isto nao gere distorgoes significativas nos estudos mais relacionados 

com as atividades economicas, pode atrapalhar quando se tenta fazer a tipolo- 

gia das familias ou estudar a estrutura dos domicflios. 

9) Quanto aos bairros: as listas trazem subdivisoes de cada companhia em 

bairros; na primeira temos os bairros da Vila, Mato Dentro, Praia da Vila e Pon- 

ta Grossa, enquanto na terceira existem os de Pereque, Praia do F^lix, Ubatu- 

mirlm e Picinguaba. Em prinefpio, nao pode haver inconsistencias neste item, 

pois sempre pode se aceitar a existencia de qualquer tipo de mudanga de do- 

micilio. Todavia, a I6gica levar-nos-ia a supor uma relativa estabilidade. Os da- 

dos apresentados nas tabelas 3 e 4 permitem avaliar que, neste ponto, hdi dife- 

rengas entre a primeira e a terceira companhias. 

Perceba-se que, na primeira, dos 92 logos identificados nos dois anos, 9 

(aproximadamente 10%), mudam de bairro, enquanto que na terceira s6 4 dos 

135 (cerca de 3%) assim o fazem. Tambem na primeira verifica-se uma signifi- 

cativa redugao dos logos localizados no distrlto da Vila (de 41 passa a 29, o 
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TABELA 3 

DISTRIBUIQAO DOS FOGOS DA PRIMEIRA COMPANHIA 

SEGUNDO BAIRROS 

1805 Vila Mato Praia Ponta Deixaram Total 

1806 Dentro Grossa de Existir 

Vila 27 2 2 1 9 41 

Mato Dentro 1 19 2 1 — 23 

Praia da Vila — — 19 — 2 21 

Ponta Grossa — — — 18 1 19 

Ainda nao existiam 1 2 10 3 X X 

Total 29 23 33 23 X 108/104 

TABELA 4 

DISTRIBUIQAO DOS FOGOS DA TERCEIRA COMPANHIA 

SEGUNDO BAIRROS 

1805 Pere- F6lix Ubatu- Picin- Deixaram Total 

1806 que mirim guaba de Existir 

Pereque 43 — — — 5 48 

Praia do Felix 2 24 — — 2 28 

Ubatumirim 1 — 43 1 5 50 

Picinguaba — — — 21 2 23 

Ainda nao existiam 3 3 3 5 X X 

Total 49 27 46 27 X 149/149 

Nota: lnterpretag5o: veja-se, por exemplo, lendo em sentido horizontal na tabela 3, que dos 41 fogos 
existentes no bairro da "Vila" em 1805, all permaneciam no ano seguinte 27; foram locallzados em 
outros bairros da companhia 5 deles, dols em "Mato Dentro", dois na "Praia" e urn na "Ponta 
Grossa"; os 9 restantes deixaram de existir, onde se incluem tanto aqueles locallzados fora da 
companhia, quanto os dissolvidos, perdidos ou fundidos, de acordo com a classifica?§o da tabela 
1. Lendo no sentido vertical, vemos, por exemplo, que dos 29 fogos existentes na "Vila" em 1806, 
27 jS se encontravam ali em 1805, urn estava em "Mato Dentro" e o outro ainda nSo existia na 
companhia, seja por ter se desmembrado de outro(s) fogo(s) da mesma, seja por vir de outro lugar. 
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que signifies uma redugao de quase 30% no seu total), e um acrescimo dos da 

Praia (de 21 a 33, ou seja, 57% a mais). 

hte, do meu ponto de vista, duas unicas maheiras de interpreter este fe- 

nomeno: 1) Pensar que essas mudangas nunca se efetivaram, refletindo so- 

mente uma falta de precisao na definigao dos bairros, ou na localizagao de 

seus limites; 2) Entender que, por algum motive, havia uma alta taxa de mobl- 

lidade especial no penodo. Entendo que faltam aqui elementos para se decidir 

por qualquer uma destas hipbteses a partir unicamente dessas informagoes. 

B - Fogos Identificados em Diferentes Companhias 

Considerando que o numero destas ocorrencias 6 muito pequeno para fa- 

zermos grandes generalizagoes, passo a fazer os comentbrios sem apresentar 

a divisao em itens efetuada anteriormente. O total de fogos identificados nesta 

condigao foi de 8, todos de nao proprietbrios de escravos (em realidade, um 

deles adquiriu seu primeiro cativo em 1806), envolvendo 36 pessoas em 1805 

e 32 em 1806 (das quais 27 sao comuns a ambos os censos). Chama a aten- 

gao o fato de que 3 desses fogos apresentavam agregados, em 1805, os quais 

nao somente nao constam apbs a mudanga, mas aos quais nao se faz qual- 

quer referenda no item causalidades. 

A identificagao dos fogos atraves do nome do chefe foi imediata em 6 

dos 8 casos; no sbtimo, constatou-se o acrbscimo de um segundo nome. O ca- 

se mais diffcil foi o da identificagao de uma certa Ana Maria, natural de Ubatu- 

ba, que faltava na primeira companhia, com a Ana Gomes, natural de Sao Se- 

bastiao, imigrante de origem desconhecida (segundo minha classificagao) da 

terceira; a estabilidade de outros dados permitiu, porbm, essa identificagao. A 

partir disso, verifiquei que os nomes das outras pessoas consideradas nao 

apresentavam grandes variagoes, sendo os casos mais sbrios o da transforma- 

gao do nome de uma mulher de "Joana Josefa" para "Joana Maria", e a inver- 

sao do nome de dois filhos em outro caso. 

O item em que as mudangas parecem ser mais significativas b o das 

idades: 14 das 27 pessoas identificadas (aproximadamente 52%) apresentam 

inconsistencias neste critbrio; divididas em 17 adultos e 10 criangas (que tern 

menos de 13 anos no segundo censo), apenas 7 adultos e 6 criangas tern da- 

dos consistentes. Se, de acordo com o que definimos anteriormente, conside- 

rarmos apenas as inconsistbncias indiscutfveis, o total de casos problembticos 

fica reduzido a 8 adultos. Divididos estes em faixas, 5 se incluem no intervalo 

de atb cinco anos de diferenga com o valor esperado, 2 estao entre seis e dez, 

e o caso limite b o de uma pessoa que passa de 36 para 51 anos. 

Nao hb qualquer mconsistencia quanto as varibveis cor (todos brancos 
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exceto a escrava nova antes mencionada), estado e origem (com excegao do 

caso referido, no qual Ubatuba e Sao Sebastiao sao indicados para a mes- 

ma pessoa). 

As atividades dos chefes de logo mudam em 6 dos 8 casos considera- 

dos; os que nao mudam sao 2 lavradores. As outras mudangas parecem coe- 

rentes no que tange a pessoas que estao se estabelecendo em domidlios no- 

vos: dois lavradores passam a jornaleirps, uma costureira e urn lavrador pas- 

sam a "viver de suas agendas", urn comerciante rec^m-casado se transfere da 

Vila para uma regiao rural onde consta que nada colhera por ser novo no local 

e, finalmente, uma mulher da qual se dizia viver de esmolas e que passa a ser 

lavadeira, atividade que nao parece incompatlvel com o comentcirio do ano an- 

terior. 

O item causalidades perde rigor, em mddia, na mudanga de companhia: 

como foi dito, os agregados sumiram sem deixar rastro, e o unico caso de 

compra de escravos nao foi destacado. Por^m, quando as novidades acontece- 

ram no nucleo familiar, o tratamento foi outro: 5 das 6 ocorrencias foram regis- 

tradas. 

Para encerrar este aspecto, acreditolresultar evidente que a quantidade 

de inconsistencias se mostra significativamente maior neste grupo de fogos, 

notadamente no que diz respeito k idade e as causalidades. O pequeno tama- 

nho da amostra impede que se fagam projegoes mais gerais quanto a outros 

itens (por exemplo, pareceria absurdo postular que com a mudanga de compa- 

nhia as inconsistencias quanto k cor se reduzem porque nestes 8 fogos nao 

houve nenhuma, enquanto que se registraram alguns casos nos outros fogos). 

Consldero, portanto, justificado o destaque conferido a este pequeno grupo de 

fogos. 

Conclusoes 

Pode-se afirmar que as conclusoes nao se afastam muito do que o senso 

comum ter-nos-ia indicado desde o inicio; isto pode ser julgado tanto urn m6ri- 

to quanto um defeito deste trabalho. As duas primeiras conclusoes possfveis, 

as conclusoes extremes, se se quiser, sao previsiveis. 

a) hte, efetivamente, uma quantidade significative de inconsistencias: 

al6m da questao das comparagoes entre as duas vias das listas de um mesmo 

ano, que indicaram a existencia de algum erro em 28% dos casos, verifica-se 

tamb^m que houve alguma inconsistencia, na comparagao interanual, em 28 

dos 135 (21%) fogos que permaneceram de um ano para o outro na terceira 

companhia, e em 39 dos 92 (42%) da primeira. 

b) A eventual existencia de algumas inconsistencias nao invalida o uso 
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60s censos, jci que em muitas das vari^veis quase nao se verificaram erros. 

Naquelas em que estes acontecem, sao em geral pequenos e, al6m disso, sao 

0 unico material de que dispomos para descrever importantes aspectos da- 

quelas socledades. 

Fora estas duas conclusoes, que sao uma volta mais fundamentada ^s 

posigoes extremas propostas, podemos tirar outras conclusoes menos passio- 

nals e que possibilitam uma cntica mais objetiva dos dados. 

Aqui seria importante lembrar que, por hipdtese, este trabalho parte da 

escolha de dois anos consecutivos de censos de urn penodo considerado bom; 

pareceria entao plausivel que o numero de inconsistencias nestes periodos 

tenda a ser mfnimo. Fagamos uma inversao do sentido da pergunta e pense- 

mos quais seriam as inconsistencias que as listas poderiam apresentar, que 

sejam relevantes para a analise. Aparentemente, o problema maior estaria na 

omissao de moradores, supondo que o oposto, i.e., a inclusao de algu^m ine- 

xistente deva|ser muito menos frequente. Mas, infelizmente, por ser a popula- 

gao urn conjunto aberto, nao podemos ter garantias totals de que as ausencias 

sejam (ou nao) inconsistencias. Semelhante duvida se estende aos logos que 

nao se encontram na lista inicial e sim na seguinte, mas sem que seja men- 

cionado 0 career de rec6m-chegado: ai, evidentemente, hci urn erro, mas nao 

se sabe se este reside na ausencia do logo no primeiro ano ou na omissao da 

mudanga no item "causalidades" do segundo. De qualquer modo, mesmo se 

em todos esses casos se manifestarem erros, estes nao chegam a atingir pro- 

porgoes significativas(8). 

Uma vez que temos a convicgao de estarmos trabalhando com uma 

populagao onde a margem de inconsistencias quanto ao total de logos e pe- 

quena, podemos nos perguntar quais os erros que mais poderiam distorcer 

nossa visao dessa sociedade. Veja-se que variaveis muito importantes, como a 

atividade economica e a produgao, nao sao passiveis de verilicagao de incon- 

sistencias. Deve ser enlatizado, porem, que mesmo a hipbtese que levantamos 

a respeito da possibilidade de diagnosticar problemas atravbs do estudo das 

variagoes de prolissao levou-nos a constatar a coerencia das mudangas regis- 

tradas. 

Quanto aos dados demogralicos, as variagoes de cor, estado e origem se 

mostraram desprezlveis. No maximo, pode deles derivar uma norma prbtica 

bastante evidente, qua! seja, a de nao se conlormar com a ausencia de algum 

dado, procurando-o na outra via dessa lista eventualmente existente, ou no 

(8) Isto 6, se os 7 fogos considerados "perdidos" da primeira companhia, em 1805, naoltivessem 
realmente emigrado, sendo omitidos pelo recenseador, isso signlficaria, em 1806, urn erro de 7 
em 115 (108+7) fogos, ou seja, 6%. Paralelamente, se isso fosse verdadeiro com os 4 fogos "per- 
didos" da terceira, daria urn erro de 4 em 153 (149+4) fogos, ou seja, 3%. Finalmente, se os 5 "i- 
migrantes de origem desconhecida" da primeira companhia em 1806 tivessem realmente sido 
moradores da mesma, o erro seria de 5 em 109 (104+5) fogos, ou seja, 5%. 
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censo do ano anterior e do posterior. De qualquer modo, deve ser tambem 

considerado o custo de oportunldade do tempo do pesquisador, comparando o 

prejufzo do Incremento do esforgo com os ganhos do acr^scimo de informagao. 

A vartevel onde as inconsistencias parecem mais significativas 6 a idade; 

vimos que h& bastante casos onde os valores nao sao os esperados e mesmo 

com nossa interpretagao que separa as inconsistencias, neste item, em prova- 

veis e indiscutlveis, urn numero de problemas mais ou menos alto se mantem. 

Olhando desde outra perspective nos perguntamos, todavia, em que medida 

este fato poderia distorcer os resultados. Vimos que trabalhando com faixas de 

cinco anos os erros reduzem-se a proporgoes insignificantes, e com faixas de 

ate dez s6 restaram tres casos nao abrangidos. A partir dal podemos nos ques- 

tioner qual 6 a exatidao que precisamos nos dados. Ou seja, se urn indivfduo 

aparece num censo com 30 anos e no seguinte com 34 ou 39, ate que nfvel de 

sutileza deveria chegar a andlise para que essas variagoes se tornem significa- 

tivas? 

O item causalidades, com o qual nao se trabalha com muita frequencia, e 

a respeito do qual me propus investigar a qualidade dos dados, mostra uma in- 

cidencia de inconsistencias maior, como se verifica na tabela 2, sem que isso 

impossibilite seu emprego; mais ainda quando lembramos que sua utilizagao 

dar-se-ia no sentido de reproduzir aproxlmadamente censos perdidos ou, no 

caso deles existirem, situagoes nas quais, por algum motive, nao se considera 

necesscirio ir as fontes originais. 

Conv^m lembrar, finalmente, que a consistencia quanto aos nomes|e im- 

portante, em especial para resolver o problema de identificagao. Mas, isto so- 

lucionado, nao parece relevante para a grande maioria dos trabalhos em histo- 

ria economica e em demografia histbrica se o nome de certos indivlduos com 

os dados devidamente levantados seria "Antonio de OliveiraTAntonio de Oli- 

veira Freire", ou "Maria FranciscaTMaria Conga" 

Embora as conclusoes deste trabalho enfatizem que a qualidade dos da- 

dos das listas b satisfatbria, podem ser levantadas algumas consideragbes cn- 

ticas. Em primeiro lugar, convbm mencionar que o estudo dos casos de mu- 

danga de companhia, apesar do seu numero reduzido, mostra uma quantidade 

mais significativa de pequenos erros, especialmente a respeito da idade. Isso 

nao b importante pelas distorgbes que possam ocasionar b anblise, mas, ao 

contrbrio, porque permite que pensemos a respeito da qualidade dos dados 

quando os indivfduos permanecem no local. Poder-se-ia postular, consequen- 

temente, que a maior consistencia dos dados nos casos de permanencia na 

companhia nao esteja refletindo um maior esmero na obtengao dos dados, se- 

nao um esforgo em ser coerente por parte do recenseador. Se supomos que 

nestas sociedades a idade exata nao b um dado tao importante para as pes- 

soas como o b hoje, a atribuigao de um certo valor para esta varibvel nao sera 
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necessariamente exata, mas refletira, como ja dissemos, a faixa et^iria em que 

uma pessoa se encontra(9). 

Por outra parte, nao parece haver significativas diferengas, em geral, 

^quanto & existencia de inconsistencias nas duas companhlas. Inclusive, a 

maior presenga global de inconsistencias em fogos da primeira companhia re- 

lativamente ^ terceira (42% contra 21%, como foi dito anteriormente) deve ser 

atribufdo a alguns itens especlficos onde os problemas numa companhia sao 

mais freqiientes do que na outra; isso acontece com as causal idades na primei- 

ra, ou com as mudangas parciais de profissao (que nao sao consideradas in- 

consistencias), na terceira. Isso todavia nao parece permitir inferencias a res- 

peito da questao relativa a existencia de diferengas de qualidade no trabalho 

dos recenseadores nas diversas areas (o que era uma das questoes que nos 

propusemos a levantar desde o infcio). 

Nao deve ser esquecido, finalmente, o problema da existencia de duas 

vias das listas. Como jci foi dito em outra ocasiao, especialmente quando se 

trabalha com diferentes bancos de dados que se vinculam pelo numero do fo- 

go, as distorgbes que podem advir da simples omissao de urn fogo podem ir 

do comico ao tragico, em situagoes que a imaginagao do leitor pode facilmente 

construir. As outras comparagoes entre ambas as listas tambem contribuem 

para garantir a coerencia dos dados, embora essa evidente melhora nao modi- 

fique substancialmente sua qualidade. 

Vemos, entao, que embora as listas apresentem muitas pequenas incon- 

sistencias, como jb foi varias vezes mencionado, os dados parecem ser, em 

geral, bastante coerentes. Se o pesquisador nao manifestar uma obsessao 

numerologica, aceitar^ que estes problemas nao comprometem a qualidade da 

andlise. A atitude de nao afrouxar a cntica dos dados 6, com certeza, muito 

saudavel e deve ser mantida, mas o ceticismo extremado em face da docu- 

mentagao nao encontra maior sustentagao na pequena investigagao aqui fina- 

lizada. 
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